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RESUMO	  

!
!
Dois	  hábitos	  importantes	  serviram	  de	  base	  para	  a	  presente	  pesquisa.	  O	  primeiro	  é	  o	  de	  

assistir	   TV.	   O	   segundo	   -‐	   que	   vem	   se	   mostrando	   cada	   vez	   mais	   característico	   dos	  

brasileiros	  -‐	  é	  o	  do	  uso	  das	  redes	  sociais	  pela	  internet.	  Tão	  comuns,	  os	  hábitos	  de	  assistir	  

TV	  e	   comentar	   sobre	  o	  que	   se	  vê	  em	  redes	   sociais,	   também	   têm	  crescido	  amplamente	  

nos	   últimos	   anos.	   A	   convergência	   de	   mídias	   pode	   alterar	   as	   formas	   de	   sociabilidade,	  

permitindo	   que	   telespectadores	   se	   apropriem	   de	   um	   novo	   espaço	   interativo	   para	  

discussão.	   Esta	   pesquisa	   analisou	   a	   sociabilidade	   que	   surge	   online	   a	   partir	   destes	  

conteúdos	   de	   televisão,	   na	   busca	   pelas	   mudanças	   nas	   relações	   entre	   produtores	   e	  

consumidores	  quando	  eles	  passam	  a	  interagir	  em	  um	  mesmo	  espaço.	


!
Palavras-chave: sociabilidade,	  redes	  sociais,	  internet,	  televisão,	  novela	  
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ABSTRACT	  

!
!
Two	  important	  habits	  provided	  the	  basis	   for	  this	  research.	  The	  Rirst	  one	  is	  TV	  viewing.	  

The	  second	  -‐	  which	  is	  becoming	  more	  and	  more	  characteristic	  of	  brazilians	  -‐	  is	  the	  use	  of	  

social	  networks	  on	  the	  internet.	  So	  common,	  the	  TV	  viewing	  habits	  and	  commenting	  on	  

what	   you	   see	   on	   social	   networks,	   have	   also	   grown	   widely	   in	   recent	   years.	   The	  

convergence	   of	   media	   may	   change	   the	   forms	   of	   sociability,	   allowing	   viewers	   to	   take	  

ownership	   of	   a	   new	   space	   for	   discussion.	   This	   research	   analyzed	   the	   sociability	   that	  

arises	   online	   from	   these	   TV	   content,	   looking	   for	   changes	   in	   the	   relationship	   between	  

producers	  and	  consumers	  when	  they	  are	  interacting	  in	  the	  same	  interactional	  space.	  

!
Keywords:	  sociability,	  social	  networks,	  internet,	  television,	  soap	  opera	  
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“Os	  indivíduos	  constroem	  as	  suas	  próprias	  redes,	  

recon9iguram-‐nas	  à	  medida	  que	  os	  seus	  modos	  de	  vida	  e	  de	  

trabalho	  se	  transformam.”	  

(Manuel	  Castells,	  2009,:162)	  	  	  
!

!
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1.1	  -‐	  NÚMEROS	  E	  DADOS	  -‐	  ANÁLISES	  DE	  UM	  FENÔMENO	  
!
!
	   A	  televisão	  faz	  parte	  do	  dia	  a	  dia	  do	  brasileiro.	  É	  um	  hábito,	  uma	  atividade	  da	  

vida	   cotidiana.	   Segundo	   o	   estudo	   global	   feito	   pela	   Motorola	   Mobility	   em	   2013,	   o	  

telespectador	  do	  Brasil	   passa,	   em	  média,	   20	  horas	  por	   semana	   em	   frente	   à	  TV.	  O	  país	  

perde	  apenas	  para	  os	  Estados	  Unidos	  (com	  23	  horas	  por	  semana)	  e	  Índia,	  China,	  Malásia	  

e	  Turquia	  (todos	  os	  países	  com	  média	  de	  22	  horas	  por	  semana).	  Outro	  estudo	  do	  Ibope	  

sobre	   os	   hábitos	   do	   telespectador	   (CASTRO,	   2014)	   mostra	   um	   aumento	   no	   tempo	  

dedicado	  à	  TV	  pelos	  brasileiros	  nos	  últimos	  cinco	  anos.	  Segundo	  a	  pesquisa,	  o	  consumo	  

de	  televisão	  cresceu	  em	  todos	  os	  segmentos	  (seja	  classiRicado	  por	  sexo,	  idade	  ou	  renda),	  

mas	   continua	   sendo	   bem	  maior	   entre	   os	  mais	   velhos	   e	   mais	   pobres.	   Isso	   não	   tira	   os	  

jovens	  da	   frente	  da	  TV,	   já	  que	  eles	  se	  mantém	  vendo	  TV	  e	  conectados	  à	   internet.	  Além	  

disso,	   pelos	   mesmos	   dados	   do	   Ibope	   é	   possível	   perceber	   uma	   melhora	   na	   renda	   do	  

brasileiro,	  permitindo	  que	  cada	  vez	  camadas	  mais	  pobres	  da	  população	  tenham	  acesso	  

aos	  meios	  de	  comunicação	  de	  massa.	  

	   O	  aparelho	  de	  TV	  é	  o	  segundo	  bem	  durável	  mais	  popular	  no	  Brasil,	  de	  acordo	  

com	  pesquisa	  do	  IBGE	  (2013).	  Está	  em	  97,20%	  dos	  domicílios	  brasileiros,	  atrás	  apenas	  

do	   fogão,	   encontrado	   em	   98,75%	   das	   casas	   pesquisadas,	   e	   na	   frente	   da	   geladeira	  

(96,65%)	  e	  do	  Riltro	  de	  água	  (53,09%),	  como	  mostra	  a	  tabela	  abaixo:	  

!
Tabela	  1	  -‐	  Bens	  duráveis	  por	  domicílio.	  Brasil.	  2001-‐2012

Fonte:	  IBGE,	  2013
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!
	   O	  número	  de	   casas	   com	  computadores	   e	   acesso	  à	   internet	   também	  cresceu	  

muito.	  Os	  dados	  do	   IBGE	  mostram	  que	  em	  2012	  quase	  metade	  dos	  brasileiros	  possuía	  

computador	   em	   casa.	   E	   o	   mais	   interessante	   é	   que	   o	   ritmo	   de	   crescimento	   é	   muito	  

acelerado,	  ano	  após	  ano,	  como	  podemos	  ver	  no	  gráRico	  abaixo	  (Graf.	  1),	  em	  comparação	  

com	  o	  ritmo	  de	  crescimento,	  no	  Brasil,	  da	  televisão:	  

!
!

!
!
	   Com	  taxas	  de	  crescimento	  como	  essas,	  as	  previsões	  de	  institutos	  de	  pesquisa,	  

como	  o	   Ibope,	   indicam	  que	  a	   taxa	  de	  penetração	  da	   internet	  como	  mídia	  vai	  aumentar	  

bastante	  e	  será,	  já	  em	  2016,	  a	  segunda	  mídia	  mais	  utilizada	  pelos	  brasileiros	  (Graf.	  2).	  

!
!
!
!

GráRico	  1	  -‐	  Televisão	  X	  Computador	  no	  Domicílio.	  Brasil.	  2003-‐2012

Fonte	  dos	  dados:	  IBGE	  -‐	  PNAD,2013
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!
!
	   Outro	   hábito	   que	   vem	   se	   mostrando	   ser	   cada	   vez	   mais	   característico	   dos	  

brasileiros	  é	  o	  do	  uso	  das	  redes	  sociais	  pela	  internet.	  Pesquisas	  mostram	  que	  a	  utilização	  

deste	  tipo	  de	  plataforma	  cresceu	  167%	  em	  três	  anos	  (comScore,	  2013)	  e	  é	  disparado,	  o	  

motivo	  pelo	  qual	  os	  internautas	  usam	  a	  internet	  no	  país.	  Apesar	  de	  ser	  o	  sétimo	  país	  do	  

mundo	  em	  número	  de	  usuários	  online,	  é	  o	  representante	  da	  América	  Latina	  com	  maior	  

porcentagem	  de	  internautas	  -‐	  35%,	  segundo	  a	  mesma	  pesquisa.	  

	   Tão	  comuns	  entre	  brasileiros,	  os	  hábitos	  de	  assistir	  TV	  e	  comentar	  em	  redes	  

sociais	   também	  têm	  crescido	  amplamente	  nos	  últimos	  anos.	  Uma	  pesquisa	  mundial	  do	  

Ericsson	  ConsumerLab	   (2012)	  mostrou	  que	  usar	  redes	  sociais	  enquanto	  se	  assiste	  TV	  é	  

comum	  para	  62%	  das	  pessoas.	  Percentual	  ainda	  maior	  no	  Brasil:	  73%.	  A	  pesquisa	  ainda	  

encontrou	  um	  dado	  que	  mostra	  a	  força	  da	  televisão	  como	  mídia	  engajadora:	  do	  total	  de	  

GráRico	  2	  -‐	  Projeção	  da	  penetração	  dos	  meios	  de	  comunicação

Fonte:	  Ibope/TV	  Globo
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pessoas	  que	  disseram	  ver	  TV	  e	  usar	  redes	  sociais	  simultaneamente,	  40%	  disseram	  que	  

usam	  a	   rede	  para	  comentar	  o	  que	  assistem.	  Outra	  pesquisa,	  da	  Viacom	   (2013),	   (grupo	  

que	   controla	   várias	   emissoras	   para	   o	   público	   jovem	  no	  mundo	   como	   a	  MTV	   e	   a	  VH1)	  

conRirma	  que	  o	  brasileiro	  é	  o	  telespectador	  que	  mais	  participa	  da	  programação	  através	  

das	  redes	  sociais.	  

	   Dos	   produtos	   exibidos	   pela	   televisão	   (noticiários,	   séries,	   programas	   de	  

entrevista	  etc.)	  a	  novela	  é	  o	  gênero	  de	  entretenimento	  de	  maior	  sucesso	  no	  Brasil	  e	  na	  

América	  Latina.	  É	  um	  fenômeno	  que	  afeta	  a	  vida	  cotidiana,	  os	  mercados	  e	  até	  mesmo	  a	  

relação	  comercial	  entre	  os	  países,	  aumentando	  ou	  diminuindo	  a	  procura	  turística	  por	  um	  

lugar,	  por	  exemplo.	  

	   No	  caso	  do	  Brasil	  é	  o	  gênero	  de	  programação	  de	  maior	  resultado,	  alcançando	  

os	  maiores	  índices	  de	  audiência	  no	  país	  ano	  após	  ano	  (Ibope,	  2012	  e	  Obitel,	  2013).	  Outro	  

levantamento,	  feito	  pelo	  Ibope	  Nielsen	  Online	  em	  2012	  mostra	  que	  29%	  dos	  internautas	  

que	   assistem	   TV	   simultaneamente	   têm	   o	   hábito	   de	   comentar	   nas	   redes	   sociais	   sobre	  

novelas.	  Pesquisa	  da	  consultoria	  E.life	  (2013)	  mostra	  que	  25%	  dos	  assuntos	  comentados	  

no	  Twitter	  (uma	  rede	  social),	  que	  chegam	  à	  lista	  dos	  mais	  discutidos,	  estão	  relacionados	  

aos	  programas	  de	  TV.	  O	  estudo	  vai	  além	  e	  acrescenta,	  a	  este	  número,	  shows,	  premiações,	  

eventos	   e	   jogos	   esportivos	   (31%)	   que,	   quando	   transmitidos	   pela	   televisão,	   impactam	  

fortemente	   na	   quantidade	   de	   comentários	   na	   rede	   social.	   Recentemente,	   outras	   redes	  

sociais	   começaram	  a	   investir	   em	  conteúdos	   convergentes,	   como	  o	  Facebook,	   que	   criou	  

ferramentas	   incentivando	   o	   usuário	   a	   registrar	   publicamente	   o	   que	   está	   assistindo	  

naquele	  momento	  na	  TV.	  

	   Essa	   convergência	   de	   mídias	   pode	   alterar	   as	   formas	   de	   sociabilidade,	   ao	  

introduzir	  um	  novo	  espaço	  para	  discussão.	  Um	  espaço	  de	  interação.	  Telespectadores	  que	  

antes	  tinham	  possibilidades	  pequenas	  e	  isoladas	  de	  participação	  no	  processo	  de	  criação	  

das	  mídias	  de	  massa	  ganharam	  espaço,	  participação	  e	  interatividade	  com	  a	  internet.	  Por	  

outro	  lado,	  usuários	  da	  internet	  encontraram	  nos	  assuntos	  em	  comum,	  como	  os	  exibidos	  

pela	  mídia	  de	  massa	  em	  todo	  o	  país,	  a	  possibilidade	  de	  ampliar	  seus	  contatos	  pessoais	  

pela	  rede.	  A	  pesquisa	  do	  Obitel	  (2013)	  conRirma	  essa	  tendência,	  ao	  mostrar	  que	  entre	  as	  

atividades	  dos	  usuários	  da	  internet	  em	  relação	  à	  TV,	  a	  atividade	  que	  mais	  se	  destacou	  foi	  

a	  de	  Comentários	  seguida	  de	  Compartilhar	  e	  Discussão.	  “Essas	  três	  atividades,	  facilitadas	  

pela	  interface	  dos	  sites	  em	  que	  foram	  colocados	  esses	  títulos,	  expressa	  que	  os	  usuários	  
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de	  fato	  estão	  dispostos	  a	  interagir	  com	  suas	  séries	  e	  telenovelas”,	  conclui	  a	  pesquisa	  que	  

critica	  ainda	  a	  pouca	  oferta	  de	  conteúdos	  interativos.	  	  

	   Pouco	  se	  tem	  dedicado	  aos	  estudos	  que	  analisam	  a	  sociabilidade	  envolvendo	  

TV	   e	   internet.	   Em	   sua	   maioria,	   como	   será	   demonstrado	   nos	   próximos	   capítulos,	   as	  

pesquisas	  da	  Sociologia	  sobre	  sociabilidade	  são	  focadas,	  ora	  na	  televisão,	  ora	  na	  internet.	  

O	   mesmo	   ocorre	   com	   os	   estudos	   de	   Comunicação,	   que	   tratam	   mais	   das	   questões	  

envolvendo	  receptor/emissor	  e	  do	  poder	  massiRicador	  e	  ideológico	  dos	  meios	  de	  mídia.	  

Estudos	   de	  marketing	   sobre	   consumo	   de	   TV	   e	   internet	   simultaneamente	   são	   comuns,	  

mas	   não	   há,	   até	   então,	   nenhuma	   análise	   sobre	   a	   sociabilidade	   obtida	   a	   partir	   destes	  

conteúdos.	  

	   Como	  se	  dá,	  então,	  a	  formação	  de	  laços	  e	  vínculos	  nas	  redes	  sociais,	  a	  partir	  

dos	  conteúdos	  de	  uma	  telenovela?	  O	  que	  muda	  nas	  relações	  sociais	  entre	  produtores	  e	  

consumidores,	   quando	   eles	   passam	   a	   compartilhar	   um	   mesmo	   espaço	   de	   interação?	  

Obter	  respostas	  a	  estas	  perguntas	  foi	  o	  objetivo	  deste	  estudo.	  

!
!
!
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“People	  live	  and	  work	  in	  networks,	  not	  in	  groups.”	  

(WELLMAN,	  2002:18) 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2.1	  -‐	  INTRODUÇÃO	  
!
!
	   As	   relações	   entre	   os	   indivíduos	   e	   a	   forma	   como	   são	   criados	   vínculos	   entre	  

eles	   são	   focos	   de	   estudos	   variados	   na	   Sociologia.	   Interesses	   que	   vêm	   da	   necessidade	  

constante	  de	   identiRicar	  como	  o	   indivíduo	  se	   insere	  no	  espaço	  onde	  vive.	  Do	   indivíduo	  

mais	   racional,	   que	   desenvolve	   laços	   de	   forma	   prática	   e	   interesseira,	   ao	   indivíduo	   em	  

rede,	  que	  cria	  vínculos	  a	  partir	  de	  interesses	  em	  comum,	  este	  capítulo	  quer	  colocar	  em	  

discussão	  a	  questão	  da	  sociabilidade	  nos	  diferentes	  espaços	  públicos.	  Uma	  sociabilidade	  

que	  parte	  da	  necessidade	  da	  presença	   Rísica	  para	  uma	  libertação	  de	  tempo	  e	  espaço.	  A	  

evolução	  destes	  estudos	  sobre	  os	   indivíduos	  permite	  compreender	  melhor	  as	   formas	  e	  

os	  espaços	  em	  que	  eles	  convivem	  e	  se	  socializam	  atualmente.	  

	   A	   vida	   em	   grupo,	   em	   sociedade,	   exige	   constantes	   esforços	   do	   indivíduo,	   na	  

busca	  do	  equilíbrio	  entre	  desejos	  individuais	  e	  coletivos.	  Desde	  que	  os	  homens	  passaram	  

a	  viver	  agrupados,	   fez-‐se	  necessário	   criar	   regras	  que	  permitissem	  a	   convivência,	   como	  

resumiu	  bem	  o	  sociólogo	  Peter	  Worsley:	  	  

!
!
	   	   “É	  através	  da	  existência	  de	  regras	  comuns,	  reforçadas	  por	  sanções,	  que	  surgem	  	  
	   	   e	  são	  mantidas	  formas	  estáveis	  de	  interacção	  social.	  O	  facto	  de	  as	  regras	  que	  	  
	   	   condicionam	  o	  comportamento	  dos	  elementos	  da	  sociedade	  serem	  comuns	  	  
	   	   permite	  atingir	  a	  previsibilidade	  das	  suas	  actuações	  e,	  simultaneamente,	  a	  	  
	   	   possibilidade	  de	  coordenação	  das	  suas	  actividades.”	  (WORSLEY,	  1983:491)	  !
!
	   É	  neste	  campo	  que	  atua	  a	  sociabilidade,	  na	  comunicação	  entre	  os	  indivíduos,	  

seja	  para	  conhecer	  conRlitos,	  seja	  para	  encontrar	  soluções	  e	  permitir	  a	  expressão	  cultural	  

de	  cada	  um	  (ALCÂNTARA	  JUNIOR,	  2005).	  É	  por	  meio	  dela	  que	  os	  indivíduos	  aprendem,	  

permitindo	  o	  convívio	  em	  grupo.	  Os	  interesses	  que	  levam	  a	  essa	  sociabilidade	  mudam	  de	  

acordo	   com	   as	   necessidades	   do	   indivíduo,	   como	   vamos	   ver	   neste	   capítulo.	   Pode	   ser	  

apenas	  uma	   troca	   Rinanceira,	  mediada	  pelo	  dinheiro,	  ou	   ter	  no	  momento	  do	   lazer	  uma	  

oportunidade	  de	  socialização,	  sem	  as	  amarras	  da	  vida	  em	  sociedade.	  

	   Encontros	  estes	  que	  podem	  ser	  presenciais,	  face	  a	  face,	  ou	  virtuais,	  como	  nos	  

casos	  das	   redes	   sociais	  pela	   internet.	  O	  passeio	  bibliográRico	  que	  será	   feito	  aqui	   tem	  o	  
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objetivo	  de	  mostrar	  como	  as	  mudanças	  na	  vida	  cotidiana	  alteraram	  a	  forma,	  o	  espaço	  e	  

até	  o	  conteúdo	  dos	  laços	  sociais.	  

!
!
2.2	  -‐	  O	  INDIVÍDUO	  DAS	  GRANDES	  CIDADES	  
!
!
	   A	   passagem	  dos	   indivíduos	   das	   pequenas	   vilas	   e	   cidades	   para	   as	   primeiras	  

metrópoles	  do	  mundo	   trouxe	  mudanças	   signiRicativas	  na	  vida	  de	   cada	  um.	  As	   relações	  

sociais	   foram	   fortemente	   inRluenciadas	   pelas	   alterações	   no	   estilo	   de	   vida	   das	   grandes	  

cidades,	  como	  percebeu	  o	  sociólogo	  Georg	  Simmel.	  Para	  ele	  (2005),	  as	  relações	  sociais	  

nas	  pequenas	   cidades	  eram	  pautadas	  pelo	   sentimento.	  O	   indivíduo	  estava	   "enraizado",	  

sem	  muitas	   ameaças,	   acostumado	   ao	   convívio	   em	   grupos,	   onde	   todos	   se	   conheciam	   e	  

dividiam	  o	  mesmo	  espaço	  Rísico	  de	  vilas,	  castelos	  e	  feudos.	  

	   Com	   os	   novos	   agrupamentos	   nas	   grandes	   cidades,	   esse	   convívio	   se	  

transformou.	  As	  ameaças	  aumentaram,	  os	  grupos	  se	  tornaram	  mais	  numerosos,	  o	  espaço	  

Rísico	   também	  cresceu,	   diminuindo	   a	   vigilância	  de	  outros	   indivíduos	   sobre	   seus	  pares.	  

Simmel	   acreditava	   que	   os	  moradores	   destas	  metrópoles	   viviam	   uma“intensiRicação	   da	  

vida	  nervosa”,	   reagindo	  aos	   inúmeros	  estímulos	  que	  surgiam	  de	   forma	  a	  proteger	  seus	  

interesses.	  

!
!
	   	   “Assim,	  o	  tipo	  do	  habitante	  da	  cidade	  grande	  —	  que	  naturalmente	  é	  envolto	  em	  	  
	   	   milhares	  de	  modiRicações	  individuais	  —	  cria	  um	  órgão	  protetor	  contra	  o	  	  
	   	   desenraizamento	  com	  o	  qual	  as	  correntes	  e	  discrepâncias	  de	  seu	  meio	  exterior	  	  
	   	   o	  ameaçam:	  ele	  reage	  não	  com	  o	  ânimo,	  mas	  sobretudo	  com	  o	  	   	  
	   	   entendimento…”	  (SIMMEL,	  2005:578)	  !
!
	   Na	  descrição	  de	  Simmel	  sobre	  as	  mudanças	  do	  comportamento	  nas	  grandes	  

cidades,	  o	  dinheiro	  era	  usado	  em	  substituição	  aos	  vínculos	  sociais.	  Para	  ele,	  o	  dinheiro	  

qualiRicava	  todas	  as	  relações	  num	  mesmo	  nível.	  As	  trocas	  eram	  feitas	  baseadas	  apenas	  no	  

valor	  atribuído	  a	  cada	  objeto.	  Assim,	  não	  entravam	  aí	  outros	  interesses	  comuns	  aos	  das	  

cidades	   pequenas,	   como	   o	   valor	   da	   comunidade,	   a	   necessidade	   das	   famílias,	   a	  

prosperidade	  de	  seus	  moradores.	  	  
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	   O	   indivíduo	   das	   metrópoles	   possuía	   um	   interesse	   mais	   racional,	   se	  

comparado	  ao	  que	  vivia	  nas	  vilas,	  por	  exemplo.	  Ele	  possuía	  menos	  laços,	  mesmo	  vivendo	  

num	  local	  onde	  havia	  um	  número	  maior	  de	  pessoas.	  A	  isso,	  Simmel	  chamou	  de	  reserva,	  

uma	   atitude	   do	   indivíduo	   atomizado,	   mais	   frio,	   sem	   ânimo,	   características	   dos	  

moradores	   das	   recém-‐criadas	   metrópoles.	   Simmel	   percebeu	   que,	   nestes	   casos,	   o	  

tamanho	  do	  grupo	  afetava	  diretamente	  a	  qualidade	  dos	  vínculos	  formados	  ali.	  Era	  o	  que	  

possibilitava	   mais	   liberdade	   para	   o	   indivíduo	   da	   metrópole,	   em	   decorrência	   de	   laços	  

sociais	  mais	  afrouxados.	  

!
!
	   	   "um	  círculo	  relativamente	  pequeno,	  com	  uma	  limitação	  excludente	  rigorosa	  	  
	   	   perante	  círculos	  vizinhos,	  estranhos	  ou	  de	  algum	  modo	  antagônicos,	  e	  em	  	  
	   	   contrapartida	  com	  uma	  limitação	  includente	  estrita	  em	  si	  mesmo,	  que	  permite	  	  
	   	   ao	  membro	  singular	  apenas	  um	  espaço	  restrito	  de	  jogo	  para	  o	  desdobramento	  	  
	   	   de	  suas	  qualidades	  peculiares	  e	  movimentos	  mais	  livres,	  de	  sua	  própria	  	  
	   	   responsabilidade."	  (SIMMEL,	  2005:583)	  !
!
	   A	  questão	  do	  convívio	  em	  grupo	  para	  Georg	  Simmel	  era	  fundamental	  para	  a	  

vida	  em	  sociedade.	  Ele	  acreditava	  que	  o	  sujeito,	  quando	  em	  grupo,	  age	  numa	  relação	  de	  

convívio,	   exercendo	   efeito	   sobre	   os	   demais	   e	   sofrendo	   efeito	   deles.	   “Essas	   inter-‐ações	  

signiRicam	  que	  os	  portadores	   individuais	  daqueles	   impulsos	  e	   Rinalidades	   formam	  uma	  

unidade	   -‐	   mais	   exatamente,	   uma	   ‘sociedade’.”	   (2006:60).	   Inter-‐ação,	   que	   escrito	   desta	  

forma,	  deixa	  claro	  o	  sentido	  de	  que	  há	  uma	  relação	  de	   forças	  entre	  os	   indivíduos.	  Eles	  

agem	   e	   reagem	   constantemente,	   numa	   ação	   contínua	   que	   cria	   conRlitos	   e	   acordos,	  

comunica	  e,	  consequentemente,	  socializa	  e	  nos	  diferencia	  dos	  outros	  tipos	  de	  sociedade.	  

	   Vários	   fatores	   poderiam	   exercer	   efeito	   nos	   indivíduos,	   como	   amor,	   fome,	  

trabalho,	  religiosidade	  etc..	  Como	  Simmel	  analisou,	  eles,	  sozinhos,	  não	  representam,	  em	  

si,	  fatores	  sociais.	  Mas	  seus	  efeitos	  em	  grupo	  transformam	  a	  forma	  de	  vida	  isolada.	  

