
Camila  Wohlmuth  da  Silva  

  

  

  

  

  

  

  

PROPOSTA  DE  UM  GUIA  DE  MELHORES  PRÁTICAS  PARA  

EDIÇÃO  DE  ARTIGOS  EM  REVISTAS  CIENTÍFICAS  ELETRÔNICAS  

EM  HIPERMÍDIA  

  

  

  
Dissertação  submetida  ao  Programa  
de   Pós-‐Graduação   em   Design   da  
Universidade   Federal   de   Santa  
Catarina,   como   requisito   para   a  
obtenção   do   grau   de   Mestre   em  
Design.    
Orientador:  Prof.  Dr.  Ricardo  Triska  

  

  

  

  

  
Florianópolis    

2015



  
  

  

2  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

  

3  

  

Camila  Wohlmuth  da  Silva  

  

  

PROPOSTA  DE  UM  GUIA  DE  MELHORES  PRÁTICAS  PARA  

EDIÇÃO  DE  ARTIGOS  EM  REVISTAS  CIENTÍFICAS  ELETRÔNICAS  

EM  HIPERMÍDIA  

  

  
Esta   Dissertação   foi   julgada   adequada   para   obtenção   de   Título   de  
“Mestre”,   e   aprovada   em   sua   forma   final   pelo   Programa   de   Pós-‐
Graduação  em  Design  da  Universidade  Federal  de  Santa  Catarina.  

  
Florianópolis,  6  de  abril  de  2015.  

  
___________________________________________  
Prof.  Eng,  Dr.  Milton  Luiz  Horn  Vieira  

Coordenador  do  Curso  
  

Banca  Examinadora:  
  

___________________________________________  
Prof.  Dr.  Ricardo  Triska  

Orientador  
Universidade  Federal  de  Santa  Catarina  

  
___________________________________________  
Profª.  Dr.ª  Berenice  Santos  Gonçalves  
Universidade  Federal  de  Santa  Catarina  

  
___________________________________________  

Profª.  Dr.ª  Giselle  Schmidt  Alves  Diaz  Merino  
Universidade  do  Estado  de  Santa  Catarina  

  
___________________________________________  

Prof.  Dr.  Luiz  Fernando  Sayão  
Comissão  Nacional  de  Energia  Nuclear  (CNEN-‐CIN)  



  
  

  

4  

  

  
  
  



  
  

  

5  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Este   estudo   é   dedicado   aos  
cientistas   que   desejam   expor   suas  
pesquisas   usufruindo   das   novas  
possibilidades  tecnológicas.  



  
  

  

6  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  
  

  

7  

  

AGRADECIMENTOS  

  

Agradeço  aos  meus  pais,  Lúcia  e  Lucídio,     exemplos  de  amor,  
dedicação,   trabalho   e   bondade.   Que   creram   no   meu   esforço,    
alimentam  meus  sonhos  e  são  meu  alicerce.  

Aos   meus   irmãos,   Caroline   e   Salatiel,   e   minha   família   pelo  
apoio  e  carinho  de  sempre.  

Ao   meu   companheiro   e   namorado   lindo   Marcelo,   pela  
paciência,  amor,  paz  e  compreensão  de  conviver  com  minha  mente  
inquieta.  E,  à  sua  família  que  me  acolheu  com  carinho.  

À   Beatriz,   minha   gata   companheira   que   fez   meus   dias   mais  
solitários  se  tornarem  melhores  com  sua  presença.  

Ao   meu   orientador,   prof.   Triska,   que   acreditou   no   meu  
potencial,  seriedade,  comprometimento  e  orientou  minha  pesquisa.    

Ao   Deglaucy,   amigo,   confidente   e   companheiro   de   pesquisa,  
que  me  ajuda  a  evoluir  sempre.  

À   CAPES,   Coordenação   de   Aperfeiçoamento   de   Pessoal   de  
Nível   Superior,   que   viabilizou   minha   dedicação   integral   a   esta  
pesquisa.    

À   profª.   Berenice,   profª.   Giselle   e   prof.   Luiz   por   atenderem  
meu   convite   para   essa   banca   examinadora   e   trazer   suas  
contribuições  para  o  enriquecimento  deste  estudo.    

Aos   amigos   queridos,   parceiros   de   pesquisa   e   convivência  
diária  que  tornam  minha  vida  mais  colorida:  Valéria  Feijó,  Sharlene  
Melanie,   Graciela   S.   Menezes,   Mariana   P.   Weber,   Paulo   Henrique  
Wolf,   Laryssa   Tarachucky,   Douglas   Menegazzi,   Elias   Júnio,      Lucas  
Franco  Colusso,  Juliane  V.  Nunes  e  Bruna  Brogin.  E  meu  arte  finalista  
querido  Hamilton  Nogueira.  

Ao   mestre   William   Souza   e   meus   colegas   de   Pa-‐Kua,   em  
especial  Davi.  

  E  aos  amigos  que  estão  longe  mas  perto  do  coração:  Mariana  
Leite  Almeida,  Karina  P.  Weber,  Marcia  Weber,  Janaine  H.  Malheiros,  
Ana   Paula   Caruso,   Patrick   Tedesco,   Renata   Araújo,   Fabrício   V.  
Bernadelli,  João  Pedro  Stipp  e  Daniela  Ortiz  Turrine.  



  
  

  

8  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

  

9  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
“A  mente  que  se  abre  a  uma  nova  idéia  
jamais  voltará  ao  seu  tamanho  original”.    

Albert  Einstein  



  
  

  

10  

  



  
  

  

11  

  

RESUMO  

A   revista   científica   eletrônica   possui   grande   relevância   como   um  
recurso  utilizado  pelos  pesquisadores  tanto  na  busca  da  informação  
quanto  na  divulgação  de  suas  pesquisas.  Devido  ao  crescimento  do  
número   de   cientistas   e   da   literatura   científica,   a   comunicação   se  
tornou   cada   vez   mais   dependente   das   funções   tecnológicas;   o  
próprio   objeto,   revistas   científicas,   foi   se   modificando,   oferecendo  
novas  possibilidades  de   acesso  e  de   ratificação  do  que  é   científico.  
Os  sistemas  em  hipermídia  são  apresentados  como  ferramenta  para  
o   desenvolvimento   da   comunicação   científica   –   oportunizando   a  
intervenção   da   hipermídia   e   do   design,   mostrando   novas  
alternativas  de  formatos  de  artigo  científico,  adicionando  facilidades  
as   publicações   científicas   em   meio   eletrônico.   Tendo   por   objetivo  
um  Guia  de  Melhores  Práticas  na  aplicação  do  Design  de  Hipermídia  
nos   artigos   de   revistas   científicas   a   partir   do   referencial   teórico   e  
análise   descritiva,   este   estudo   estrutura-‐se   em   três   etapas  
principais:  o  referencial  teórico,  análise  descritiva  e  os  resultados.  O  
referencial   teórico   explora   as   revistas   científicas   (conceito,  
características,   funções,   importância,   evolução   histórica   e   versão  
eletrônica)  e  a  hipermídia  (estudos  recentes  em  revistas  científicas  
e   o   Design   de   Hipermídia).   Os   estudos   obtidos   com   base   na  
literatura   pertinente   formaram-‐se   para   a   construção   da   análise  
descritiva   segundo   o   Design   de   Hipermídia.   Esta   se   dá   entre   duas  
revistas   científicas   selecionadas,   partindo   do   modelo   linear  
(enhanced   publications)   –   a   revista   Sessões   do   Imaginário   –,   até   a  
maior  integração  dos  recursos  hipermídia  (rich  internet  publication),  
utilizando   um   esquema   mais   visual   e   direcionado   à   leitura   não  
linear  –  analisa-‐se  a  revista  PLOS  ONE.  Após  a  análise  dando  ênfase  
ao  desenvolvimento  do  conhecimento,  foi  possível  obter  resultados  
que   levaram   ao   estabelecimento   de   uma   base   de   conceitos   e  
critérios,   que   possibilitaram   a   formulação   do   Guia   de   Melhores  
Práticas   para   os   artigos   de   revistas   científicas   em   hipermídia.  
Destaca-‐se  que  o  guia,  permite  de  uma  maneira  adequada  que  uma  
publicação   científica   linear   tenha   a   possibilidade   de   expressar   seu  
conteúdo   com   a   utilização   de   recursos   hipermidiáticos,   gerando  
novas  expectativas  interativas  no  leitor.  

Palavras-chave:  Guia.  Revista  científica.  Hipermídia.  Design.  
Comunicação.  Informação  científica.  
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ABSTRACT  
  
The  electronic   journal  has  great   importance  as   a   resource  used  by  
both  researchers  in  search  of   information  and  in  the  dissemination  
of   their   research.  Due   to   the  growing  number  of   scientists  and   the  
scientific   literature,   communication   has   become   increasingly  
dependent   on   technology   functions;   the   object   itself,   scientific  
journals,   was   changing,   offering   new   possibilities   to   access   and  
ratification   of   what   is   scientific.   The   hypermedia   systems   are  
presented  as  a  tool  for  the  development  of  scientific  communication  
-‐   providing   opportunities   for   the   intervention   of   hypermedia   and  
design,   showing   new   alternatives   for   scientific   paper   formats   by  
adding  facilities  scientific  publications  in  electronic  media.  With  the  
purpose  of  the  Guide  to  Best  Practices  in  implementing  Hypermedia  
Design   in   scientific   journal   articles   from   the   theoretical   and  
descriptive  analysis,  this  study  is  structured  into  three  main  stages:  
the   theoretical,   descriptive   analysis   and   results.   The   theoretical  
framework  explores  scientific  journals  (concept,  features,  functions,  
importance,   historical   development   and   electronic   version)   and  
hypermedia   (recent   studies   in   scientific   journals   and   Hypermedia  
Design).   Studies   obtained   based   on   literature   formed   for   the  
construction   of   descriptive   analysis   according   to   Hypermedia  
Design.   This   is   between   two   selected   scientific   journals,   based   on  
the   linear   model   (enhanced   publications)   -‐   The   Imaginarium   of  
Sessions   magazine   -‐   to   the   greater   integration   of   hypermedia  
resources   (rich   internet   publication),   using   a   more   visual   scheme  
and   directed   the   nonlinear   reading   -‐   analyzes   the   PLOS   ONE  
magazine.   After   analyzing   emphasizing   the   development   of  
knowledge,   it   was   possible   to   obtain   results   that   led   to   the  
establishment   of   a   base   of   concepts   and   criteria   that   enabled   the  
formulation   of   the   Best   Practices   Guide   for   articles   from   scientific  
journals   in   hypermedia.   It   is   noteworthy   that   the   guide   allows   an  
adequate   way   a   linear   scientific   publication   has   the   possibility   of  
expressing   its   contents   with   the   use   of   hypermedia   resources,  
creating  new  interactive  expectations  in  the  reader.  
  
