
A Midia Brasileira e a EleigL Presidential de 2000 nos EUA: 
A Cobertura do Jornal Folha de S. Paulo.' 

Mauro f? Porto 

I 
A eleiqFio presidencial de 2000 nos Estados Unidos e os confli- * 

tos que a sucederam foram objeto de intensa cobertura jornalistica pela 
t 
I midia mundial e o Brasil nFio foi exceqFio. A disputa pela presidencia 

norte-americana e o impasse estabelecido durante a apurqgo dos votos 
geraram um conjunto inusitado de eventos que acabaram por levantar 
uma sCrie de questbes e desafios dificeis para a midia e os jornalistas 
dos demais paises. Como interpretar a disputa presidencial? Como defi- 
nir as caracteristicas principais do sistema eleitoral dos Estados Uni- 
dos? Como fazer sentido do sCrio impasse que se seguiu ao dia da elei- 
qgo? SFio estes eventos um sinal da forqa da democracia arnericana? Ou 
sFio eles a prova definitiva do seu fracasso e obsolescEncia? 

Estes eventos e as questbes por eles levantadas oferecem uma 
oportunidade excepcionalmente rica para investigar as caracteristicas 

I 

da cultura jomalistica de cada pais e como esta cultura interage com o 
campo da politica. A forma pela qual os diferentes meios de comunica- 
$50 brasileiros responderam a estas questks em sua cobertura jornalistica 
da eleiqgo presidencial de 2000 nos EUA revela, em grande medida, as 

I caracteristicas principais da cultura profissional do jornalismo praticado 
I 

no pais. 
Este trabalho tem como objetivo a identificaqgo das prin'cipais 

caracteristicas da cobertura jornalistica da eleiqFio estadunidense de 2000 

I pelo jomal brasileiro de maior circulaqgo, a Folha de S. Paulo. Estas 

i I Este artigo apresenta uma versa0 reduzida do trabalho "'Framing the 2000 U.S. presidential 
election: The coverage by the Brazilian media", apresentado 51a Confersncia h u a l  da 

I International Communication Association (ICA), Washington D.C., Estados Unidos, 25 a 28 
de Maio de 2001. 
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lidades e a reaqiio dos eleitores a eles ou elas enquanto pessoas. 
4. Enquadramento epis6dico. A dltima categoria a ser aplicada 

na analise da cobertura da Folha sobre as eleiqaes presidenciais dos EUA 
em 2000 C o enquadramento epis6dico. Neste tipo de cobertura, jorna- 
listas basicamente se restringem a relatar os liltimos acontecimentos sem 
a utilizaqiio dos enfoques que caracterizam os demais tipos de 
enquadrarnentos. No caso da imprensa norte-americana, Patterson (1 993) 
identificou urna forte predominancia de noticias "descritivas", apesar 
do fato de que este tipo de cobertura tem declinado com o avanqo de um 
jornalismo mais interpretative (veja tambCm Barnhurst e Mutz, 1997). 
Alguns autores definem o enquadramento epis6dico em termos de urn 
noticiirio orientado por eventos que gera rea@es individualistas na au- 
diencia, em lugar da consideraqgo de argumentos orientados a fatores, 
sociais ou estruturais mais amplos (Iyengar, 199 1). Neste estudo, utilizo 
o termo enquadramento epis6dico para referir-me Bs noticias centradas 
em eventos que relatam "fatos" ou declaraq6es de atores, adotando por- 
tanto um tip0 mais descritivo de cobertura. 

Estas quatro categorias de enquadramento ser8o utilizadas para 
analisar a cobertura do jornal Folha de S. Paulo sobre a eleiqgo presi- 
dencial de 2000 nos EUA. A pr6xima se@o apresenta os resultados da 
anilise de contelido sobre a cobertura do periodo da campanha eleitoral 
que foi desenvolvida com base neste marco te6rico. 

A COBERTURA DO PERIODO DA CAMPANHA ELEITORAL 
Nesta seqiio, desenvolvo urna an6lise de conte6do da cobertura 

noticiosa que o jornal Folha de S. Paulo apresentou no periodo que an- 
tecedeu o dia da eleiq8o presidencial norte-americana. 0 periodo de an&- 
lise vai da convenqiio do Partido Republicano (3 1 de julho de 2000) at6 
o dia seguinte B eleiqgo (8 de novembro de 2000), em um total de 101 
dias. A amostra inclui apenas a cobertura noticiosa, excluindo, portanto, 
editorials, colunas de opini80, e a tribuna de debates. A an6lise n8o in- 
clui tarnbCm as pequenas notas de urn parigrafo que foram publicadas 
na seqiio "Panordmica" do jornal. Quase todas as noticias analisadas 
foram publicadas na primeira pagina ou na seq8o internacional, que no 
caso da Folha aparece sob o titulo "Mundo". Apenas noticias sobre a 
eleiqiio para presidente dos EUA foram incluidas na amostra, excluin- 
do-se assim aquelas referentes Bs elei~des para o Congresso norte-ame- 
ricano. Finalmente, cabe ressaltar que a an6lise se restringiu ao texto 

14 

noticioso, nZo considerando, portanto, as fotografias e outras ilustra- 
q6es. 

Apds a definiqPo da amostra, o principal procedimento 
metodol6gico foi a classificaqiio das noticias de acordo corn urn esque- 
ma de codificaqiio, tendo a noticia individual como unidade de an6lise. 
Cada noticia foi entgo classificada de acordo com seu enquadramento 
predominante e outras vari6veis. 