!
!
	   	   "A	  sociação	  é,	  portanto,	  a	  forma	  (que	  se	  realiza	  de	  inúmeras	  maneiras	  distintas)	  	  
	   	   na	  qual	  os	  indivíduos,	  em	  razão	  de	  seus	  interesses	  -‐	  sensoriais,	  ideais,	  	  
	   	   momentâneos,	  duradouros,	  conscientes,	  inconscientes,	  movidos	  pela	  	  
	   	   causalidade	  ou	  teleologicamente	  determinados	  -‐,	  se	  desenvolvem	  	   	  
	   	   conjuntamente	  em	  direção	  a	  uma	  unidade	  no	  seio	  da	  qual	  esses	  interesses	  se	  	  
	   	   realizam.”	  (SIMMEL,	  2006:60)	  !
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!
	   Faz-‐se	   necessária,	   aqui,	   uma	   diferenciação	   conceitual	   em	   relação	   aos	   dois	  

termos:	   sociabilidade	   e	   sociação.	   É	   importante	   ressaltar	   que	   não	   há	   consenso	   no	   uso	  

destes	   termos,	   já	   que,	   como	   veremos	   à	   frente,	   cada	   autor	   amplia	   seu	   espectro	   de	  

conteúdo,	   adequando	   ao	   ponto	   de	   vista	   que	   deseja	   demonstrar.	   Porém,	   a	   partir	   de	  

Simmel	   (1983),	  podemos	  compreender	  a	   sociabilidade,	  de	   forma	  mais	  ampla,	   como	  os	  

artiRícios	  socialmente	  construídos	  por	  meio	  das	  interações	  sociais.	  Entre	  estes	  artiRícios	  

está	   a	   sociação,	   que	   operacionaliza	   essa	   dimensão	   social	   com	   práticas	   e	   tecnologias	  

sociais	  que	   já	   foram	  referenciados	  pelo	   grupo.	   Simmel	   acreditava	  na	   sociablidade	  pela	  

forma	   e	   pelo	   caráter	   lúdico,	   na	   busca	   do	   simples	   desejo	   de	   se	   estar	   junto,	   de	  

compartilhar	  momentos	  em	  que	  a	  companhia	  do	  outro	  era	  o	  objetivo	  Rinal.	  

	   Em	   outras	   palavras,	   sociabilidade,	   como	   pensamos	   neste	   trabalho,	   é	  

compreendida	   como	   uma	   capacidade	   do	   indivíduo,	   que	   é	   adquirida,	   e	   permite	   a	  

convivência	   em	   grupos.	   Essa	   capacidade	   é	   desenvolvida	   por	   meio	   da	   sociação	   ou	  

socialização.	   É	   assim	   que	   o	   indivíduo	   aprende	   os	   hábitos,	   os	   costumes,	   as	   regras	   e	   as	  

demais	   características	   do	   grupo	   onde	   se	   encontra.	   Sociação	   é	   um	   processo,	   pelo	   qual	  

passa	   o	   indivíduo	   em	   busca	   da	   capacidade	   de	   viver	   em	   grupo,	   ou	   seja,	   de	   possuir	   a	  

capacidade	  da	  sociabilidade.	  

	   A	  sociabilidade	  é	  um	  momento	  em	  que	  há	  uma	  espécie	  de	  equalização,	  onde	  

os	  sujeitos	  podem	  conviver	  sem	  diferenças	  de	  classe,	  de	  idade,	  de	  gênero	  -‐	  como	  iguais.	  

Assim,	  atinge-‐se	  um	  máximo	  de	  reciprocidade,	  onde	  um	  sujeito	  pode	  se	  relacionar	  com	  o	  

outro	  pelo	  puro	  prazer	  de	  estar	  próximo.	   	  

	   Assim,	   Simmel	   acredita	   que	   para	   se	   socializar,	   a	   melhor	   forma	   seria	   pela	  

conversa,	   pelo	   bate	   papo,	   em	   situações	   que	   deveriam	   trazer	   sempre	   boas	   sensações	  

àqueles	   que	   participam	   daquelas	   interações.	   É	   apenas	   suporte	   para	   o	   estímulo	   à	  

sociabilidade	  e	  independe	  do	  conteúdo	  que	  está	  sendo	  tratado	  naquela	  comunicação.	  	  

!
!
	   	   “O	  fato	  de	  que	  esse	  conteúdo	  seja	  dito	  e	  ouvido	  não	  é	  um	  Rim	  em	  si	  mesmo,	  e	  	  
	   	   sim	  um	  puro	  meio	  para	  a	  vivacidade,	  para	  a	  compreensão	  mútua	  e	  para	  a	  	  
	   	   consciência	  comum	  do	  círculo	  social.”	  (SIMMEL,	  2006:77)	  !
!
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	   Como	  que	  desenvolvendo	  atividades	   lúdicas,	   a	   sociabilidade	   surgiria	  dessas	  

operações	   rotineiras,	   como	   um	   jogo	   de	   cartas	   ou	   um	   papo	   à	  mesa.	   Vale	   ressaltar	   que	  

Simmel	  está	  falando	  das	  interações	  face	  a	  face,	  presenciais,	  onde	  os	  indivíduos	  estão	  se	  

vendo	   durante	   a	   conversa	   e	   podem	   receber	   informações	   variadas	   advindas	   dos	   cinco	  

sentidos,	  além	  da	  interação	  da	  conversa,	  propriamente	  dita.	  

	   Mesmo	   assim,	   essa	   análise	   da	   conversação	   permite	   ser	   relacionada	   à	  

experiência	  vivida	  pelos	  primeiros	   telespectadores,	  por	  exemplo,	  ou	  pelos	   internautas,	  

quando	  desenvolvem	  interações	  virtuais.	  	  

!
!
	   	   "Para	  a	  análise	  das	  relações	  de	  sociabilidade	  na	  Web	  é	  muito	  interessante	  	  
	   	   recorrer	  a	  essa	  abordagem	  sobre	  a	  conversação.	  A	  começar	  pelo	  fato	  de	  grande	  	  
	   	   parte	  das	  interações	  que	  Ricam	  registradas	  na	  implacável	  memória	  das	  redes	  	  
	   	   digitais	  transcorrer	  por	  meio	  da	  conversação."	  (CYPRIANO,	  2013:105)	  !
!
	   É	  claro	  que	  Simmel	  não	  fala	  em	  seus	  estudos	  sobre	  a	  TV	  -‐	  muito	  menos	  sobre	  

a	   internet	   -‐,	   já	   que,	   na	   época	   em	   que	   ele	   viveu,	   o	   surgimento	   dessas	   formas	   de	  

comunicação	  nem	  era	  imaginado.	  Mas	  telespectadores	  que	  se	  sentam	  em	  uma	  mesa	  de	  

bar	   e	   começam	  a	   falar	   sobre	   a	  história	  mostrada	  no	   capítulo	  da	  novela	  de	  ontem,	  por	  

exemplo,	   desenvolvem	   ali	   interações	   de	   sociabilidade	   a	   partir	   desses	   conteúdos	  

rotineiros.	  O	  mesmo	  vale	  para	  internautas,	  que	  iniciam	  conversas	  mesmo	  sem	  estar	  no	  

mesmo	  tempo	  e	  espaço	  e	  que	  ainda	  assim	  se	  socializam	  a	  partir	  dessas	  atividades	  do	  dia	  

a	  dia,	  como	  vamos	  ver	  nos	  próximos	  capítulos.	  

	   Norbert	   Elias	   também	  acredita	   que	   a	   sociabilidade	  possa	   surgir	   a	   partir	   de	  

conteúdos	  simples,	  de	  momentos	  de	  lazer,	  como	  ele	  mesmo	  classiRicou,	  ao	  tentar	  explicar	  

a	  sociabilidade:	  	  

!
!
	   	   “A	  esta	  categoria	  pertencem	  actividades	  que	  se	  relacionam	  com	  o	  trabalho,	  tais	  	  
	   	   como	  visitar	  colegas	  ou	  superiores	  hierárquicos,	  sair	  numa	  excursão	  da	  Rirma,	  	  
	   	   assim	  como	  outras	  que	  não	  estão	  relacionadas	  com	  o	  trabalho,	  tais	  como	  ir	  a	  	  
	   	   um	  bar,	  a	  um	  clube,	  a	  um	  restaurante	  ou	  a	  uma	  festa,	  falar	  de	  futilidades	  com	  os	  	  
	   	   vizinhos,	  estar	  com	  outras	  pessoas	  sem	  fazer	  nada	  de	  mais,	  como	  um	  Rim	  em	  si	  	  
	   	   mesmo.	  As	  categorias	  de	  sociabilidade	  como	  uma	  forma	  de	  passar	  o	  seu	  tempo	  	  
	   	   livre,	  tanto	  quanto	  se	  pode	  ver,	  diferem	  grandemente	  nos	  diferentes	  estratos	  da !
! ! sociedade.	  (ELIAS,	  1992:109)	  !
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!
	   Em	   seus	   estudos,	   Norbert	   Elias	   cita	   dois	   fatores	   que	   ele	   considera	  

fundamentais	  para	  o	  desenvolvimento	  do	  indivíduo:	  a	  Riguração	  e	  a	  interdependência.	  De	  

forma	  simpliRicada,	  a	  Riguração	  seria	  representada	  por	  qualquer	  tipo	  de	  encontro,	  como	  

os	   exemplos	   da	   citação	   anterior	   (ir	   a	   um	   bar,	   um	   clube,	   um	   restaurante),	   onde	   fosse	  

possível	   interagir	  com	  outros	   indivíduos,	   formando	  grupos	  sociais.	  Assim,	  o	  Estado	  e	  a	  

família	  também	  seriam	  exemplos	  de	  Riguração,	  pela	  possibilidade	  de	  vinculação	  entre	  os	  

indivíduos.	  Ele	  acredita	  que	  cada	  um	  destes	  grupos	  possui	  características	  que	  permitem	  

a	  aprendizagem	  da	  vida	  em	  sociedade.	  A	  escolha	  dos	  grupos	  por	  cada	  indivíduo	  é	  uma	  

tarefa	   que	   criará	   um	   caminho	   de	   vida	   único.	   Dessa	   forma,	   cada	   grupo	   não	   pode	   ser	  

analisado	   isoladamente,	   acredita	   Elias.	   Para	   ele	   todos	   seriam	   interdependentes	   e	  

interligados,	   formando	  os	   valores	   individuais.	  Aí	   entram	  ainda	   as	   escolhas	  de	   lazer	  de	  

cada	  um,	  permitindo	  que	  se	  desenvolva	  em	  seu	  próprio	  contexto	  social.	  

	   Elias	   (1992:179)	   considera	   a	   sociabilidade	   um	   elemento	   básico	   do	   lazer,	   já	  

que	  representaria	  um	  sentimento	  agradável	  por	  estar	  na	  companhia	  de	  outras	  pessoas	  

“sem	   qualquer	   obrigação	   ou	   dever	   para	   com	   eles,	   para	   além	   daqueles	   que	   se	   têm	  

voluntariamente”.	  Em	  seu	  trabalho	  sobre	  a	   importância	  do	   lazer	  na	  sociedade,	  Norbert	  

Elias	   (1992)	   acreditava,	   assim	   como	  Simmel,	   no	   contato	   face	   a	   face	   e	  presencial	   como	  

uma	  oportunidade	  de	  estimulação	  recíproca	  para	  os	  seres	  humanos,	  sem	  “as	  armaduras”	  

do	  dia	  a	  dia	  (como	  no	  trabalho,	  na	  família	  etc.).	  Nos	  encontros	  em	  que	  o	  entretenimento	  

era	   o	   pano	   de	   fundo,	   essa	   “casca”	   deixaria	   de	   existir	   e	   permitiria,	   segundo	   Elias,	   uma	  

sociabilidade	  mais	  eRiciente.	  

	   Erving	  Goffman	  (2011),	  também	  da	  mesma	  forma	  que	  Simmel,	  acreditava	  nas	  

estimulações	   advindas	   das	   relações	   face	   a	   face.	   A	   copresença	   de	   cada	   encontro	   era	  

importante	  para	  o	  desenvolvimento	  da	  comunicação	  entre	  os	  indivíduos.	  Numa	  simples	  

conversa,	   tudo	   importava	   para	   a	   análise	   dele:	   "olhadelas,	   gestos,	   posicionamento	   e	  

enunciados	   verbais	   que	   as	   pessoas	   continuamente	   inserem	   na	   situação,	  

intencionalmente	   ou	   não”	   (2011:9).	   E	   foi	   a	   partir	   desses	   estudos	   que	   ele	   conseguiu	  

analisar	  o	  comportamento	  humano	  em	  interações.	  

	   Assim,	   para	   que	   o	   indivíduo	   pudesse	   ser	   capaz	   de	   desenvolver	   a	  

sociabilidade,	   de	   acordo	   com	   os	   primeiros	   estudiosos	   do	   assunto,	   era	   necessário	   que	  

todos	  os	  envolvidos	  nas	   interações	  estivessem	  presentes	  no	  mesmo	  tempo	  e	  espaço.	  A	  

necessidade	   de	   estar	   presente,	   Risicamente,	   interfere	   na	   qualidade	   dos	   laços,	   segundo	  
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alguns	  estudos,	  como	  os	  do	  sociólogo	  Robert	  Putnam	  (1995	  e	  2009).	  Ele	  analisou	  essas	  

relações	   entre	   os	   indivíduos	   e	   concluiu	   que	   laços	   presenciais	   não	   substituem	   laços	  

virtuais.	  

!
!
	   	   “Em	  um	  mundo	  onde	  a	  ‘amizade’	  via	  Facebook	  pode	  abranger	  quem	  nunca	  	  
	   	   realmente	  tenha	  se	  encontrado,	  nós	  nos	  sentimos	  agnósticos	  sobre	  até	  que	  	  
	   	   ponto	  os	  empresários	  da	  Internet	  social	  conseguiram	  encontrar	  a	  combinação	  	  
	   	   correta	  dos	  Rios	  reais	  e	  virtuais	  que	  possam	  substituir	  os	  laços	  sociais	  	  
	   	   tradicionais”.	  (PUTNAM	  E	  SANDER,	  2009:15)  	  1!
!
	   Em	   dois	   artigos,	   um	   de	   1995	   e	   outro	   de	   2009,	   Putnam	   fala	   do	   declínio	   do	  

capital	  social	  americano	  decorrente	  da	  diminuição	  dos	  laços	  sociais	  face	  a	  face,	  já	  que	  os	  

grupos,	   como	   dos	   jogadores	   de	   boliche	   analisados	   por	   ele,	   estavam	   diminuindo	   em	  

número	  e	  frequência	  de	  encontros.	  Apesar	  do	  conceito	  de	  capital	  social	  não	  ser	  relevante	  

para	   este	   estudo,	   é	   interessante	   compreender	   a	   posição	   de	   Putnam	   em	   relação	   a	  

formação	  de	  laços	  sociais	  online,	  já	  que,	  para	  ele,	  esses	  laços	  não	  são	  capazes	  de	  formar	  

relações	  em	  que	  os	  indivíduos	  realmente	  possam	  se	  beneRiciar	  destes	  agrupamentos.	  	  

	   O	   indivíduo	  moderno,	  nestes	   casos,	  possui	  menor	  distância	   social,	  pois	  vive	  

em	  cidades	  muito	  numerosas,	  repletas	  de	  outros	  indivíduos.	  O	  espaço	  que	  só	  era	  Rísico,	  

ganha	   a	   presença	   do	   virtual,	   alterando	   as	   formas	   de	   vínculo	   entre	   as	   pessoas	   e	   o	  

conteúdo	  desse	  vínculo.	  É	  o	  caso	  dos	  jogadores	  de	  boliche	  de	  Putnam,	  que,	  à	  medida	  que	  

passam	   a	   desenvolver	   também	   laços	   virtuais,	   deixam	   de	   aproveitar	   da	   experiência	   do	  

grupo.	  Mas	   Putnam	   desconsidera	   a	   experiência	   virtual,	   que,	   como	   vamos	  mostrar	   em	  

nossa	   análise,	   também	   é	   formadora	   de	   laços.	   Veremos	   ainda	   no	   item	   seguinte	   que	   a	  

tecnologia	  permitiu	  uma	  quebra	  nessa	  relação,	  alterando	  e	  ampliando	  as	  possibilidades	  

de	  sociabilidade.	  

!
!
!

� 	  Tradução	  livre	  do	  autor	  a	  partir	  do	  original:	  “In	  a	  world	  where	  Facebook	  “friendship”	  can	  encompass	  1

people	  who	  have	  never	  actually	  met,	  we	  remain	  agnostic	  about	  whether	  Internet	  social	  entrepreneurs	  
have	  found	  the	  right	  mix	  of	  virtual	  and	  real	  strands	  to	  replace	  traditional	  social	  ties.”
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2.3	  -‐	  O	  INDIVÍDUO	  EM	  REDE	  
!
!
	   A	  questão	  da	   importância	  do	  espaço	   Rísico	  nas	  relações	  pessoais	  vem	  sendo	  

estudada	  por	  sociólogos	  e	  por	  outros	  teóricos	  nas	  últimas	  décadas,	  como	  Castells	  (2003,	  

2007)	   e	  Wellman	   (2002).	  Desde	  o	   século	  XIX,	   locais	   como	  praças,	   cafés	  ou	   clubes	   têm	  

disputado	  a	  “presença”	  do	  indivíduo,	  que	  tem	  utilizado	  espaços	  mais	  globalizados,	  com	  a	  

participação	   das	   novas	   tecnologias.	   Há	   ainda	   o	   aumento	   da	   individualidade,	   que	  

transforma	  a	  forma	  como	  cada	  um	  cria	  suas	  redes	  de	  contatos.	  

	   As	  inovações	  tecnológicas	  têm	  afetado	  a	  maneira	  de	  se	  comunicar	  do	  homem,	  

como	  perceberam	  os	  estudiosos	  da	  história	  social	  dos	  meios	  de	  comunicação,	  	  Asa	  Briggs	  

e	   Peter	   Burke(2010).	   Desde	   que	   o	   telefone	   surgiu	   e	   se	   popularizou,	   os	   indivíduos	  

puderam	  se	  comunicar	  em	  tempo	  real	  sem	  a	  necessidade	  de	  estar	  frente	  a	  frente	  em	  um	  

mesmo	   local.	   Este	  modo	  de	   comunicação	  um-‐para-‐um	  multiplicou	   a	   relação	  do	   sujeito	  

com	  o	  espaço,	  tornando	  possível	  a	  conversa	  entre	  indivíduos	  que	  estão	  geograRicamente	  

distantes,	  permitindo	  novas	  formas	  de	  sociabilidade,	  como	  relatou	  o	  sociólogo	  Antônio	  

Casilli,	  em	  uma	  entrevista	  (2011):	  “Vivemos	  em	  um	  ambiente	  mediado	  por	  máquinas	  de	  

comunicação	   que	   alteram	   a	   forma	   da	   relação	   social”.	   E	   ele	   ainda	   vai	   além,	   ao	   relatar	  

exemplos	  de	  mudanças	  causadas	  pela	  tecnologia	  (2011):	  “Trocamos	  e-‐mails,	  mensagens	  

de	  texto,	  mensagens	  instantâneas	  ou	  tweets	  com	  impacto	  emocional,	  em	  tempo	  real,	  que	  

podem	  ser	  mais	  importantes	  do	  que	  as	  formas	  mais	  civilizadas	  de	  comunicação	  real.”	  

	   Como	   podemos	   perceber,	   alterações	   deste	   tipo	   podem	   ocorrer	   a	   cada	  

mudança	   tecnológica.	   Com	   o	   advento	   dos	   aparelhos	   celulares,	   dos	   computadores	  

multimídia,	   da	   internet,	   a	   comunicação	   tem	   se	   tornado	   cada	   vez	  mais	   de	  um-‐para-‐um	  

para	   um-‐para-‐muitos	   ou	  muitos-‐para-‐muitos,	   como	   é	   o	   caso	   das	   redes	   sociais	   online,	  

criando,	  nestes	  casos,	  novas	  formas	  de	  sociabilidade	  (CYPRIANO,	  2013:39).	  

	   Nestes	  casos,	  além	  da	  mudança	  na	  relação	  do	  homem	  com	  o	  espaço,	  como	  na	  

época	  do	  surgimento	  do	  telefone,	  é	  possível	  perceber	  também	  uma	  alteração	  na	  relação	  

do	  indivíduo	  com	  o	  tempo.	  Essas	  alterações	  trouxeram	  mudanças	  signiRicativas	  na	  forma	  

como	  o	  sujeito	  se	  relaciona	  em	  grupo,	  como	  veremos	  a	  seguir.	  

	   O	  sociólogo	  Manuel	  Castells	  (2009:XVII)	  foi	  um	  dos	  primeiros	  a	  discutir	  essas	  

alterações,	   ao	   falar	   sobre	   o	   surgimento	   e	   desenvolvimento	   da	   internet	   e	   as	  
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consequências	  destas	  novidades	  nas	   relações	   sociais:	   “...quanto	  mais	   interactiva	   é	  uma	  

tecnologia,	  maior	   a	   probabilidade	   dos	   utilizadores	   se	   tornarem	   produtores	   através	   de	  

suas	  próprias	  práticas”.	  	  

	   Em	   seu	   estudo	   publicado	   em	   2009,	   Castells	   identiRica	   a	   emergência	   de	   um	  

padrão	   de	   comunicação	   relacionado	   às	   novas	   condições	   tecnológicas	   e	   mostra	   como	  

essas	   implicações	   transformam	   a	   sociabilidade.	   Assim,	   o	   surgimento	   da	   imprensa,	   o	  

aparecimento	   do	   rádio,	   a	   invenção	   da	   TV	   e	   a	   conectividade	   a	   partir	   da	   internet	   são	  

exemplos	   de	   mudanças	   nas	   formas	   de	   comunicação	   que	   promoveram	   (e	   sofreram)	  

alterações	   nas	   diferentes	   possibilidades	   de	   sociabilidade.	   Celulares	   superconectados	  

(como	   os	   smartphones,	   por	   exemplo)	   podem	   ser	   vistos,	   então,	   como	   “uma	  membrana	  

permeável	  entre	  o	  real	  e	  o	  virtual,	  entre	  o	  aqui	  e	  o	  qualquer	  lugar”	  (ITO,	  2004,	  citada	  por	  

CASTELLS,	  2009:117),	   permitindo	  novas	   formas	  de	   interação	  e,	   consequentemente,	   de	  

sociabilidade.	  

	   Para	  Castells,	  uma	  das	  consequências	  da	  socialização	  em	  rede	  é	  o	  processo	  de	  

segmentação.	  Se	  para	  formar	  grupos	  o	  indivíduo	  precisava	  ir	  a	  um	  local	  de	  encontro	  em	  

uma	  hora	  determinada	   (vizinhança,	   igreja	  etc.,	   com	  tempo	  e	  espaço	  determinados),	  na	  

sociedade	  em	  rede	  de	  Castells	  o	  tempo	  e	  o	  espaço	  não	  importam.	  Assim	  o	  indivíduo	  pode	  

buscar	  outros	   indivíduos	  que	  gostam	  dos	  mesmos	   tipos	  de	  música	  ou	  que	  assistem	  ao	  

mesmo	   programa	   em	   qualquer	   lugar	   do	   mundo	   e	   em	   diferentes	   experiências	   de	  

consumo	  de	  mídia.	  

	   Lúcia	   Santaella	   (2011)	   acrescenta,	   ao	   citar	   Wittel,	   que	   a	   sociabilidade	   em	  

rede,	   nesse	   novo	   contexto,	   é	   “uma	   forma	   efêmera,	   contudo,	   intensa,	   que	   combina	  

trabalho	   e	   lazer,	   emergindo	   de	   um	   contexto	   de	   individualização.”	  Dessa	   forma,	   o	   novo	  

sistema	   de	   comunicação	   “transborda	   radicalmente	   o	   espaço	   e	   o	   tempo,	   as	   dimensões	  

fundamentais	   da	   vida	   humana”	   (CASTELLS,	   2007:462).	   A	   essa	   nova	   forma	   de	  

organização	   da	   sociedade,	   Castells	   chama	   de	   espaço	   de	   Rluxos	   e	   é	   a	   partir	   dela	   que	  

desenvolve	  parte	  de	  sua	  teoria.	  

!
!
	   	   "Assim,	  proponho	  a	  ideia	  de	  que	  há	  uma	  nova	  forma	  espacial	  característica	  das	  	  
	   	   práticas	  sociais	  que	  dominam	  e	  moldam	  a	  sociedade	  em	  rede:	  o	  espaço	  de	  	  
	   	   Rluxos.	  O	  espaço	  de	  Rluxos	  é	  a	  organização	  material	  das	  práticas	  sociais	  de	  	  
	   	   tempo	  compartilhado	  que	  funcionam	  por	  meio	  de	  Rluxos.	  Por	  Rluxos,	  entendo	  as	  	  
	   	   seqüências	  intencionais,	  repetitivas	  e	  programáveis	  de	  intercâmbio	  e	  interação	  	  
	   	   entre	  posições	  Risicamente	  desarticuladas,	  mantidas	  por	  atores	  sociais	  nas	  	  
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	   	   estruturas	  econômica,	  política	  e	  simbólica	  da	  sociedade.	  Práticas	  sociais	  	  
	   	   dominantes	  são	  aquelas	  que	  estão	  embutidas	  nas	  estruturas	  sociais	  	  
	   	   dominantes.	  Por	  estruturas	  sociais	  dominantes,	  entendo	  aqueles	  	   	  
	   	   procedimentos	  de	  organizações	  e	  instituições	  cuja	  lógica	  interna	  desempenha	  	  
	   	   papel	  estratégico	  na	  formulação	  das	  práticas	  sociais	  e	  da	  consciência	  social	  para	  
	   	   a	  sociedade	  em	  geral."	  (CASTELLS,	  2007:501)	  !
!
	   O	  espaço	  de	  Rluxos	  que	  surge	  nestes	  casos	  e	  o	  tempo	  intemporal	  são	  as	  bases,	  

segundo	  Castells,	   para	  uma	  nova	   cultura	  da	  virtualidade	   real.	  Uma	  cultura	  que	   lembra	  

uma	  colcha	  de	  retalhos,	  um	  patchwork	  de	  experiências	  e	  interesses.	  