  
Keywords:  Guide.  Journal.  Hypermedia.  Design.  Communication.  
Scientific  information.
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1 INTRODUÇÃO      
  

A   comunicação   é   parte   inerente   ao   desenvolvimento   da  
ciência.   O   conhecimento   científico,   para   ser   legitimado,   deve   ser  
divulgado,   verificado   e   comprovado   cientificamente;   esse   processo  
se   dá   através   da   comunicação.   De   acordo   com   Garvey   (1979),   a  
comunicação   científica   pode   ser   definida   como   a   troca   de  
informações   entre   seus   pesquisadores;   as   atividades   associadas   à  
produção,   à   disseminação   e   ao   uso   da   informação   se   iniciam   no  
momento  em  que  o  cientista  concebe  uma  ideia  e  seguem  até  que  os  
resultados   de   sua   pesquisa   sejam   aceitos   como   constituintes   do  
conhecimento  científico.    

Compreende-‐se   que   a   comunicação   científica   é   essencial  
para  dar  continuidade  ao  conhecimento  científico,  pois  possibilita  a  
disseminação  e  a  troca  de  informações  entre  os  pesquisadores,  que  
podem,   a   partir   daí,   desenvolver   outras   pesquisas   ou   refutá-‐las,  
tendo   em   vista   os   resultados   de   pesquisas   anteriores.   Devido   ao  
crescimento   da   ciência,   do   número   de   cientistas   e   da   literatura  
científica,   a   comunicação   científica   tem   se   tornado   cada   vez   mais  
dependente  das  funções  das  tecnologias  para  o  fazer  científico.    

Desde  o  surgimento  do  Journal  de  Sçavans,  na  França,  e  do  
Philosophical  Transactions  of  the  Royal  Society,  na  Inglaterra,  ambos  
de   1665,   as   transformações   da   comunidade   científica,   suas  
exigências  e  interesses,  bem  como  as  tecnologias  disponíveis,  foram,  
gradualmente,   adequando-‐se   às   práticas   editoriais   das   revistas  
científicas.   Assim,   o   próprio   objeto,   revistas   científicas,   foi   se  
modificando  progressivamente,  oferecendo  novas  possibilidades  de  
acesso  e  de  ratificação  do  que  é  científico.    

Diante   disso,   as   revistas   científicas 1   se   firmaram   como  
cenário  dos  recursos  utilizados  pelos  pesquisadores  tanto  na  busca  
da  informação  quanto  na  divulgação  de  suas  descobertas.  A  ciência  
evolui   com  o   ciclo   formado  por   novas   pesquisas   e   divulgação,   que  
geram   outras   pesquisas.   Por   isso,   as   revistas   científicas   são  
utilizadas  como  um  canal  formal  no  processo  de  comunicação  entre  
os  pesquisadores,  consideradas  como  um  dos  meios  apropriados  de  

                                                                                                                
1   Segundo   Stumpf   (1998)   o   uso   dos   termos   “periódicos   científicos”   ou   “revistas  
científicas”   é   diferenciado   pelo   profissional   que   os   utiliza:   os   bibliotecários   preferem  
adotar   como   termo   técnico  a  primeira  denominação,   já  os  pesquisadores,  professores  e  
estudantes   utilizam   a   segunda.   Nesta   dissertação,   os   termos   “periódicos   científicos”   e  
“revistas  científicas”  são  empregados  com  o  mesmo  significado.  



  
  

  

22  

  

publicação  para  a  divulgação  dos  resultados  de  pesquisas  dentro  de  
uma  área  do  conhecimento.    

De   acordo   com   Cunha   (2001,   p.   17),   “as   publicações  
periódicas 2   são   um   dos   meios   mais   eficientes   de   registro   e  
divulgação   de   pesquisas,   o   que   as   torna   uma   fonte   de   informação  
indispensável   para   pesquisas   bibliográficas   em   todas   as   áreas   do  
conhecimento  humano”.  Dessa  forma,  entende-‐se  como  necessária  a  
capacidade   de   revistas   científicas   eletrônicas   se   apropriarem   das  
novas   tecnologias   de   tratamento   de   texto,   como   os   recursos  
hipermidiáticos,   vinculadamente   a   outros   elementos   de   reforço   da  
mensagem,  dentro  de  uma  nova  configuração  de   ferramentas,  para  
que  ele  tenha  maior  inserção  na  comunidade  científica.    

Além  do  mais,  as  revistas  científicas  são  alvo  de  pesquisas  
de  diversas  áreas  do  conhecimento,  com  destaque  para  a  Ciência  da  
Informação  e   a  Biblioteconomia.  Com  a   evolução  dos  processos  de  
investigação   e   desenvolvimento   de   novas   tecnologias,   o   Design   de  
Hipermídia   passa   a   ser   instrumento   de   importância   no   estudo   de  
novos  formatos  de  revistas  científicas  na  contemporaneidade.    

A  estrutura  digital  da  web  vem  permitindo  que  milhões  de  
pessoas  no  mundo  desenvolvam  experiências  e  conhecimentos  com  
a  utilização  de  recursos  multimídia.  Navegações  não  lineares,  cópias  
de  arquivos,  construção  de  vínculos  associativos,  movimentação  de  
grande   quantidade   de   textos,   postagem   de   conteúdo,   softwares  
disponíveis  em  rede,  entre  outros,  são  fenômenos  que  já  compõem  o  
cotidiano  da   comunicação   informal3  e   estão   sendo  dirigidos  para   a  
comunicação  formal4.  

A   leitura   nunca   foi   uma   experiência   singular  
comparativamente  entre  os  sujeitos  –  ela  pode  ser  rápida  ou   lenta,  
focada   ou   distraída,   pública   ou   privada,   impressa   ou   digital.   Os  
leitores   de   hoje   buscam   o   controle   sobre   não   apenas   o   que   leem,  

                                                                                                                
2    Para  Stumpf  (1998),  utilizam-‐se  termos  como  “revistas  científicas”,  “publicações  
periódicas”,  “publicações  seriadas”,  entre  outros,  como  sinônimos  ou  gênero  e  espécie.  
3  No   sistema   de   comunicação   informal,   estão   incluídos   os   contatos   interpessoais,   os  
telefonemas,  as  cartas  trocadas  entre  cientistas,  as  visitas  interinstitucionais,  as  reuniões  
científicas  (desde  os  congressos  internacionais  até  pequenas  reuniões  de  grupos  locais),  
etc.  (CHRISTOVÃO,  1979).  
4  No   sistema   de   comunicação   formal,   estão   incluídas   fontes   primárias   e   secundárias.  
Fontes   primárias   seriam   periódicos   e   livros.   Fontes   secundárias   seriam   os   serviços   de  
indexação   e   resumos,   responsáveis   pelos   periódicos   de   resumos   (abstract   journals),   os  
serviços  de  alerta-‐corrente,  etc.  (CHRISTOVÃO,  1979).  
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mas  como,  quando,  onde  e  de  que  forma  (LUPTON,  2014).  Assim,  no  
processo   da   comunicação   científica,   as   transformações   afetam   o  
modo  segundo  o  qual  os  pesquisadores  apresentam  seus  resultados  
de  pesquisa.  

Mediante   isso,   segundo   Haslhofer   (2012),   a   web   mudou   a  
forma  de  publicar  e  distribuir  os  resultados  acadêmicos.  No  entanto,  
os  documentos  das  publicações  acadêmicas  ainda  estão  organizados  
de  forma  linear  e  apontam  para  informações  suplementares  apenas  
por   referências   textuais   ou   por   hyperlinks   embutidos   em   PDF.   O  
modelo   atual   de   publicação,   frequentemente,   não   se   reporta   aos  
conjuntos  de  dados  necessários  para  reprodução  dos  experimentos  
descritos   ou   de   outros   materiais   suplementares   informados   pelos  
pesquisadores.  

Breure,   Voorbij   e   Hoogerwerf   (2011)   declaram   que   na  
atualidade,  com  os  avanços  tecnológicos,  não  é  mais  necessário  que  
os   pesquisadores   restrinjam   seu   tempo   apenas   para   comunicar   os  
resultados  do  processo  de  investigação;  eles  devem  permitir  que  os  
leitores  examinem  os  dados  subjacentes  de  forma  colaborativa  e  on-
line,   podendo   utilizar   uma   variedade   de   conteúdo   em   multimídia  
para  demonstrar  estágios  intermediários  do  processo  de  descoberta  
científica.    

No  âmbito  da  edição  de  revistas  científicas  eletrônicas5,  o  
termo   “visibilidade”   não   se   restringe   apenas   a   características  
relacionadas   à   clareza   do   layout   da   interface   gráfica   da   revista;  
estende-‐se   ao   emprego   de   recursos   hipermidiáticos   que   passam   a  
compor  um  conjunto  de   fatores   importantes  à  publicação.  Assim,  o  
formato   que   a   revista   possui   deve   garantir   que   a   comunicação  
científica   se   efetive,   pois   a   ciência   depende   da   comunicação,   e   a  
comunicação  depende  do  entendimento  da  informação  transmitida.    

Por  comporem  o  conjunto  das  ciências,  as  novas  tecnologias  
estão  em  permanente  evolução  e  suas  ferramentas  passam  a  figurar  
no  elenco  de  recursos  utilizados  para  disponibilização  de  conteúdos  
científicos,   tendo   por   foco   incrementar   as   possibilidades   de  
interação   com   o   leitor   (usuário),   com   vista   a   maximizar   a  
compreensão   do   assunto   tratado.   O   Design   se   destaca,   neste  
contexto,   uma   vez   que   disponibiliza   ferramentas   para   orientar   as  
fases  de  concepção,  organização,  projetos  e  execução  dos  elementos  

                                                                                                                
5    Optou-‐se  por  utilizar  o  termo  “revistas  científicas  eletrônicas”,  porém  esse  termo  está  
sendo  usado  no  mesmo  sentido  de  “revistas  científicas  digitais”.  
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de   representação   (textuais   e   gráficos)   dos   conteúdos   na   forma   de  
artigo  científico,  em  ambiente  eletrônico.    

O   Design   atua   nesse   processo   como   um   facilitador   da  
leitura,  organizador  do  conteúdo,  da  visualidade  e  da  compreensão  
do  leitor,  que  agora  se  transforma  em  usuário.  Pois,  de  acordo  com  
Lupton   (2014),   a   publicação   digital   transformou   os   leitores   em  
usuários   que   interagem   com   o   conteúdo,   respondendo   a   ele   de  
forma   não   linear.   Promovem-‐se,   assim,   a   potencialização   e   o  
enriquecimento   da   construção   da   legibilidade   do   discurso  
comunicativo,  com  os  conceitos  do  novo  tempo  de   interatividade  e  
da   não   linearidade   nas   revistas   científicas   eletrônicas,   permitindo  
maior   flexibilidade   da   informação   nessas   publicações,   atendendo,  
ainda,  à  dinâmica  tecnológica.  