0 Volume da Cobertura no Periodo Campanha Eleitoral 
Uma primeira questiio considerada foi a seguinte: quanto espa- 

qo o jornal Folha de S. Paulo dedicou Bs eleiqdes norte-americanas? No 
periodo de 101 dias entre a conven~80 do Partido Republicano (31 de 
julho) e o dia seguinte Bs eleiqdes (8 de novembro), a Folha publicou 
106 noticias sobre a disputa eleitoral e, portanto, urna mCdia um pouco 
superior a urna noticia por dia. Todavia, como seria de se esperar, estas 
noticias n8o foram distribuidas de forma homogsnea durante o periodo 
eleitoral. A Figura I apresenta a distribuiq80 das noticias durante as quinze 
semanas do periodo de anilise. 0 s  dados revelam que a cobertura esteve 
concentrada em torno dos principais eventos da campanha. 0 primeiro 
periodo (semanas 1 a 3) esteve dominado pela cobertura das convenqdes 
dos partidos Republicano e Democrata. A fase intermediaria que se se- 
guiu (semanas 4 a 9) atraiu menos'cobertura, jB que nenhum evento im- 
portante teve lugar no periodo. A cobertura cresceu novamente no ter- 
ceiro periodo (semanas 10 a 12) devido principalmente aos tr6s debates 
realizados corn os dois principais candidatos, George W. Bush e Al Gore. 
Com a aproximaqiio do dia das eleiqaes, a cobertura cresceu de forma 
substancial, quando o periodo eleitoral (semanas 13 a 15) atraiu a maior 
parte do noticiirio. Apesar do fato de que a liltima "semana" foi com- 
posta por apenas tres dias (6 a 8 de novembro), ela foi a que atraiu o 
maior ndmero de noticias. Portanto, a Folha forneceu aos seus leitores 
urna cobertura jornalistica significativa das eleiqaes norte-americanas, 
com algumas exceqdes, como, por exemplo, a semana de n6mero 8 (18 
a 24 de setembro), quando o jornal nHo publicou urna 6nica noticia so- 
bre a disputa presidencial dos EUA. 



Figura 1 - Freqiihcia das noticias sobre as eleiq6es presidenciais 
dos EUA de 2000 publicadas pel0 jornal Folha de S. Paulo (31 de 
julho a 8 de novembro). * 

1 Convenc6es 1 Intermedi&io I Debates 1 1 

30 1 

Semana 

A origem das noticias sobre as eleiqaes 
Outro tema investigado diz respeito B origem das noticias 

publicadas no jornal sobre as eleiqbes norte-americanas. Durante todo o 
periodo da campanha eleitoral, a Folha manteve um correspondente 
especial nos Estados Unidos e seus rep6rteres locais na cidade de Siio 
Paulo tambCm contribuiram com suas pr6prias matkrias. AlCm de seus 
repbrteres, o jornal traduziu e publicou artigos de outras publica~bes, 
principalmente da imprensa dos EUA. Torna-se importante, portanto, 
distinguir entre as noticias produzidas pel0 quadro de jomalistas da Fo- 
1ha e aquelas produzidas por outros meios de comunicaqiio e agencias 
noticiosas. A Tabela 1 apresenta a classificaqiio das noticias de acordo 
com sua origem. 0 s  jornalistas da Folha foram responsiveis por quase 

3 1 JuY20 Ago 

Periodo das 

- - - -  - - 

*Nlimero total de noticias = 106. Todas as semanas incluem um periodo de sete dias, de 
segunda a domingo, com exce~go da semana 15, que inclui apenas trEs dias (6 a 8 de 
novembro). 

2-22 Out 

Periodo dos 

21 Ago1 1 Out 

Periodo 

metade do noticiirio (47%) e seus correspondentes nos Estados Unidos 
produziram a grande maioria das reportagens. Por outro lado, mais da 
metade das noticias foram escritas por jornalistas estrangeiros, princi- 
palmente norte-americanos, ou foram escritas a partir das agCncias de 
noticias internacionais. Se considerarmos as 56 noticias que n20 foram 
escritas pel0 quadro de jornalistas da Folha, encontramos o jornal The 
New York Times como a fonte mais importante: 24 noticias (43% dos 

23 Out18 Nov 

Periodo 
~ l ~ i ~ ~ ~ ~ l  

itens do noticihio de origem extema) publicadas pela Folha tinham como 
origem o jornal norte-americano. A segunda fonte estrangeira mais im- 
portante de noticias foram as agCncias de noticias internacionais, segui- 
das por outras publicaqbes estrangeiras. 

Tabela 1 - Classificaqiio das noticias publicadas pel0 jornal Folha 
de S. Paulo durante o periodo da campanha eleitoral de acordo com 
sua origem (31 de julho a 8 de novembro de 2000). 

Portanto, ao se analisar como a Folha cobriu as eleiq6es presi- 
denciais norte-americanas, torna-se importante distinguir entre o con- 
teddo produzido pel0 seu quadro de jornalistas e o noticiirio produzido 
por ou baseado em fontes estrangeiras. Neste artigo, utilizo duas catego- 
rias principais com relaqiio B origem do noticiirio. Primeiro, utilizo o 
termo "artigos de jornalistas da Folha" para designar as reportagens es- 
critas pelos correspondentes e repdrteres locais do jornal. Segundo, uti- 
lizo o termo "artigos de fontes estrangeiras" para referir-me a itens es- 
critos por ou baseados em jornais estrangeiros e agCncias noticiosas inter- 
nacionais. 6 importante notar que no primeiro grupo predominaram os 
correspondentes da Folha nos Estados Unidos, enquanto que no caso do 

Total 

47.2 % 
(n=50) 

52.8 % 

(n=56) 

Origem da noticia: 

Jornalistas 
da Folha 

Fontes 
Estrangeiras 

Correspondentes nos EUA 40.6 % 
Rep6rteres Locais 6.6 % 

The New York Times 22.6 % 

Outros jornais dos EUA 3.8 % 

Agencias noticiosas 14.2 % 

Ouuas fontes estrangeiras 12.2 % 



segundo grupo as principais fontes foram o jornal The New York Times e 
as agencias noticiosas internacionais. 