	   Castells	  dividiu	  este	  espaço	  de	  Rluxos	  em	  três	  camadas.	  A	  primeira	  seria	  dos	  

circuitos	  eletrônicos	  que	  fornecem	  o	  suporte	  material	  para	  o	  espaço	  de	  Rluxos.	  A	  segunda	  

seria	   constituída	   pelos	   nós	   de	   rede,	   os	   centros	   de	   comunicação.	   Seriam	   locais	   que	  

desempenham	  papel	  de	  intercâmbio	  integrando	  os	  elementos	  da	  rede.	  Por	  Rim,	  a	  terceira	  

camada	  se	  refere	  à	  organização	  das	  elites	  dominantes,	  que	  exercem	  funções	  gerenciais,	  

direcionando	  as	  articulações	  que	  ocorrem	  dentro	  deste	  espaço.	  

	   Assim	  Castells	  propõe,	  depois	  de	  descrever	  o	  que	  seria	  este	  espaço,	  que	  ele	  

seria	  formado	  de	  microredes	  pessoais	  que	  “projetam	  seus	  interesses	  funcionais	  em	  todo	  

o	  conjunto	  global	  de	   interações	  no	  espaço	  de	   Rluxos”	  (CASTELLS,	  2007:505).	  Uma	  rede	  

de	  troca	  de	  informações	  e	  comunicações	  que	  juntas,	  formariam	  a	  sociedade	  em	  rede.	  Um	  

local	   onde	   os	   indivíduos	   estão	   em	   rede	   ao	   mesmo	   tempo	   em	   que	   mantém	   sua	  

individualidade,	  suas	  escolhas	  e	  sua	  segmentação.	  

	   Individualidade	  que	  também	  foi	  percebida	  pelo	  sociólogo	  Barry	  Wellman.	  No	  

estudo	  feito	  em	  2002	  um	  dos	  objetivos	  era	  descobrir	  qual	  é	  o	  papel	  do	  indivíduo	  numa	  

situação	  de	  vida	  em	  rede.	  O	  artigo,	  intitulado	  “Little	  Boxes,	  Glocalization	  and	  Networked	  

Individualism”	  começa	  explicando	  os	  três	  conceitos	  existentes	  no	  título.	  	  

	   Em	  resumo,	  Wellman	  acredita	  que	  os	  indivíduos	  viviam	  em	  pequenas	  caixas	  

(as	  little	  boxes),	  como	  as	  Igrejas,	  os	  clubes	  e	  outros	  grupos	  familiares.	  Essa	  era	  a	  rede	  de	  

contatos	  desses	   indivíduos	  e	   ,“neste	  tipo	  de	  sociedade,	  cada	   interação	  acontece	  em	  seu	  

lugar:	  um	  grupo	  de	  cada	  vez”	  (WELLMAN,	  2002:10)  .	  2

	   Com	   a	   internet,	   surgiu	   também	   uma	   possibilidade	   de	   que	   esses	   mesmos	  

indivíduos	   pudessem	   participar	   de	   vários	   grupos	   ao	   mesmo	   tempo	   e	   em	   espaços	  

� 	  Tradução	  livre	  do	  autor	  a	  partir	  do	  original:	  “In	  such	  a	  society,	  each	  interaction	  is	  in	  its	  place:	  one	  group	  2

at	  a	  time.”
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diferentes.	   É	   o	   que	   ele	   chama	   de	   Glocalization,	   ou	   em	   português,	   algo	   como	  

“glocalização”,	   ou	   seja,	   que	   seja	   simultaneamente	   global	   e	   local.	   Ao	  mesmo	   tempo	  que	  

pode	   ser	   local	   e	   reunir	   as	  mesmas	   pessoas	   que	   o	   indivíduo	   encontraria	   face	   a	   face,	   é	  

também	  global,	  permitindo	  que	  eles	  se	  reúnam	  por	  interesses,	  por	  assuntos	  em	  comum	  

ou	  por	  outros	  objetivos	  em	  qualquer	   local	  do	  mundo.	  É	   local,	   é	  global,	   é	   simultâneo	  e,	  

assim	   como	   Castells,	   para	   Wellman,	   isso	   permitiu	   a	   busca	   por	   indivíduos	   mais	  

especializados,	  como	  ele	  explica:	  

!
!
	   	   “Muitos	  relacionamentos	  interpessoais	  são	  baseados	  nos	  papéis	  especializados	  	  
	   	   que	  as	  pessoas	  atuam.	  Tais	  relações	  especializadas	  são	  abundantes	  no	  trabalho	  	  
	   	   e	  em	  situações	  comunitárias	  em	  que	  as	  pessoas	  circulam	  por	  muitas	  redes	  	  
	   	   sociais.	  Às	  vezes	  pessoas	  preferem	  relações	  especializadas.	  Por	  exemplo,	  os	  	  
	   	   colaboradores	  acadêmicos	  muitas	  vezes	  preferem	  a	  autonomia	  de	  enviar	  e-‐mail	  	  
	   	   para	  os	  outros	  que	  estejam	  à	  distância	  do	  que	  para	  os	  mais	  convincentes	  e	  	  
	   	   menos	  especializados,	  nas	  relações	  face	  a	  face.”	  (WELLMAN,	  2002:16)  	  3!
!
	   Desta	   forma,	   Wellman	   descreve	   o	   que	   para	   ele	   comprova	   ser	   a	   força	   do	  

indivíduo	  na	  rede,	  representado	  aqui	  pelo	  terceiro	  conceito	  do	  título	  do	  trabalho	  dele	  -‐	  

do	   individualismo	   em	   rede	   (networked	   individualism).	  Para	   ele,	   como	   os	   limites	   entre	  

local	  e	  global,	  tempo	  e	  espaço,	  são	  alterados	  e	  remanejados	  a	  todo	  instante,	  a	  autonomia	  

do	   indivíduo	  se	  torna	  muito	   importante,	   já	  que	  ele	  “se	  transforma	  em	  operador	  de	  sua	  

própria	  rede”	  (WELLMAN,	  2002:19)  .	  4

	   Conclusão	  semelhante	  à	  encontrada	  no	  trabalho	  desenvolvido	  por	  Castells.	  Se	  

no	  início	  da	  web	  os	  laços	  surgiam	  em	  comunidades	  -‐	  de	  gostos,	  interesses,	  localidades	  -‐,	  

com	  o	  advento	  do	  que	  foi	  chamado	  de	  web	  2.0	  (este	  conceito	  será	  melhor	  discutido	  no	  

próximo	  capítulo	  sobre	  convergência	  de	  mídias,	  internet	  e	  televisão),	  segundo	  Castells,	  o	  

usuário	  se	  torna	  o	  nó	  de	  suas	  próprias	  relações,	  possuindo	  sua	  própria	  comunidade.	  

!
� 	  Tradução	  livre	  do	  autor	  a	  partir	  do	  original:	  “Many	  interpersonal	  relationships	  are	  based	  on	  the	  3

specialized	  roles	  that	  people	  play.	  Such	  specialized	  relationships	  are	  abundant	  in	  work	  and	  community	  
situations	  where	  people	  cycle	  through	  multiple	  social	  networks.	  At	  times,	  people	  prefer	  specialized	  
relationships.	  For	  example,	  scholarly	  collaborators	  often	  prefer	  the	  autonomy	  of	  emailing	  others	  at	  a	  
distance	  to	  the	  more	  compelling,	  less	  specialized,	  face-‐to-‐face	  relationships.”	  

� 	  Tradução	  livre	  do	  autor	  a	  partir	  do	  original:	  “With	  fuzzy	  network	  boundaries,	  individual	  autonomy	  and	  4
agency	  become	  more	  important,	  as	  each	  person	  becomes	  the	  responsible	  operator	  of	  her	  own	  personal	  
network.”
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!
	   	   "os	  novos	  laços	  que	  vinham	  sendo	  tecidos	  nos	  primeiros	  momentos	  da	  Web	  	  
	   	   eram	  permeados	  por	  um	  sentimento	  comunitário	  em	  torno	  das	  aRinidades	  –	  de	  	  
	   	   interesse,	  de	  gosto	  ou	  de	  opiniões	  –	  que	  aproximavam	  indivíduos	  diferenciados,	  
	   	   singulares,	  geograRicamente	  dispersos.	  Tratava-‐se,	  na	  realidade,	  do	  	  
	   	   aparecimento	  de	  um	  tipo	  de	  formação	  social	  que	  combina	  ‘comunidades	  de	  	  
	   	   escolha’	  e	  interação	  individualizada”	  (CASTELLS,	  2003:	  111)."	  !
!
	   Assim,	   a	   cada	   mensagem	   publicada	   em	   redes	   sociais,	   a	   cada	   foto	  

compartilhada,	  a	  cada	  “curtida”,	  os	  indivíduos	  se	  apresentam	  às	  suas	  próprias	  redes,	  se	  

transformando	  em	  Riltros,	  em	  intermediários,	  em	  nós	  de	  suas	  redes.	  

!
!
	   	   "a	  cada	  vez	  que	  o	  indivíduo	  leva	  aos	  círculos	  sociais	  que	  frequenta	  conteúdos	  	  
	   	   que	  encontra	  no	  percurso	  de	  suas	  navegações,	  e	  pelos	  quais	  tem	  algum	  tipo	  de	  	  
	   	   apreço	  ou	  rejeição,	  ele	  expõe	  algumas	  de	  suas	  feições.	  Isso	  se	  dá	  pela	  expressão	  	  
	   	   de	  interesses,	  gostos,	  preferências	  que	  Ricam	  patentes	  nas	  escolhas	  feitas	  	  
	   	   através	  do	  disperso	  material	  online.	  O	  indivíduo	  atua	  como	  um	  Riltro	  singular	  	  
	   	   no	  excesso	  de	  conteúdos	  disponíveis	  na	  Web	  e	  também	  como	  Riador	  das	  	  
	   	   próprias	  escolhas	  que	  são	  entregues	  à	  apreciação	  das	  redes	  de	  relações	  	  
	   	   sociais."	  (CYPRIANO,	  2013:120)	  !
!
	   Ou	  seja,	  na	  rede,	  o	  papel	  do	  indivíduo	  é	  extremamente	  importante,	  pois	  é	  ele	  

quem	   mostra	   os	   seus	   gostos,	   suas	   preferências	   abrindo	   espaço	   para	   que	   outros	  

indivíduos	   possam	   interagir	   com	   ele	   a	   partir	   destes	   conteúdos	   “fúteis”,	   do	   dia	   a	   dia,	  

gerando	  conversas	  e,	  consequentemente,	  sociabilidade.	  Castells	  acredita	  que	  o	  indivíduo	  

é	  seu	  próprio	  agente,	   independentemente	  de	  tempo	  e	  espaço,	   transformando	  a	  relação	  

com	  outros	  seres,	  mesmo	  aqueles	  em	  que	  a	  relação	  seja	  de	  cunho	  apenas	  virtual.	  

	   Isso	   não	   signiRica	   que	   os	   laços	   formados	   “no	  mundo	   Rísico”	   sejam	  mais	   ou	  

menos	   importantes	   que	   os	   laços	   formados	   “no	   mundo	   virtual”.	   Pesquisas	   têm	   sido	  

dedicadas	  ao	  tema	  nos	  últimos	  anos,	  como	  vamos	  mostrar	  aqui.	  Castells	  (2007)	  ao	  citar	  

Wellman,	   lembra	   que	   essas	   comunidades	   não	   precisam	   ser	   opostas;	   “...tanto	   as	  

comunidades	  de	  grupo	  quanto	  as	  comunidades	  pessoais	  funcionam	  tanto	  online	  quanto	  

of9line”,	  mas	  são	  diferentes	  em	  suas	  leis,	  regras	  e	  dinâmicas.	  

	   Wellman	  analisou,	  em	  seu	  artigo	  de	  2002,	  as	  características	  dos	  laços	  online.	  

Para	   ele,	   diferentemente	   dos	   laços	   face	   a	   face,	   a	   internet	   permite	   que	   a	   comunicação	  

pessoal	   seja	   entre	  um	  ou	  múltiplos	   amigos,	   através	  de	   redes	  de	   transmissão	   amplas	   e	  
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que,	   ao	   mesmo	   tempo	   em	   que	   são	   pessoais,	   podem	   estar	   endereçadas	   a	   estranhos,	  

publicamente.	   Ao	   pensar	   em	   redes	   sociais	   online,	   como	  Twitter	   e	   Facebook	   é	   possível	  

exempliRicar	  o	  que	  Wellman	  pensou	  em	  2002,	   já	  que	  são	  redes	  que	  reúnem	  ao	  mesmo	  

tempo	   uma	   ferramenta	   de	   publicação	   em	   rede,	   informações,	   mensagens	   pessoais	   e	  

mensagens	  públicas,	  abertas	  e	  buscáveis	  por	  quem	  tenha	  interesse.	  

	   Já	   Casilli	   defende	   a	   ideia	   de	   que	   os	   laços	   online	   não	   se	   relacionam,	  

necessariamente,	  com	  os	  laços	  face	  a	  face.	  São	  laços	  que	  podem	  até	  funcionar	  de	  forma	  

complementar.	   Ele	   usa	   como	   exemplo	   o	   caso	   de	   uma	   adolescente	   anoréxica,	   que	   por	  

muito	   tempo	   tinha	   em	   sua	   família,	   amigos	   e	   pessoas	   na	   clínica	   onde	   fazia	   tratamento	  

referências	  e	   laços	  em	  relação	  à	  doença.	  Com	  a	  web,	   ela	  passou	  a	   ter	   contato	   também	  

com	   outras	   anoréxicas	   -‐	   assim	   como	   ela	   continuava	   mantendo	   contato	   com	   outras	  

pacientes	  na	  clínica.	  “A	  web	  não	  dessocializa	  mais	  do	  que	  hipersocializa:	  ela	  reconRigura	  

nossa	  sociedade.	  (…)	  As	  comunidades	  tornam-‐se	  multidimensionais,	   isto	  é,	  elas	  têm	  ao	  

mesmo	  tempo	  uma	  existência	  real	  e	  digital”	  (CASILLI,	  2011).	  

	   Posição	   semelhante	   a	   de	   Wellman	   (2002),	   que	   acredita	   que	   o	   usuário,	   ao	  

conhecer	   sua	   rede	   (online	   e	  of9line)	  passa	  a	   ter	  acesso	  a	  uma	  reserva	  de	  capital	   social,	  

podendo	   se	   conectar	   a	   outras	   pessoas	   e,	   assim,	   ter	   suporte	   de	  múltiplas	   redes.	  Dessa,	  

forma,	   para	   Wellman	   não	   importa	   se	   os	   laços	   são	   reais	   ou	   virtuais.	   Um	   acrescenta	  

alcance	  ao	  outro.	  

!
!
	   	   “A	  comunicação	  online	  -‐	  email,	  mensagens	  instantâneas,	  salas	  de	  bate	  papo	  etc.	  	  
	   	   -‐	  não	  substituem	  as	  mais	  tradicionais	  formas	  of9line	  de	  contato	  -‐	  face	  a	  face	  e	  	  
	   	   telefone.	  Pelo	  contrário,	  ela	  se	  acrescenta	  às	  formas	  tradicionais,	  aumentando	  a	  	  
	   	   quantidade	  de	  contato.”	  (WELLMAN,	  2004)  	  5!
!
!
	   Ainda	   sobre	   os	   estudos	   de	   Casilli	   (2010),	   ele	   acredita	   que,	   apesar	   de	  

considerarmos	   como	   laços	   sociais	   os	   agrupamentos	   que	   se	   formam	   face	   a	   face	   e	   de	  

forma	  virtual,	  na	  verdade	  são	  duas	  formas	  diferentes	  de	  contato.	  O	  laço	  online	  só	  existe	  

desta	   forma,	   com	   dinâmicas	   que	   são	   típicas	   dessa	   realidade,	   e	   que	   só	   pode	   ser	  

� 	  Tradução	  livre	  do	  autor	  a	  partir	  do	  original	  “Online	  communication	  –	  email,	  instant	  messaging,	  chat	  5

rooms,	  etc.	  –	  does	  not	  replace	  more	  traditional	  ofRline	  forms	  of	  contact	  –	  face-‐to-‐face	  and	  telephone.	  
Instead,	  it	  adds	  on	  to	  them,	  increasing	  the	  overall	  volume	  of	  contact.”
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compreendido	  com	  base	  nestas	  referências.	  Por	  isso	  ele	  defende	  que,	  na	  era	  da	  internet,	  

o	   laço	   social	   funcionaria	   como	   um	   pêndulo,	   que	   às	   vezes	   estaria	  mais	   para	   o	   lado	   do	  

isolamento	   (considerado	   por	   ele	   assustador),	   ora	   para	   o	   lado	   da	   coletivização	   da	  

identidade	   e	   das	   informações	   privadas	   (no	   caso,	   considerada	   forçada	   pelo	   autor).	   “É	  

exatamente	   nas	   oscilações	   entre	   os	   dois	   extremos,	   entre	   o	   individual	   e	   o	   social,	   que	  

encontram-‐se	  os	  traços	  de	  uma	  nova	  forma	  da	  individualidade.(CYPRIANO,	  2013:167)”.	  

	   Em	  outro	  estudo	  recente,	  das	  sociólogas	  Misa	  Matsuda	  e	  Mizuko	  Ito	  (2005),	  a	  

sociabilidade	  que	  acontece	  nas	  redes	  digitais	  é	  equivalente	  a	  que	  ocorre	  face	  a	  face.	  Para	  

elas,	   as	   novas	   mídias	   (como	   internet,	   celulares	   etc.)	   permitem	   que	   os	   jovens	   estejam	  

profundamente	   conectados	   com	   parentes,	   amigos	   e	   pares,	   abrindo	   um	   canal	   de	  

comunicação	   e	   compartilhamento	   de	   informações,	   numa	   dimensão	   diferente	   do	   que	  

acontecia	   anteriormente.	   Neste	   estudo	   de	   2005,	  Misa	  Matsuda	   recuperou	   a	   expressão	  

“comunidade	   íntima	  o	   tempo	   todo”,	   ao	  explicar	  a	   relação	  de	  pais	  e	   Rilhos	   conectados	  o	  

tempo	  todo	  pelos	  aparelhos	  celulares	  japoneses,	  conhecidos	  como	  keitai.	  

!
!
2.4	  -‐	  SOCIABILIDADE	  E	  TELEVISÃO	  
!
!
	   Neste	  contexto	  de	  sociabilidade	  a	  partir	  de	  atividades	  rotineiras	  e	  de	  lazer,	  a	  

TV	  se	  apresenta	  como	  uma	  mídia	  com	  grande	  potencial	  de	  atingir	  as	  massas,	  ao	  mesmo	  

tempo	   que	   possibilita	   criar	   e/ou	   manter	   relações	   entre	   as	   pessoas	   que	   dividem	  

interesses	  semelhantes.	  Assim	  também	  é	  o	  pensamento	  de	  Manuel	  Castells,	  que	  dedicou	  

ao	  aparelho	  de	  TV	  um	  capítulo	  no	  primeiro	  volume	  do	  livro	  “A	  sociedade	  em	  rede”.	  Em	  

outro	  livro,	  “Comunicação	  Móvel	  e	  Sociedade”,	  Castells	  acrescenta	  aos	  conteúdos	  de	  TV	  

(representados	  aqui	  pelo	  entretenimento)	  a	  questão	  da	  mobilidade.	  	  

	   Assim,	   ele	   usa	   a	   TV	   como	   exemplo	   para	   explicar	   que	   “o	   novo	   sistema	   de	  

comunicação	   é	   caracterizado	   pela	   sua	   capacidade	   de	   mudar	   do	   trabalho	   para	   o	  

entretenimento,	   no	  mesmo	   tempo	  e	  no	  mesmo	  espaço”(2009:142),	   inserindo,	   assim,	   a	  

TV	   e	   seus	   conteúdos	   como	   ponto	   de	   partida	   para	   a	   discussão	   destes	   assuntos	   em	  

qualquer	  lugar.	  

!
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!
	   	   “A	  estrutura	  da	  rede	  de	  comunicação	  centrada	  no	  utilizador	  signiRica	  que	  todas	  	  
	   	   aquelas	  dimensões	  da	  vida	  estão	  constantemente	  instaladas	  na	  prática	  do	  	  
	   	   indivíduo,	  e	  que	  é	  a	  sua	  escolha	  ou	  disponibilidade	  que	  determina	  a	  exata	  	  
	   	   combinação	  das	  várias	  práticas	  integradas	  no	  dispositivo	  de	  comunicação	  	  
	   	   móvel”.	  (CASTELLS,	  2009:142)	  !!
	   Nos	  estudos	  sobre	  o	  papel	  do	  lazer	  no	  dia	  a	  dia	  dos	  indivíduos,	  o	  trabalho	  de	  

Norbert	   Elias	   (1992)	   foi	   importante,	   quando	   da	   sua	   publicação,	   por	   evidenciar	   a	  

diferença	  entre	   tempo	   livre	  e	   lazer.	  Para	  ele,	  o	   tempo	   livre	  é	   “todo	  o	   tempo	   liberto	  das	  

ocupações	  de	  trabalho”	  (1992:107),	  restando	  aí,	  de	  forma	  simpliRicada,	  o	  lazer,	  que	  seria	  

uma	   parte	   desse	   tempo	   livre.	   Nestas	   atividades	   de	   entretenimento,	   Elias	   encontrou	  

funções	   comuns	   na	   sociedade.	   Para	   ele,	   enquanto	   as	   rotinas	   e	   atividades	   do	   dia	   a	   dia	  

exigiam	   um	   perfeito	   domínio	   e	   controle	   dos	   impulsos	   e	   emoções,	   o	   lazer	   era	   o	   único	  

momento	  em	  que	  os	  indivíduos	  poderiam	  se	  libertar	  dessas	  amarras.	  

!
!
	   	   “O	  que	  signiRica	  dizer	  que	  um	  elemento	  do	  prazer	  é	  o	  sentimento	  agradável	  	  
	   	   vivido	  pelo	  facto	  de	  se	  estar	  na	  companhia	  dos	  outros	  sem	  qualquer	  obrigação	  	  
	   	   ou	  dever	  para	  com	  eles,	  para	  além	  daqueles	  que	  se	  têm	  	   	  
	   	   voluntariamente.”	  (ELIAS,	  1992:179)	  !
!
	   A	   televisão	   e	   seus	   inúmeros	   programas	   de	   entretenimento	   podem	   servir,	  

assim,	  como	  exemplos	  de	  atividades	  de	  lazer,	  onde	  a	  partir	  do	  conteúdo	  exibido,	  ocorre	  a	  

sociabilidade.	  Naquele	   tempo	  em	  que	   estão	   em	   frente	   ao	   aparelho	  de	  TV,	   recebendo	  e	  

comentando	   sobre	   o	   conteúdo	   exibido,	   laços	   podem	   se	   formar	   onde	   há	   conversa	  

informal,	  sem	  as	  “amarras”	  levantadas	  por	  Elias.	  

	   Um	  dos	  pioneiros	  em	  pesquisar	  o	  papel	  da	  TV	  na	  sociedade,	  o	   inglês	  Roger	  

Silverstone	  acreditava	  que	  estudar	  TV	  é	  o	  mesmo	  que	  analisar	  o	  cotidiano.	  Ele	  sugere	  em	  

sua	  pesquisa	  que	  a	  presença	  massiva	  da	  TV	  em	  diferentes	  lugares	  da	  vida	  social	  (cafés,	  

shoppings	   e	   bares,	   além	   das	   residências)	   transforma	   o	  meio	   de	   comunicação	   em	   algo	  

indissociável	   da	   rotina	   do	   indivíduo	   contemporâneo	   (SILVERSTONE,	   2003).	   Assim,	   ele	  

conclui	   que	   aquilo	   que	   é	   apresentado	   pela	   TV	   serve	   de	   base	   para	   boa	   parte	   das	  

conversas	  do	  dia	  a	  dia.	  
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	   Assim,	  para	  ele,	  assistir	  e	  conversar	  sobre	  TV	  é	  o	  resultado	  de	  uma	  atenção	  

inconsciente	  já	  que	  o	  aparelho	  e	  seus	  reRlexos	  nos	  acompanham	  a	  todo	  instante	  durante	  

o	  dia.	  É	  como	  se	  o	  ato	  de	  assistir	  TV	  já	  não	  fosse	  percebido,	  como	  respirar	  ou	  piscar	  os	  

olhos.	  Uma	  atividade	  considerada	  por	  ele	  inconsciente.	  

!
!
	   	   “A	  televisão	  nos	  acompanha	  quando	  acordamos,	  quando	  tomamos	  nosso	  café	  da	  
	   	   manhã,	  quando	  bebemos	  nosso	  chá	  e	  quando	  estamos	  bebendo	  em	  bares.	  A	  TV	  	  
	   	   nos	  conforta	  quando	  estamos	  sozinhos.	  Ela	  nos	  ajuda	  a	  dormir.	  Nos	  dá	  prazer,	  	  
	   	   nos	  entedia	  e	  até	  nos	  desaRia	  algumas	  vezes.	  Ela	  nos	  possibilita	  oportunidades	  	  
	   	   de	  ser	  ao	  mesmo	  tempo	  sociáveis	  e	  solitários”	  (SILVERSTONE,	  2003:3)  	  6!
!
	   A	  TV	  se	  insere,	  neste	  sentido,	  como	  interesse	  comum	  (aqui	  na	  mesma	  ideia	  de	  

Georg	  Simmel	  e	  de	  Elias,	  de	  que	  o	  interesse	  lúdico	  gera	  conversas	  atua	  na	  sociabilidade),	  

possibilitando	   a	   criação	   de	   laços.	   É	   por	   isso	   que,	   para	   o	   sociólogo	  Dominique	  Wolton,	  

(1996:135)	  “a	  TV	  é	  atualmente	  um	  dos	  principais	   laços	  sociais	  da	  sociedade	  individual	  

de	  massa”.	   Ele	   considera	   a	   experiência	   de	   ver	   TV	   uma	   experiência	   comum,	   que	   dá	   ao	  

indivíduo	   a	   possibilidade	   de	   participar	   individualmente	   de	   uma	   atividade	   coletiva,	  

promovendo	   assim	   o	   laço	   social.	   E	   ainda	   acrescenta,	   que	   a	   TV,	   como	   única	   atividade	  

compartilhada	  por	   todas	  as	  classes	  sociais	  e	   faixas	  etárias,	   também	  funciona	  como	  um	  

laço	  invisível	  entre	  todos	  os	  meios.	  