Considerando  o  ora  mencionado,  formaliza-‐se  o  problema  
do   estudo   na   adoção   de   recursos   hipermídia   e   suas   relações  
complementares  de  conteúdo  em  revistas  científicas  eletrônicas  que  
ofereçam   aprimoramentos   ao   acesso   à   informação   e   ao  
conhecimento  científico.  Sua  aplicação  requer  apontamentos,  diante  
das   publicações,   que   alterem   a   leitura   linear   do   texto,   como  
barreiras  a  serem  transpostas.    

  
1.1  OBJETIVO  
  

O   estudo   tem   por   objetivo   propor   um   Guia   de   Melhores  
Práticas   na   aplicação   do   Design   de   Hipermídia   em   artigos   de  
revistas  científicas  eletrônicas  com  vista  à  organização  do  conteúdo  
e   à   composição   de   alternativas   para   o   entendimento   do   texto,  
considerando  como  indução  o  fluxo  de  comunicação.  

  
1.2  JUSTIFICATIVA  E  ADERÊNCIA  AO  PROGRAMA  

  
A   formulação   do   problema,   a   construção   do   objetivo   de  

pesquisa   e   a   identificação   das   relações   entre   variáveis   constituem  
passos  importantes  para  o  estabelecimento  do  marco  teórico  ou  do  
sistema   conceitual,   que   é   essencial   para  que  o  problema  assuma  o  
significado   científico   (GIL,   2008).      As   razões   que   sustentam   a  
escolha   desse   problema   estão   calcadas   no   estabelecimento   da  
mediação  do  Design  no  campo  das  novas  tecnologias  de  informação  
e   comunicação,   procurando   demonstrar   as   contribuições   da  
aplicação  do  Design  de  Hipermídia  em  artigos  de  revistas  científicas  
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eletrônicas.    
Discorrendo   sobre   a   relevância   do   objeto   abordado,  

revistas  científicas,  Fachin  e  Hillesheim  (2006)  apontam  que  elas  se  
constituem   em   elementos   importantes   e   fundamentais   na  
disseminação   e   evolução   da   ciência   e   tecnologia   em   um   país,   pois  
por  meio  de  seus  artigos  são  divulgados  os  resultados  das  pesquisas  
realizadas   sobre   os   mais   variados   assuntos.   São   os   suportes   mais  
utilizados   para   recuperar   informações   científicas   e   tecnológicas,  
além  de  manterem-‐nas  atualizadas.  

As  tecnologias  avançam  constantemente;  é  essencial,  para  
tanto,   que   as   revistas   científicas   se   adaptem   para   uma   melhor  
disseminação   da   comunicação   científica,   uma   vez   que   é   por   meio  
dela   que   é   viabilizada   a   evolução   do   conhecimento   (FACHIN;  
HILLESHEIM,  2006).  Porém,  avaliando  a  primeira  fase  da  utilização  
da  tecnologia  na  produção  de  revistas  científicas  em  meio  eletrônico  
disponíveis   em   PDF6,   verifica-‐se   a   reprodução   das   publicações   tal  
qual   na   forma   impressa,   agora   em   meio   digital   –   uma   mera  
transposição  do   impresso  para  a   tela,  o  que   leva  à   linearização  e  à  
desconsideração  de  interação.  

Diante   da   importância   das   revistas   em   seu   meio,   a  
possibilidade   de   oferecer   conteúdos   utilizando   vídeos,   áudio,  
animação,   entre   outros   recursos,   oportunizada   pelas   tecnologias  
disponíveis,   gera   novas   expectativas   interativas   no   leitor,  
modificando   a   forma   como   é   efetuada   a   comunicação   científica.  
Apresentam-‐se   as   contribuições   do   design   na   formatação   e  
aplicação   de   recursos   que   visam   modificar   a   forma   como   são  
expostas   as   informações   científicas   em   seus   artigos.   Os   elementos  
possíveis   de   serem   seguidos   sugerem   novas   formas   de   uso   que   o  
pesquisador/leitor   faz   dos   artigos,   contudo,   não   segue   a   ideia   de  
decodificação   apenas,   mas   se   abre   para   novas   interpretações   e  
recepção  da  mensagem.  Dessa  forma,  o  design  concede  à  linguagem  
multimídia   e   à   interatividade   sintaxes   e   valores   direcionados   à  
comunicação.    

A   função   comunicativa   e   utilitária   do  design,   no  universo  
digital,  requer  familiaridade  com  as  regras  formais  que  se  originam  

                                                                                                                
6  O  Portable  Document  Format  (PDF)  é  um  tipo  de  arquivo  gerado  a  partir  de  documentos  
editáveis.   Pode   ser   aberto   em   diferentes   máquinas,   preservando   diagramação,   fonte,  
tamanho,  etc.  É  bastante  utilizado  para  disponibilização  de  conteúdo  científico  em  meio  
eletrônico,   apesar  de   sua   formatação,  normalmente,  manter   a   estrutura  de  documentos  
impressos.  
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das   composições   gráficas   e   da  maneira   de   organizar   os   conteúdos  
visuais   e   verbais   das   revistas   científicas.   Mediante   isso,   o   design  
absorve   o   conteúdo,   ou   seja,   o   código   do   design   gráfico   para   se  
formar   como   linguagem,   adicionando   a   esse   suas   características  
tecnológicas   e   suas   especificidades   técnicas.   Desse   modo,   este  
estudo   se   justifica   e   se   mostra   relevante   e   aderente   à   área   de  
concentração   do   programa   de   Pós-‐Graduação   em   Design   da  
Universidade  Federal  de  Santa  Catarina  por  trazer  a  contribuição  do  
Design  de  Hipermídia  à  formatação  de  artigos  de  revistas  científicas  
eletrônicas,  resultando  em  um  Guia  de  Melhores  Práticas.  

  
1.3  CARACTERIZAÇÃO  DA  PESQUISA  
  

Conforme   a   abordagem   do   problema,   a   pesquisa  
caracteriza-‐se   como  qualitativa,   pois   não   é   traduzida   em  números,  
mas   pretende   verificar   a   associação   da   realidade   com   o   objeto   de  
estudo   (RAMOS   et   al.,   2005).   A   pesquisa   qualitativa   responde   a  
questões  particulares  e  se  preocupa  com  um  nível  de  realidade  que  
não  pode  ser  quantificado  (MINAYO,  1994).  

Devido  ao  modo  como  foi  definido  o  objetivo  da  pesquisa,  
esta   se   caracteriza   com   uma   pesquisa   bibliográfica   e   exploratória.  
Bibliográfica,   por   ser   desenvolvida   com   base   em   material  
constituído,   principalmente,   por   livros   e   artigos   científicos.   De  
acordo   com   Gil   (2008),   na   sua   qualidade   descritiva,   tem   como  
principal   objetivo   descrever   determinado   fenômeno   por   meio   da  
utilização  de  técnicas  de  coleta  de  dados,  justificando  os  objetivos  e  
contribuindo  para  a  melhor  argumentação  da  pesquisa.  A  pesquisa  é  
considerada   exploratória  por   ter   como   premissa   desenvolver,  
esclarecer   e   modificar   conceitos   e   ideias,   tendo   em   vista   a  
formulação   de   problemas   mais   precisos   para   estudos   posteriores  
(GIL,   2008).      Esse   tipo   de   pesquisa   é   realizado   quando   o   tema  
escolhido   é   pouco   explorado   e,   em   conjunto   com   a   pesquisa  
bibliográfica,   consiste   no   aprofundamento   de   conceitos   sobre  
determinada  temática  (GIL,  2008).  

Também   buscou-‐se   uma   maior   familiaridade   com   o  
problema,  tendo  em  vista  o  aprimoramento  de  ideias  e  descobertas,  
além  de  um  planejamento  flexível  para  estudo  do  tema  sob  diversos  
ângulos   e   aspectos   (GIL,   2008).   Sua   relevância   está   baseada   no  
desenvolvimento   de   cunho   interpretativo,   pois   descreveu   e  
compreendeu  o  tema  apresentado  para  a  comunidade  acadêmica.  
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Quanto   à   natureza   da   pesquisa,   ela   se   caracteriza   como  
aplicada,   trazendo  novos   conhecimentos  para   a  prática   (RAMOS  et  
al.,   2005).  Faz-‐se,   no   caso   específico   deste   estudo,   uma   análise   de  
exemplos   visando   estimular   a   compreensão   e   o   entendimento   do  
processo.  Ainda  com  base  no  objetivo,  foi  utilizada  uma  abordagem  
descritiva  analítica.  A  seguir  figura  com  a  síntese  da  pesquisa.  
  
Figura  1  –  Síntese  da  caracterização  da  pesquisa  

  
Fonte:  Elaborado  pela  autora    
  
1.4  PROCEDIMENTOS  METODOLÓGICOS  
  

Lakatos  e  Marconi  (2010)  afirmam  que  o  método  científico  
é  o  conjunto  das  atividades  sistemáticas  e  racionais  que,  com  maior  
segurança   e   economia,   permitem   alcançar   o   objetivo,   ou   seja,  
conhecimentos   válidos   e   verdadeiros;   define   o   caminho   a   ser  
seguido,  detecta  erros  e  auxilia  nas  decisões  do  cientista.  O  método  
científico   é   um   traço   característico   da   ciência,   constitui-‐se   em  
instrumento   básico   que   ordena,   inicialmente,   o   pensamento   em  
sistemas   e   descreve   os   procedimentos   do   cientista   ao   longo   do  
caminho  até  atingir  o  objetivo  científico  preestabelecido.  

No   passado,   pensadores   e   filósofos   tentaram   indicar   um  
único  método  aplicável  a  todas  as  ciências  e  ramos  do  conhecimento  
(DIAS;   FERNANDES,   2000).   Porém,   na   atualidade,   admite-‐se   a  
convivência   e   até   a   combinação   de  métodos   científicos   diferentes,  
dependendo  do  objeto  de  investigação  e  do  tipo  de  pesquisa.    

De  acordo  com  Ferrari  (1982),  as  teorias  são  importantes  
no  processo  de  investigação:  proporcionam  a  adequada  definição  de  
conceitos,  de  sistemas,   indicam   lacunas,  auxiliam  na  construção  de  
hipóteses,  explicam,  generalizam  e  sintetizam  os  conhecimentos  e  a  
metodologia  apropriada  para  a  investigação.  
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Este  estudo  pode  ser  organizado  em  três  etapas  principais:  
o   referencial   teórico,   a   análise   e  os   resultados  –   etapas  descritas   a  
seguir.    