Como a Folha enquadrou a eleiqiio presidencial? 
Ap6s especificar a intensidade da cobertura apresentada pela 

Folha de S. Paulo e a origem do noticiirio, apresento nesta se@o uma 
anilise dos enquadramentos utilizados pelos jornalistas na cobertura da 
campanha presidencial de 2000 nos EUA. As noticias foram classifica- 
das de acordo com quatro tipos principais de enquadramento: temitico, 
corrida de cavalos, centrado na personalidade e epis6dico. A Tabela 2 
apresenta os resultados desta classifica~iio e tambtm divide as noticias 
de acordo com sua origem (jornalistas da Folha ou fontes estrangeiras). 
0 s  dados mostram que o enquadramento mais frequente, dominante erp 
35% das noticias, foi o corrida de cavalos. A Znfase nos resultados daz 
pesquisas eleitorais, em "ganhadores e perdedores", e nas estrattgias 
eleitorais dos candidatos predominou tanto nas noticias escritas pelos 
jornalistas da Folha, como naquelas originadas de fontes externas, com 
uma 2nfase mais forte no caso do segundo grupo. 0 segundo 
enquadramento mais frequente foi o epis6dic0, com noticias que basica- 
mente descreviam eventos de campanha sem contextua1iz~-10s em ter- 
mos dos demais enquadramentos. Como no caso do enquadramento cor- 
rida de cavalos, a enfase descritiva em eventos foi mais forte entre as 
fontes estrangeiras. 0 terceiro enquadramento mais frequente foi o 
temitico, com itens que ressaltavam as posi~6es dos candidatos e suas 
propostas. Neste caso, o enquadramento predominou entre os jornalis- 
tas da Folha, que produziram o dobro de mattrias temiticas quando 
comparados 5s fontes estrangeiras. 0 quarto enquadramento mais co- 
mum foi o centrado na personalidade, enfatizando as qualidades pesso- 
ais dos candidatos. Estes aspectos apareceram mais frequentemente nas 
noticias produzidas por, ou baseadas em, fontes estrangeiras. Finalmen- 
te, nenhum enquadramento dominante foi identificado em 10 das 106 
noticias (9.4%). Esta categoria inclui noticias mistas que apresentaram 
mais de um enquadramento, sem que nenhum deles tivessem uma posi- 
$go dominante, ou outros marcos interpretativos. 

Tabela 2 - Classificaqiio das noticias do jornal Folha de S. PauZo 
de acordo com seu enquadramento dominante e sua origem 

(31 de julho a 8 de novembro de 2000). 

Enquadramento: Todas as 
noticias: 

Noticias dos 
jornalistas 
da Folha 

Noticias 
de fontes 
externas: 

Corrida de Cavalos 
Epis6dico 

Tematico 

Centrado na Personalidade 
MistoIOutro 

Total 
Pearson Chi-Square = 4.844 (pc.304). 

Portanto, a grande maioria das noticias sobre as elei~6es norte- 
americanas publicadas pela Folha de S. Paulo focalizou os aspectos de 
corrida de cavalos da campanha ou se limitou a descrever eventos (63% 
das noticias), enquanto as propostas e posicionamentos dos candidatos 
foram o foco de apenas 15% das reportagens. As noticias produzidas 
por, ou baseadas em fontes estrangeiras, apresentaram uma 2nfase mai- 
or nos enquadramentos corrida de cavalos, epis6dico e centrado na per- 
sonalidade e menor nas propostas dos candidatos. Entretanto, as dife- 
renGas entre os dois grupos n5o s3o estatisticamente significativas. Por- 
tanto, a cobertura da Folha como um todo seguiu um padr3o muito simi- 
lar, independentemente da origem das noticias. Ap6s identificar os pa- 
drBes gerais do enquadramento dado pel0 jornal ?is eleiq6es presidenci- 
ais dos EUA, passarei a descrever em maior detalhe como os jornalistas 
utilizaram cada tipo de enquadramento em suas reportagens. 

a) Enquadramento corrida de cavalos 
Uma parte significativa do noticihio que adotou este tipo de 

enquadramento foi composta de reportagens que apresentavam os resul- 
tados das pesquisas eleitorais, enfatizando quem estava subindo ou des- 
cendo nos numeros. Jornalistas tambCm ressaltaram a importilncia das 
pesquisas para eleitores e ativistas dos partidos e, consequentemente, 
para o clima geral da campanha. Nenhum item ilustra melhor este enfoque 
do que um artigo publicado originalmente no jornal The New York Ti- 





ado especial do Congress0 dos EUA ("Indicado atuou no Brasil durante 
a crise do Real", 8 de agosto). A matiria enfatizou os objetivos da mis- 
s2o de Lieberman e sua agenda no Brasil, transcrevendo algumas das 
afirma~des feitas pel0 candidato vice-presidencia na ocasi2o. 0 tom 
dominante da reportagem, como em todas as materias episbdicas, foi 
descritivo. 