!
!
	   	   “Sua	  integração	  natural	  à	  vida	  cotidiana	  reforça	  o	  sentimento	  de	  que	  é	  inútil	  	  
	   	   reRletir	  demais	  sobre	  ela:	  sua	  banalidade	  é	  um	  convite	  a	  esquecê-‐la,	  mesmo	  que	  	  
	   	   as	  mudanças	  que	  a	  acompanham	  constituam,	  ao	  contrário,	  um	  convite	  a	  si.	  	  
	   	   Atitude	  reforçada	  hoje	  pela	  multiplicação	  de	  canais,	  entre	  os	  quais	  o	  espectador	  	  
	   	   escolhe	  aquilo	  que	  deseja	  com	  a	  sensação	  de	  exercer	  efetivamente	  a	  sua	  	  
	   	   liberdade”.	  (WOLTON,	  1996:45)	  !
!

� 	  Tradução	  livre	  do	  autor	  a	  partir	  do	  original	  “Television	  accompanies	  us	  as	  we	  wake	  up,	  as	  we	  breakfast,	  6

as	  we	  have	  our	  tea	  and	  as	  we	  drink	  in	  bars.	  It	  comforts	  us	  when	  we	  are	  alone.	  It	  helps	  us	  sleep.	  It	  gives	  us	  
pleasure,	  it	  bores	  us	  and	  sometimes	  it	  challenges	  us.	  It	  provides	  us	  with	  opportunities	  to	  be	  both	  sociable	  
and	  solitary.”	  
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	   A	   TV,	   portanto,	   funcionaria	   como	  um	   espelho	   da	   sociedade,	   para	  Wolton.	   E	  

nesse	  espelho,	  não	  apenas	  reRlete	  uma	  imagem	  ou	  uma	  representação	  mas	  oferece	  esse	  

exemplo	  a	  todos	  que	  assistem	  ao	  mesmo	  tempo,	  criando	  a	  sensação	  de	  unidade,	  de	  laço.	  

!
!
	   	   “Mas	  a	  força	  da	  televisão	  como	  laço	  social	  vem	  justamente	  do	  seu	  caráter	  ao	  	  
	   	   mesmo	  tempo	  ligeiramente	  restritivo,	  lúdico,	  livre	  e	  especular.	  É	  também	  nisso	  	  
	   	   que	  ela	  se	  mostra	  adequada	  a	  uma	  sociedade	  individualista	  de	  massa,	  	  
	   	   caracterizada	  simultaneamente	  por	  essa	  dupla	  valorização	  da	  liberdade	  	  
	   	   individual	  e	  da	  busca	  de	  uma	  coesão	  social”.	  (WOLTON,	  1996:124)	  !
!
	   O	  aparelho	  é	  tão	  importante	  para	  o	  convívio	  social	  que	  a	  pesquisadora	  Denise	  

Jardim	  organizou	  uma	  pesquisa	  em	  Gana	  sobre	  os	  hábitos	  dos	  moradores	  que	  viviam	  em	  

locais	  de	  intensa	  migração.	  Ela	  concluiu	  com	  sua	  equipe	  que,	  no	  caso	  de	  Gana,	  assistir	  TV	  

era	   uma	   atividade	   social,	   já	   que	   nem	   todos	   tinham	   acesso	   ao	   aparelho,	   nem	   à	   rede	  

elétrica.	  

!
!
	   	   “Devido	  à	  particular	  intensidade	  da	  vida	  social	  em	  Ghana,	  e	  ao	  fato	  de	  que	  na	  	  
	   	   minha	  residência	  não	  tinha	  televisão,	  ‘assistir	  TV’	  foi	  para	  mim	  inevitavelmente	  	  
	   	   uma	  atividade	  social,	  e	  sempre	  contextualizada	  através	  dos	  comentários	  das	  	  
	   	   pessoas	  ao	  redor,	  aprovando	  ou	  não	  os	  acontecimentos	  televisados,	  ou	  minhas	  	  
	   	   perguntas	  de	  novata."	  (JARDIM	  et	  al.	  2010:139)	  !
!
	   Ou	   seja,	  mesmo	   num	   ambiente	   onde	   a	   energia	   elétrica	   não	   está	   disponível	  

para	  todos,	  a	  TV	  exerce	  forte	  inRluência	  na	  formação	  de	  relações	  sociais.	  O	  processo	  que	  

acontece	  em	  Gana,	  ampliRicado	  com	  a	  distribuição	  massiva	  de	  sinais	  de	  TV,	  de	  redes	  de	  

comunicação	  rápida	  como	  a	  internet,	  transforma	  o	  modo	  de	  consumir	  TV.	  Em	  ambientes	  

onde	   ocorre	   a	   convergência	   de	   mídias,	   como	   veremos	   no	   próximo	   capítulo,	   a	  

sociabilidade	  que	  surge	  a	  partir	  destes	  conteúdos,	  também	  é	  ampliRicada.	  

!
!
!
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"...the	  user	  is	  simultaneously	  an	  empowered,	  productive	  

agent,	  and	  a	  target	  for	  companies	  to	  exploit."	  	  

(Bechmann;	  Lomborg,	  2012:767)	  
!
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3.1	  -‐	  INTRODUÇÃO	  
!
!
	   Neste	   capítulo	   vamos	   discutir	   a	   bibliograRia	   relacionada	   à	   convergência	   de	  

mídias.	   Além	   de	   conceituar	   e	   compreender	   os	   estudos	   nessa	   área,	   vamos	   demonstrar	  

que	  existe	  atualmente	  um	  balanço	  de	  poder	  entre	  o	   indivíduo	  que	  consome	  mídia	  e	  os	  

produtores,	   como	   se	   disputassem,	   entre	   si,	   o	   título	   de	  mediadores	   da	   comunicação.	   É	  

neste	  ponto	  crucial	  que	  a	  convergência	  tem	  alterado	  as	  relações	  sociais,	  transformando	  

um	   indivíduo	   que	   antes	   era	   mais	   consumidor,	   num	   indivíduo	   produtor,	   mediativo	   e	  

criativo.	  

	   A	  TV	  neste	  contexto	  se	  coloca	  como	  o	  grande	  veículo	  de	  comunicação,	  capaz	  

de	  informar	  e	  entreter	  milhões	  de	  pessoas	  simultaneamente.	  Aliada	  ao	  poder	  de	  outras	  

mídias	  de	  comunicação	  pessoal	  e	  dispositivos	  móveis,	  oriundos	  do	  desenvolvimento	  da	  

web	  2.0,	  a	  TV	   leva	  ao	   indivíduo	  possibilidades	  de	   interação,	  ampliRicadas	  com	  todas	  as	  

ferramentas	  disponíveis	  em	  computadores,	  celulares	  e	  até	  nos	  próprios	  aparelhos	  de	  TV.	  	  

	   Essa	   tecnologia	   não	   deRine,	   mas	   altera	   a	   forma	   como	   os	   indivíduos	   se	  

relacionam.	  Vimos	  no	  capítulo	  anterior	  que	  o	   indivíduo	  em	  rede	  desenvolve	  diferentes	  

formas	  de	  sociabilidade,	  em	  comparação	  com	  o	  indivíduo	  moderno,	  das	  grandes	  cidades.	  

E	   há	   estudos	   que	   indicam	   prós	   e	   contras	   desse	   processo	   de	   convergência,	  

principalmente	   no	   que	   diz	   respeito	   à	  mudança	   do	   perRil	   do	   indivíduo	   consumidor	   de	  

mídia.	  	  

	   Por	   isso	   neste	   capítulo,	   optamos	   por	   começar	   mostrando	   o	   caminho	   da	  

construção	  do	  agente	  criativo,	  o	  indivíduo	  que	  consome	  mídia	  e	  que	  produz	  conteúdos,	  

atuando	  como	  mediador	  das	  próprias	  atividades,	  como	  nó	  da	  sua	  própria	  rede.	  A	  partir	  

da	   bibliograRia	   dos	   estudos	   em	   TV	   e	   convergência,	   sempre	   com	   o	   foco	   no	   indivíduo,	  

mostramos	  como	  esse	  processo	  evoluiu	  a	  cada	  estudo.	  

	   Vamos	  discutir	   ainda	  o	  papel	   das	   redes	   sociais	  online	   e	   das	   ferramentas	  de	  

mobilidade,	   que	   possibilitam	   ao	   agente	   controle	   sobre	   o	   conteúdo	   produzido	   por	   ele,	  

além	  de	  inserí-‐lo	  numa	  ampla	  rede	  de	  contatos	  e	  conteúdo.	  

!
!
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3.2	  -‐	  DO	  TELESPECTADOR	  AO	  AGENTE	  CRIATIVO	  
!
!
	   Este	  trabalho	  não	  tem	  como	  objetivo	  analisar	  a	  história	  das	  pesquisas	  sobre	  

TV.	   Porém,	   faz-‐se	   necessário	   recuperar	   parte	   destes	   estudos,	   para	   auxiliar	   na	  

compreensão	  do	  perRil	  atual	  do	  telespectador.	  Em	  sua	  grande	  maioria,	  os	  estudos	  sobre	  

TV	   analisam	   a	   recepção	   pelo	   viés	   do	   gênero,	   da	   idade,	   do	   regionalismo,	   entre	   outras	  

possibilidades	  (McLUHAN,	  2005;	  MARTÍN-‐BARBERO,	  1987;	  THOMPSON,	  2008).	  Muitos	  

discutem	  a	  questão	  da	  formação	  de	  uma	  identidade	  nacional	  e	  as	  questões	  ideológicas,	  

em	  que	  a	  TV	  aparece	  como	  fator	  alienante	  e	  massiRicador	  (BOURDIEU,	  1997).	  São	  poucos	  

os	   trabalhos	   que	   relacionam	   a	   questão	   da	   televisão	   como	   fator	   de	   sociabilidade	  

(SILVERSTONE,	   2003).	   Menos	   ainda	   aqueles	   que	   discutem	   as	   redes	   sociais	   online	   e	   o	  

consumo	  de	  mídia	  (OIKAWA	  et.	  al.,	  2013;	  LOPES	  e	  MUNGIOLI,	  2011).	  

	   Já	  há	  um	  consenso	  nos	  estudos	  sobre	  a	  TV	  considerando	  que	  o	  telespectador	  

nunca	   foi	   apenas	   um	   receptor	   passivo,	   mas	   ativo	   e	   crítico,	   de	   acordo	   com	   as	  

possibilidades	  de	  cada	  momento	  da	  história	  da	  TV.	  Ele	   sempre	  pode	   interpretar	  o	  que	  

recebia,	   reagir	   aos	   estímulos	   recebidos	   pela	   TV	   e	   conversar	   sobre	   o	   que	   assistia	   com	  

parentes	  e	  amigos	  que	  dividiam	  a	  mesma	  sala	  de	  TV	  ou	  uma	  mesa	  de	  bar,	  por	  exemplo.	  E	  

essa	   “atividade”,	   que	   sempre	   existiu,	   agora	   pode	   ser	   registrada	   com	   o	   auxílio	   da	  

tecnologia.	   Seja	   pelos	   registros	   textuais	   de	   comentários	   em	   redes	   sociais	   online	   como	  

Twitter	   e	   Facebook,	   seja	   na	   criação	   de	   vídeos,	   histórias	   e	   enredos	   no	   Youtube,	   os	  

telespectadores	  têm	  se	  transformado	  cada	  vez	  mais	  em	  agentes	  criativos	  das	  atividades	  

rotineiras	   e,	  muitas	   vezes,	   produzem	   e	   são	   vistos	   como	   a	   própria	  mídia,	   quebrando	   o	  

modelo	  econômico	  e	  técnico	  de	  poder	  da	  televisão.	  A	  análise	  de	  Martín-‐Barbero,	  ao	  falar	  

do	  papel	  da	  TV	  na	  vida	  social	  é	  bem	  equilibrada	  e	  resume	  com	  clareza	  essa	  dicotomia	  da	  

televisão:	  

!
!
	   	   "Nenhum	  outro	  meio	  de	  comunicação	  tinha	  permitido	  o	  acesso	  a	  tanta	  	  
	   	   variedade	  de	  experiências	  humanas,	  de	  países,	  de	  povos,	  de	  situações.	  Mas	  	  
	   	   também	  nenhum	  outro	  jamais	  as	  controlou	  de	  tal	  modo	  que,	  em	  vez	  de	  implodir	  
	   	   o	  etnocentrismo,	  terminasse	  por	  reforçá-‐Io.	  Ao	  conectar	  o	  espetáculo	  com	  a	  	  
	   	   cotidianidade,	  o	  modelo	  hegemônico	  de	  televisão	  imbrica	  em	  seu	  próprio	  modo	  	  
	   	   de	  operação	  um	  dispositivo	  paradoxal	  de	  controle	  das	  diferenças:	  uma	  	  
	   	   aproximação	  ou	  familiarização	  que,	  explorando	  as	  semelhanças	  superRiciais,	  	  
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	   	   acaba	  nos	  convencendo	  de	  que,	  se	  nos	  aproximarmos	  o	  bastante,	  até	  as	  mais	  	  
	   	   "distantes",	  as	  mais	  distanciadas	  no	  espaço	  e	  no	  tempo,	  se	  parecem	  muito	  	  
	   	   conosco;	  e	  um	  distanciamento	  ou	  exotização	  que	  converte	  o	  outro	  na	  	  
	   	   estranheza	  mais	  radical	  e	  absoluta,	  sem	  qualquer	  relação	  conosco,	  sem	  sentido	  	  
	   	   para	  o	  nosso	  mundo.”	  (MARTÍN-‐BARBERO,	  1997:250)	  !
!
	   Esse	   controle	   exercido	  pela	  TV	   sobre	   os	   telespectadores	   representava,	   para	  

Bourdieu	  (1997),	  todo	  o	  perigo	  da	  indústria	  cultural	  para	  a	  política	  e	  para	  a	  democracia.	  

Ele	   acredita	   que	   a	   televisão	   é	   um	   instrumento	   de	   opressão	   simbólica,	   no	   qual	   “...o	  

assunto	  é	   imposto,	  de	  que	  as	  condições	  da	  comunicação	  são	   impostas	  e,	   sobretudo,	  de	  

que	   a	   limitação	  do	   tempo	   impõe	   ao	  discurso	   restrições	   tais	   que	   é	  pouco	  provável	   que	  

alguma	  coisa	  possa	  ser	  dita”.	  

	   Ele	  defende	  que,	  como	  a	  TV	  tem	  tempo	  raro,	  curto,	  ao	   invés	  de	  se	  dedicar	  a	  

assuntos	  de	  maior	  relevância,	  investe	  em	  assuntos	  de	  entretenimento,	  tirando	  o	  foco	  das	  

discussões	   importantes,	   manipulando	   o	   público	   e	   censurando	   informações	   que	  

poderiam	  se	  aproveitar	  do	  potencial	  amplo	  que	  a	  TV	  tem	  para	  distribuir	  uma	  mensagem.	  

!
!
	   	   "a	  televisão	  que	  se	  pretende	  um	  instrumento	  de	  registro	  toma-‐se	  um	  	  
	   	   instrumento	  de	  criação	  de	  realidade.	  Caminha-‐se	  cada	  vez	  mais	  rumo	  a	  	  
	   	   universos	  em	  que	  o	  mundo	  social	  é	  descrito-‐prescrito	  pela	  televisão.	  A	  televisão	  
	   	   se	  torna	  o	  árbitro	  do	  acesso	  à	  existência	  social	  e	  política.	  (BOURDIEU,	  1997:29)	  !
!
	   A	  visão	  negativa	  que	  Bourdieu	  tem	  da	  TV	  vem,	  em	  linhas	  gerais,	  da	  questão	  

imposta	  pela	  mediação,	  que,	  na	  visão	  dele,	  interpreta	  os	  fatos	  de	  forma	  manipuladora,	  e	  

transmite	  a	  mensagem	  para	  um	  espectador,	  que	  seria	  passivo,	   incomunicável,	   isolado	  e	  

não	  reagiria	  aos	  estímulos	  gerados	  pela	   tela	  da	  TV.	  Assim,	  o	  espectador	  de	  Bourdieu	  é	  

um	   indivíduo	   reprodutor,	   que	   apenas	   consome	   o	   que	   é	   gerado	   pela	   mídia,	   sem	  

questionamentos	   ou	   interpretações.	   Ele	   não	   cria	   conteúdo	   próprio,	   nem	   é	   capaz	   de	  

promover	   a	   mediação,	   dependendo	   sempre	   da	   disponibilidade	   do	   produtor	   para	   se	  

informar	   ou	   se	   entreter.	   Além	   disso,	   outra	   pressão	   sofrida	   pela	   televisão,	   na	   visão	   de	  

Bourdieu,	  é	  a	  pressão	  econômica,	  dos	  anunciantes,	  que	   torna	  a	  mensagem	  enviesada	  e	  

cria	  limites	  para	  a	  veiculação	  de	  notícias,	  impostas	  pelas	  empresas.	  
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	   Adorno	  também	  tinha	  uma	  visão	  negativa	  da	  televisão	  e	  acreditava	  que	  seus	  

espectadores	   eram	   meros	   receptores	   de	   informação,	   enganados	   pela	   mídia.	   Em	   um	  

artigo	   (1973)	   ele	   estudou	   a	   televisão	   com	   o	   objetivo	   de	   fazer	   uma	   revelação	   das	  

“implicações	   sociopsicológicas	   e	   dos	   mecanismos	   da	   televisão,	   que	   frequentemente	  

operam	  sob	  a	  máscara	  do	  falso	  realismo...”.	  Dessa	  forma	  Adorno	  pretendia	  sensibilizar	  o	  

público	  para	  o	  que	  ele	  chamou	  de	  “nefastos	  efeitos	  de	  alguns	  desses	  mecanismos”.	  Entre	  

eles,	   Adorno	   destacou	   a	   questão	   das	   múltiplas	   camadas	   de	   signiRicados,	   superpostas	  

umas	  às	  outras,	  que	  contribuem	  para	  o	  efeito	  dos	  meios	  de	  comunicação.	  Para	  ele	  essa	  

estrutura	   de	   camadas	   múltiplas	   é	   usada	   pela	   indústria	   cultural	   para	   fascinar	   os	  

espectadores,	   transmitindo	   mensagens	   ocultas,	   que	   escapam	   dos	   controles	   da	  

consciência	  e	  tendem	  “a	  penetrar	  a	  mente	  do	  espectador”.	  

!
!
	   	   “Toda	  essa	  interação	  de	  vários	  níveis,	  entretanto,	  indica	  uma	  direção	  deRinida:	  a	  	  
	   	   tendência	  para	  canalizar	  a	  reação	  do	  público.	  Isto	  se	  coaduna	  com	  a	  suspeita	  	  
	   	   amplamente	  partilhada,	  embora	  diRícil	  de	  ser	  conRirmada	  por	  dados	  exatos,	  de	  	  
	   	   que	  a	  maioria	  dos	  espetáculos	  de	  televisão	  objetiva	  hoje	  produzir	  ou,	  pelo	  	  
	   	   menos,	  reproduzir,	  a	  fatuidade,	  a	  passividade	  intelectual	  e	  a	  ingenuidade	  que	  	  
	   	   parecem	  ajustar-‐se	  aos	  credos	  totalitários,	  ainda	  que	  a	  explícita	  mensagem	  de	  	  
	   	   superRície	  dos	  espetáculos	  seja	  antitotalitária.”	  (ADORNO,	  1973:6)	  !
!
	   Por	   causa	   deste	   viés	   manipulador,	   Adorno	   considerou	   a	   TV	   uma	   maldição	  

para	   o	   público	   norte-‐americano.	   Para	   ele,	   os	   conteúdos	   exibidos	   por	   aquela	   caixa	   só	  

serviriam	   para	   criar	   e	   reforçar	   estereótipos	   da	   sociedade	   americana,	   através	   da	  

pseudopersonalização	   e	   seu	   efeito,	   não	   limitado	   apenas	   à	   TV,	   mas	   aos	   veículos	   de	  

comunicação	  de	  massa.	  

	   Enquanto	  Bourdieu	  e	  Adorno	  têm	  uma	  visão	  extremamente	  pessimista	  da	  TV,	  

McLuhan	  (2005)	  desenvolveu	  sua	  teoria	  a	  partir	  de	  um	  ponto	  de	  vista	  otimista.	  São	  dois	  

extremos:	   enquanto	   Bourdieu	   prega	   que	   a	   mídia	   é	   a	   causa	   do	   conformismo	   do	  

espectador	  e	  sua	  consequente	  apatia	  política,	  McLuhan	  acredita	  que	  é	  através	  dos	  meios	  

que	  vamos	  viver	  numa	  grande	  comunidade	  global,	  sem	  barreiras,	  sem	  interferências.	  

	   A	   tecnologia	   e	   a	   comunicação,	   para	   McLuhan,	   permitiriam	   uma	   forma	   de	  

transformação	   social	   que	   tribalizaria	   todos	   em	   torno	   de	   um	   mesmo	   ideal.	   McLuhan	  

acreditava	   que	   a	   evolução	   tecnológica	   reduziria	   distâncias,	   aproximaria	   pessoas,	  

promovendo	   solidariedade	   em	   uma	   teia	   de	   contatos	   interligados.	   Para	   essa	   função,	  
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McLuhan	  pensou	  inicialmente	  na	  TV	  via	  satélite.	  O	  texto	  dele	  foi	  escrito	  em	  1967,	  muitos	  

anos	   antes	  da	   criação	  de	  qualquer	   rede	  de	   comunicações	   como	  a	   internet.	  Mas	  hoje	   é	  

possível	   perceber	   que	   a	   internet,	   com	   a	   web	   2.0,	   é	   o	   principal	   exemplo	   dessa	   teia	  

comunicacional	  inocentemente	  sonhada	  por	  McLuhan.	  

	   Por	  web	  2.0,	  Tim	  O’Reilly	  (2005)	  caracteriza	  como	  um	  serviço	  que	  tem	  como	  

princípio	  básico	  o	  papel	  dos	  usuários.	  “Usuários	  adicionam	  valor”.	  Assim,	  o	  serviço	  Rica	  

cada	  vez	  melhor	  “quanto	  mais	   forem	  os	  usuários	  que	  dele	  se	  utilizam”.	  Diferentemente	  

da	  web	  instrumental,	  ou	  web	  1.0,	  em	  que	  os	  serviços	  estão	  ali	  disponíveis	  como	  fonte	  de	  

informação	   apenas,	   sem	   interatividade,	   de	   diRícil	   participação	   e	   inclusão	   do	   usuário	  

comum.	  	  

	   Nos	   primeiros	   anos,	   ao	   analisar	   o	   espectador	   de	   televisão,	   pesquisadores	  

como	   Marshal	   McLuhan	   (2005)	   acreditavam	   que	   a	   TV,	   por	   ser	   um	   meio	   de	   baixa	  

deRinição	  (frio),	  dependia	  da	  capacidade	  do	  espectador	  para	  ser	  consumida.	  Ele	  dizia	  que	  

todos	   os	   meios	   servem	   como	   extensão	   de	   qualquer	   capacidade	   Rísica	   ou	   psíquica	   do	  

homem	   e	   que	   isso	  mudaria	   a	  mídia	   e	   suas	   relações	   com	  os	   usuários,	   como	   é	   possível	  

perceber	  desde	  a	  popularização	  da	  internet.	  

	   John	  Thompsom	  (2008)	  fala	  em	  seu	  livro	  “A	  mídia	  e	  a	  modernidade”	  sobre	  a	  

relação	   do	   indivíduo	   com	   a	   TV	   como	   meio	   de	   acesso	   às	   informações.	   Para	   ele,	   a	   TV	  

proporciona	   aos	   indivíduos	   a	   possibilidade	   de	   ter	   informações	   que	   eles	   não	   teriam	  

acesso	  de	  outro	  modo,	  o	  que	  ele	  chama	  de	  quase-‐interação	  mediada.	  

!
!
	   	   “A	  mídia	  produz	  um	  contínuo	  entrelaçamento	  de	  diferentes	  formas	  de	  	  
	   	   experiência,	  uma	  mistura	  que	  torna	  o	  dia-‐a-‐dia	  de	  muitos	  indivíduos	  hoje	  	  
	   	   bastante	  diferente	  do	  experimentado	  por	  gerações	  anteriores.	  (THOMPSOM,	  	  
	   	   2008:197)	  !
!
	   Essa	  experiência	  seria	  semelhante	  às	  atividades	  práticas	  cotidianas,	  como	  os	  

encontros	  face	  a	  face	  que	  trazem	  signiRicações	  aos	  conteúdos,	  o	  que	  representa	  também	  

para	   Thompsom	   que	   o	   telespectador	   não	   seria	   tão	   passivo	   como	   pensaram	   outros	  

pesquisadores	  de	  televisão.	  