  
Figura  2  –  Síntese  das  três  etapas  dos  procedimentos  metodológicos  

  
Fonte:  Elaborado  pela  autora    

  
ETAPA  1  -  Referencial  teórico  

O  referencial  teórico  se  apoia  em  dois  temas  pertinentes  à  
abordagem  do  estudo:    

(1)   Revistas   Científicas   –   seu   conceito,   características,  
funções,   importância,   evolução   histórica   e   sua   versão   eletrônica.    
Tomam-‐se   como   base   autores   como   Lakatos   e   Marconi   (2010),  
Meadows   (1999),   Stumpf   (1996)   (2001),   Fachin   e   Hillesheim  
(2006),   Medeiros   (2011),   Lancaster   (1995)   (1995),   Dias   e   Garcia  
(2008),   Oliveira   (2006),   Medeiros   (2011),   Campello   e   Campos  
(1993),  entre  outros  que  compõem  o  escopo  teórico.    

(2)   Hipermídia   –   primeiramente   é   abordada   sua  
conceituação,   caracterização   e   contextualização.   Utilizam-‐se,   para  
tanto,  autores  como  Bush  (1945),  Landow  (1994),  Manovich  (2001),  
Gosciola   (2010),   Bairon   (2012),   Santaella   (2013),   entre   outros.  
Posteriormente,   iniciam-‐se   os   estudos   recentes   de   recursos  
hipermidiáticos   em   revistas   científicas   e   do  Design   de  Hipermídia.  
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Em  estudos  recentes,   foram  selecionados  artigos  dos  últimos  cinco  
anos  frutos  de  revisão  sistemática  de  autores  como  Breure,  Voorbij  
e   Hoogerwerf   (2011),   Haslhofer   (2012),   Nakasone   et   al.      (2010),  
Siegel  et  al.  (2010)  e  Thoma  et  al.  (2010).  

Em   Design   de   Hipermídia,   há   inicialmente   sua  
conceituação   para   posterior   caracterização   dos   elementos   cor,  
tipografia,   imagem,  multimídia   e   interatividade,  que  possibilitam  o  
planejamento,   a   organização   e   a   inserção   dos   recursos   hipermídia  
nos   artigos   das   revistas   científicas.   Para   cor,   foram   utilizados  
autores   como   Ellen   Lupton   (2014),   Guimarães   (2003),   Dondis  
(2007)  e  Frazer  e  Banks  (2013).  A  tipografia  foi  abordada  segundo  
Lupton   e   Miller   (2012),   Lupton   (2013),   Gruszynski   (2008),  
Niemeyer   (2000),   Carter   (1993).   Para   especificar   a   estrutura   do  
texto,  utilizaram-‐se  autores  como  Derrida  (1991),  Samara  (2011)  e    
Lupton   (2014).   A   imagem   foi   caracterizada   a   partir   de   Dondis  
(2007),   Frazer   e   Banks   (2013).   Em   relação   a   gráficos,   utilizou-‐se  
Filatro   (2008).   Quanto   a   ícones,   Galitz   (2007),   Lupton   (2014)   e  
Portugual   (2013)   foram   tomados   como   autores   de   referência.   A  
multimídia  foi  conceituada  segundo  Gosciola  (2010),  Moura  (2007)  
e   outros,   para   então   especificar   e   integrar   seus   componentes.   O  
áudio   foi  caracterizado  segundo  Santaella  (2013),  Williams  (1998),  
Stiuniener   (2001),   Galitz   (2007),   Padilha   (2001)   e   Nunes   (2012).  
Para   caracterizar   o   vídeo,   apoia-‐se   no   discurso   de   Filatro   (2008),  
Moore   e   Kearsley   (2007),   Galitz   (2007).   Já   a   animação   recebeu  
aporte   de   autores   como  Weiss   et  al.   (2002),   Castro   et  al.   (2002)   e    
Galitz  (2007).    Para  pontuar  a  interatividade  nas  revistas  científicas,  
buscou-‐se   suporte   em   autores   como   Mattar   (2008),   Santaella  
(2007),   Lévy   (1999),   Bonsiepe   (1997),   Gosciola   (2010),   Landow  
(1997)  e  Manovich  (2001).    

Além  dos  autores  supracitados,  outros   também  compõem  
o   escopo   bibliográfico,   a   fim   de   alicerçar   os   conhecimentos   do  
aporte   referencial   teórico   para   chegar   aos   resultados   e  
considerações  finais,  expostos  a  seguir.  

  
ETAPA  2  –  Análise  descritiva  

A  análise  se  faz  presente  para  elucidar  e  demonstrar  como  
as   revistas   científicas   estão   se   apropriando   e   utilizando   os  
elementos   do   Design   de   Hipermídia   referenciados   na   referencial  
teórico.  Para  tanto,  a  análise  está  pautada  em  dois  diferentes  níveis  
de  utilização  dos  recursos  hipermidiáticos,  segundo  Breure,  Voorbij  
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e  Hoogerwerf  (2011).  Assim,  a  definição  do  corpus  do  estudo  levou  
em   consideração   a   amostra   de   duas   revistas   para   a   análise  
qualitativa.   Após   a   seleção   dessas,   é   delimitado   um   artigo   de   cada  
publicação,   com   base   no   último   semestre   de   2014,   para   ser  
analisado.  

As   duas   revistas   foram   selecionadas   partindo   do  modelo  
linear   dos   materiais   impressos,   até   a   integração   de   recursos  
hipermídia,   utilizando   um   esquema  mais   visual   para   um   layout,   e  
direcionado   à   leitura   não   linear.   Outro   aspecto   considerado   na  
escolha   das   revistas:   estas   serem   de   acesso   aberto,   mecanismo  
citado   no   referencial   teórico,   fundamental   para   livre   acesso   em  
revistas   científicas   on-line.   A   nacionalidade   da   revista   não   está  
sendo  categorizada  como  requisito  de  análise.    

Esses  dois  níveis  foram  adotados  segundo  a  nomenclatura  
já  referenciada  de  Breure,  Voorbij  e  Hoogerwerf  (2011).    Os  autores  
utilizam   Enhanced   Publications   (publicações   aprimoradas)   para   as  
publicações   que   apenas   incrementam   a   publicação   original   ao  
disponibilizar  acesso  aos  dados  provenientes  da  pesquisa;  materiais  
complementares   (arquivo   de   vídeo   ou   de   áudio);   não   há   ligação  
explícita   entre   o   corpo   do   texto   do   artigo   e   os   elementos  
complementares   (BREURE;   VOORBIJ;   HOOGERWERF,   2011).   Para  
abarcar   esses   conceitos,   utilizou-‐se   a   revista   científica   Sessões   do  
Imaginário,   uma   publicação   do   Programa   de   Pós-‐Graduação   em  
Comunicação  Social  (PUCRS)7.  

Num   nível   mais   intensivo   de   uso   de   recursos  
hipermidiáticos,   estão   as   publicações   denominadas   Rich   Internet  
Publication  (RIP),  com  um  maior  nível  de  integração  do  texto  com  a  
hipermídia,   que   apresentam   estruturas   não   lineares   e   múltiplos  
pontos   de   entrada,   permitindo   a   integração,   visualização   e  
exploração   dos   resultados   de   pesquisas   (BREURE;   VOORBIJ;  
HOOGERWERF,   2011).   Com   essas   características,   utilizou-‐se   para  
análise   a   revista   científica   PLOS   ONE8,   que   apresenta   pesquisas  
originais  no  âmbito  da  ciência  e  da  medicina,  publicada  pela  PLOS,  
organização  sem  fins  lucrativos  de  cientistas  e  pesquisadores.  

  

                                                                                                                
7   Sessões   do   Imaginário.   PPGCS   (PUCRS),   2014.   Disponível   em:  
<http://revistaseletronicas.pucrs.br/fo/ojs/index.php/famecos/about>.   Acesso   em:   4  
out.  2014.  
8   PLOS   ONE.   Cambridge:   Plos,   2014.   Disponível   em:  
<http://www.plosone.org/static/information>.  Acesso  em:  4  out.  2014.  
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ETAPA  3  -  Resultados  
Os  estudos   com  base  no   referencial   teórico  pertinente  de  

maneira   estruturada   e   a   análise   realizada   entre   as   revistas  
selecionadas   formaram-‐se   para   resultar   na   construção   e   no  
desenvolvimento  de  um    Guia  de  Melhores  Práticas.    

  
1.5  DELIMITAÇÃO  

  
Esta  pesquisa  propõe  criar  um  guia  de  melhores  práticas  a  

partir  do  Design  de  Hipermídia.  Para  tanto,  o  referencial  teórico  foi  
delimitado   em   dois   eixos   principais:   primeiramente,   as   revistas  
científicas,   objeto   de   estudo,   contendo   revisão   de   literatura  
pertinente   para   conceituar,   caracterizar,   indicar   sua   função   e  
importância   ao   longo   de   sua   evolução   histórica   até   o   presente  
momento,   contribuindo   para   o   embasamento   do   estudo;   em  
seguida,   a   hipermídia,   trazendo   caracterização,   conceitos   e  
importância   desse   estudo   para   a   devida   contextualização   dos  
estudos   recentes   na   utilização   de   recursos   hipermidiáticos   em  
revistas   científicas.  Assim,  demonstrou-‐se  a   importância  do  Design  
de  Hipermídia  para  criterizar  a  composição  da  revista  científica  em  
um  guia  de  melhores  práticas.    

O   Design   de   Hipermídia   entra   como   articulador   entre   o  
visual   e   o   interativo,   e   o   código   do   design   é   adicionado   a  
características   tecnológicas   e   especificidades   técnicas.   Cor,  
tipografia,   multimídia   e   interatividade   são   elementos   a   serem  
utilizados   na   organização   do   conteúdo   e   na   composição   de  
alternativas  para  o  melhor  entendimento  do  texto.  

Portanto,   o   presente   estudo   não   prevê   avaliação   da  
experiência  do  usuário  com  o  artefato  revistas  científicas;  fornecerá,  
sim,   subsídios   para   um   futuro   desdobramento   nessa   linha   de  
estudo.  Da  mesma  forma,  não  se  trata  de  uma  análise  completa  das  
revistas   científicas   citadas,   mas   de   uma   análise   descritiva   dos  
elementos  visuais  e  interativos  dos  artigos  científicos  elencados.    

Não  cabe,  neste  estudo,  especificar  e  aprofundar  aspectos  
técnicos  da  revista,  plataforma,  indexação  e  arquivamento  em  banco  
de   dados   e   ferramentas   de   produção,   tais   como   linguagem   de  
programação   e   softwares.   Também,   não   cabe   exemplificar   como  
estes  suportam  os  recursos  hipermídia.   Isso  pode  ser  realizado  em  
estudos  posteriores,  pois  para  aprofundamento  deste,  optou-‐se  por  
focar  apenas  no  artigo  científico  em  si.    
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1.6  ESTRUTURA  DA  DISSERTAÇÃO  
  
A   dissertação   é   organizada   em   cinco   capítulos.   No  

primeiro,   são   apresentados   uma   contextualização   dos   temas  
abordados,   a   definição   do   problema,   objetivo,   além  da   justificativa  
da   pesquisa   e   aderência   ao   programa,   sua   caracterização,  
procedimentos  metodológicos  adotados  e  delimitação.    