c) 0 enquadramento temiitico 
Apesar do claro predominio dos enquadramentos corrida de 

cavalos e epis6dico na cobertura das elei~ijes norte-americanas pela Folha 
de S. Paulo, a posiC2o dos candidatos sobre os aspectos substantivos da 
campanha tambCm recebeu alguma atenC2o. Nestas matCrias, a enfase 
n2o estava nas estratCgias dos candidatos ou em resultados de pesquisas., 
eleitorais, mas em seus programas e propostas. Um dos principais as- 
suntos das noticias temiiticas foi a politica externa dos candidatos, espe- 
cialmente no que se refere ao seu possivel impacto nas rela~des entre os 
Estados Unidos e o Brasil. Em urna matiria baseada em entrevista com 
o assessor de politica externa de Bush, Robert Zoellick, o corresponden- 
te da Folha discutiu as propostas do candidato Republicano para a AmC- 
rica Latina, sugerindo que urna eventual presidencia Republicana me- 
lhoraria as rela~bes dos EUA com a regi2o ("Bush prioriza rela~Bo com 
America Latina", 1 de agosto). A materia cita a afirrna~20 do assessor de 
Bush, segundo a qua1 o candidato Republicano aceitaria o pedido feito 
por paises emergentes, principalmente Brasil e China, para excluir ques- 
tdes trabalhistas e as relativas ao meio ambiente das negocia~ijes da 
Organiza~Bo Mundial do Comircio. Todavia, o correspondente tambCm 
ressalta que a plataforma aprovada na conven~20 do Partido Republica- 
no era "menos gentil" com os paises em desenvolvimento do que o que 
estava sendo sugerido pel0 assessor de Bush. 0 correspondente ressal- 
tou em particular a posi~2o da plataforma do partido sobre o Fundo 
Monetiirio Mundial e o Banco Mundial. 

Ao avaliar a plataforma aprovada pela convenC5o do Partido 
Democrata, o correspondente da Folha argumentou que ela continha 
"propostas fortemente contriirias" as posi~des do govern0 brasileiro e 
de outros paises emergentes ("Plataforma de Gore contraria posi~des do 
Brasil", 16 de agosto). 0 jornalista aponta para o fato de que a platafor- 
ma propde estabelecer padrdes ambientais, sociais e de direitos huma- 
nos em emprestimos do FMI e do Banco Mundial. A reportagem argu- 

menta que o Brasil e a China s2o alguns dos paises que temem que estas 
condiq6es podem ser usadas pelos Estados Unidos como urna desculpa 
para aumentar politicas protecionistas e como instrumento para ganhar 
disputas de comCrcio com paises emergentes. 

Algumas reportagens compararam as posi~ijes dos candidatos 
em urna iirea ou tema especifico. Uma materia do correspondente discu- 
tiu as diferen~as nas propostas dos dois principais candidatos na Area da 
politica externa ("Bush teme 'Vietng' na Colbmbia; Gore ve exagero", 
17 de agosto). Uma excelente matCria escrita por um jornalista espanhol 
tratou do mesmo tema ("Candidatos discordam sobre politica externa", 
17 de outubro). Outra, escrita pel0 correspondente, comparou como as 
plataformas dos candidatos dos partidos Democrata e Republicano afe- 
tariam o Brasil e os projetos de integra~20 regional do continente ("Pla- 
taforma republicana prioriza Brasil e Alca; a dos democratas, n209', 6 de 
novembro). 

d) 0 enquadramento centrado na personalidade 
Outro marco interpretativo usado pelos jornalistas para cobrir a 

elei~2o presidencial foi o baseado na personalidade dos candidatos. 
Quando Bush foi oficialmente lan~ado candidato pela convenC2o do 
Partido Republicano, o correspondente da Folha apresentou um resumo 
da sua biografia ("Republicanos oficializam a candidatura de Bush", 4 
de agosto). 0 jornalista argumenta que a adolescEncia de Bush esteve 
marcada por festas e iilcool e que ele fracassou como empresiirio, tor- 
nando-se politico sobre a sombra do pai. 0 rep6rter tambim cornenta 
que o candidato frequentemente comete gafes, devido as suas dificulda- 
des de verbalizar algumas palavras e sua tendencia de confundir os no- 
mes dos paises. De acordo com a materia, estas gafes viram matCria- 
prima para as piadas dos comediantes. Outra noticia, publicada original- 
mente no The New York Tinzes, discutiu a reaC2o dos eleitores 2s quali- 
dades pessoais dos candidatos, principalmente o fraco conhecimento de 
politica externa do candidato Republicano ("Bush mostra fraqueza em 
politica externa", 11 de outubro). A matiria apresenta Gore como urna 
pessoa inteligente, mas que tem urna irritante tendencia de contar pe- 
quenas mentiras e de dizer coisas para agradar a audiencia. Por outro 
lado, Bush C apresentado como alguCm que n20 tem bom conhecimento 
de politica internacional e como tendo dificuldades de verbaliza@o. 

0 s  debates entre os dois principais candidatos foram 
frequentemente cobertos em termos do seu desempenho na altera~go 
das percep~6es negativas dos candidatos pelos eleitores. Duas pequenas 



matCrias publicadas no dia 13 de outubro avaliaram o desempenho dos 
candidatos no segundo debate de acordo com esta perspectiva. A pri- 
meira nota, publicada originalmente no jornal .The New York Times, ar- 
gumentou que Bush teria tido sucesso em aparecer mais inteligente e 
Gore em aparecer menos agressivo e formal ("Voto dos indecisos vai 
decidir eleiq507'). A segunda nota, do jornal The Washington Post, afir- 
mou que a principal raz5o pela qual Gore n5o estava liderando nas pes- 
quisas "C o fato de o pliblico ajnda ter dlividas quanto B pessoa de A1 
Gore, principalmente em relaqiio B veracidade do que ele diz" ("Eleitor 
ainda tem d6vida sobre Gore7'). 