	   Nessa	  mesma	   linha	   de	   pensamento,	   de	   que	   o	   telespectador	   é	  mais	   que	   um	  

mero	  indivíduo	  reprodutor	  e	  receptor	  de	   informações,	  Manuel	  Castells,	  em	  seu	   livro	  “A	  
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Sociedade	   em	   Rede”,	   de	   2007,	   descreveu	   como	   seria	   esse	   telespectador,	   mais	   ativo,	  

imerso	  em	  meio	  à	  sociedade	  da	  informação:	  

!
!
	   	   “Entretanto,	  o	  fato	  de	  a	  audiência	  não	  ser	  objeto	  passivo,	  mas	  sujeito	  interativo,	  	  
	   	   abriu	  o	  caminho	  para	  sua	  diferenciação	  e	  subseqüente	  transformação	  da	  mídia	  	  
	   	   que,	  de	  comunicação	  de	  massa,	  passou	  à	  segmentação,	  adequação	  ao	  público	  e	  	  
	   	   individualização,	  a	  partir	  do	  momento	  em	  que	  a	  tecnologia,	  empresas	  e	  	  
	   	   instituições	  permitiram	  essas	  iniciativas."	  (CASTELLS,	  2007:422)	  !
!
	   Desta	  forma,	  para	  Castells,	  as	  mudanças	  deste	  novo	  sistema	  de	  comunicação,	  

na	   sociedade	   em	   rede,	   causariam	   transformações	   radicais	  na	   forma	   como	  a	  mídia	   lida	  

com	  o	  tempo	  e	  espaço,	  “já	  que	  passado,	  presente	  e	  futuro	  podem	  ser	  programados	  para	  

interagir	  entre	  si	  na	  mesma	  mensagem”.	  Ele	  diz	  ainda	  que	  as	  bases	  desta	  nova	  cultura	  

viriam	  do	  espaço	  de	  Rluxos	  e	  do	  tempo	  intemporal,	  criando	  o	  que	  ele	  chamou	  de	  cultura	  

da	  virtualidade	  real.	  

	   Embora	  seja	  reconhecido	  pelas	  pesquisas	  que	  o	  telespectador	  tem	  ação	  e	  não	  

recebe	  as	   informações	   transmitidas	  pela	  TV	  de	   forma	   completamente	  passiva,	   tal	   qual	  

uma	  esponja,	  é	  a	  partir	  da	  convergência	  de	  mídias	  (TV	  e	  internet,	  principalmente),	  que	  

ele	   consegue	   deixar	   rastros	   e	   registros	   de	   todas	   as	   suas	   atividades	  midiáticas.	   Com	   a	  

evolução	  das	  mídias	  e	  o	  surgimento	  de	  novas	  formas	  de	  comunicação	  estamos	  vendo	  o	  

aparecimento	   de	   novos	   hábitos	   de	   interação,	   que	   não	   necessitam	   necessariamente	   de	  

um	   meio	   apenas.	   A	   TV	   vem,	   nos	   últimos	   anos,	   sofrendo	   ação	   dessas	   mudanças	  

possibilitadas	  pela	  internet.	  	  

	   Um	   dos	   fenômenos	   percebidos	   é	   o	   da	   segunda	   tela,	   que,	   segundo	   os	  

pesquisadores	   Cristiane	   Finger	   e	   Fábio	   Souza	   (2012)	   demonstra	   a	   experiência	  

multitarefa	  de	  ver	  TV.	  “	  Agora	  o	  telespectador	  divide	  sua	  atenção	  com	  a	  internet	  e	  muitas	  

vezes	   através	   das	   redes	   sociais	   discute	   o	   que	   está	   vendo	  na	   primeira	   tela."	   (FINGER	   e	  

SOUZA,	  2012:376).	  Assim,	  a	  partir	  da	   convergência	  de	  mídias,	   a	  TV	  ganha	  mobilidade,	  

transborda	  seus	  produtos	  em	  outros	  meios	  e	  transforma	  o	  hábito	  de	  ver	  TV	  em	  casa	  num	  

hábito	   de	   qualquer	   lugar	   onde	   haja	   internet.	   É	   a	   junção	   das	   mídias	   em	   torno	   de	   um	  

interesse	  comum:	  o	  do	  espectador.	  

	   O	   termo	   “convergência	   de	  mídias”	   foi	   popularizado	   por	   Henry	   Jenkins,	   um	  

dos	  principais	  estudiosos	  desta	  área.	  Em	  praticamente	  todos	  os	  artigos	  produzidos	  sobre	  
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o	   assunto	   é	   possível	   encontrar	   uma	   referência	   ao	   autor	   na	   bibliograRia.	   Em	   2008	   foi	  

lançado	  em	  português	  o	  livro	  “Cultura	  de	  Convergência”,	  escrito	  por	  ele	  dois	  anos	  antes.	  

Nesta	  obra,	  partindo	  de	  exemplos	  da	   cultura	  pop,	  o	   autor,	   além	  de	   investigar	  as	  novas	  

mídias,	   analisou	   as	   transformações	   ocorridas	   na	   sociedade	   quando	   ocorre	   a	  

convergência.	  

	   Para	  o	  autor,	  a	  convergência	  pode	  ser	  deRinida	  assim:	  

!
!
	   	   “A	  convergência	  das	  mídias	  é	  mais	  do	  que	  apenas	  uma	  mudança	  tecnológica.	  A	  	  
	   	   convergência	  altera	  a	  relação	  entre	  tecnologias	  existentes,	  indústrias,	  	  
	   	   mercados,	  gêneros	  e	  públicos.	  A	  convergência	  altera	  a	  lógica	  pela	  qual	  a	  	  
	   	   indústria	  midiática	  opera	  e	  pela	  qual	  os	  consumidores	  processam	  a	  notícia	  e	  o	  	  
	   	   entretenimento.”	  (JENKINS,	  2008:41)	  !
!
	   Durante	  todo	  o	  livro	  ele	  reforça	  a	  ideia	  de	  que	  a	  convergência	  é	  algo	  maior	  e	  

mais	   importante	   do	   que	   apenas	   a	   junção	   de	   mídias	   por	   aparelhos	   cada	   vez	   mais	  

soRisticados.	   Não	   é	   só	   por	   causa	   da	   tecnologia,	   não	   é	   a	   máquina	   que	   determina	   o	  

comportamento	  humano.	  Ele	  acrescenta	  que	  “a	  convergência	  ocorre	  dentro	  dos	  cérebros	  

dos	  consumidores	   individuais	  e	  em	  suas	   interações	  sociais	  com	  outros”,	  ou	  seja,	  é	  algo	  

que	  faz	  parte	  da	  vida	  cotidiana	  e	  afeta	  diretamente	  as	  relações	  entre	  os	  indivíduos.	  

	   A	   convergência	   geralmente	   aparece	   nos	   artigos	   associada	   a	   outro	   termo:	  

transmídia.	   Ele	   foi	   usado	   pela	   primeira	   vez	   na	   década	   de	   80	   por	   Marsha	   Kinder,	  

pesquisadora	   norte-‐americana	   que	   estudava	   fenômenos	   como	   as	   Tartarugas	   Ninja	   e	  

Pokemón	   (FECHINE	   E	   FIGUEIRÔA,	   2011).	   É	   um	   termo	  mais	   utilizado	   para	   explicar	   os	  

produtos	   e	   subprodutos	   da	   mídia,	   baseados	   em	   interesses	   sociais.	   No	   caso	   das	  

Tartarugas	  Ninja,	  por	  exemplo,	  os	  produtos	  ultrapassavam	  as	  mídias	  (televisão,	  cinema)	  

com	  a	  criação	  de	  objetos	  correlacionados	  (brinquedos,	  jogos	  de	  computador	  etc.).	  	  

	   No	   caso	   da	   televisão,	   a	   experiência	   transmídia	   surge	   mais	   como	   opção	  

comercial	  do	  que	  como	  algo	  que	  possa	  transbordar	  na	  vida	  cotidiana,	  alterando	  laços	  e	  

criando	   novas	   formas	   de	   relações	   sociais.	   Por	   conta	   disso,	   os	   pesquisadores	   Yvana	  

Fechine	  e	  Alexandre	  Figueirôa	  (2011)	  defendem	  o	  uso	  de	  um	  termo	  mais	  adequado:	  

!
!
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	   	   "Considerando	  a	  diversidade	  de	  estratégias	  dessas	  ações	  de	  integração	  entre	  	  
	   	   mídias,	  propomos	  então	  empregar	  o	  termo	  transmidiação	  para	  designar,	  de	  	  
	   	   modo	  mais	  amplo,	  toda	  produção	  de	  sentido	  fundada	  na	  reiteração,	  	  
	   	   pervasividade	  e	  distribuição	  em	  distintas	  plataformas	  tecnológicas	  (TV,	  cinema,	  	  
	   	   Internet,	  celular	  etc.)	  de	  conteúdos	  associados	  cuja	  articulação	  está	  ancorada	  na	  
	   	   cultura	  participativa	  estimulada	  pelos	  meios	  digitais.	  A	  transmidiação	  pode	  ser	  	  
	   	   pensada,	  nessa	  perspectiva,	  como	  uma	  das	  lógicas	  de	  produção	  e	  recepção	  	  
	   	   (consumo)	  de	  conteúdo	  no	  cenário	  de	  convergência."	  (FECHINE	  e	  FIGUEIRÔA,	  	  
	   	   2011:27)	  !
!
	   A	  cultura	  participativa	  é	  outro	  ponto	   importante	  da	  teoria	  desenvolvida	  por	  

Jenkins	   (2008).	   Para	   ele,	   num	   mundo	   de	   convergência,	   não	   há	   papéis	   deRinidos	   na	  

comunicação,	  ou	  seja,	  não	  existiriam	  produtores	  e	  consumidores	  de	  mídia.	  Todos	  seriam	  

participantes	  que	  interagem	  “de	  acordo	  com	  um	  novo	  conjunto	  de	  regras”.	  Assim	  Jenkins	  

explica	  as	  diferenças	  entre	   interatividade	  e	  participação.	  Para	  ele,	  na	   interatividade,	  os	  

indivíduos	   interagem	  com	  o	  conteúdo,	  enquanto	  que	  na	  participação	  podem	  mudar	  os	  

rumos	  desse	  conteúdo,	  alterando	  histórias	  e	  propondo	  novas	  narrativas.	  

	   É	   nesse	   contexto	   que	   surge	   a	   Rigura	   do	   agente	   criativo,	   que	   abandonou	   a	  

posição	  de	  público	  e	  se	  propõe	  a	  intervir	  mais	  na	  circulação	  e	  nos	  conteúdos	  de	  mídia,	  

assumindo	  papel	  central	  no	  processo	  de	  comunicação	  (FECHINE	  E	  FIGUEIRÔA,	  2011).	  

!
!
	   	   “A	  cultura	  participativa	  deRine,	  nessa	  perspectiva,	  novas	  práticas	  de	  uso	  das	  	  
	   	   mídias	  associadas,	  sobretudo,	  ao	  compartilhamento,	  publicação,	  recomendação,	  
	   	   comentários,	  remix	  e	  reoperação	  de	  conteúdos	  digitais	  (criados	  e	  	   	  
	   	   disponibilizados	  em	  meios	  digitais,	  especialmente,	  na	  internet)."	  (FECHINE,	  	  
	   	   2013:4)	  !
!
	   Assim,	  os	  vínculos	  entre	  produtores	  e	   receptores	  deixam	  de	   ser	   invisíveis	   e	  

passam	  a	  fazer	  parte	  do	  processo	  de	  comunicação.	  Antônio	  Fausto	  Neto	  (2009)	  chamou	  

a	   atenção	   para	   essa	   mudança	   quando	   percebeu	   que	   a	   expansão	   dos	   meios	   de	  

comunicação,	   com	   a	   participação	   ativa	   do	   público,	   transformou	   os	   Rluxos	   em	   um	   tipo	  

mais	  especializado,	  onde	  espectadores	  se	  transformariam	  em	  fãs.	  

	   Quando	  do	  surgimento	  do	  que	  é	  considerada	  a	  Web	  2.0	  os	  agentes	  criativos	  

passaram	  a	  dispor	  de	  ferramentas	  de	  interatividade,	  participação	  e	  criação	  de	  conteúdo.	  

Uma	  das	  características	  desta	   fase	  da	   internet	  é	  a	   facilidade	  de	  utilização	  pelo	  usuário	  

destas	   ferramentas.	  Não	   há	  mais	   a	   necessidade	   de	   se	   conhecer	   a	   fundo	   linguagens	   de	  
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programação	   de	   computador.	   Com	   poucos	   cliques	   é	   possível	   ter	   uma	   página	   pessoal,	  

enviar	  um	  vídeo	  ou	  compartilhar	  o	   local	  onde	  se	  encontra	  naquele	  momento	  com	  seus	  

amigos,	  facilitando,	  desta	  forma,	  a	  criação	  e	  manutenção	  de	  laços	  sociais.	  	  

!
!
	   	   “O	  ambiente	  computacional	  criado	  na	  plataforma	  e	  a	  possibilidade	  de	  conexões	  	  
	   	   mais	  eRicientes	  permitem,	  desse	  modo,	  a	  multiplicação	  dos	  laços	  seja	  entre	  	  
	   	   indivíduos,	  seja	  entre	  os	  indivíduos	  e	  os	  dados,	  seja,	  enRim,	  de	  dados	  com	  	  
	   	   dados.”	  (SANTOS;	  CYPRIANO,	  2011:7)	  !
!
	   Desta	   forma,	   com	  o	  uso	   facilitado,	   o	   indivíduo	   começa	   a	  produzir	   conteúdo	  

em	   rede,	   criando	   valor	   para	   sua	   participação	   na	   internet,	   como	   perceberam	   os	  

sociólogos	  Cristina	  Cypriano	  e	  Francisco	  Coelho	  dos	  Santos:	  

!
!
	   	   “O	  processo	  colaborativo	  que	  os	  anima	  e	  os	  faz	  produtivos	  é	  sustentado	  pela	  	  
	   	   potência	  da	  exterioridade,	  uma	  vez	  que	  esse	  processo	  só	  se	  dá	  em	  coletivos,	  em	  	  
	   	   redes	  de	  indivíduos	  que	  compartilham	  uma	  dada	  dinâmica	  de	  participação	  na	  	  
	   	   qual,	  para	  cada	  indivíduo,	  o	  valor	  e	  o	  potencial	  se	  encontram	  nos	  outros,	  na	  	  
	   	   exterioridade.”	  (SANTOS;	  CYPRIANO,	  2009:20)	  !
!
	   É	  na	  travessia	  das	  interfaces,	  entre	  as	  diferentes	  redes	  sociais	  existentes,	  que	  

processos	  diversos	  acontecem	  com	  foco	  na	  conexões	  humanas.	  E	  com	  isso	  as	  relações	  de	  

comunicação	  e	  sociabilidade	  se	  modiRicam,	  quando	  as	  redes	  sociais	  passam	  a	  fazer	  parte	  

das	   atividades	   do	   dia	   a	   dia.	   Quando	   se	   analisam	   as	   redes	   sociais	   e	   a	   televisão,	   essas	  

mudanças	  podem	  ser	  ainda	  mais	  fortes,	  como	  relatou	  o	  sociólogo	  Erik	  Qualman:	  

!
!
	   	   “Outro	  item	  a	  ser	  considerado	  para	  compreender	  por	  que	  a	  TV	  vai	  trafegar	  pela	  	  
	   	   Internet	  é	  a	  sociabilidade.	  Se	  você	  assiste	  a	  um	  jogo	  em	  particular,	  você	  vai	  	  
	   	   poder	  facilmente	  relatar	  a	  sua	  rede	  social	  e	  convidar	  outros	  fãs	  para	  se	  	  
	   	   juntarem	  a	  você.	  Você	  terá	  assim	  a	  habilidade	  de	  comentar	  e	  conversar	  em	  	  
	   	   tempo	  real,	  permitindo	  desta	  forma	  se	  conectar	  a	  alguém	  em	  Columbus,	  Ohio,	  	  
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	   	   mesmo	  que	  você	  esteja	  sentado	  em	  San	  Diego,	  na	  Califórnia”	  (QUALMAN,	  	  
	   	   2011:167)  	  7!
!
	   Ou	   seja,	   como	   foi	   discutido	   no	   capítulo	   anterior,	   a	   tecnologia	   afeta	   a	  

sociabilidade	  diretamente,	   já	   que	   altera	  noções	  básicas	  da	   rotina	  do	   indivíduo	   como	  a	  

noção	   de	   tempo	   e	   espaço.	   Uma	   das	   consequências	   dessa	   mudança	   foi	   estuda	   pelas	  

pesquisadoras	  dinamarquesas,	  Anja	  Bechmann	  e	  Stine	  Lomborg	  (2012).	  Elas	  acreditam	  

que,	   atualmente,	   as	   pessoas	   não	   dependem	   das	   empresas	   de	  mídia	   para	   distribuir	   ou	  

Riltrar	  o	  que	  vai	  ser	  compartilhado.	  Com	  a	  internet,	  é	  possível	  perceber	  a	  emergência	  de	  

uma	  estrutura	  descentralizada	  de	  distribuição	  de	  conteúdo.	  Porém	  elas	  reconhecem	  que	  

os	  pontos	  de	  acesso	  à	  rede	  continuam	  centralizados,	  nas	  mãos	  de	  poucas	  empresas.	  	  

	   Assim,	   com	   o	   surgimento	   das	   redes	   sociais,	   o	   modelo	   de	   comunicação	  

também	   foi	   alterado,	   segundo	   as	   pesquisadoras.	   Elas	   explicam	   que	   antes	   os	   usuários	  

tinham	   posições	   deRinidas	   (como	   produtores	   ou	   receptores)	   e	   que	   agora	   a	   posição	   é	  

dependente	  da	  interação	  entre	  os	  usuários.	  

!
!
	   	   “A	  comunicação	  é	  interativa	  e	  em	  rede.	  As	  mídias	  sociais	  são	  fundamentalmente	  	  
	   	   dirigidas	  pela	  interação	  entre	  os	  usuários:	  ao	  invés	  de	  ter	  posições	  Rixas	  (como	  	  
	   	   produtor	  ou	  receptor),	  nas	  trocas	  interativas,	  os	  usuários	  mudam	  	   	  
	   	   constantemente	  entre	  os	  modos	  de	  produção	  e	  de	  recepção.	  (Bechmann;	  	  
	   	   Lomborg,	  2012:767)  	  8!
!
	   Posição	  semelhante	  à	  desenvolvida	  na	  tese	  de	  Mônica	  Pieniz	  (2013),	  em	  que	  

ela	  discute	  a	  expressão	  “trânsito	  de	  audiências”,	  ao	  se	  referir	  a	  este	  processo	  de	  mudança	  

do	  poder	  de	  comunicação,	  ora	  com	  o	  produtor,	  ora	  com	  o	  consumidor.	  No	  seu	  estudo	  ela	  

analisa	   o	   conteúdo	   de	   mensagens	   trocadas	   pelo	   Twitter	   durante	   a	   exibição	   de	  

� 	  Tradução	  livre	  do	  autor	  a	  partir	  do	  original	  “Another	  item	  to	  consider	  is	  understanding	  why	  TV	  will	  7

quickly	  move	  to	  Internet	  pipes	  is	  the	  sociability.	  If	  you	  are	  watching	  a	  particular	  game,	  you	  will	  be	  able	  to	  
easily	  inform	  your	  social	  network	  and	  invite	  other	  fans	  to	  join	  you.	  You	  will	  then	  have	  the	  ability	  to	  
comment	  and	  chat	  real	  time,	  thereby	  allowing	  you	  to	  be	  connected	  to	  the	  tailgate	  in	  Columbus,	  Ohio,	  even	  
though	  you	  are	  sitting	  in	  San	  Diego,	  California.”

� 	  Tradução	  livre	  do	  autor	  a	  partir	  do	  original	  "communication	  is	  interactive	  and	  networked.	  Social	  media	  8

are	  fundamentally	  driven	  by	  interaction	  between	  users:	  rather	  than	  having	  Rixed	  positions	  (as	  either	  
producer	  or	  recipient),	  in	  interactive	  exchanges	  users	  constantly	  shift	  between	  production	  and	  reception	  
modes."
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telenovelas,	   classiRicando	   o	   discurso	   quanto	   seu	   conteúdo	   e	   suas	   intenções	  

comunicacionais.	   Em	   suas	   conclusões,	   ela	   acredita	   que	   a	   tecnologia	   contribuiu	   para	   a	  

mudança	  do	  perRil	  da	  audiência.	  

!
!
	   	   “O	  receptor,	  que	  pode	  ser	  de	  fã	  a	  crítico,	  que	  antes	  interagia	  em	  sua	  rede	  social	  	  
	   	   off-‐line	  e	  produzia	  sentidos	  a	  partir	  dos	  conteúdos	  midiáticos,	  passa	  agora	  a	  ter	  	  
	   	   a	  oportunidade	  de	  emitir	  suas	  percepções	  e	  conhecer	  o	  que	  os	  demais	  	  
	   	   receptores	  estão	  pensando,	  além	  das	  fronteiras	  do	  tempo	  e	  espaço.”	  (PIENIZ,	  	  
	   	   2013:14)	  !
!
	   Para	  a	  pesquisadora,	  a	  capacidade	  de	  produzir	  conteúdo	  midiático	  a	  partir	  do	  

receptor	  é	  “uma	  das	  mudanças	  sociais	  mais	  signiRicativas	  da	  atualidade”.	  Sem	  deixar	  de	  

abandonar	   seu	   status	   de	   audiência,	   o	   receptor	   adquire	   cada	   vez	   mais	   outros	   papéis	  

“mais	   ativos	   e	   interativos”	   quando	  de	   sua	   relação	   com	  os	  meios	   de	   comunicação	   -‐	   em	  

especial,	  em	  relação	  à	  TV.	  

	   Assim,	   do	  ponto	  de	   vista	   da	   indústria	   da	   comunicação,	   as	   redes	   sociais	   são	  

uma	  ferramenta	  que	  adiciona	  valor	  ao	  produto	  (o	  valor	  do	  usuário	  e	  seu	  conteúdo).	  Esse	  

valor	  adicionado	  continua	  sendo	  usado	  economicamente	  pelas	  empresas	  de	  mídia	  como	  

plano	   de	   negócios	   como	   podemos	   ver	   em	   empresas	   como	  Facebook,	  Twitter	   e	   outras,	  

onde	  a	  participação	  do	  usuário	  é	  função	  central	  do	  serviço.	  

!
!
3.3	  -‐	  A	  TRAMA	  CONECTADA:	  A	  CONSTRUÇÃO	  DE	  UM	  CAMPO	  
!
!
	   A	  telenovela	  é	  o	  principal	  produto	  cultural	  brasileiro	  e	  o	  de	  maior	  audiência.	  	  

Além	  de	  ser	  o	  programa	  mais	  visto	  diariamente,	  segundo	  dados	  do	  Ibope,	  a	  novela	  já	  foi	  

foco	  de	  teses	  e	  dissertações	  variadas.	  No	  Brasil,	  um	  dos	  primeiros	  trabalhos	  envolvendo	  

telenovelas	  foi	  de	  Ondina	  Leal	  (1983),	  em	  que	  ela	  acompanhou	  como	  os	  capítulos	  eram	  

recebidos	   pelos	   telespectadores	   em	   casa,	   observando	   o	   poder	   da	   mensagem	   que	   era	  

enviada	  pela	  televisão.	  	  

	   A	  etnograRia	  do	  público	  que	  acompanhou	  a	  novela	  “Sonho	  de	  Verão”,	  exibida	  

entre	  1982	  e	  1983	  pela	  Rede	  Globo,	  mostrou	  que	  os	  telespectadores	  geram	  signiRicados	  
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a	  partir	  da	  experiência	  concreta	  da	  mídia.	  E	  que	  essa	  experiência	  só	  é	  possível	  quando	  se	  

assiste	  TV	  como	  um	  ritual.	  Gerar	  signiRicados	  a	  partir	  dos	  conteúdos	  exibidos	  pela	  TV	  é	  

importante	  no	  contexto	  atual	  da	  convergência	  porque	  funciona	  como	  força	  motriz	  para	  

os	  comentários	  na	  internet,	  em	  redes	  sociais.	  A	  pesquisa	  de	  Mônica	  Pieniz	  (2013)	  mostra	  

que	   um	   dos	   motivos	   para	   o	   compartilhamento	   de	   comentários	   em	   redes	   sociais	   é	  

exatamente	  esse	  “desabafo”	  sobre	  a	  própria	  experiência	  de	  consumir	  mídia.	  

	   No	  caso	  da	  pesquisa	  de	  Ondina	  Leal,	  a	  TV	  passa	  a	  regular	  os	  horários,	  como	  a	  

hora	   de	   comer,	   de	   tomar	   banho,	   e	   o	   comportamento	   da	   família,	   como	   o	  momento	   de	  

silêncio	  enquanto	  a	  novela	  é	   exibida,	  deixando	  a	   conversa	  para	  a	  hora	  dos	   comerciais.	  

Diferentemente	   do	   que	   acontece	   hoje,	   em	   que	   o	   tempo	   e	   o	   espaço	   não	   são	   mais	  

condições	  básicas	  para	  a	  existência	  de	  conteúdo	  produzido	  pelos	  agentes	  criativos	  sobre	  

os	  assuntos	  exibidos	  pela	  TV.	  A	   todo	   instante	  alguém	  está	  vendo	  o	  vídeo	  dos	  capítulos	  

anteriores	  e	  comentando	  sobre	  os	  personagens	  e	  suas	  histórias,	  em	  qualquer	  horário	  de	  

exibição	  ou	  mesmo	  sem	  estar	  em	  frente	  a	  um	  aparelho	  de	  televisão.	  

	   No	  estudo	  feito	  por	  Esther	  Hamburguer	  (2005)	  a	  novela	  é	  considerada	  uma	  

experiência	   de	   multidiálogo,	   resultado	   da	   relação	   entre	   produtores	   e	   receptores,	   que	  

incorporam	   signiRicados	   que	   nem	   sempre	   são	   intencionais,	   já	   que	   os	   telespectadores	  

podem	   compreender	   o	   que	   assistem	   de	   formas	   diferentes.	   Além	   disso	   há	   um	   grande	  

número	   de	  mediadores	   nesse	   processo	   que	   vai	   desde	   os	   jornalistas	   proRissionais	   que	  

comentam	   sobre	   as	  novelas	   em	   suas	   colunas	  de	   jornais,	   blogs,	   passando	  pelos	   fãs	  nas	  

redes	   sociais,	   pelos	   Rigurinistas,	   pelos	   músicos	   que	   compõem	   trilhas	   etc.	   “A	   novela	   é	  

produto	   de	   uma	   sinergia	   imprevista	   entre	   diferentes	   agendas	   criativas,	   políticas	   e	  

comerciais”	  (HAMBURGUER,	  2005:40).	  