O  segundo  capítulo  apresenta  o  referencial  teórico,  em  que  
são   abordados   os   seguintes   eixos:   revista   científica   (conceitos,  
características,   funções,   importância,   evolução   histórica   e   versão  
eletrônica),  hipermídia  (estudos  recentes)  e  o  design  de  hipermídia  
(cor,  tipografia,  imagem,  multimídia  e  interatividade).    

No  terceiro  capítulo,  é  apresentada  a  análise  descritiva  de  
duas   revistas   científicas   digitais   de   acesso   aberto   que   possuem  
diferentes   níveis   de   utilização   de   recursos   hipermidiáticos   na   sua  
composição,   as   revistas   Sessões   do   Imaginário   e   PLOS   ONE.   As  
contribuições   da   análise   servem   de   respaldo   para   a   possível  
construção   do   Guia   de   Melhores   Práticas   tratado   no   capítulo  
posterior.  

No   quarto   capítulo,   são   expostos   os   resultados   que   se  
formulam   em   um   Guia   de   Melhores   Práticas   mediante   respaldo  
teórico  do  segundo  capítulo  e  análise  descritiva  do  terceiro  capítulo.  
Esse  guia  aponta  os  elementos  do  Design  de  Hipermídia  passíveis  de  
serem  seguidos  em  artigos  de  revistas  científicas  eletrônicas.    

O  quinto  capítulo  traz  as  considerações  finais,  destacando  
as   principais   contribuições   do   estudo   para   o   campo   do   Design,  
estabelecendo   considerações   críticas   sobre   esta   pesquisa   e  
incluindo   o   relato   das   dificuldades   encontradas   e   recomendações  
para  futuros  estudos.  
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2 REFERENCIAL  TEÓRICO    
  

Este   capítulo   apresenta   o   levantamento   bibliográfico  
realizado   acerca   das   teorias   relacionadas   aos   dois   grandes   temas  
principais  que  norteiam  este  estudo:  (1)  a  revista  científica;  e  (2)  a  
hipermídia.      

  
2.1  REVISTA  CIENTÍFICA  

  
Primeiro,   é   preciso   compreender   que   “comunicar   é  

transmitir   informações,   ou   seja,   ideias,   fatos,   opiniões”   (LAKATOS;  
MARCONI,   2010,   p.   79).   Para   ser   considerada   como   científica,   a  
comunicação   deve   possuir   os   seguintes   aspectos:   (1)   uma  
finalidade,   levar   para   as   pessoas   um   novo   “ponto   de   vista”   sobre  
algo   determinado;   (2)   informação,   trazer   dados   inéditos/novos  
obtidos   em   pesquisas;   (3)   uma   estrutura,   respeitar   critérios   de  
formatação   aceitos   internacionalmente;   (4)   uma   linguagem  
adequada  aos  meios  científicos  e  ter  cuidado  com  o  significado  das  
palavras;   (5)   explicitar   a   abordagem   através   da   qual   o   estudo   foi  
realizado  (LAKATOS;  MARCONI,  2010).  

Além  do  mais,  não  se  pode  afirmar  quando  foi  o  começo  do  
“fazer   científico”,   isto   é,   o   começo   da   pesquisa   científica,   e,   por  
conseguinte,   quando,   pela   primeira   vez,   houve   comunicação  
científica.   Sabe-‐se   que   ocorreu,   principalmente,   pela   forma   oral   e  
pela   comunicação   informal,   como   os   debates   sobre   questões  
filosóficas  e  outras  atividades  exercidas  pelos  gregos  nos  séculos  V  e  
IV  a.C.,  que  influenciaram  a  comunicação  científica  moderna,  quando  
se   valiam   da   fala   e   da   escrita   para   comunicar   a   sua   pesquisa  
científica  (MEADOWS,  1999).  

Muitos   pesquisadores   perceberam   a   necessidade   de  
desenvolver   mecanismos   para   que   essas   informações   fossem  
repassadas   de   forma   eficaz   e   eficiente.   A   maneira   encontrada   foi  
utilizar   a   comunicação   formal   por   meio   de   publicações.   Segundo  
Souza  (2002),  com  a  invenção  da  imprensa  no  século  XV,  houve  um  
grande  aumento  na  disponibilidade  de  textos  impressos  na  Europa,  
o   que   desencadeou   o   crescimento   da   produção   média   de   livros,  
causando  um  impacto  na  difusão  das  informações.  

A  transição  da  forma  manuscrita  para  a  forma  impressa  foi  
lenta.   Segundo   Meadows   (1999),   a   capacidade   de   reproduzir   um  
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livro  era  um  passo   importante  para  a  ciência,  pois   traria   rapidez  à  
difusão  das  pesquisas,  eliminaria  erros  durante  a  transcrição  de  um  
material   e   permitiria   a   utilização   de   imagens   e   tabelas   nos   textos  
científicos  (BELMAR;  SÁNCHEZ,  2001).  Porém,  os   livros  e  as  cartas  
pregavam   ideias   suscetíveis   de   censura,   permanecendo   na   forma  
manuscrita  até  o  século  XVIII.  Era  interessante  para  a  pesquisa  que  
as   ideias  circulassem  por  meio  de  cartas  para  grupos  restritos  que  
pudessem   analisar   os   resultados   e,   quando   conveniente,   testar   os  
métodos   utilizados,   encaminhando   posteriormente   uma   resposta  
(MEADOWS,   1999).   Esses   grupos   foram   a   base   para   a   criação   das  
sociedades  e  academias  científicas.  

O   fato   de   as   cartas   serem   pessoais   gerava   um   processo  
lento  para  a  divulgação  de  novas   ideias  e,   limitadas  a  um  pequeno  
grupo  de  pessoas,  essas  dissertações  não  se  constituíram  no  método  
ideal   para   a   comunicação   científica   e   das   teorias   (STUMPF,   1996).  
Assim,  quando  o  conteúdo  destinava  a  um  grande  grupo  de  pessoas,  
as  cartas  eram  enviadas  às  sociedades  científicas  que  as  imprimiam  
e   distribuíam   à   comunidade,   surgindo   assim   as   primeiras   revistas  
científicas,   na   segunda   metade   do   século   XVII   (PRICE,   1976;  
MEADOWS,  1999).  

A   introdução  da  revista  científica   formaliza  o  processo  de  
comunicação,  tornando-‐se  um  canal  formal  de  divulgação  da  ciência,  
permitindo   que   as   pesquisas   fiquem   disponíveis   por   longos  
períodos   para   um   público   amplo.   Para   Ziman   (1979),   as   revistas  
científicas,   criadas   pelas   academias   nacionais,   têm   um   papel  
importante  na  disseminação  da   literatura  científica,  por  possuírem  
caráter   de   publicação   regular,   além   de   proporcionarem   a   reunião  
dos   resultados   de   pesquisas   e   sua   divulgação   mais   rápida,   o   que  
estimulou  novos  trabalhos  e  avanços  científicos.  

A  comunicação  científica  continua  passando  por  processos  
de   mudanças,   com   a   principal   função   de   dar   continuidade   ao  
conhecimento  científico.  Meadows  (1999,  p.  7)  refere  que:    

  
A   comunicação   situa-‐se  no  próprio   coração  da  
ciência.   É   para   ela   tão   vital   quanto   a   própria  
pesquisa,  pois  a  esta  não  cabe  reivindicar  com  
legitimidade   este   nome   enquanto   não   houver  
sido  analisada  e  aceita     pelos  pares.   Isso  exige,  
necessariamente,  que  seja  comunicada.    
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    Mediante   o   exposto,   apresenta-‐se   o   conceito   de  
“comunicação   científica”,   segundo  Garvey   (1979),   como   a   troca   de  
informações   entre   membros   da   comunidade   científica,   em   que   as  
atividades   associadas   à   produção,   à   disseminação   e   ao   uso   da  
informação  se  iniciam  no  momento  em  que  o  cientista  concebe  uma  
ideia   e   se   estendem   até   que   os   resultados   de   sua   pesquisa   sejam  
constituintes   do   conhecimento   científico.   A   comunicação   é,   então,  
parte   inerente   do   desenvolvimento   da   ciência.   O   conhecimento  
científico,   para   ser   legitimado,   deve   ser   divulgado,   verificado   e  
comprovado   cientificamente;   e   esse   processo   se   dá   por   meio   da  
comunicação.  

Ainda,   de   acordo   com  Lakatos   e  Marconi   (2010,   p.   79),   a  
comunicação  científica  é  “a  informação  apresentada  em  congressos,  
simpósios,  semanas,  reuniões,  academias,  sociedades  científicas  etc.,  
onde  expõe  os  resultados  de  uma  pesquisa  original,  inédita,  criativa,  
a   ser   publicada   posteriormente   em   anais   ou   revistas”.   Na   prática  
acadêmica,  pode  ser  observado  que  diversos  artigos  são  publicados  
em   revistas   científicas   antes   mesmo   de   seus   resultados   serem  
apresentados  em  outros  espaços.  

Compreende-‐se   como   essencial   a   divulgação   do  
conhecimento  científico;  ela  possibilita  a  disseminação  e  a  troca  de  
informações   entre   os   cientistas,   que   podem,   a   partir   daí,  
desenvolver   outras   pesquisas   ou   refutá-‐las,   tendo   em   vista   os  
resultados  de  pesquisas  anteriores.  Pierre  Lévy  (1998)  alerta  para  o  
fato   de   que   a   comunicação   só   se   efetiva   quando   os   seus   atores  
assimilam  ou  decifram  as   informações  que  lhes  são  destinadas.  Em  
um  processo  de  comunicação,  o  autor  precisa  estar  atento  a  alguns  
requisitos  básicos  para  que  haja   a   divulgação   científica,   tais   como:  
“o  conhecimento  daquilo  que  se  comunica,  a  precisão  terminológica,  
a  acessibilidade  da  linguagem,  a  adaptação  à  audiência”  (MEDEIROS,  
2000,  p.  186).    

A   comunicação   e   informação   científica   proporcionam   a  
cooperação  e  integração  entre  os  pesquisadores,  contribuem  para  o  
reconhecimento   das   descobertas   científicas,   confirmando   as  
competências   e   o   estabelecimento   de   credibilidade   e   aceitação   do  
pesquisador   na   comunidade   científica.   Assim,   Pierre   Bourdieu  
(1983)  apresenta  o  campo  científico  como  o  lugar  onde  ocorrem  as  
lutas  pelo  monopólio  da  competência  científica.  O  autor  demonstra  
como   as   práticas   nesse   campo   estão   voltadas   à   aquisição   de  
autoridade   científica,   percebidas   como   importantes   e   tendo   a  
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capacidade  de  serem  reconhecidas  por  outros  pesquisadores.    
Ao  longo  dos  anos,  com  o  advento  e  desenvolvimento  das  

novas   tecnologias   de   comunicação   e   informação,   em   especial   a  
internet,   e   de   novas   áreas   científicas,   houve   a   ampliação   das  
pesquisas   científicas,   do   número   de   cientistas   e   da   literatura  
científica.   Os   meios   de   comunicação   viabilizados   pelas   novas  
tecnologias   aceleraram   o   desenvolvimento   da   produção   científica  
(figura  3).  Por  conseguinte,  a  comunicação  científica  foi  afetada  por  
essas   transformações   tecnológicas,   com  o   estabelecimento   de   uma  
nova   categoria:   a   comunicação   científica   eletrônica,   definida   por  
Tagino  (2000,  p.  75)  como  a  “transmissão  de  informações  científicas  
através  de  meios  eletrônicos”.    