E interessante notar que jornalistas usaram as qualidades pes- 
soais dos candidatos para responder urna das principais questdes da cam- 
panha: Por que a prosperidade econamica n5o estava ajudando o candi- 
dato do Partido Democrata nas pesquisas? 0 correspondente da Folha\* 
deu urna explicaq50 centrada na personalidade dos candidatos: os elei- 
tores acham que Bush C urna pessoa mais autentica ("Economia vai bem, 
mas n5o ajuda Gore", 5 de novembro). Expertos s5o citados afirmando 
que por causa de algumas de suas afirmaqdes, como a ter sido ele o 
inventor da Internet, os eleitores passaram a ver Gore como alguem que 
tenta ser algo que n5o C. 

e) Outros enquadramentos 
Alguns dos enquadramentos utilizados por jornalistas para co- 

brir a campanha n5o se encaixaram nas quafro principais categorias. 0 
mais importante deles foi o marco interpretativo que enfatizou as carac- 
teristicas "dinisticas" ou "monarquistas" do sistema politico dos Esta- 
dos Unidos. Uma matCria do correspondente sobre a convenqiio do Par- 
tido Republican0 interpretou a politica americana em termos de um sis- 
tema monirquico dominado pela dinastia Bush ("Convenqgo aclama 
dinastia Bush", 3 de agosto). Poucos dias depois, urna reportagem 
publicada originalmente no jornal The New York Times apresentou o 
mesmo ponto de vista ("Para o cl2 Bush, evento C reuniiio familiar", 6 de 
agosto). 0 enquadramento reaparece tres meses depois, no dia anterior 
Bs eleiqbes, em urna materia de um jornalista da Folha ("Pleito mantCm 
tradiq5o dinistica dos EUA", 6 de novembro). 

A COBERTURA DOS CONnITOS NA APURAC~O D.OS VOTOS 
AlCm de investigar como o jornal Folha de S. Paulo enquadrou 

o periodo eleitoral, tambCm desenvolvi urna anilise de conte6do da co- 
bertura dos conflitos que ocorreram ap6s as eleiqdes. 0 period0 de anilise 

vai do dia em que o impasse foi anunciado no jornal(9 de novembro) ao 
dia seguinte ao discurso de A1 Gore que reconheceu a vit6ria do adver- 
sirio (14 de dezembro), incluindo, portanto, 35 dias. A anilise de con- 
telido do periodo dos conflitos p6s-eleiq5o buscou responder algumas 
questdes centrais: como o principal jornal brasileiro interpretou as dis- 
putas sobre a contagem dos votos no estado da Flbrida? Que 
enquadramentos os jornalistas utilizaram para fazer sentido do adiamento 
da decis5o final das eleiqdes? Portanto, esta seq5o trata de um nivel mais 
especifico de enquadramento. Em lugar das quatro categorias mais ge- 
rais utilizadas na anilise do periodo eleitoral, a Snfase passa a estar nas 
interpretaqdes que a cobertura noticiosa apresentou sobre eventos espe- 
cificos que tiveram lugar no periodo ap6s as eleiqdes. 

Como a Folha enquadrou os coditos apos a elei~iio? 
A confusiio na contagem dos votos no estado da F16rida e os 

conflitos em torno do resultado final das eleiqdes presidenciais dos Es- 
tados Unidos foram objeto de urna intensa cobertura por parte da Folha 
de S. Paulo. Nos 35 dias do periodo entre a eleiq50 e a decis5o final 
sobre seus resultados, o jornal publicou 151 noticias, em urna media de 
4 por dia. A cobertura deste periodo foi, portanto, quatro vezes mais 
intensa do que a oferecida no periodo da campanha eleitoral. 

Para o periodo p6s-eleitoral, a anilise de conteddo teve como 
objetivo a identificaq50 das interpretaqdes apresentadas pel0 noticikrio 
da Folha sobre o impasse que foi estabelecido no periodo da apuraqiio 
dos votos. Todas as noticias contendo referencias Bs causas, significa- 
dos e, principalmente, responsabilidade pelos eventos do periodo foram 
classificadas. Estas referencias foram encontradas em apenas 30 das 15 1 
noticias. 0 baixo nlimero de matCrias com alguma anilise ou 
enquadramento sobre estes eventos (20%) sugere que oslas jornalistas 
evitaram a apresentaq50 de avaliaqdes, adotando um enfoque mais des- 
critivo. Portanto, C importante notar que a anilise a ser apresentada a 
seguir n5o C representativa de toda a cobertura do periodo p6s-eleitoral. 
Ela se refere a este conjunto menor de noticias que ofereceram aos leito- 
res da Folha alguma anilise ou interpretaqso, na base da qual a causa, 
relevgncia ou conseqiiencia dos eventos pudessem ser esclarecidas. 

As 30 noticias foram classificadas de acordo com quatro tipos 
principais de enquadramento. A Tabela 3 apresenta os resultados desta 
classificaqiio. As causas da confus5o na apuraq5o dos votos foram atri- 
buidas principalmente Bs caracteristicas do sistema eleitoral dos Esta- 
dos Unidos. Esta interpreta~iio esteve presente em quase metade das 30 
noticias da amostra. Em seguida aparecem os enquadramentos que ava- 
liaram o papel das instituiqdes politicas do pais e dos meios de comuni- 



caq5o de massa. Finalmente, a quarta interpreta~go com maior presenGa 
no noticiirio da Folha foi a que argumentou que a derrota no voto popular 
enfraqueceria a legitimidade de urna eventual adrninistra~zo Bush. Outros 
tipos de enquadramento estiveram presentes em 15% das noticias. 