	   Outro	   trabalho	   recente	   envolvendo	   as	   novelas	   e	   a	   sociabilidade	   foi	  

desenvolvido	  pela	  socióloga	  Roberta	  Manuela	  Barros	  de	  Andrade.	  No	  livro	  “O	  fascínio	  de	  

Scherazade”	   (2003),	   a	   autora	   mostra	   como	   espectadores	   se	   relacionam	   com	   os	  

personagens	  das	  novelas,	  produzindo	  sentido	  e	  decodiRicando	  cada	  sequência	  exibida,	  o	  

que	  ela	  dá	  o	  nome	  de	  audiência	  ativa.	  Assim,	  ela	  trata	  a	  recepção	  não	  apenas	  como	  “mais	  

uma	  etapa	  do	  processo	  de	  comunicação,	  seu	  ponto	  de	  chegada,	  mas	  também	  um	  ponto	  

de	  partida	  para	  a	  produção	  dos	  sentidos	  sociais”	  (ANDRADE,	  2003:206).	  

	   A	   tese	   de	   doutorado	   da	   socióloga,	   que	   foi	   transformada	   em	   livro,	   também	  

analisou	  o	  comportamento	  do	  telespectador	  de	  novelas	  em	  relação	  às	  classes	  sociais.	  Ela	  

concluiu	  que	  os	  espectadores	  de	  classe	  média	  se	  identiRicam	  com	  personagens	  da	  mesma	  
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classe,	  onde	  se	  sentem	  representados.	  Essa	  classe	  mais	  “popular”	  se	  identiRica	  com	  cenas	  

e	  histórias	  mais	  realistas,	  pois	  trazem	  uma	  oportunidade	  de	  aprender	  informações	  sobre	  

a	  vida	  real	  -‐	  mesmo	  sendo	  uma	  vida	  Riccional,	  criada	  para	  a	  televisão.	  

!
!
	   	   “As	  telenovelas	  funcionam	  como	  uma	  espécie	  de	  analista.	  Elas	  fazem	  viajar	  cada	  	  
	   	   telespectador	  dentro	  de	  si	  mesmo.	  Falam	  a	  cada	  um	  de	  sua	  geograRia	  interior,	  	  
	   	   de	  seus	  desejos,	  conRlitos,	  energias,	  frustrações,	  de	  suas	  	   	  
	   	   contradições.”	  (ANDRADE,	  2003:229)	  !
!
	   Quando	   do	   surgimento	   das	   novas	   mídias	   e	   da	   fuga	   de	   audiência	   para	   os	  

computadores,	  redes	  sociais,	  blogs	  e	  sites	  de	  discussão,	  os	  canais	  de	  TV	  começaram	  a	  dar	  

mais	   importância	   a	   este	   tipo	   de	   conteúdo,	   de	   forma	   a	   manter	   a	   presença	   de	   seus	  

produtos	   em	   ambientes	   diferentes	   (AUGUSTO,	   2013).	   É	   possível	   encontrar	   diversos	  

exemplos	   dessas	   novas	   práticas	   de	   uso	   das	  mídias	   a	   partir	   das	   novelas.	   Na	   TV	   Globo,	  

maior	  produtora	  do	  gênero	  no	  país,	  essas	  experiências	  começaram	  a	   Ricar	  mais	  nítidas	  

em	   novelas	   como	   “Passione”,	   “Ti-‐ti-‐ti”	   (BORELLI,	   2011)	   e	   “Viver	   a	   Vida”	   (JACKS	   et	   al.,	  

2011).	   Os	   sites	   dessas	   novelas	   eram	   recheados	   de	   conteúdos	   que	   transbordavam	   a	  

história	  mostrada	   pela	   TV,	   como	   blogs,	   revistas	   eletrônicas,	   lojas	   de	   produtos	   etc.	   No	  

caso	  de	  “Viver	  a	  Vida”	  uma	  personagem,	  que	  fazia	  o	  papel	  de	  uma	  modelo	  paraplégica	  na	  

história,	   criou	   um	   blog	   para	   relatar	   o	   que	   sentia.	   O	   blog	   existia	   no	   “mundo	   real”	   e	   o	  

público	  mantinha	  conversas	  reais	  com	  a	  personagem,	  dando	  conselhos,	   incentivando	  a	  

personagem	  e	  até	  sugerindo	  tratamentos	  para	  a	  situação	  em	  que	  ela	  se	  encontrava.	  	  

	   Um	   dos	   casos	   de	   convergência	   de	   maior	   sucesso	   até	   agora	   é	   o	   da	   novela	  

“Cheias	  de	  Charme”,	  sobre	  a	  vida	  de	  três	  empregadas	  domésticas	  que	  alcançaram	  a	  fama	  

depois	   que	   um	   vídeo,	   feito	   por	   elas,	   foi	   disponibilizado	   nas	   redes	   sociais	   e	   se	  

transformou	   em	   fenômeno	   pop.	   Na	   história	   o	   vídeo	   “vazou”,	   como	   diz	   a	   gíria	   usada	  

nestes	   casos,	   no	   próprio	   site	   do	   programa,	   gerando	   milhões	   de	   visualizações	   e	   de	  

compartilhamento	  em	  redes	  sociais.	  

	   É	  possível	  perceber	  que	  com	  as	  redes	  sociais,	  produtores	  e	  consumidores	  têm	  

suas	   relações	   transformadas.	   A	   troca	   de	   informações,	   opiniões	   e	   conteúdos	   cria	  

inúmeras	  possibilidades	  para	  ambos	  os	  lados	  do	  processo	  comunicacional.	  

!
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!
	   	   "Os	  consumidores,	  por	  sua	  vez,	  produzem	  seus	  próprios	  conteúdos	  e	  trocam	  	  
	   	   impressões	  sobre	  a	  telenovela	  via	  Twitter,	  gerando	  uma	  grande	  conversação	  	  
	   	   em	  tempo	  real.	  Desta	  maneira,	  as	  redes	  sociais	  online	  passam	  a	  ser	  um	  	  
	   	   importante	  palco	  para	  a	  interação	  entre	  as	  esferas	  da	  audiência	  e	  da	  produção,	  	  
	   	   possibilitando	  que	  a	  primeira	  tenha	  um	  canal	  direto	  para	  expor	  suas	  opiniões	  	  
	   	   acerca	  da	  narrativa,	  enquanto	  a	  segunda	  passa	  a	  ter	  um	  ‘termômetro’	  sobre	  	  
	   	   como	  a	  trama	  vem	  sendo	  consumida."(JACKS	  et	  al.,	  2011:310)	  !
!
	   Assim,	   a	   novela,	   como	   qualquer	   outro	   produto	   cultural,	   produz	   sentido	   a	  

partir	  da	  mediação	  de	  uma	  complexa	  rede	  de	  Rluxos	  e	   laços,	  como	  mostrou	  o	  artigo	  de	  

Maria	   Immacolata	  Vassalo	  de	  Lopes	  e	  Maria	  Mungioli	   (2011).	  As	  autoras	  analisaram	  a	  

produção	  de	  uma	   telenovela	  no	  contexto	  da	   convergência	  e	  as	  mudanças	  no	  hábito	  de	  

ver	  TV	  conectado	  simultaneamente	  à	  internet.	  

!
!
	   	   “Ao	  longo	  de	  nossos	  estudos	  sobre	  a	  telenovela	  identiRicamos	  o	  uso	  que	  a	  
	   	   audiência	  faz	  de	  certos	  conteúdos	  como	  recurso	  para	  dar	  sentido	  às	  suas	  	  
	   	   identidades	  e	  para	  alterar	  a	  percepção	  de	  suas	  condições	  sociais.	  Por	  isso,	  a	  	  
	   	   telenovela	  pode	  atuar	  na	  expansão	  de	  capacidades	  de	  uso	  da	  narrativa	  como	  	  
	   	   um	  recurso	  nas	  práticas	  e	  interações	  cotidianas.	  A	  telenovela	  tornou-‐se	  um	  	  
	   	   recurso	  comunicativo	  que,	  ativado,	  possibilita	  compartilhar	  os	  direitos	  	  
	   	   culturais,	  a	  diversidade	  étnica	  e	  a	  convivência	  social,	  logrando	  maios	  	  
	   	   consciência	  e	  motivação	  para	  práticas	  contra	  os	  conRlitos	  e	  desigualdades	  que	  	  
	   	   marcam	  a	  sociedade	  brasileira."	  (LOPES	  e	  MUNGIOLI,	  2011:244)	  !
!
	   Este	  ambiente	  de	  convergência	  estimula	  a	  participação	  do	  indivíduo	  em	  rede	  

e	  faz	  com	  que	  as	  atividades	  rotineiras	  sejam	  percebidas	  de	  outra	  forma.	  Assim,	  usando	  a	  

internet	   como	   segunda	   tela,	   considerando	   que	   a	   TV	   seja	   a	   primeira,	   ao	   usar	   as	   redes	  

sociais	  para	  conversar	  sobre	  o	  que	  assistem,	  os	  usuários	  participam	  de	  grandes	  salas	  de	  

bate	  papo	  públicas,	  disponíveis	  a	  qualquer	  pessoa	  que	   tenha	  acesso	  à	   rede.	  Ali	  podem	  

expor	  opiniões,	  sentimentos	  e	  interagir	  com	  outros	  usuários	  que	  acompanham	  a	  mesma	  

programação.	   “Querem	   ser	   telespectadores	   ativos,	   dentro	   dessa	   grande	  

conversação”	  (Sifuentes	  et	  al.,	  2012).	  

	   Esses	   usuários	   foram	   chamados	   de	   geração	   “o	   que	   eu	   quero	   e	   quando	   eu	  

quero”	  pela	  pesquisadora	  de	  mídia	  do	  MIT	   e	  da	   revista	  Time,	  Betsy	  Frank	   (2004).	   Ela	  

descreve	  esse	  grupo	  como	  “mídia-‐ativos”,	  usuários	  que	  nasceram	  na	  metade	  da	  década	  
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de	  setenta	  e	  nunca	  conheceram	  um	  mundo	  sem	  TV	  a	  cabo,	  videogames	  e	  internet.	  Eles	  

cresceram	   com	   uma	   atitude	   “o	   que	   eu	   quero,	   quando	   eu	   quero”	   em	   relação	   ao	  

entretenimento	   e	   à	   mídia	   e	   como	   resultado	   disso,	   possuem	   um	   papel	   mais	   ativo	   na	  

seleção	  dos	  meios	  de	  comunicação	  do	  que	  em	  gerações	  anteriores.  	  9

	   Além	  de	  possibilitar	  um	  maior	  acesso	  às	  informações,	  a	  internet	  permitiu	  que	  

cada	  telespectador	  pudesse	  expor	  sua	  própria	  opinião,	  numa	  troca	  envolvendo	  criação	  e	  

intercâmbio	   de	   compartilhamentos	   em	  mídias	   sociais.	   Antes	   essa	   opinião	   sobre	   o	   que	  

estava	  sendo	  exibido	  nas	  emissoras	  de	  TV	  Ricava	  restrita	  às	  feiras	  de	  rua,	  às	  conversas	  de	  

vizinhos	  e	  ao	  convívio	  familiar.	  Com	  as	  redes	  sociais,	  não	  só	  há	  um	  aumento	  do	  alcance	  

dessa	  opinião,	  como	  há	  um	  registro	  de	  que	  aquilo	  foi	  dito.	  	  

!
!
	   	   "À	  medida	  que	  o	  ciberespaço	  amplia	  a	  esfera	  das	  interações	  sociais,	  torna-‐se	  	  
	   	   ainda	  mais	  importante	  poder	  falar	  sobre	  pessoas	  que	  conhecemos	  através	  da	  	  
	   	   mídia	  do	  que	  sobre	  pessoas	  da	  nossa	  comunidade	  local,	  que	  não	  são	  conhecidas	  
	   	   por	  todos	  os	  participantes	  de	  uma	  conversa	  on-‐line”.	  (JENKINS,	  2008:122)	  !
!
	   Assim,	   os	   conteúdos	   de	   TV	   compartilhados	   na	   internet	   permitem	   a	  

emergência	   de	   um	   espaço	   interativo	   de	   sociabilidade,	   formado	   por	   diferentes	  

conRigurações	   entre	   o	   individual	   e	   o	   coletivo,	   mas	   que,	   segundo	   Castells	   (2009:123),	  

“partilham	  uma	  característica	  principal:	  elas	  fortalecem	  as	  redes	  de	  interação,	  sejam	  as	  

familiares,	   dos	   grupos	   de	   pares,	   amigos	   ou	   relações	   pessoais	   seletivas”.	   Ou	   seja,	   ao	  

mesmo	   tempo	   que	   explora	   a	   lógica	   do	   individualismo,	   insere	   o	   indivíduo	   em	   rede.	   A	  

tendência,	   exposta	   no	   trabalho	  de	  Castells	   e	   discutida	   no	   capítulo	   anterior,	   é	   que	   essa	  

cultura	   não	   conduz	   ao	   isolamento,	   mas	   a	   uma	   emergência	   da	   sociabilidade	   em	   rede,	  

onde	   indivíduos	   desenvolvam	   “redes	   de	   sociabilidade	   baseadas	   na	   escolha	   e	   na	  

aRinidade,	   quebrando	   as	   barreiras	   organizacionais	   e	   espaciais	   dos	   relacionamentos	  

sociais”	   (Castells,	   2009:185).	   Interações	   que,	   no	   caso	   da	   telenovela,	   ainda	   invertem	   a	  

lógica	  da	  produção-‐recepção,	  afetando	  o	  processo	  de	  formação	  de	  laços.	  

!
� 	  Tradução	  livre	  do	  autor,	  do	  original:	  “(Betsy)	  Frank	  believes	  these	  changes	  were	  rooted	  in	  the	  viewing	  9

behavior	  of	  a	  group	  called	  ‘media-‐actives’,	  	  viewers	  born	  since	  the	  mid-‐1970s	  who	  have	  never	  known	  a	  
world	  without	  cable	  TV,	  videogames,	  and	  the	  internet.	  They	  grew	  up	  with	  a	  ‘what	  I	  want,	  when	  I	  want	  it’	  
attitude	  towards	  entertainment	  and	  media,	  and	  as	  a	  result	  take	  a	  more	  active	  role	  in	  media	  selection	  than	  
previous	  generations.”	  (FRANK,	  2004)	  
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!
!!
!
	   	   "Os	  consumidores,	  por	  sua	  vez,	  produzem	  seus	  próprios	  conteúdos	  e	  trocam	  	  
	   	   impressões	  sobre	  a	  telenovela	  via	  Twitter,	  gerando	  uma	  grande	  conversação	  em	  
	   	   tempo	  real.	  Desta	  maneira,	  as	  redes	  sociais	  online	  passam	  a	  ser	  um	  importante	  	  
	   	   palco	  para	  a	  interação	  entre	  as	  esferas	  da	  audiência	  e	  da	  produção,	  	  
	   	   possibilitando	  que	  a	  primeira	  tenha	  um	  canal	  direto	  para	  expor	  suas	  opiniões	  	  
	   	   acerca	  da	  narrativa,	  enquanto	  a	  segunda	  passa	  a	  ter	  um	  “termômetro”	  sobre	  	  
	   	   como	  a	  trama	  vem	  sendo	  consumida."(JACKS,	  Nilda	  et	  al.	  2011:310)	  !
!
	   A	  visão	  das	  redes	  sociais	  como	  um	  “termômetro”,	  da	  forma	  como	  foi	  referido	  

pela	   pesquisadora	   Nilda	   Jacks	   ,	   é	   muito	   semelhante	   aos	   estudos	   do	   sociólogo	   Erik	  

Qualman.	  No	  livro	  Socialnomics,	  ele	  relaciona	  a	  questão	  das	  redes	  sociais	  com	  o	  mercado,	  

reconhecendo	  a	  importância	  da	  sociabilidade	  em	  relação	  aos	  programas	  de	  TV.	  

!
!
	   	   “Com	  as	  ferramentas	  de	  mídia	  social	  você	  pode	  postar	  um	  comentário	  ou	  um	  	  
	   	   vídeo	  em	  segundos,	  diretamente	  do	  seu	  laptop	  ou	  do	  seu	  aparelho	  móvel.	  Isso	  é	  	  
	   	   crítico	  porque	  permite	  que	  consumidores	  frustrados	  registrem	  seus	  	  
	   	   sentimentos	  exatos	  no	  momento	  da	  frustração.	  Eles	  não	  tiveram	  tempo	  de	  	  
	   	   ruminar,	  estão	  sem	  controle.”	  (QUALMAN,	  2011:44)  	  10!
!
	   Vale	   ressaltar	   aqui	   que	   este	   fenômeno	   não	   é	   exclusivo	   da	   internet	   nem	   da	  

televisão.	  É	  um	   fenômeno	   recorrente	  das	  atividades	   rotineiras,	   alteradas	  pela	   inserção	  

de	   novas	   tecnologias,	   no	   qual	   a	   TV	   exerce	   papel	   importante	   e	   convergente,	   como	  

potencializador	  de	  informações	  e	  entretenimento.	  

	   A	   conversa	   registrada	   na	   internet	   ganhou	   força	   quando	   surgiram	   os	   blogs.	  

Espaços	   de	   discussão	   tematizados,	   tornaram	   públicos	   comentários	   e	   usuários,	   numa	  

relação	  de	  conRlito	  entre	  público	  e	  privado,	  como	  observou	  Francisco	  Coelho	  dos	  Santos,	  

ao	  analisar	  o	  formato,	  num	  artigo	  de	  2005:	  

!
� 	  Tradução	  livre	  do	  autor	  a	  partir	  do	  original:	  "With	  social	  media	  tools,	  you	  can	  post	  a	  comment	  or	  video	  10

in	  seconds	  directly	  from	  your	  laptop	  or	  most	  likely	  your	  mobile	  device.	  This	  is	  critical	  because	  it	  allows	  
frustrated	  costumers	  to	  instantly	  post	  their	  exact	  feelings	  at	  the	  point	  of	  frustration.	  They	  haven't	  had	  time	  
to	  ruminate,	  so	  it	  is	  unbridled.”
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!
	   	   “Daí	  a	  atitude	  que	  consiste	  em	  tornar	  público	  e	  partilhar	  em	  coletivos	  de	  	  
	   	   amplitude	  e	  geometria	  variáveis	  o	  que	  antes	  pôde	  ter	  sido	  considerado	  como	  	  
	   	   suRicientemente	  valioso	  para	  Ricar	  restrito	  a	  poucos	  —	  e	  mesmo	  a	  um	  só	  	  
	   	   indivíduo	  —,	  isto	  é,	  mantido	  na	  discrição	  que	  se	  reserva	  a	  um	  bem	  raro,	  ao	  	  
	   	   mesmo	  tempo	  privado	  e	  precioso.	  A	  informação	  concebida	  como	  um	  tipo	  de	  	  
	   	   Rluido	  feito	  para	  difundir-‐se,	  a	  necessidade	  de	  comunicar(-‐se)	  e	  de	  interagir,	  	  
	   	   bem	  como	  a	  possibilidade	  de	  realizar	  tudo	  isso	  com	  a	  facilidade	  que	  a	  	  
	   	   ferramenta	  oferece,	  fazem	  com	  que	  os	  blogs	  pareçam	  ser	  um	  bom	  veículo	  para	  	  
	   	   os	  mais	  diversos	  conteúdos,	  para	  além	  de	  uma	  reles	  tagarelice	  	   	  
	   	   online.”	  (SANTOS,	  2005)	  !
!
	   Hoje,	  além	  dos	  blogs,	  as	  conversas	  acontecem	  nas	  redes	  sociais,	  como	  Twitter	  

e	  Facebook.	  Em	  diversos	  Rluxos,	  usuários	  interagem,	  participam,	  comentam	  sobre	  o	  que	  

acontece	   no	   dia	   a	   dia,	   trazem	   a	   vida	   para	   a	   internet,	   principalmente	   no	   caso	   dos	  

conteúdos	  exibidos	  pela	  TV,	  mais	   instantâneos:	   “Ao	  comparar	  o	   impacto	  do	  Twitter	  em	  

relação	  a	  outras	  redes,	  o	  Twitter	  mostra	  ser	  mais	  impactado	  pelo	  conteúdo	  do	  dia,	  o	  que	  

faria	  sentido,	  já	  que	  é	  uma	  experiência	  do	  imediatismo”	  (LOST	  REMOTE,	  2011)  	  11

	   No	   caso	   das	   telenovelas	   mais	   recentes,	   como	   Avenida	   Brasil,	   da	   TV	   Globo,	  

vários	  artigos	  foram	  feitos	  na	  tentativa	  de	  acompanhar	  e	  compreender	  o	  que	  se	  passava	  

nas	   redes	   sociais,	   numa	   forma	   de	   entender	   como	   é	   a	   rotina	   e	   o	   que	   pensa	   este	   novo	  

telespectador.	  

!
!
	   	   “…a	  grande	  maioria	  dos	  tweets	  é	  de	  narrações	  e	  comentários	  da	  trama	  e	  dos	  	  
	   	   personagens.	  Os	  usuários,	  enquanto	  acompanham	  a	  novela,	  opinam	  no	  Twitter	  	  
	   	   sobre	  o	  conteúdo	  dos	  capítulos.	  Expressam	  se	  concordam	  ou	  não	  com	  as	  cenas	  	  
	   	   da	  trama,	  riem	  e/ou	  xingam,	  ou	  seja,	  externam	  suas	  reações,	  sentimentos	  e	  	  
	   	   opiniões	  acerca	  da	  novela	  através	  do	  microblog.	  Ainda	  recrutam	  seus	  	  
	   	   seguidores	  para	  acompanhar	  Avenida	  Brasil,	  e	  até	  mesmo,	  para	  deixá-‐los	  	  
	   	   informados	  sobre	  o	  que	  se	  passa	  na	  trama."	  (SIFUENTES	  et	  al.	  2012:18)	  !
!
	   Conclusões	  semelhantes	  às	  que	  vão	  surgir	  no	  próximo	  capítulo,	  onde	  tratarei	  

em	  detalhes	  da	  análise	  de	  dados	  do	  Twitter	  em	  relação	  ao	  que	  foi	  registrado	  durante	  a	  

exibição	  da	  novela	  Amor	  à	  Vida,	  também	  da	  TV	  Globo.	  A	  imagem	  abaixo	  (Fig.	  1)	  resume	  

� 	  Tradução	  livre	  do	  autor	  a	  partir	  do	  original	  "Comparing	  Twitter’s	   impact	  to	  other	  social	  buzz	  (above),	  11

Twitter	   shows	   the	   most	   impact	   on	   the	   day	   of	   air	   —	   even	   outpacing	   the	   impact	   of	   blogs,	   boards	   and	  
Facebook’s	   public	   comments,	   'which	   makes	   sense,	   because	   Twitter	   is	   a	   very	   immediate	  
experience,'."	  (LOST	  REMOTE,	  2011)
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bem	  onde	  está	   localizado	  o	  campo	  de	  análises	  deste	  trabalho,	  na	  cor	  preta.	  O	  encontro	  

entre	   a	   sociabilidade,	   a	   produção	   e	   consumo	   de	   televisão	   (representado	   aqui	   pelas	  

novelas)	   e	   a	   convergência	  de	  mídias	   (pela	   internet	   e	   seus	  dispositivos),	   que	  permite	   a	  

união	   entre	   a	   TV	   e	   a	   internet,	   potencializando	   o	   espaço	   de	   interação	   destinado	   à	  

sociabilidade	  e	  permitindo	  a	  emergência	  do	  agente	  criativo.	  

!!

!

Figura	  1	  -‐	  Campo	  de	  Análises	  
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“Social	  media	  isn’t	  a	  fad,	  it’s	  a	  fundamental	  shift	  in	  the	  way	  

we	  commmunicate”	  (QUALMAN,	  2011:263)	  
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4.1-‐	  METODOLOGIA	  
!
!
	   Um	  dos	  objetivos	  deste	  estudo	   foi	   analisar	   as	   relações	  entre	  os	  usuários	  de	  

redes	   sociais	   online	   quando	   o	   assunto	   “televisão”	   é	   o	   foco	   da	   interação.	   Para	   isso,	   o	  

estudo	  das	  mensagens	  trocadas	  nestas	  redes	  virtuais,	  com	  quem	  eles	   interagem,	   foi	  de	  

fundamental	  importância	  para	  esta	  pesquisa.	  

	   Usamos	   dados	   coletados	   a	   partir	   da	   observação,	   identiRicando	   os	   caminhos	  

que	   as	   próprias	   redes	   sociais	   podem	   levar	   ao	   conteúdo	   de	   TV.	   Ao	   “assistir	   TV”	   pelas	  

redes	  sociais,	  compreendemos	  melhor	  o	  uso	  que	  os	  usuários	  fazem	  destes	  sistemas.	  Em	  

um	  artigo,	  Nilda	  Jacks	  et	  al	  (2011),	  percebeu	  que	  o	  consumo	  de	  conteúdos	  de	  TV	  e	  troca	  

de	   impressões	   sobre	   novelas	   nas	   redes	   sociais	   geram	   conversações	   em	   tempo	   real,	  

transformando	   as	   redes	   sociais	  online	   em	   “importante	   palco	   para	   a	   interação	   entre	   as	  

esferas	   da	   audiência	   e	   da	   produção”,	   o	   que	   possibilita	   que	   o	   público	   tenha	   um	   canal	  

direto	   para	   expor	   suas	   opiniões	   sobre	   a	   história	   que	   está	   sendo	   contada,	   enquanto	  

produtores	  “passam	  a	  ter	  um	  ‘termômetro’	  sobre	  como	  a	  trama	  vem	  sendo	  consumida”.	  A	  

escolha	   da	   observação	   se	   deu	   pela	   necessidade	   de	   explorar	   o	   fenômeno	   e	   tentar	  

compreender	  seu	  funcionamento.	  