  
Figura  3  –  Evolução  dos  processos  comunicacionais  

  
Fonte:  Elaborado  pela  autora.  
  

Meadows   (1999)   já   estava   certo   ao   relatar   a   evolução  
rápida   por   que   a   comunicação   científica   passaria   devido   ao  
ambiente  eletrônico.  Segundo  o  autor,  as  atividades  informatizadas  
pareciam  destinadas  a  melhorar  a  produtividade  nos  anos  seguintes,  
permitindo   o   gradativo   crescimento   de   informações   científicas   em  
circulação   (MEADOWS,   1999).   Salienta-‐se   que,   apesar   do  
crescimento   e   da   explosão   bibliográfica,   o   desenvolvimento   da  
ciência   e   de   sua   comunicação   não   ocorreu   de   forma   caótica,   fato  



  
  

  

37  

  

atribuído   às   regras   e   práticas   estabelecidas   e   seguidas   pela  
comunidade   científica   para   a   comunicação   entre   seus   membros  
(MEADOWS,  1999).  

O   ambiente   eletrônico   “afeta   todos   os   estágios   da  
comunicação,   incluindo   aquisição,   manipulação,   arquivamento,   e  
distribuição;  afeta  também  todos  os  tipos  de  mídia  –  textos,  imagens,  
imagens  em  movimento,  som  e  construções  espaciais”  (MANOVICH,  
2003,  p.  19),  sendo  a  web  a  tecnologia  efetivadora  da  transformação  
na  comunicação  científica  em  ambiente  eletrônico.  

Segundo   Barreto   (1998),   modifica-‐se   estruturalmente   o  
fluxo   de   informação   e   do   conhecimento   através   da   interação9  do  
receptor  com  a  informação  –  o  receptor  passa  a  participar  do  fluxo  
da   comunicação,   com   a   informação   direta,   convencional   e   sem  
intermediários;   do   tempo   de   interação   –   o   receptor   conectado  on-
line   interage  com  o  fluxo  da  informação  em  tempo  real,  passando  a  
ser   o   julgador   da   relevância   da   informação;   da   estrutura   da  
mensagem   –   o   receptor   pode   utilizar   diversas   linguagens   (texto,  
imagem,   som)   para   elaborar   a   informação,   não   está   mais   preso   à  
estrutura  linear  da  informação;  da  facilidade  de  ir  e  vir  –  a  conexão  
em  rede  amplia  a  percepção  da  dimensão  do  espaço  da  comunicação,  
e   o   receptor   pode   acessar   diferentes   estoques   de   informação   no  
momento  em  que  desejar.  

Além   do   mais,   o   conceito   de   “comunicação   eletrônica”  
modifica   as   formas   de   comunicação   entre   os   cientistas   de   tal  
maneira   que   os   limites   que   ocupavam   a   comunicação   informal   e  
formal  estão  esmaecendo.  Esse  fenômeno  ocorre  pela  existência  das  
novas   formas   de   comunicação   híbridas,   as   quais   combinam  
características  que  antes  se  associavam  com  uma  ou  outra  forma  de  
comunicação   (RUSSEL,   2006).   Segundo   Russel   (2006,   p.   13),   as  
interações   eletrônicas   “reconfiguram   a   tessitura   social   e   a  
identidade  cultural  dos  povos,  rompendo  a  compressão  da  distância  
e   da   escala   de   tempo”.   Assim,   os   limites   da   comunicação   científica  
são  ultrapassados  em  decorrência  dos  meios  eletrônicos,  no  âmbito  
da   comunicação   informal   (e-‐mails,   bate-‐papos,   grupos   de  
discussão),   ou   formal   (periódicos   científicos,   obras   eletrônicas   de  
referência).   A   seguir,   apresenta-‐se   de   forma   ilustrada   a  
comunicação   híbrida   do   ambiente   web,   como   espaços  

                                                                                                                
9   Sentido   essencialista   do   termo;   a   interatividade   como   extensiva   à   comunicação  
(SANTAELLA,  2007).  
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comunicativos   que   mesclam   as   duas   formas   tradicionais,  
comunicação  formal  e  informal.  
  
Figura  4  –  União  da  comunicação  formal  e  informal  na  comunicação  híbrida  

  
Fonte:  Adaptado  de  Russel  (2006).  
  

A   utilização   da   internet   para   a   comunicação   entre   os  
pesquisadores   pode   ser   considerada   um   fato   comum,   já   que   sua  
própria   estrutura   de   rede   favorece   o   compartilhamento   da  
informação.  Santaella  (2013,  p.  14)  afirma:  

  
Quanto   mais   informação   e   conhecimento   se  
tornam   disponíveis,   aumentam   e   variam   os  
passos   e   oportunidades   para   a   criação   do  
conhecimento.   A   fertilização   de   idéias   é  
aperfeiçoada  pelo  amplo  acesso  a  redes  globais.  
Com  a  internet  aliada  à  mobilidade,  aumenta  a  
quantidade   de   informação   e   o   conhecimento  
não   apenas   cresce,   mas   se   diversifica.   “A  
diversidade   diz   respeito   tanto   ao   cruzamento  
de   culturas,   quanto   à   forma   pela   qual   o  
conhecimento   é   codificado   e   em   que   se   torna  
acessível,   as   transmutações   no   universo   da  
imagem  e  a  linguagem  hipermídia”.10    

                                                                                                                
10  Assusto  explorado  no  item  2.2  –  Hipermídia.  
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Ora,   a   estrutura   de   rede   cresce,   diversifica   e   favorece   o  
compartilhamento   de   informação   e   a   interatividade   entre   a  
comunidade   científica,   em   função   da   agilização   da   comunicação,  
compartilhamento  de   informações  e   interligação  de  pesquisadores.  
O  próprio  conceito  sob  o  qual  foi  desenvolvida  a  web  influenciou  as  
modificações   ocorridas   na   comunicação   científica,   pois   desde   seu  
surgimento   a   rede   foi   utilizada   pelos   cientistas   para   agilizar   e  
otimizar  suas  comunicações.  

Os   espaços   multidimensionais,   que   as   redes   fizeram  
emergir,   têm   uma   repercussão   significativa   na   aquisição   do  
conhecimento   científico,   provocando   mudanças   de   impacto   na  
comunicação   em   um   novo   contexto   de   ciberespaço 11 ,   onde   o  
emissor  (pesquisador)  não  emite  mais  mensagens,  mas  constrói  um  
sistema   com   rotas   de   navegação   e   conexões   de   forma   não   linear.  
Assim,   a   passagem   da   sociedade   acústica   para   a   sociedade  
tipográfica,   e   desta   para   a   eletrônica,   provocou   modificações   na  
estrutura   da   comunicação   do   conhecimento,   trazendo   diferentes  
formas   de   armazenamento,   transmissão   e   acesso   à   informação   no  
desenvolvimento  das  revistas  científicas  eletrônicas.  

Além   disso,   a   web   2.0   instalou   uma   nova   espécie   de  
participação   do   leitor   como   coautor   do   conteúdo   que   circula   pela  
internet.   Nota-‐se   um   avanço   considerável   na   relação   leitor-‐autor,  
eliminando-‐se   barreiras   que   impediam   uma   comunicação   direta  
entre   eles.   Há   o   acesso   quase   ilimitado   a   todo   e   qualquer   assunto  
postado   na   rede,   resultados   de   pesquisa,   inovação   científica   e  
tecnológica,   podendo-‐se,   inclusive,   interagir   diretamente   com   o  
autor  e  seu  conteúdo  (CORRÊA,  2012).  

  
2.1.1  Conceitos  e  características  da  revista  científica  
  

Na   literatura  brasileira,  segundo  Stumpf  (1998),  utilizam-‐
se   termos   como   “revistas   científicas”,   “publicações   periódicas”,  
“publicações   seriadas”,   entre   outros,   como   sinônimos   ou   gênero   e  
espécie.    Neste  sentido,  a  autora  afirma  que  as  publicações  seriadas  
são  consideradas  como  a  categoria  maior  e  mais  abrangente,  como  
“[...]   publicações   editadas   em   partes   sucessivas,   com   indicações  

                                                                                                                
11   Segundo   o   conceito   criado   por   Gibson   (2003,   p.   5-‐6),   o   ciberespaço   é   uma  
representação   física  e  multidimensional  do  universo  abstrato  da   'informação'.  Um   lugar  
pra  onde  se  vai  com  a  mente,  catapultada  pela  tecnologia,  enquanto  o  corpo  fica  pra  trás.    
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numéricas   ou   cronológicas,   destinadas   a   serem   continuadas  
indefinidamente   [...]   incluem,   como   espécie,   periódicos,   revistas,  
jornais,  anais  de  sociedades  científicas  [...]”  (STUMPF,  1998,  p.  1).    

As  revistas  constituem  uma  das  categorias  das  publicações  
seriadas.   Apresentam   como   características   particulares   serem  
construídos   em   partes,   em   fascículos,   numerados   progressiva   ou  
cronologicamente,   reunidos   sob   um   título   comum,   editados   em  
intervalos   regulares,   formados   por   contribuições,   na   forma   de  
artigos   assinados,   sob   a   direção   de   um   editor,   com   um   plano  
definido   que   indica   a   necessidade   de   um   planejamento   prévio  
(STUMPF,   1998).   Podem   ser   entendidos   como   journals   (revistas  
científicas   ou   periódicos   científicos,   em   português),   dedicados   aos  
leitores  especialistas  em  determinadas  áreas  (STUMPF,  1998).  

Ainda   segundo   a   autora,   o   uso   dos   termos   “periódicos  
científicos”  ou  “revistas  científicas”  é  diferenciado  pelo  profissional  
que  os  utiliza:  os  bibliotecários  preferem  adotar  como  termo  técnico  
a   primeira   denominação,   já   os   pesquisadores,   professores   e  
estudantes   utilizam   a   segunda.   Nesta   dissertação,   os   termos  
“periódicos  científicos”  e  “revistas  científicas”  são  empregados  com  
o  mesmo  significado.  