Tabela 3 - InterpretaqSes sobre o impasse nas eleiq6es que foram 
apresentadas por 30 noticias publicadas pel0 jornal Folha de S. Paulo 
no periodo pos-eleitoral(9 de novembro a 14 de dezembro). 

Interpretaqgo: Frequencia: 

Responsabilidade do sistema eleitoral 42.4% 
Responsabilidade das instituiqdes politicas 15.1% 
Responsabilidade da midia 15.1% 
Derrota no voto popular enfraquece Bush 12.1% 
Outras interpreta~des 15.1% 

Total: 33 (100%) * 
* Este ndmero t maior do que o ndmero de noticias da amostra (30) porque tr&s reportagens 

apresentaram mais de urna interpretaqso. 

A seguir, apresento alguns exemplos de cada um dos 
enquadramentos que caracterizaram a cobertura dos conflitos que ocor- 
reram ap6s a eleiq5o presidencial norte-americana de 2000. 

a) A responsabilidade do sistema eleitoral 
A interpretaq50 mais frequente no noticiirio da Folha no peri- 

odo que sucedeu o dia de votaq50, presente em 14 das 30 matCrias, foi a 
que explicou o impasse em termos das limitaqdes e defeitos do sisterna 
eleitoral dos Estados Unidos. Em alguns casos, os profissionais da Fo- 
lha apresentaram este enquadramento de forma explicita. Um jornalista 
da empresa argumentou, por exemplo, que os conflitos durante a conta- 
(.em dos votos colocam em quest50 o sistema eleitoral do pais ("Divi- 
a- soes enfraquecem o vencedor", 24 de novembro). No filtirno dia do pe- 
riodo p6s-eleitoral, o correspondente concluiu que "0 longo impasse 
p6s-eleitoral mostrou que o pais que dB l i~des  de democracia ao mundo 
precisa mudar a forma com que escolhe seu presidente" ("Bush leva", 
14 de dezembro). Apesar destes casos de interpreta~go explicita sobre 
os conflitos na apuraqilo, jornalistas geralmente citaram outras fontes 
para apresentar visaes criticas sobre o sistema eleitoral dos Estados 
Unidos. Um artigo publicado originalmente no The New York Times ci- 

tou lideres politicos norte-americanos com este objetivo. 0 senador Re- 
publican~ Mitch McConnel argumenta que "na aurora do sCculo 21, 6 
imperdoivel que a democracia mais avan~ada do mundo ainda recorra a 
sistemas de voto criados pouco ap6s a segunda guerra mundial". 0 lider 
Democrata Scott Harshbarger C citado afirmando que o fiasco no estado 
da F16rida tornou imperativa urna revis50 dos mCtodos de vota~iio e con- 
cluiu: "Esse sistema do stculo 19 C totalmente ultrapassado e inaceiti- 
vel" ("Congresso quer mudar elei~des", 14 de dezembro). 

As leis e instituiqdes eleitorais do Brasil foram comparadas com 
as dos Estados Unidos. Uma das matCrias publicou a afirmaq50 do pre- 
sidente Fernando Henrique que apresentou as eleiqbes municipais do 
Brasil como um exemplo de consolida~50 democritica. 0 presidente 
argumenta que o "poderoso vizinho" n5o conseguiu contar os votos t5o 
rapidamente e de forma t5o eficiente como o Brasil, onde os resultados 
finais da elei~5o foram divulgados no mesmo dia da votaG50 devido a um 
sistema completamente informatizado ("FHC ironiza demora na apuraqSo", 
11 de novembro). Uma pequena nota publicou trechos de um editorial do 
The New York Tinzes afirmando que o sistema eleitoral brasileiro C mais 
avanqado que o dos EUA ("Jornal elogia sistema de voto no Brasil", 25 
de novembro). 0 editorial afirma ainda que o Brasil concluiu com su- 
cesso sua primeira eleiq5o inteiramente informatizada, quando mais de 
100 milhdes de pessoas votaram com a ajuda de computadores. 

0 fato de que sistemas obsoletos de votaG5o tendem a predomi- 
nar em comunidades mais pobres e marginalizadas tambCm foi ressalta- 
do. Em urna noticia publicada originalmente no jornal The New York 
Tinzes, o candidato A1 Gore argumentou que "0 equipamento velho e 
barato C geralmente instalado em ireas com populaq50 de baixa renda, 
minorias ou idosos" ("Negro teve mais chance de ter voto anulado", 30 
de novembro). A reportagem tambCm apresentou acusa~des da lideran- 
$a do movimento negro (do reverend0 Jesse Jackson e da NAACP) se- 
gundo as quais as autoridades do estado da F16rida bloquearam de forma 
sistemitica o acesso de negros aos locais de votaG5o ou impediram seus 
registros como eleitores. 

b) A responsabilidade das institui~des politicas 
0 s  conflitos do periodo p6s-eleitoral tambCm foram enquadra- 

dos em termos das deficiencias das institui~des politicas norte-america- 
nas. Este criticism0 foi frequentemente direcionado i s  institui~des do 
estado da F16rida. Um assessor do candidato A1 Gore afirmou em urna 
das matCrias que a procuradora geral do estado era urna marionete da 
familia Bush que estava intencionalmente manipulando o process0 elei- 
toral para beneficii-10s ("Juiz manda continuar recontagem na F16ridaW, 