	   Entre	   as	   redes	   sociais	   disponíveis	   para	   análise,	   este	   estudo	   se	   focou	   no	  

Twitter.	  Criada	  em	  2006,	  a	  rede	  social	  de	  microblogs	  inovou	  ao	  exibir	  mensagens	  curtas,	  

com	  limite	  de	  140	  caracteres.	  O	  usuário,	  ao	  criar	  um	  perRil,	  passa	  a	  contar	  com	  dois	  tipos	  

de	   Rluxos	  de	   informação,	   segundo	  Lúcia	   Santaella	   (2011):	   o	  próprio,	   em	  que	  escreve	  e	  

compartilha	   com	   sua	   rede	   (Rluxos	   de	   saída)	   e	   o	   da	   rede	   que	   acompanha,	   recebendo	  

informações	  e	  atualizações	  de	  contas	  que	  deseja	  seguir	  (Rluxos	  de	  entrada).	  Além	  disso,	  a	  

rede	  popularizou	  o	  uso	  das	  hashtags,	  marcadas	  pelo	  símbolo	  do	  “#”	  (cerquilha	  ou	   jogo	  

da	  velha),	  que	  como	  bem	  deRiniu	  Santaella,	  servem	  como	  indexadores	  automáticos	  para	  

outros	  Rluxos	  coletivos	  no	  Twitter.	  Dessa	  forma,	  usuários	  podem	  se	  agrupar	  a	  partir	  de	  

conteúdos	   especíRicos,	   trazendo	   para	   seus	   Rluxos	   pessoais	   as	   discussões	   dos	   Rluxos	  

coletivos.	   Outro	   ponto	   forte	   do	   funcionamento	   do	   Twitter	   diz	   respeito	   aos	   Trending	  

Topics,	   ou	   tópicos	   mais	   discutidos	   no	   momento.	   A	   partir	   da	   análise	   de	   todas	   as	  

mensagens	   postadas	   no	   serviço	   de	   microblog,	   o	   sistema	   automaticamente	   indexa	   as	  

palavras	   mais	   citadas	   (estejam	   elas	   em	   hashtags	   ou	   não)	   e	   apresenta	   uma	   lista	   dos	  
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assuntos	   mais	   discutidos	   naquele	   momento.	   Recentemente	   essa	   lista	   vem	   sendo	  

atualizada	  também	  considerando	  a	  localização	  do	  usuário,	  ou	  seja,	  quem	  está	  no	  Brasil	  

pode	   ter	   uma	   lista	   de	   assuntos	   do	   “momento”	   diferente	   de	   quem	   está	   nos	   Estados	  

Unidos,	  por	  exemplo.	  

	   A	   diferença	   entre	   essa	   rede	   e	   as	   outras	   é	   a	   possibilidade	   de	   registrar	   o	  

instantâneo,	   à	   medida	   em	   que	   ele	   surge.	   Além	   disso,	   no	   Twitter	   é	   possível	   encontrar	  

produtores	  (como	  o	  autor	  e	  o	  diretor	  da	  novela)	  e	  consumidores	  (telespectadores),	  onde	  

são	  propostas	  conversas	  e	  interações.	  Assim	  o	  Twitter	  pode	  ser	  visto	  como	  uma	  amostra	  

de	   um	   espaço	   de	   interação	   privilegiado	   onde	   encontramos	   exemplos	   do	   trânsito	   das	  

audiências,	  ora	  atuando	  como	  produtores,	  ora	  como	  consumidores.	  

	   Como	  mostrado	  na	  introdução,	  dentre	  os	  assuntos	  mais	  discutidos	  nas	  redes	  

sociais,	  a	  novela	  é	  o	  produto	  da	  TV	  com	  maior	  repercussão	  na	  Internet.	  Tem	  um	  poder	  de	  

engajamento	  que	  transborda	  a	  própria	  televisão	  como	  mídia.	  É	  por	  causa	  desse	  potencial	  

gerador	   de	   comentários	   que	   a	   telenovela	   foi	   o	   objeto	   de	   estudo	   escolhido	   para	   esta	  

pesquisa	  dentre	  os	  vários	  gêneros	  exibidos	  pela	  televisão.	  

	   Assim,	  foram	  acompanhadas	  mensagens	  relacionadas	  à	  novela	  das	  21h	  da	  TV	  

Globo,	   Amor	   à	   Vida,	   exibida	   entre	   maio	   de	   2013	   e	   janeiro	   de	   2014.	   Para	   cumprir	   os	  

prazos	   do	   programa	   de	   Pós-‐Graduação	   em	   Sociologia	   da	  UFMG,	   limitamos	   a	   coleta	   de	  

dados	   entre	  maio	   e	   novembro	   de	   2013,	   de	   forma	   a	   possibilitar	   a	   análise	   correta	   dos	  

dados.	  Durante	  os	  seis	  primeiros	  meses	  de	  exibição	  da	  novela,	  acompanhamos	  o	  que	  foi	  

comentado	   pelo	   Twitter	   e	   como	   essas	   mensagens	   atraíram	   e	   incentivaram	   outros	  

usuários	   pela	   rede.	   Todas	   as	   mensagens	   com	   a	   hashtag	   #amoravida	   foram	   salvas	   e	  

analisadas	   com	  a	   ajuda	  de	  um	  software	  online	   chamado	  Tweet	  Archivist.	  O	   sistema	   faz	  

uma	  varredura	  nos	  dados	  públicos	  do	  Twitter	  e	  retira,	  de	  hora	  em	  hora,	  as	  últimas	  duas	  

mil	   mensagens	   inéditas	   publicadas	   naquela	   hora	   a	   partir	   de	   uma	   hashtag	   ou	   de	   um	  

usuário	   especíRico.	   No	   caso,	   cadastramos	   a	   hashtag	   #amoravida	   e	   desde	   o	   início	   da	  

novela	  o	  sistema	  capturou	  dados	  como	  nome	  do	  usuário,	  data	  da	  mensagem,	  para	  quem	  

ele	  direcionou	  a	  mensagem	  (no	  caso	  de	  outros	  usuários	  da	  mesma	  rede)	  e	  a	  mensagem	  

enviada,	  em	  si.	  

	   Tudo	  isso	  salvo	  em	  arquivos	  de	  planilhas	  eletrônicas,	  separados	  a	  cada	  50	  mil	  

mensagens.	   Em	   seis	   meses	   juntamos	   417.844	   mensagens,	   que	   foram	   tratadas	  

inicialmente	   de	   forma	   quantitativa,	   gerando	   os	   gráRicos	   que	   serão	   expostos	   neste	  

capítulo.	  
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!
!
4.2	  -‐	  MENSAGENS	  
!
!
	   A	   análise	   começa	   pelo	   estudo	   dos	   aspectos	   das	   mensagens	   enviadas	   pelo	  

Twitter,	  no	  período	  de	  maio	  a	  novembro	  de	  2013.	  Esta	  análise	  serviu	  para	  conhecer	  os	  

hábitos	   de	   comunicação	   dos	   espectadores	   das	   telenovelas	   que	   fazem	   comentários	   em	  

redes	  sociais,	  quanto	  à	  periodicidade	  e	  frequência.	  

	   O	   Graf.	   3	   usa	   como	   dados	   o	   número	   de	   mensagens	   enviadas	   e	   os	   dias	   da	  

semana,	  de	  segunda	  a	  domingo.	  Em	  formato	  Radar	  permite	  evidenciar	  a	  visualização	  de	  

alguns	  pontos,	  como	  regularidade	  e	  intensidade	  da	  quantidade	  de	  mensagens.	  O	  raio	  do	  

círculo	   representa	   a	   quantidade	   de	   mensagens.	   Quanto	   mais	   para	   fora	   do	   centro	   do	  

círculo	  for	  a	  linha	  do	  gráRico,	  maior	  é	  a	  quantidade	  de	  mensagens	  enviadas	  naquele	  dia.	  

Assim,	  logicamente,	  quando	  mais	  próximo	  do	  centro	  estiver	  o	  ponto,	  menor	  a	  criação	  de	  

mensagens.	   Os	   primeiros	   capítulos	   estão	   registrados	   no	   topo	   do	   círculo	   e	   seguem,	   à	  

direita,	  dia	  após	  dia.	  Como	  podemos	  perceber,	  em	  seis	  meses	  de	  exibição	  a	  quantidade	  

média	   de	   mensagens	   trocadas	   sobre	   a	   telenovela	   caiu	   desde	   o	   início	   da	   exibição.	   Os	  

primeiros	   capítulos	   apresentaram	   uma	   média	   maior	   de	   mensagens.	   Numa	   análise	  

longitudinal	  é	  possível	  perceber	  que	  a	  média	  diária	  vem	  caindo,	  capítulo	  após	  capítulo,	  

sofrendo	  picos	  em	  exibições	  especíRicas,	  relacionadas	  aos	  ganchos	  polêmicos	  da	  novela.	  

	   Percebemos	   ainda	   que,	   nos	   dias	   em	   que	   a	   novela	   não	   é	   exibida	   pela	   TV,	   o	  

número	   de	   comentários	   cai	   drasticamente,	   o	   que	   reforça	   os	   resultados	   de	   outras	  

pesquisas	   que	   mostram	   como	   os	   conteúdos	   exibidos	   na	   TV	   ampliam	   o	   alcance	   dos	  

comentários	  em	  tempo	  real	  no	  Twitter.	  Se	  não	  há	  exibição,	  poucos	  são	  os	  comentários	  à	  

respeito	  daquele	  programa,	  como	  mostra	  o	  Graf.	  4.	  Nele,	  os	  domingos	  estão	  registrados	  

em	   destaque.	   É	   possível	   perceber	   que,	   em	   sua	   maioria,	   os	   dados	   mostram	   que	   aos	  

domingos	  o	  número	  de	  comentários	  cai	  bastante,	   se	  comparado	  à	  média	  semanal.	   Isso	  

pode	  ser	  um	  indicativo	  de	  que,	  apesar	  da	  conversa	  online	  continuar	  em	  horários	  e	  dias	  

fora	  da	  exibição	  da	  novela,	  a	  frequência	  é	  menor	  do	  que	  durante	  os	  dias	  de	  exibição.	  Fica	  

nítido	  ainda	  que	  o	  consumo	  de	  diferentes	  mídias	  simultaneamente,	  em	  convergência,	  é	  

maior	   quando	   uma	   deles	   (no	   caso,	   a	   TV)	   está	   em	   evidência,	   ou	   seja,	   quando	   há	   um	  
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programa	  em	  exibição,	  o	  número	  de	  comentários	  vindos	  da	  internet	  por	  seus	  inúmeros	  

dispositivos	  é	  muito	  maior.	  

!
!
!

!
!
!
!

GráRico	  3	  -‐	  Quantidade	  de	  mensagens	  X	  Tempo

Fonte	  dos	  dados:	  Twitter
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!
!
!
	   Como	   forma	   de	   incentivar	   essa	   conversa	   -‐	   mesmo	   que	   fora	   do	   horário	   de	  

exibição	   de	   cada	   capítulo,	   o	   site	   oRicial	   da	   novela	   criou	   imagens	   a	   partir	   de	   cenas	   da	  

novela	  com	  os	  temas	  exibidos.	  São	  Riguras	  que	  incentivam	  o	  compartilhamento	  em	  redes	  

sociais,	   como	   mostram	   alguns	   exemplos	   abaixo	   (Fig.	   2,	   Fig.	   3,	   Fig.	   4	   e	   Fig.	   5).	   Essas	  

imagens	   apareceriam	   geralmente	   uma	   vez	   por	   semana,	   sempre	   abordando	   temas	  

polêmicos	   daquela	   semana,	   se	   apropriando	   de	   poucas	   mensagens	   das	   redes	   sociais	  

(Twitter),	   e	   colocando	   este	   conteúdo	   dentro	   do	   site	   da	   novela.	   É	   uma	   seção	   chamada	  

“#Novela	  da	  Galera”,	  que	  ao	  mesmo	  tempo	  que	  reúne	  conteúdo	  produzido	  pelo	  usuário,	  

GráRico	  4	  -‐	  Quantidade	  de	  mensagens	  X	  Tempo,	  com	  destaque	  para	  o	  Domingo

Fonte	  dos	  dados:	  Twitter
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possibilita	  o	  compartilhamento	  de	  novo	  conteúdo,	  construído	  a	  partir	  das	  mensagens	  do	  

Twitter.	  

!
!
!

!
!
!
	   Note	  como	  no	  caso	  da	  Fig.	  3	  há	  o	   incentivo,	  não	  só	  ao	  comentário	  em	  redes	  

sociais,	   como	   do	   uso	   da	   hashtag	   #amoravida,	   já	   que	   ela	   aparece	   em	   negrito,	   com	  

destaque.	  	  

!

Figura	  2	  -‐	  Site	  da	  novela	  incentiva	  comentários	  e	  registra,	  de	  acordo	  com	  os	  temas	  da	  semana

Fonte:	  Site	  da	  Novela	  -‐	  globo.com/amoravida
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	   Como	   explicamos	   no	   início	   deste	   capítulo,	   parte	   do	   funcionamento	   de	   uma	  

rede	  social	  é	  a	   junção	  dos	   Rluxos	  coletivos	  e	   individuais	  (SANTAELLA,	  2011),	  ou	  seja,	  o	  

usuário	  pode	  buscar	  nas	  mensagens	  enviadas	  com	  a	  hashtag	  #amoravida	  e	   incorporar	  

aquele	  conteúdo	  para	  seu	  próprio	   Rluxo,	  criando	  novos	  conteúdos	  a	  partir	  daqueles	  ou	  

simplesmente	  marcando	  como	   favorito	  ou	   “retuitando"	  aquela	  mensagem	  pública	  para	  

seu	  público	  particular.	  O	  site	  da	  novela	  serve	  também	  como	  este	  ponto	  de	  encontro.	  Ao	  

unir	   mensagens	   de	   usuários	   e	   o	   conteúdo	   da	   novela,	   o	   site	   oRicial	   funciona	   como	  

estímulo	   aos	   outros	   espectadores	   da	   novela	   que	   não	   se	  manifestam,	   por	   exemplo,	   em	  

redes	  sociais.	  

!
!
!
!

Figura	  3	  -‐	  Site	  da	  novela	  incentiva	  comentários	  e	  registra,	  de	  acordo	  com	  os	  temas	  da	  semana

Fonte:	  Site	  da	  Novela	  -‐	  globo.com/amoravida
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Figura	  4	  -‐	  Site	  da	  novela	  incentiva	  comentários	  e	  registra,	  de	  acordo	  com	  os	  temas	  da	  semana

Fonte:	  Site	  da	  novela	  	  -‐	  globo.com/amoravida	  

Figura	  5	  -‐	  Site	  da	  novela	  incentiva	  comentários	  e	  registra,	  de	  acordo	  com	  os	  temas	  da	  semana

Fonte:	  Site	  da	  novela	  	  -‐	  globo.com/amoravida	  
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	   As	   mensagens	   foram	   classiRicadas	   ainda	   quanto	   ao	   interesse	   e	   objetivo,	  

considerando	   que	   as	   mensagens	   enviadas	   pelo	   Twitter	   são	   abertas	   e	   públicas,	   ou	  

direcionadas	  a	  algum	  outro	  usuário,	  em	  resposta	  a	  alguma	  outra	  mensagem	  ou	  apenas	  

com	  objetivo	  de	  manter	  algum	  tipo	  de	  conversa	  (Graf.	  5).	  

!
!

!
!
	   Por	   mensagem	   aberta	   entendemos	   qualquer	   mensagem	   que	   não	   seja	  

direcionada	   ou	   intencionada	   a	   um	   usuário	   especiRicamente.	   No	  Twitter,	   as	  mensagens	  

direcionadas	  são	  marcadas	  pelo	  símbolo	  de	  @,	  seguido	  do	  nome	  do	  usuário	  a	  quem	  se	  

deseja	   comunicar	   a	   mensagem.	   Neste	   contexto,	   também	   são	   consideradas	   mensagens	  

direcionadas	   os	   retweets	   ou	   compartilhamentos,	   visto	   que	   representam	   formas	  

diferentes	  do	  mesmo	  direcionamento	  de	  mensagem.	  

GráRico	  5	  -‐	  Tipo	  de	  mensagem	  

Fonte	  dos	  dados:	  Twitter
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	   Dessa	   forma,	   percebemos	   que	   há	   um	   número	   grande	   de	   mensagens	   que	  

sejam	  direcionadas,	   indicando	  que	  há	   conversação	  na	   rede	   social,	  mesmo	  que	  a	  maior	  

parte	   das	  mensagens	   seja	   não-‐intencional	   (abertas).	   Há	   interação	   quando	   um	   usuário	  

cria	  uma	  mensagem	  em	  resposta	  a	  outra	  ou	  compartilha	  a	  mensagem	  criada	  por	  outro	  	  

usuário	  para	  seus	  seguidores,	  ou	  seja,	  laços	  são	  formados,	  mesmo	  que	  sejam	  laços	  mais	  

momentâneos	  e	  superRiciais.	  

!
!

!
!
	   No	  exemplo	  acima	   (Fig.	  6),	  podemos	  ver	  que	  é	  uma	  mensagem	  aberta,	   sem	  

direção,	  em	  que	  o	  usuário	  apenas	  expõe	  sua	  ansiedade	  em	  relação	  à	  estreia	  da	  novela.	  O	  

usuário	   em	  questão	   tem	  o	  mesmo	  nome	  do	  personagem	  principal	  da	  novela,	   o	  que	   se	  

tornou	   comum	  na	   relação	   entre	   as	   novelas	   e	   seus	  personagens.	  Na	   rede	   são	   vários	   os	  

perRis	   inspirados	   em	   personagens	   da	   novela,	   criados	   por	   fãs,	   simulando	   como	   seria	   a	  

vida	  do	  personagem	  se	  ele	  realmente	  tivesse	  uma	  conta	  do	  Twitter.	  	  

	   Neste	   outro	   exemplo	   acima,	   diferentemente	   da	  mensagem	  anterior	   (Fig.	   6),	  

onde	   houve	   a	   marcação	   de	   um	   retweet,	   ninguém	   comentou	   ou	   compartilhou	   a	  

Figura	  6	  -‐	  Exemplo	  de	  mensagem	  aberta

Fonte:	  Twitter
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mensagem,	   transformando-‐a	   em	  apenas	   uma	   espécie	   de	   desabafo	   do	  usuário.	  Ou	   seja,	  

alguém	   compartilhou	   a	   mensagem	   anterior,	   indicando	   que	   houve	   uma	   interação	   com	  

outro	  usuário,	  o	  que	  não	  aconteceu	  com	  a	  mensagem	  da	  Fig.	  7.	  

!
!

!
!
	   Já	   na	   mensagem	   registrada	   na	   Fig.	   8,	   é	   possível	   perceber	   que	   houve	   um	  

número	   maior	   de	   interações.	   Além	   de	   ter	   sido	   compartilhada	   3	   vezes	   (retweet),	   foi	  

considerada	  uma	  mensagem	  favorita	  por	  outro	  usuário.	  

	   Ainda	   no	   caso	   das	   mensagens	   abertas,	   há	   a	   possibilidade	   de	   que	   um	  

comentário	  seja	  escrito	  em	  resposta,	  gerando	  aí	  a	  situação	  que	  mais	  pode	  criar	  interação	  

entre	   os	   usuários.	  No	   caso,	   os	   laços	   criados	   por	   interesses,	   baseados	   no	   lazer,	   como	   a	  

análise	  de	  Elias	  Norbert,	  mostrada	  no	  capítulo	  2	  deste	  estudo.	  É	  a	  mensagem	  aberta	  que	  

possibilita,	   em	   seguida,	   a	   criação	   de	   mensagens	   direcionadas	   àquela,	   em	   resposta	   ao	  

comentário	  inicial,	  como	  vamos	  ver	  na	  Fig	  9.	  

	   Ou	   seja,	   a	   internet	   (através	   das	   redes	   sociais)	   permite	   que	   os	   usuários	  

possam	  registrar	  seus	  comentários	  sobre	  o	  que	  estão	  vendo	  pela	  TV,	  ao	  mesmo	  tempo	  

que	  podem	  iniciar	  conversas,	  como	  a	  do	  exemplo	  da	  Fig.	  9.	  Vale	  ressaltar	  que	  nem	  todas	  

Figura	  7	  -‐	  Exemplo	  de	  mensagem	  aberta

Fonte:	  Twitter
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as	  mensagens	  geram	  conversas	  (como	  vimos	  no	  caso	  da	  Fig.	  7),	  mas	  é	  possível	  perceber	  

o	  potencial	  de	  sociabilidade	  deste	  espaço	  de	  interação	  virtual.	  	  

!
!

!
!
	   No	   caso	   das	  mensagens	   direcionadas,	   elas	   podem	   surgir	   em	   resposta	   a	   um	  

comentário	  (como	  aconteceu	  na	  Fig.	  9,	  onde	  outros	  usuários	  responderam	  a	  mensagem	  

do	   usuário	  @zamenza)	   ou	   como	  mensagem	   direcionada	   a	   algum	   outro	   usuário,	   como	  

forma	  de	  tentar	  iniciar	  uma	  conversa.	  É	  o	  que	  mostra	  o	  exemplo	  da	  Fig.	  10.	  Geralmente	  

este	  tipo	  de	  mensagem	  é	  muito	  comum	  aos	  atores,	  diretores	  e	  personalidades	  da	  mídia,	  

já	   que,	   na	   rede	   social,	   produtores	   e	   consumidores	   estão	   em	   nível	   de	   igualdade,	   o	   que	  

gera	  essa	  proximidade,	  ainda	  que	  virtual.	  

!
!
!

Fonte:	  Twitter

Figura	  8	  -‐	  Exemplo	  de	  mensagem	  aberta
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Fonte:	  Twitter

Figura	  9	  -‐	  Exemplo	  de	  mensagem	  aberta
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!
!
4.3	  -‐	  PRODUTORES	  E	  CONSUMIDORES	  
!
!
	   Como	   discutido	   no	   início	   deste	   capítulo,	   o	   Twitter	   é	   uma	   rede	   social	   que	  

reúne	   produtores	   e	   consumidores	   de	  mídia,	   num	   espaço	   de	   conversa	   aberta,	   virtual	   e	  

democrática.	  No	  caso	  deste	  estudo,	   foi	  possível	  encontrar	  os	   registros	  de	  mensagens	  e	  

interações	  entre	  o	  autor	  da	  novela	  Amor	  à	  Vida,	  Walcyr	  Carrasco,	  e	  sua	  audiência,	  assim	  

como	  entre	  o	  diretor	  da	  novela,	  Mauro	  Mendonça	  Filho	  e	  seu	  público.	  

	   Quando	  a	  novela	  começou	  a	  ser	  exibida	  em	  maio,	  um	  dos	  destaques	  foi	  para	  a	  

participação	   da	   personagem	   Valdirene,	   interpretada	   pela	   atriz	   Tatá	   Werneck.	   Nos	  

primeiros	   capítulos	   a	   personagem	   que	   buscava	   a	   fama	   a	   qualquer	   preço,	   queria	  

engravidar	  de	  algum	  artista	  ou	  personalidade	  e	  passou	  a	  invadir	  hotéis,	  camarins	  e	  até	  

aviões	  em	  busca	  dos	  famosos.	  Como	  podemos	  ver	  na	  Fig.	  11,	  o	  autor	  resolveu	  incluir	  o	  

público	   nesta	   decisão,	   perguntando	   em	   sua	   conta	   no	   Twitter	   quem	   Valdirene	   deveria	  

“pegar”.	   O	   curioso	   neste	   caso	   é	   que	   além	   de	   responder	   à	   pergunta	   do	   autor	   com	  

sugestões,	   os	  usuários	   começaram	  a	   comentar	   entre	   eles	   sobre	   a	   resposta	  dada,	   como	  

podemos	  ver	  na	  troca	  de	  mensagens	  entre	  Rodrigo	  Capella,	  Carol	  e	  Lucas.	  Ou	  seja,	  além	  

de	   servir	   como	  possibilidade	  de	   retorno	   rápido	  da	  opinião	  da	   audiência,	   permitiu	  que	  

Figura	  10	  -‐	  Exemplo	  de	  mensagem	  direcionada

Fonte:	  Twitter
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fossem	   iniciadas	   discussões	   sobre	   a	   novela,	   mesmo	   em	   horários	   em	   que	   ela	   não	   é	  

exibida.	  

!
!

!
	   O	   mesmo	   ocorre	   nesta	   outra	   mensagem,	   em	   que	   o	   autor	   se	   defende	   de	  

algumas	   acusações	   feitas	   à	   novela.	   Usuários,	   além	   de	   responder	   e	   comentar	   o	   que	   foi	  

Figura	  11	  -‐	  Exemplo	  de	  mensagem	  	  de	  produtor

Fonte:	  Twitter
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escrito	  pelo	  autor,	   aproveitam	  o	  espaço	  criado	  para	  discutir	  a	  questão	  do	   transgênero,	  

como	  podemos	  ver	  na	  Fig.	  12.	  

!
!

!
!
	   O	  Twitter	  é	  um	  espaço	  tão	  privilegiado	  pelo	  autor	  que	  foi	  usado	  para	  informar	  	  

ao	   seu	   público	   sobre	   as	   decisões	   tomadas	   por	   ele	   para	   o	   andamento	   da	   novela.	   No	  

exemplo	  da	  Fig.	  13,	  ele	  conta,	  em	  primeira	  mão,	  o	  que	  decidiu	  fazer	  com	  a	  personagem	  

interpretada	  pela	   atriz	  Mariana	  Ruy	  Barbosa	   –	   inclusive	   citando	   o	   usuário	   da	   atriz	   no	  

Twitter.	   Na	   mensagem	   é	   possível	   ver	   ainda	   a	   repercussão	   com	   a	   audiência	   de	   forma	  

instantânea,	  sem	  que	  a	  cena	  tenha	  sido,	  sequer,	  gravada.	  Ele	  usou	  a	  rede	  social	  para	  dar	  a	  

primeira	   resposta	   sobre	   a	   polêmica	  que	  havia	   sido	   instaurada	   sobre	   a	   necessidade	  ou	  

Figura	  12	  -‐	  Exemplo	  de	  mensagem	  	  de	  produtor

Fonte:	  Twitter
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não	  do	  corte	  de	  cabelos	  da	  personagem	  interpretada	  pela	  atriz,	  de	  cabelos	  vermelhos	  e	  

longos.	  Na	  história	  original,	   ela	   rasparia	  a	  cabeça	  e	  encontraria	  a	  cura	  para	  um	  câncer	  

raro	   no	   Rim	   da	   novela.	   Fãs	   da	   atriz	   questionaram	   o	   autor	   sobre	   essa	   necessidade	   de	  

raspar	   os	   cabelos	   e	   ele	   acabou	  mudando	  de	   ideia	   em	   relação	   ao	   enredo,	   fazendo	  uma	  

nova	  escolha	  a	  partir	  da	  resposta	  que	  obteve	  com	  as	  redes	  sociais.	  