Segundo   Fachin   e   Hillesheim   (2006,   p.   19),   “a   palavra  
‘periódico’   é   de   origem   latina   –   periodus,   que   significa   espaço   de  
tempo.   ‘Publicação’  vem  do  latim  –  publicatione  –  e  é  definida  como  
ato   ou   efeito   de   publicar.”   Nesse   sentido,   “publicações   periódicas  
são   as   informações   disseminadas   de   tempo   em   tempo,   atendendo  
uma   frequência   regular   de   fascículos   ou   números   sob   um  mesmo  
título,   dentro   de   uma   área   específica   do   conhecimento   e/ou   de  
amplitude  global”  (FACHIN;  HILLESHEIM,  2006,  p.  20).    

As  publicações  científicas  trazem,  ainda,  a  contribuição  de  
vários   autores,   sob  a  direção  de  uma  pessoa  ou  mais   (editor)   e  de  
preferência   uma   entidade   responsável   (maior   credibilidade).  
Poderão,   igualmente,   tratar  de  assuntos  diversos  (âmbito  geral)  ou  
de   ordem  mais   específica,   que   abrange   uma   determinada   área   do  
conhecimento  (FACHIN;  HILLESHEIM,  2006).  O  conteúdo  do  artigo  
científico  pode  variar,  porém  normalmente  apresenta  o  resultado  de  
pesquisa   e   estudo.   Pode   ser   analítico,   classificatório   ou  
argumentativo  (MEDEIROS,  2000).  

Em   relação   à   característica   de   estrutura   do   artigo,   este  
apresenta   alterações   de   acordo   com   a   área   de   estudo   a   qual   se  
refere.  Geralmente,  possui  título,  nome  do  autor,  endereço  e  local  de  
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suas  atividades,  data  de  recebimento  pela  revista,  data  de  aceitação  
do  texto  revisado  para  publicação,  resumo  usualmente  apresentado  
em   dois   ou   mais   idiomas,   introdução,   metodologia,   resultados,  
conclusão  e  referências  citadas  no  texto.    Dessa  maneira,  o  periódico  
científico   contribui   para   esclarecer   quem   publicou   primeiro  
determinado  tópico  (SOUZA,  2002).  

Ratifica-‐se   esse   conceito   pela   rede  International  Standard  
Serial   Number  (ISSN),   tendo   como   centro   nacional,   no   Brasil,   o  
Instituto  Brasileiro  de  Informação  em  Ciência  e  Tecnologia  (IBICT),  
que   considera   as   publicações   seriadas   ou   serials   como   a   categoria  
maior,  tomando  por  base  o  conceito  extraído  da  ISO  3297.  Ainda,  a  
ABNT  estabelece   como  norma  baseada  na   ISO  3297,  de  1998,   esse  
tipo  de  edição  como  “Publicação,  em  qualquer  suporte,  editada  em  
partes   sucessivas,   com   conteúdo   corrente,   designação   numérica  
e/ou   cronológica   e   destinada   a   ser   continuada   indefinidamente."  
(ABNT  NBR  10525,  2005,  p.  1).  

Esses   conceitos   e   características   podem   ser   assumidos,  
igualmente,  pela  revista  científica  eletrônica  e  on-line,  considerando  
que   a   mudança   está   no   suporte   e   passa   a   ser   disponibilizada   em  
rede.   Para   as   autoras   Fachin   e  Hillesheim   (2006),   deve   atender   as  
mesmas   normas   e   procedimentos   quanto   à   apresentação   dos  
elementos  bibliográficos  e   telemáticos,  produção  editorial  e  gráfica  
do  periódico.  

  
2.1.2  Funções  e  importância  da  revista  científica  

  
As   revistas   científicas   atuam   como   um   tipo   de   filtro  

seletivo,   que   elege   as   informações   mais   relevantes   para   a   área  
acadêmica,   reproduz   as   exigências   próprias   do   campo   científico  
para  publicação,  confere  valor  às  pesquisas  e  situa-‐as  no  seu  grau  de  
originalidade   em   relação   ao   conhecimento   já   acumulado   em  
determinada  área  do  conhecimento  (BOURDIEU,  2006).    

Em   um   entendimento   arraigado,   Subramanyan   (apud  
CAMPELLO;   CAMPOS,   1993)   destaca   as   funções   do   periódico  
científico:   (1)   registro   público   do   conhecimento,   que   serve   como  
meio  de  registro  e  preservação  dos  conhecimentos  adquiridos  pelo  
homem;   (2)   função   social,   pois   o   periódico   científico   é   uma  
instituição   social   que   confere   prestígio   e   reconhecimento   aos  
autores,  aos  editores,  à  comissão  que  julga  os  artigos  e  também  aos  
próprios  assinantes;  (3)  disseminação  da  informação,  já  que,  com  o  
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passar   do   tempo   e   aumento   de   pesquisadores,   esses   passaram   a  
depender   do   periódico   como   meio   de   tomar   conhecimento   das  
atividades  desenvolvidas  pela  comunidade  científica.    

Deve-‐se  dar  atenção  especial  à   função  social  elencada  por  
Subramanyan  (apud  CAMPELLO;  CAMPOS,  1993),  sendo  as  revistas  
instituições   sociais   que   reúnem   pessoas,   conferem   prestígio   e  
reconhecimento   a   quem   as   produz   e   utiliza.   Além   disso,   é   com   a  
publicação   de   suas   pesquisas   que   os   autores   podem   atestar   a  
autoria   de   uma   nova   ideia   ou   resultado.   Ademais,   para   Fachin   e  
Hillesheim  (2006,  p.  41),  a  função  primordial  das  revistas  científicas  
é   “a   disseminação   e   a   recuperação   da   informação,   além   do  
importante   papel   de   visibilidade,   tanto   para   as   publicações,   como  
para  seus  autores  e  editores”.    

Medeiros   (2000)  estabelece  como   funções  para  os  artigos  
intrínsecos   nas   revistas   científicas   a   divulgação   e   preservação   do  
conhecimento  gerado  pela  pesquisa,  a  comunicação  entre  cientistas  
e  o  estabelecimento  da  prioridade  de  autoria.  Ziman  (1979,  p.  124)  
acrescenta,   ainda,   que   um   “artigo   publicado   numa   revista  
conceituada  não  representa  apenas  a  opinião  do  autor;  leva  também  
o   selo  de   autenticidade   científica   através  do   imprimatur   dado  pelo  
autor  e  os  examinadores  que  ele  possa  ter  consultado”.  

A   maneira   mais   clara   de   comprovar   a   importância   das  
revistas   científicas   está   na   forma   como   esses   têm   crescido  
ininterruptamente.  Essa  evolução  pode  ser  acompanhada  no  Urich’s  
Periodicals   Directory,   um   diretório   internacional   de   periódicos,  
compilado   desde   1932,   que   ancora   cerca   de   200.000   títulos   em  
âmbito   internacional   sobre   todas   as   áreas   do   conhecimento  
(FACHIN;  HILLESHEIM,  2006).    
         As   revistas   científicas   utilizadas   como   um   canal   formal   no  
processo  de  comunicação  científica  são  consideradas  como  um  dos  
meios   apropriados  de  publicação  para  a  divulgação  dos   resultados  
de  pesquisas  dentro  de  uma  área  do  conhecimento.  De  acordo  com  
Cunha   (2001,   p.   17),   “as   publicações   periódicas   são   um  dos  meios  
mais  eficientes  de  registro  e  divulgação  de  pesquisas,  o  que  as  torna  
uma   fonte   de   informação   indispensável   para   pesquisas  
bibliográficas  em  todas  as  áreas  do  conhecimento  humano”.  Ainda,  
para  Barradas  e  Targino  (2008,  p.  25),  a  importância  da  publicação  
científica  é  tamanha  que,  segundo  elas,  hoje  existe  um  pensamento  
consolidado   do  meio   acadêmico   e   científico   de   que   “pesquisa   não  
publicada  simplesmente  inexiste”.  
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Em   tempos   passados,   a   ciência   era   unicamente   unida   à  
experimentação   e   seus   resultados   eram   entendidos   como  
irrefutáveis  –  a  ciência  era  uma  geradora  de  verdades  absolutas.  Nos  
dias   atuais,   isso   não   é   mais   concebível,   pois   “[...]   a   ciência   não   é  
considerada   algo   pronto,   acabado   ou   definitivo.   [...]   a   ciência   é  
entendida  como  uma  busca  constante  de  explicações  e  de  soluções,  
de   revisão   e   de   reavaliação   de   seus   resultados,   apesar   de   sua  
falibilidade  e  de  seus  limites.”  (CERVO;  BERVIAN;  DA  SILVA,  2007,  p.  
3).  Por  esta  razão,  as  revistas  científicas  têm  grande  importância  no  
contexto  da  ciência;  elas  permitem  o   fluxo  de  conhecimentos  entre  
os   cientistas,   oferecendo   as   bases   para   novas   pesquisas,  
apresentando   as   novas   teorias   que   desmentem   as   anteriores,  
estabelecendo  as  novas  verdades,  dentre  outras  possibilidades.  

As   revistas   científicas  permitem,  por  meio  da  explicitação  
das  pesquisas,  avançar  a  partir  de  outros  conhecimentos  já  trazidos  
à   consciência   por   seus   pares,   ou   seja,   os   periódicos   atuam   como  
instrumentos   de   garantia   de   qualidade   sobre   informações  
disponibilizadas   à   comunidade   acadêmica.      Asseguram   que   os  
autores  tenham  seus  direitos  sobre  suas  descobertas  e  atuam  como  
os  mais  importantes  instrumentos  para  possibilitar  reconhecimento  
e  prestígio  aos  cientistas.  Dentre  estas  e  diversas  outras  funções,  as  
revistas   ainda   estabelecem   campos   de   atuação   científica   e  
constroem  os  registros  de  evolução  da  ciência  (SUAIDEN,  2008).  

Outro   fator   que   revela   a   grande   importância   das   revistas  
científicas   decorre   de   que   “[...]   o   conhecimento   científico   não   se  
resume  à  descoberta  de   fatos  e   leis  novas,  mas  em  sua  publicação.  
Trata-‐se   de   obter   e   comunicar   resultados.”   (MEDEIROS,   2011,   p.  
205).  As  revistas  científicas  são  considerados  veículos  da  produção  
científica,   pois   cumprem   a   função   de   registro   público   oficial   da  
informação,  operando  na  reconstituição  de  um  sistema  editor,  fonte  
para  o  saber  científico.    

Além   do   mais,   a   ciência   só   consegue   evoluir   com   o   ciclo  
formado   por   novas   pesquisas   e   divulgação,   que   geram   outras  
pesquisas.  Por   isso,  as   revistas  científicas  são  elementos  essenciais  
para   o   avanço   da   ciência   e   melhoria   das   condições   de   vida   da  
população.   Dado   esse   ciclo,   para   se   atingir   o   conhecimento   e  
disponibilizá-‐lo,  há  um  período  que  se  inicia  com  o  surgimento  das  
primeiras  ideias  ou  dos  questionamentos  que  estimulam  respostas,  
passando   por   etapas   técnicas   e   métodos   de   pesquisa   em   si,  
concluindo   com   sua   comunicação   e   divulgação,   que   pode   ocorrer  
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por  meio  de  artigo.  Sendo  assim,  o  ato  de  publicar  artigos  é  exigido  
pelos  pares  como  prova  definitiva  de  efetiva  atividade  em  pesquisa  
científica.  Esse,  encaminhado  à  editoria  de  um  periódico,  é  avaliado  
pelos   pares   para   se   tornar   público,   atendendo   à   dimensão  
pedagógica   e   científica   de   disseminação   e   circulação   do  
conhecimento  (DIAS;  GARCIA,  2008).  