14 de novembro). Mas foi a Suprema Corte que atraiu um numero maior 
de enquadramentos criticos. Um rep6rter do The New York Times argu- 
mentou que a decisiio da Corte que levou a suspensiio da recontagem 
dos votos seguiu divisbes ideol6gicas entre os seus juizes, o que teria 
deixado claro para a populaqiio que esta decisiio era urna intervenqiio 
politica a favor de Bush. Segundo o jomalista, haveria um grande risco 
de que a legitimidade da Corte fosse colocada em quest50 devido ao 
cariter partidirio de suas decisbes ("Supremo Federal cone o risco de 
perder a legitimidade", 12 de dezembro). De forma similar, um jornalis- 
ta espanhol do El Pais argumentou que o car6ter partidario das delibera- 
q6es do judiciirio refletiriam a polarizaqb extrema da politica dos Esta- 
dos Unidos ("Desfecho da disputa ser6 politico", 13 de dezembro). No 
ultimo dia do periodo p6s-eleitoral, u;dos rep6rteres da Folha apre- 
sentou virias avaliaqdes criticas sobre a deck50 final da Suprema Corte. 
Um professor universitkio expressou preocupqao sobre a possibilidade de '" 
que os juizes da Corte possarn passar a ser vistos pela sociedade norte- 
arnericana como individuos sem neutralidade. Na mesma materia, o lider 
negro do Partido Democrata Jesse Jackson e citado dizendo que a decisiio 
da Corte teria sido politicamente motivada, enfraquecendo sua autoridade 
moral ("Decis50 do Supremo provoca criticas", 14 de dezembro). 

c) A responsabilidade da midia 
0 papel da midia no periodo p6s-eleitoral tambem foi objeto de 

avalia~6es criticas. Um artigo do colunista Elio Gaspari argumentou que 
as redes de televis50 enganaram o pdblico ao contratarem o mesmo ins- 
tituto para fazer a pesquisa de boca de urna na Flbrida, em um desastre 
sem paralelo na historia da midia norte-americana. 0 jornalista interpre- 
ta o fiasco na noite da eleigiio, quando as televis6es cometeram o err0 de 
anunciar primeiro a vit6ria de Gore, e posteriormente a de Bush, como 
resultado da falta de rep6rteres na F16rida. As redes de televisiio teriam 
deixado a cobertura na miio de "barbes", jomalistas cklebres que esta- 
vam longe dos fatos ("Jomalismo sem rep6rter C urna catistrofe", 9 de 
novembro). Uma matiria publicada originalmente no jornal The New 
York Times criticou a forma pela qua1 as redes de televisBo cobriram a 
deliberaqlo final da Suprema Corte, argumentando que os rep6rteres 
niio conseguiram apresentar interpretaq6es claras e coerentes sobre a 
deck50 da Corte ("Emissoras de televisiio americanas se atrapalharam 
mais urna vez", 14 de dezembro). 

d) A derrota no voto popular como ameaqa a legitimidade de Bush 
As materias publicadas na Folha tambim avaliaram as conse- 

qiisncias do fato de que Bush poderia se tornar o primeiro presidente 

dos EUA no siculo 20 a ser eleito sem conquistar a maioria dos votos 
populares. 0 correspondente da Folha apresentou esta interpreta~iio no 
primeiro dia do periodo p6s-eleitoral. Posteriormente, outro rep6rter do 
jornal argumentou que a confusilo e os conflitos que se seguiram Bs elei- 
qdes eram urna ameaqa para a legitimidade do pr6ximo presidente ("Di- 
visbes enfraquecem vencedor", 24 de novembro). No Gltimo dia do pe- 
riodo p6s-eleitoral, o correspondente da Folha concluiu: "As eleiqdes 
de 2000 expuseram urna divisiio marcante da populaqiio norte-america- 
na e provocaram urna longa e desgastante batalha p6s-eleitoral, que po- 
der6 macular os quatro anos de mandato de Bush e levantar sCrias dlivi- 
das sobre a legitimidade da vit6ria do Republicano" ("DecisBo confusa 
da justiqa garante vit6riam, 14 de dezembro). 

c o ~ c ~ u s o ~ s  
0 s  resultados da analise de conteudo da cobertura do jornal 

Folha de S. Paulo sobre a eleiqiio presidencial de 2000 nos EUA revelou 
um claro predominio de dois enquadramentos: corrida de cavalos e 
epis6dico. Este tipo de cobertura gera duas importantes quest6es. A pri- 
meira diz respeito ao impacto destes enquadramentos na visiio da audi- 
encia sobre a politica em geral e a eleiqiio norte-americana em particu- 
lar. Pesquisas anteriores nos Estados Unidos mostram que a Cnfase em 
estratCgIas e titicas dos politicos e candidatos impede que os eleitores 
aprendam mais sobre o processo eleitoral, principalmente no que se re- 
fere as posiqbes dos candidatos (Patterson, 1980). 0 enquadramento do 
processo politico em termos de um jog0 estrategico tarnbem contribui 
para ativar cinismo sobre o mundo da politica no public0 (Capella e 
Jamieson, 1997). Por outro lado, noticias epis6dicas geram respostas de 
natureza individualista na audiencia, impedindo que as pessoas perce- 
bam as conexdes entre problemas sociais e as aqaes dos lideres politicos 
(Iyengar, 1994). Em resumo, a Cnfase nos enquadramentos corrida de 
cavalos e episbdico, e a conseqiiente falta de atenqgo para os aspectos 
substantivos das campanhas, n5o contribui para promover um 
envolvimento efetivo da cidadania no processo politico em geral e em 
processos eleitorais em particular. 