!
!

!

!

Figura	  13	  -‐	  Exemplo	  de	  mensagem	  	  de	  produtor

Fonte:	  Twitter
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!
!
	   O	   autor	   também	   adiantou	   na	   rede	   social	   sobre	   mais	   uma	   sequência	   de	  

gravações	  no	  Peru	   (que	  viemos	   a	   saber	  depois,	   se	   tratava	  do	   sequestro	  de	  Paulinha,	   a	  

Rilha	  dos	  personagens	  principais),	  como	  mostra	  a	  Fig.	  14.	  Ou	  seja,	  o	  produtor	  pode	  usar	  a	  

mídia	  social	  para	  divulgar	  e	  receber	  a	  opinião	  do	  público	  em	  relação	  a	  qualquer	  assunto	  	  

da	  obra	  em	  andamento,	  como	  é	  o	  caso	  da	  telenovela.	  

!
!

Figura	  14	  -‐	  Exemplo	  de	  mensagem	  	  de	  produtor

Fonte:	  Twitter
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	   O	   diretor	   da	   novela,	   Mauro	   Mendonça	   Filho,	   também	   usou	   a	   presença	   nas	  

redes	  sociais	  para	  falar	  e	  incentivar	  a	  conversa	  sobre	  a	  novela	  (Fig.	  15).	  Num	  espaço	  que	  

gera	  debates	  e	  conRlitos,	  porém,	  nem	  todas	  as	  respostas	  do	  público	  são	  de	  elogios.	  Em	  

uma	   das	   mensagens	   (Fig.	   16)	   é	   possível	   ver	   um	   debate	   entre	   ele	   e	   uma	   usuária	   que	  

estava	  criticando	  os	  rumos	  de	  uma	  personagem,	  ironizando	  a	  sorte	  que	  ela	  teria	  tido	  na	  

novela,	  levando	  a	  uma	  vida	  mais	  confortável,	  incoerente	  com	  a	  realidade,	  na	  opinião	  da	  

usuária.	  

!

Figura	  15	  -‐	  Exemplo	  de	  mensagem	  	  de	  produtor

Fonte:	  Twitter
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!
!
	   Este	   espaço	   de	   debates	   também	   permite	   que	   relação	   entre	   produtores	   e	  

consumidores	   aconteça	   de	   forma	   invertida,	   ou	   seja,	   a	   partir	   de	   uma	   mensagem	   dos	  

consumidores,	   os	   produtores	   reagem	   e	   comentam	   em	   resposta	   a	   algum	   pedido	   ou	  

informação	  sobre	  a	  novela.	  Foi	  o	  que	  aconteceu	  em	  dois	  momentos,	  por	  exemplo,	  como	  

mostram	   as	   imagens	   das	   Fig.	   17	   e	   Fig.	   18,	   em	   que	   o	   autor	   questiona	   informações	  

publicadas	  por	  usuários	  sobre	  o	  enredo	  da	  novela.	  

Figura	  16	  -‐	  Exemplo	  de	  mensagem	  	  de	  produtor

Fonte:	  Twitter
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!
!
!

!
!
!
!

Figura	  17	  -‐	  Exemplo	  de	  mensagem	  	  de	  produtor	  em	  resposta	  a	  algum	  usuário

Fonte:	  Twitter
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!
!
!
	   Os	  exemplos	  anteriores	  servem	  para	  reforçar	  as	  ideias	  discutidas	  no	  capítulo	  

sobre	  convergência	  de	  mídias.	  É	  principalmente	  a	  convergência	  que	  altera	  essa	  relação	  

entre	   produtores	   e	   consumidores,	   no	   “trânsito	   de	   audiências”,	   como	   deRiniu	   a	  

pesquisadora	  Mônica	   Pieniz	   (2013).	   Assim,	   o	   agente	   criativo	   (FECHINE	   E	   FIGUEIRÔA,	  

2011),	   como	   propõem	   os	   autores,	   pode	   intervir	   mais	   nos	   conteúdos	   produzidos	   pela	  

Figura	  18	  -‐	  Exemplo	  de	  mensagem	  	  de	  produtor	  em	  resposta	  a	  algum	  usuário

Fonte:	  Twitter
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mídia.	   Essa	   relação,	   que	   era	   invisível,	   passa	   a	   ser	   registrada	   e	   parte	   do	   processo	   de	  

comunicação	  (NETO,	  2009)	  

!
!
4.4	  -‐	  ESPAÇO	  FÍSICO	  E	  FORMAS	  DE	  ACESSO	  
!
!
	   Como	  foi	  analisado	  na	  discussão	  bibliográRica,	  um	  dos	  pontos	  de	  destaque	  da	  

sociabilidade	  em	  rede	  é	  que	  ela	  acontece	  em	  diferentes	  tempos	  e	  espaço,	  de	  forma	  não-‐

linear.	  Assim,	  buscamos	  a	  origem	  das	  mensagens	  trocadas	  pelo	  Twitter	  para	  saber	  se	  os	  

usuários	  estão	  longe	  ou	  perto	  uns	  dos	  outros,	  Risicamente.	  	  

	   Em	   cada	   arquivo,	   o	  Twitter	   salva	   automaticamente	   a	   origem	  da	  mensagem,	  

pelo	   GPS	   ou	   pela	   identiRicação	   do	   próprio	   usuário,	   o	   que	   gera	   algumas	   incoerências	  

(como	  Brasil	  e	  Brazil	  e	  São	  Paulo	  e	  São	  Paulo,	  Brasil).	  Optamos	  por	  não	  somar	  os	  itens	  

semelhantes	  e/ou	  incoerentes	  e	  apenas	  levantar	  as	  40	  localizações	  que	  mais	  originaram	  

mensagens.	  

	   Assim	   chegamos	   ao	   Graf.	   6,	   onde	   é	   possível	   perceber	   que	   a	   maioria	   das	  

mensagens	  foi	  enviada	  da	  região	  sudeste	  (São	  Paulo	  e	  Rio	  de	  Janeiro).	  Ao	  mesmo	  tempo	  

Rica	  claro	  que,	  com	  origens	  tão	  diversas,	  os	  usuários	  não	  estão	  compartilhando	  o	  mesmo	  

espaço	   Rísico,	   mas	   sim	   localizações	   diferentes,	   onde	   o	   ponto	   de	   encontro	   comum	   é	   o	  

Twitter.	  	  

	   Consideramos	  ainda	  um	  outro	  aspecto	  das	  mensagens	  além	  da	  origem	  “Rísica”	  

(localização),	   como	  o	  aplicativo	  utilizado	  para	  escrever	  a	  mensagem:	   se	   foi	  um	  celular,	  

um	   tablet	   ou	   o	   computador	   ou	   notebook	   com	   acesso	   a	   web,	   diretamente	   no	   site	   do	  

Twitter	   (Graf	   7).	   Mesmo	   estando	   acessível	   de	   forma	   fácil	   e	   rápida	   pelos	   smartphones	  

diversos,	   a	  web	   (computadores	   e	   notebooks)	   ainda	   é	   um	   dos	   locais	   preferidos	   para	   o	  

envio	   de	  mensagens	   pelo	  Twitter,	   indicando	   aí	   uma	   tendência	   de	   consumo	   de	  mídias	  

simultâneas	   -‐	   a	   TV	   e	   o	   computador	   estão	   ligados	   e	   convergindo,	   em	   partes,	   para	   o	  

mesmo	  conteúdo.	  	  

!
!
!
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!

GráRico	  6	  -‐	  40	  localidades	  de	  origem	  de	  mensagens

Fonte:	  Twitter
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	   Outra	   análise	   possível	   a	   partir	   dos	   dados	   obtidos	   é	   a	   da	   mobilidade.	   Se	  

juntarmos	  os	  números	  de	   celulares	   e	   Ipads,	   vemos	   aí	   que	   eles	   representam	  a	  maioria,	  

indicando	  que,	  apesar	  de	  ainda	  ter	  o	  computador	  como	  “companheiro”	  para	  ver	  TV,	  os	  

aparelhos	   pessoais	   estão	   cada	   vez	   mais	   representativos,	   quando	   o	   assunto	   é	   a	  

convergência	  e	  o	  consumo	  simultâneo	  de	  mídias.	  

!
!

!
!
4.5	  -‐	  LAÇOS	  SOCIAIS	  
!
!
	   Uma	  das	  formas	  de	  relacionamento	  nas	  redes	  sociais	  online	  está	  na	  troca	  de	  

mensagens.	   Assim,	   na	   busca	   pela	   identiRicação	   dos	   usuários	   que	   mais	   recebem	  

mensagens	  direcionadas,	  chegamos	  ao	  gráRico	  de	  formato	  semelhante	  ao	  das	  análises	  de	  

rede:	  o	  da	  cauda	  longa.	  	  

	   O	  termo	  cauda	  longa	  foi	  popularizado	  por	  Chris	  Andersen,	  em	  2006,	  quando	  

foi	   usado	  para	   explicar	   porque	   empresas	   como	   a	  Amazon	   estavam	   conseguindo	   lucrar	  

GráRico	  7	  -‐	  Tipo	  de	  dispositivo

Fonte:	  Twitter
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com	   todos	  os	   tipos	  de	  venda:	  por	  quantidade	  e	  por	  variedade.	  No	  nosso	  caso,	   a	   cauda	  

longa	  mostra	  que	  apesar	  de	  haver	  uma	  concentração	  maior	  de	  mensagens	  em	  torno	  de	  

alguns	   usuários	   (que	   seriam	   nós	   de	   rede	   mais	   fortes	   e	   mais	   inRluenciadores),	   a	  

mensagem	   não	   perde	   seu	   poder	   mobilizador	   de	   laços	   no	   decorrer	   do	   tempo.	   Pelo	  

contrário,	   é	   possível	   perceber	   que	   até	   as	  minorias	   têm	   suas	  mensagens	   registradas	   e	  

validadas	  pelo	  Twitter,	  que	  coloca	  todas	  as	  mensagens	  enviadas	  em	  um	  mesmo	  Rluxo	  de	  

comunicação	  (como	  acontece	  com	  o	  Rluxo	  da	  hashtag	  #amoravida).	  

	   O	  Graf.	  8	  mostra	  ainda	  que	  a	  maior	  parte	  das	  mensagens	  está	  direcionada	  aos	  

canais	  oRiciais,	   como	  produtores	   (a	  atriz	  Tata	  Werneck,	  detentora	  do	  maior	  número	  de	  

mensagens	   direcionadas)	   e	   contas	   do	   Twitter	   criadas	   sobre	   a	   novela	   -‐	   mesmo	   que	  

criadas	  por	   fãs	   (como	  é	  o	  caso	  da	  conta	  FélixMaléRica,	  uma	  simulação	  de	  como	  seria	  o	  

personagem	  interpretado	  por	  Mateus	  Solano	  no	  Twitter).	  

	   Como	   dissemos	   anteriormente,	   a	   troca	   de	   mensagens	   é	   uma	   das	  

possibilidades	  de	   formação	  de	   laço	  nas	   redes	   sociais.	  Quando	  um	  usuário	   compartilha	  

uma	  mensagem	  de	  outro	  usuário,	  ele	  também	  está,	  de	  certa	  forma,	  criando	  um	  vínculo	  

com	  aquele	  usuário.	  O	  que	  pudemos	  perceber	  é	  que	  estes	  vínculos	  online	  são	  diferentes	  

dos	  vínculos	  face	  a	  face,	   tanto	  em	  sua	  intensidade,	  quanto	  em	  sua	  longevidade.	  Mesmo	  

assim,	  não	  deixam	  de	  ser	  vínculos.	  Cada	  laço,	  neste	  caso,	  possui	  regras,	  leis	  e	  dinâmicas	  

que	   são	   peculiares	   a	   este	   tipo	   de	   comunidade,	   como	   perceberam	   Wellman	   (2002),	  

Castells	  (2007),	  e	  Casilli	  (2010	  e	  2011).	  

	   Vejamos	  o	  exemplo	  do	  perRil	  de	  Ana	  Beatriz	  Barbosa.	  Ela	  é	  médica	  psiquiatra	  

e	  escritora	  carioca.	  É	  autora	  de	  vários	  livros	  onde	  aborda	  as	  questões	  do	  comportamento	  

humano.	  Na	  internet	  é	  seguida	  por	  mais	  de	  trinta	  e	  dois	  mil	  usuários.	  Em	  seu	  perRil	  no	  

Twitter	  Ana	  Beatriz	  analisa	  as	  cenas	  e	  personagens	  da	  novela	  como	  uma	  telespectadora.	  

Porém,	  usa	  de	  seus	  conhecimentos	  psiquiátricos	  para	  analisar	  cada	  situação	  vivida	  pelos	  

personagens.	  	  

!
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GráRico	  8	  -‐Usuários	  que	  mais	  receberam	  mensagens	  direcionadas

Fonte:	  Twitter
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Figura	  19	  -‐	  Laços	  em	  períodos	  diferentes

Fonte:	  Twitter
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	   Durante	   a	   novela	   Amor	   à	   Vida,	   foram	   capturadas	   trinta	   e	   duas	  mensagens	  

enviadas	  por	  Ana	  Beatriz	  comentando	  os	  acontecimentos	  de	  cada	  capítulo	  com	  a	  hashtag	  

#amoravida.	   Elas	   foram	   replicadas,	   compartilhadas	   e	   respondidas,	   gerando	   outras	  

trezentas	  e	  cinquenta	  e	  quatro	  novas	  mensagens	  -‐	  a	  maior	  parte	  de	  “retuítes”.	  	  

	   Neste	  período,	  analisamos	  qual	  a	  frequência	  das	  pessoas	  que	  responderam	  às	  

mensagens,	  para	  saber	  em	  que	  medida	  os	  laços	  Rirmados	  online	  se	  repetiam	  ao	  longo	  da	  

novela.	  Apesar	  de	  termos	  encontrados	  casos	  de	  repetição	  de	  frequência,	  a	  maior	  parte	  de	  

mensagens	  é	  de	  usuários	  únicos,	  que,	   atraídos	  pelo	  conteúdo	  da	  mensagem	   interagem	  

com	  aquele	  usuário.	  Poucos	  são	  os	  casos,	  como	  o	  da	  Fig.	  19,	  em	  que	  um	  mesmo	  usuário	  

retorne	  e	  esteja	  sempre	  interagindo	  com	  as	  mensagens	  enviadas.	  

	   Dessa	  forma,	  a	  laço	  que	  é	  criado	  em	  redes	  sociais	  é	  bem	  mais	  efêmero	  do	  que	  	  

o	  face	  a	  face,	  em	  conformidade	  com	  a	  revisão	  bibliográRica.	  Enquanto	  na	  presença	  Rísica	  

há	  outros	  elementos	  que	  podem	  iniciar	  ou	  manter	  o	  laço,	  no	  Twitter,	  o	  usuário	  interage	  

apenas	   com	   aquilo	   que	   lhe	   interessa.	   O	   laço	   é	   motivado	   muito	   mais	   por	   interesses	  

pessoais	   do	   que	   por	   algum	   outro	   tipo	   de	   força	   social.	   E	   ainda,	   mesmo	   que	   de	   forma	  

efêmera,	   não	   diminui	   seu	   poder	   de	   sociabilidade,	   já	   que	   a	   partir	   destes	   encontros,	   os	  

usuários	   podem	   tomar	   rumos	   diferentes,	   com	   novas	   regras	   e	   informações	   em	   suas	  

próprias	  vidas.  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5.	  CONCLUSÕES	  !
!
	   Esta	  pesquisa	   foi	   realizada	  para	  cumprir	  dois	  objetivos	  principais:	  entender	  

como	  se	  dá	  a	  formação	  de	  laços	  nas	  redes	  sociais	  online	  e	  compreender	  o	  que	  muda	  nas	  

relações	   sociais	   entre	   produtores	   e	   consumidores,	   quando	   interagem	   em	   um	   mesmo	  

espaço.	  A	  partir	  da	  análise	  das	  mensagens	  enviadas	  pelo	  Twitter	  durante	  a	  exibição	  da	  

novela	   Amor	   à	   Vida,	   da	   TV	   Globo,	   chegamos	   a	   alguns	   apontamentos	   que	   ajudam	   a	  

esclarecer	  estes	  questionamentos.	  

	   No	   caso	   da	   formação	   de	   laços	   sociais,	   a	   análise	   dos	   dados	   permitiu	  

compreender	   como	  essa	   criação	  de	  vínculos	   acontece	  nas	   redes	   sociais	  online	   a	   partir	  

dos	   conteúdos	   de	   mídia.	   Pudemos	   perceber	   que	   o	   papel	   do	   usuário	   é	   de	   extrema	  

importância,	  pois	  é	  ele	  que	  está	  expondo	  suas	  escolhas	  individuais	  para	  o	  grupo,	  para	  a	  

sociedade.	  Liberto	  de	  questões	  como	  tempo	  e	  espaço,	  o	  agente	  criativo	  que	  emerge	  nesta	  

situação,	   cria	   vínculos	   no	  momento	   que	   deseja,	   mesmo	   quando	   não	   há	   a	   exibição	   de	  

conteúdos	  de	  televisão,	  no	  caso	  da	  nossa	  pesquisa.	  Os	  dados	  mostraram	  que,	  apesar	  da	  

maior	  parte	  das	  mensagens	  trocadas	  ainda	  depender	  da	  exibição	  do	  conteúdo	  de	  mídia,	  

há	   trocas	   fora	   deste	   horário,	   muitas	   delas	   incentivadas	   pelo	   próprio	   veículo	   de	  

comunicação.	  	  

	   O	   usuário	   destas	   redes	   sociais	   une	   trabalho	   e	   entretenimento,	   num	  mesmo	  

Rluxo	   comunicacional,	   como	   proposto	   por	   Lúcia	   Santaella	   (2011),	   semelhante	   ao	  

exemplo	   da	   psiquiatra	   que	   usa	   de	   seus	   conhecimentos	   médicos	   para	   comentar	   as	  

atitudes	   dos	   personagens	   da	   novela,	   ao	   mesmo	   tempo	   que	   oferece,	   em	   seu	   Rluxo	   de	  

mensagens,	  informações	  sobre	  seus	  livros	  e	  suas	  palestras.	  

	   A	  libertação	  do	  tempo	  e	  do	  espaço	  é	  uma	  das	  principais	  mudanças	  percebidas	  

por	  Castells	   (2007),	   quando	  ele	  propôs	  um	  espaço	   formado	  por	  microrredes	  pessoais.	  

Nestes	  espaços,	  cada	  indivíduo	  traria	  para	  seu	  Rluxo	  comunicacional,	  suas	  preferências,	  

seus	  gostos	  e	  suas	   informações.	  Semelhante	  ao	  que	  encontramos	  no	  Twitter,	  durante	  a	  

análise	  das	  mensagens	  sobre	  a	  novela.	  Em	  cada	  perRil,	  o	  usuário	  se	  apresentou	  como	  nó	  

de	  sua	  própria	  rede,	  se	  expôs	  para	  seu	  público	  e	  se	  manteve	  aberto	  aos	  Rluxos	  de	  outras	  

microrredes.	  

	   A	  sociabilidade	  que	  surge	  então,	  neste	  caso,	  é	  uma	  sociabilidade	  diferente	  da	  

que	  conhecemos.	  Assim	  como	  Casilli	  (2010	  e	  2011),	  entendemos	  que	  os	  laços	  online	  têm	  
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suas	   próprias	   características,	   regras	   e	   leis,	   justiRicando,	   desta	   forma,	   uma	   abordagem	  

diferente	  daquela	  que	   se	  dedica	   à	   análise	  dos	  vínculos	   face	   a	   face.	  Ele	   acredita	  que	  os	  

laços	  online	  só	  existem	  desta	  forma	  e	  que,	  por	  isso,	  devem	  ser	  entendidos	  a	  partir	  deste	  

contexto.	   Com	   base	   nos	   dados,	   percebemos	   que	   há	   a	   formação	   de	   laços	   na	   troca	   de	  

mensagens	  do	  Twitter,	  mesmo	  que,	  para	  os	  olhares	  da	  sociologia	  clássica,	  essa	  troca	  seja	  

considerada	   efêmera,	   pouco	   intensa	   e	   de	   baixa	   geração	   de	   capital	   social	   (PUTNAM,	  

1995).	  

	   O	   mesmo	   ocorre	   com	   o	   espaço	   onde	   ocorre	   a	   interação.	   É	   preciso	  

compreendê-‐lo,	  não	  como	  uma	  versão	  virtual	  de	  algo	  real,	   Rísico,	  mas	  como	  um	  espaço	  	  

diferenciado	   que	   surge	   a	   partir	   das	   necessidades	   do	   indivíduo	   de	   se	   colocarem	   em	  

sociedade.	   No	   caso	   do	   Twitter,	   as	   mensagens	   trocadas	   pelo	   sistema	   pelos	   Rluxos	   de	  

comunicação	  públicos,	  como	  no	  caso	  das	  hashtags,	  seriam	  este	  ponto	  de	  encontro,	  onde	  

os	  indivíduos	  se	  relacionam	  a	  partir	  de	  interesses	  comuns.	  	  

	   A	   relação	   entre	   produtores	   e	   consumidores	   de	   mídia	   é	   a	   que	   sofreu	   mais	  

alterações	  com	  o	  surgimento	  da	  internet,	  e	  consequentemente,	  das	  redes	  sociais	  virtuais.	  

Diferentemente	  dos	  telejornais,	  onde	  há	  o	  consumo	  e	  compartilhamento	  de	  notícias,	  no	  

caso	  das	  telenovelas,	  percebemos	  o	  envolvimento	  dos	  espectadores	  como	  fãs,	  papel	  do	  

consumidor	  nestes	  ambientes	  de	  convergência	  deRinido	  por	  Henry	  Jenkins	  (2008).	  Seja	  

na	  troca	  de	  elogios	  e	  críticas	  para	  atores,	  diretores	  e	  autores,	  seja	  na	  criação	  de	  conteúdo	  

baseado	  nos	  personagens	  (como	  no	  caso	  dos	  usuários	  que	  são	  criados	  com	  os	  nomes	  dos	  

personagens	   da	   novela,	   simulando	   a	   existência	   deles	   nos	   ambientes	   virtuais),	   estes	  

agentes	  criativos	  saem	  dos	  bastidores	  de	  seus	  processos	  comunicacionais	  para	  o	  palco	  

principal,	  onde	  a	  ação	  acontece.	  As	  redes	  sociais	  permitiram	  que	  a	  “voz”	  de	  cada	  um,	  em	  

forma	   de	   texto,	   Ricasse	   registrada	   e	   chegasse	   diretamente	   ao	   produtor.	   Sem	  

intermediários,	  sem	  Riltro.	  	  

	   Assim,	  como	  mostramos	  com	  os	  exemplos	  das	  mensagens	  trocadas	  pelo	  autor	  

da	  novela	  e	  seu	  público,	  as	  redes	  sociais	  online	  são	  uma	  ótima	  forma	  -‐	  clara	  e	  direta	  -‐	  de	  

obter	  resposta	  imediata	  sobre	  o	  comportamento	  da	  audiência	  em	  relação	  aos	  temas	  que	  

serão	  abordados.	  Essa	  visão	  da	  rede	  social	  como	  termômetro	  (JACKS,	  2011	  e	  QUALMAN,	  

2011)	  já	  foi	  abordada	  por	  dois	  estudos	  nesta	  área	  e	  foi	  percebida	  também	  nesta	  pesquisa	  

pelo	  uso	  que	  é	  feito	  da	  ferramenta,	  como	  vimos	  no	  caso	  do	  autor	  que	  divulgou	  cenas	  e	  

decisões	  sobre	  o	  enredo	  antes	  mesmo	  das	  gravações.	  	  
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	   O	   espaço	   do	   Twitter	   ainda	   é	   um	   ambiente	   rico	   de	   troca	   de	   informações,	  

mensagens	  e	  divulgação,	  pois	  tudo	  Rica	  registrado.	  Todas	  as	  decisões	  do	  agente	  criativo,	  

em	  relação	  ao	  seu	  próprio	  comportamento,	  Ricam	  eternizadas	  na	  rede.	  E	  ao	  atuar	  como	  

segunda	   tela,	   em	   complemento	   à	   primeira	   (no	   caso,	   a	   televisão),	   reforça	   a	   ideia	   de	  

cultura	  participativa	  de	  Jenkins	  (2008),	  num	  espaço	  onde	  os	  usuários	  interagem,	  criam	  e	  

interferem	  na	  produção	  de	  conteúdo.	  No	  nosso	  caso,	  o	  autor	  da	  novela	  dedica	  parte	  do	  

seu	  tempo	  para	  responder	  comentários	  ou	  mensagens	  direcionadas	  publicamente	  a	  ele	  

sobre	  seu	  trabalho,	  interagindo	  com	  seu	  público	  diretamente.	  

	   Esse	   processo,	   que	   cada	   vez	   mais	   torna	   importante	   o	   usuário,	   tem	  

transformado	  as	  relações	  entre	  emissoras	  e	  seu	  público.	  O	  trânsito	  das	  audiências,	  citado	  

pela	   pesquisa	   de	  Mônica	   Pieniz	   (2013)	   é	   exatamente	   essa	  mudança	   de	   poder,	   que	   se	  

alterna,	  entre	  o	  produtor	  e	  o	  consumidor.	  E	  como	  tudo	  Rica	  claro,	  como	  o	  processo	  deixa	  

de	  ser	  invisível,	  (NETO,	  2009)	  o	  usuário,	  que	  sempre	  foi	  importante	  para	  os	  produtores	  

de	  conteúdo,	  passa	  a	  ter	  papel	  fundamental,	  ao	  conseguir	  registrar,	  na	  internet,	  todas	  as	  

suas	  opiniões.	  	  

!
!
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