A segunda quest50 que emerge dos resultados da anilise diz 
respeito as caracteristicas da cultura jornalistica no Brasil. 0 que estes 
resultados revelam sobre o jornalismo brasileiro? Segundo alguns auto- 
res, o modelo norte-americano, baseado na no~iio de objetividade, foi o 
que teve o maior impacto no desenvolvimento do jornalismo brasileiro, 
apesar de outras influsncias. (Marques de Melo, 1985; Lins da Silva, 
1991). Outros autores sugerem que as especificidades do context0 poli- 
tico, social e cultural do pais levaram a urna "reinterpretaqiio" do mode- 



lo de jornalismo independente praticado nos Estados Unidos 
(Albuquerque, 2000). De fato, pesquisas com jornalistas brasileiros su- 
gerem que eles ou elas tendem a adotar funqdes interpretativas e 
investigativas em uma proporq80 maior do que seus colegas dos Estados 
Unidos (Herscovitz e Cardoso, 1998). Todavia, os resultados da anilise 
de contetido indicam que, pel0 menos no caso da cobertura de eleiq6es 
em outros paises, os jornalistas brasileiros adotam procedimentos de 
enquadramento muito semelhantes aos dos seus colegas norte-america- 
nos, principalmente no que se refere h enfase na "corrida de cavalos" e ?i 

ados8o de um estilo mais descritivo de reportagem. A inexistencia de 
diferen~as significativas entre o padr8o de enquadramento das noticias 
produzidas pelos jornalistas da Folha e o das noticias baseadas em fon- 
tes estrangeiras reforqa ainda mais esta interpretaqiio. 

Quando eclodiram os conflitos sobre a apuraq8o dos votos que 
acabaram por adiar o resultado final da eleiqgo presidencial, a Folha de t 
S. Paulo ofereceu a seus leitores uma volumosa cobertura jornalistica. 
Entretanto, a maior parte desta cobertura n8o contextualizou os eventos 
em termos de marcos interpretativos ou analiticos que poderiam ajudar 
o pdblico na anilise do significado dos conflitos. Pesquisas com consu- 
midores de meios noticiosos demonstram que a apresentaqiio destas ava- 
liaqdes pelos jornalistas C importante, j i  que uma cobertura fatual sem 
interpretaqgo n8o faz muito sentido para a audiencia (Graber, 1994). No 
caso do noticiirio televisivo, por exemplo, uma pesquisa sobre o Jomal 
Nacional da Rede Globo demonstra que apesar do fato de que 
telespectadores lembram pouquissimas das informaqdes que s8o apre- 
sentadas, eles ou elas tern um desempenho muito melhor na identifica- 
$20 dos enquadramentos interpretativos apresentados pelas noticias (Por- 
to, 2001). Na sua cobertura dos conflitos do periodo da apuraq8o dos 
votos, a Folha apresentou interpretaqaes sobre os eventos em apenas 
20% das noticias. A natureza epis6dica da cobertura noticiosa pode ter 
contribuido para impedir que os leitores do jornal colocassem os confli- 
tos do periodo em um context0 mais amplo. 

0 s  resultados da anilise de conte6do tern, portanto, pel0 me- 
nos duas implicaqdes importantes. De um lado, eles revelam semelhan- 
qas entre os tipos de enquadramento usados por jornalistas brasileiros e 
norte-americanos, oferecendo evidencias de uma maior convergencia 
entre ambas culturas jornalisticas. Por outro lado, estes resultados tam- 
bCm sugerem que o tipo de cobertura desenvolvido pel0 jornal Folha de 
S. Paulo nem sempre ajudou seus leitores a avaliar os aspectos substan- 
tivos da campanha eleitoral ou o significado dos conflitos que tiveram 
lugar no periodo da apuraq5o dos votos. 
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Conflito Politico e GeraqHo de Sentido nas Noticias: 
A Saga do Menino Elian 

Luiz Gonzaga Motta 

A cobertura pelos jornais de um dram6tico conflito politico, 
durante um largo period0 de tempo, pode gerar nos leitores outros senti- 
dos alCm daquele de unicamente transmitir inforrnaqdes objetivas sobre 
os acontecimentos? A dramaticidade dos conflitos relatados estimula 
nas pessoas leituras complementares, altm daquelas explicitas pelos 
enunciados "realistas" das noticias? Estas perguntas levantam inilmeras 
questdes relacionadas 5 produqiio e 2 recepqiio do texto jornalistico, tra- 
zendo consigo interessantes indagaqdes sobre a objetividade do texto 
jornalistico. Segundo o Wolfgang Iser, estudioso da antropologia da lite- 
ratura, algo sucede no ato da leitura: o leitor processa o texto e lhe 
acrescenta sentidos virios, nio s6 aqueles sugeridos pel0 pr6prio texto 
mas tambCm outros trazidos para o ato de leitura pela mem6ria cultural 
do leitor, levando-o a tornar a leitura n5o apenas um ato de recepqgo 
mas, um ato de re-cria~iio. Iser se refere ao texto literkio, mas muito do 
que ele sugere para o entendimento do ato de leitura pode ajudar a res- 
ponder as perguntas acima formuladas e suscitar outras sobre o process0 
de produqiio de sentidos. Para ele, como nenhuma hist6ria pode ser con- 
tada na integra, o pr6prio texto 6 pontuado por lacunas e hiatos que t2m 
de ser "negociados" com o leitor. Diz ele que todo texto consiste de 
segmentos determinados interligados por conexdes indeterminadas e por 
isso o padriio textual se revela um jog0 de interaqiio entre o que esti  
expresso e o que niio esti. 0 niio expresso impulsiona a atividade de 
constituiq20 de sentidos, porCm sob o controle do que esti expresso. 
Expresso este que tambCm se desenvolve quando o leitor produz o sen- 
tido indicado. Desse modo, o significado do texto resulta de uma reto- 