  
2.1.3  Evolução  histórica  da  revista  científica  
                          

A  primeira  revistas  do  qual  se   tem  conhecimento  data  do  
século   XVII,   segundo   é   apresentado   por   Meadows   (1999);   o  
conhecimento   era,   à   época,   disseminado   somente   em   forma   de  
livros   editados   de   forma   artesanal,   em   pequena   escala,   e   pelas  
correspondências   particulares   trocadas   entre   os   cientistas.   Logo,  
esse   processo   era   lento,   podia   durar  meses,   pois   havia   demora   na  
editoração,  na  publicação  e  nas  remessas  entre  os  grandes  centros.  

Além  do  mais,  eram  muito  altos  os  custos  de  publicação  e  
distribuição,  ficando  sua  aquisição  restrita  aos  estudiosos  de  maior  
poder   aquisitivo.   Os   cientistas   e   pesquisadores   passaram   a  
questionar  uma   forma  mais   eficiente  de  divulgar   suas  publicações.  
Com  o  avanço  da  ciência  experimental  e  os  avanços  em  tecnologia,  
surge  os  periódicos  científicos  (FACHIN;  HILLESHEIM,  2006).  

As  duas  primeiras  revistas  científicas  surgiram  em  1665.  O  
Journal   des   Savants,   em   Paris   (França),   foi   o   primeiro,   sob   a  
responsabilidade  de  Denis  de  Sallo  –  o  número  1  foi  publicado  em  5  
de  janeiro  de  1665  e  discutido  em  11  de  janeiro  na  Royal  Society  de  
Londres.  O  segundo  periódico,  lançado  em  março  do  mesmo  ano,  foi  
o   Philosophical   Transactions,   criado   por   um   grupo   de   filósofos  
ingleses  ligados  à  Royal  Society  (Londres);  apresentava  caráter  mais  
científico,   com   artigos   detalhados   sobre   novas   ideias   e   pesquisas,  
além   das   cartas   trocadas   entre   membros   da   comunidade   e  
correspondentes   nacionais   e   do   exterior   (SARMENTO;   VIDOTTI;  
FORESTI,  2004).  

No   Brasil,   após   a   fundação   da   Imprensa   Régia,   em   1810,  
foram   editados   alguns   textos   e  manuais   sobre   educação   científica,  
que  começaram  a  ser  publicados,  embora  em  número  reduzido.  No  
mesmo   período,   surgiram   os   primeiros   jornais,   como   a   Gazeta   do  
Rio  de  Janeiro,  O  Patriota  e  O  Correio  Brasiliense,  que  traziam  artigos  
voltados  para  as  ciências  (LAKATOS;  MARCONI,  2010,  p.  89).  Ainda  
nesse   cenário   as   primeiras   revistas   científicas   foram   criados   entre  
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os   anos  de  1857   e   1875:  Revista  Brasileira,   o   Jornal  de  Sciencias,   o  
Letras   e   Artes   e   a   Revista   do   Rio   de   Janeiro   (LAKATOS;   MARCONI,  
2010).    

O   número   ainda   reduzido   de   publicações   científicas   no  
Brasil   até   o   começo   do   século   XX   refletia   a   falta   de   uma   política  
nacional   de   valorização   da   ciência   e,   consequentemente,   a  
inexpressiva   produção   científica   nacional   até   aquele   período.   O  
cenário  começou  a  se  alterar,  em  1916,  com  a  criação  da  Sociedade  
Brasileira  de  Ciências,  que,  mais  tarde  (1922),  iria  se  transformar  na  
Academia   Brasileira   de   Ciências   (LAKATOS;   MARCONI,   2010).  
Ainda,   segundo   autores   como   Lakatos   e  Marconi   (2010,   p.   90),   “a  
Sociedade  Brasileira  para  o  Progresso  da  Ciência  (SBPC),  criada  em  
1948,   tornou-‐se   a   principal   instituição   a   promover   eventos   e  
publicações  voltadas  para  a  divulgação  científica”.  

Já  no  século  XX,  a  partir  da  década  de  1970,  os  avanços  das  
tecnologias   informatizadas  permitiram  uma  melhoria  na  qualidade  
e   aumento   da   rapidez   na   edição   de   revistas.   Entre   tentativas   de  
informatizar  todo  o  processo  editorial,  estão  os  projetos  de  Centros  
de   Processamento   Editorial   (EPC)   desenvolvidos   nos   EUA   e   o  
Birmingham   and   Loungborough   Eletronic   Network   Development  
(BLEND)  na  Inglaterra  (STUMPF,  1996).  

Os   EPC   iniciaram   nos   anos   1970,   com   a   coordenação   da  
National  Science  Foundation,  como  uma  iniciativa  cooperativa  entre  
publicadores,   tendo   como   finalidade   proporcionar   suporte  
automatizado   para   todas   as   etapas   que   compreendem   a   produção  
de  revistas  e  baratear  custos.  O  projeto  BLEND  foi  desenvolvido  na  
década   de   1980,   pelas   universidades   de   Birmingham   e  
Loungborough,  na  tentativa  de  aumentar  os  progressos  na  produção  
de   revistas.   Além   de   automatizar   todas   as   fases   do   processo,   o  
projeto   financiado   pela   British   Library   se   constituiu   em   uma  
alternativa   de   substituição   total   da   publicação   impressa   pelo  
armazenamento   e   acesso   eletrônico   dos   artigos.   Porém,   a  
dificuldade   de   compatibilização   de  hardwares   e   softwares,   os   altos  
custos  envolvidos  e  a  falta  de  adesão  dos  leitores  fizeram  com  que  o  
projeto  recuasse  na  época  (STUMPF,  1996).    

A  grande  mudança  ocorreu,  na  década  de  1990,  por  meio  
das   redes   de   telecomunicações   para   a   transmissão   eletrônica.  
Lemos   (2005)   evidencia   o   primeiro   periódico   eletrônico,   porém  
considera   que   o   termo   periódico   eletrônico   remete   a   uma  
publicação   distribuída   em   disquete,   CD-ROM   ou   pela   web.   Não  
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obstante,   Lemos   (2005)   pôde   sugerir   que   o   primeiro   a   utilizar  
avaliação  por  pares  foi  o  Postmodern  Culture,  criado  em  setembro  de  
1990,   primeiro   em   formato   de   correio   eletrônico,   depois   em  
disquete  e,  em  janeiro  de  1994,  na  versão  on-line.    

Ainda  de  acordo  com  Fachin  e  Hillesheim  (2006),  no  início  
da   década   de   1990,   as   revistas   científicas   eletrônicas   eram  
disponibilizados   em   arquivos   American   Standard   Code   for  
Information   Interchange   (ASCII),   acessados   por   meio   de   listas   de  
assinatura,   do   correio   eletrônico   e   em   uso   da   rede   BITNET   e   do  
navegador   Mosaic.   O   acesso   era,   pois,   centrado   em   instituições  
acadêmicas,   uma   vez   que   era   caro   e   dependia   de   equipamentos   e  
programas  específicos,  além  de  instruções  mais  detalhadas  para  seu  
acesso  e  uso,  o  que  acabava  por  desinteressar  o  usuário.  

Ao   longo  dos   anos,   a   disponibilização  de   equipamentos   e  
softwares   passou   a   ser   mais   igualitária,   autoexplicativa   e   rápida,  
permitindo   aos   usuários   mais   autonomia   no   uso   dos   periódicos.  
Com   a   divulgação   dos   protocolos   mais   evoluídos   Gopher   e   File  
Transfer   Protocol   (FTP),   as   transferências   de   arquivo   foram  
facilitadas,   expandiu-‐se   a   acessibilidade   as   revistas   científicas  
eletrônicas,  com  a  transmissão  dos  artigos  em  sua  íntegra  (FACHIN;  
HILLESHEIM,  2006).    

As   dificuldades   que   acompanharam   o   início   das   revistas  
eletrônicas   foram   diminuindo   com   os   avanços   tecnológicos   e   a  
aceitação  das   revistas  pelos  usuários.  Segundo  Fachin  e  Hillesheim  
(2006),   com   os   avanços   tecnológicos   em   hardware   e   software   e   a  
interação  das  redes  no  mundo  todo,  ocorreram  o  aperfeiçoamento  e  
a   inovação   dos   navegadores,   a   possibilidade   do   uso   do   hipertexto,  
da   inserção   de   hiperlinks,   gráficos,   tabelas,   figuras,   fotos,   som   e  
vídeo,   além   da   criação   de   sites.   Esses   recursos   foram   adotados   na  
compatibilização  de  equipamentos  e  programas  a   fim  de   facilitar  o  
uso   das   publicações.   E   é   nesse   cenário   de   aperfeiçoamento   e  
inovação   que   as   revistas   científicas   assumem,   de   forma   ampla   e  
definitiva,  o  novo  formato  on-line.  

Sendo   propulsores   do   crescimento   e   da   disseminação   do  
conhecimento  no  Brasil  e  no  mundo,  as  revistas  científicas  passaram  
e   continuam   a   passar   por   modificações,   reestruturações   e  
adaptações,  dados  os  avanços  tecnológicos  presentes  em  cada  época  
(FACHIN;  HILLESHEIM,  2006).  A  revista  científica  eletrônica  ganha  
novas   formas   e   desperta   nos   pesquisadores   a   esperança   de   uma  
mudança   radical   no   sistema   tradicional   de   comunicação   científica.    
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Para   demonstrar   a   evolução   dos   periódicos   científicos,   desde   sua  
criação   até   incorporação   dos   recursos   eletrônicos   em   preparação,  
divulgação  e  acesso,  apresenta-‐se  a  figura  a  seguir.  

  
Figura  5  –  Linha  da  tempo  

  
Fonte:  Adaptado  de  Oliveira  (2006,  p.  46).  
  
2.1.4  Revistas  científicas  eletrônicas  
  

De   acordo   com   Lancaster   (1995),   o   conceito   de   “revista  
científica   eletrônica”   tem   sido   atribuído   aos   precursores   Sondak   e  
Schwartz   (1973),   que   apresentam  uma  descrição   de   como  deveria  
ser  um  revista  científica  em  meio  eletrônico.  Os  autores  relatam  as  
vantagens   inerentes   a   um   sistema   sem   o   suporte   do   papel   como  
meio  de  divulgação,  economizando  tempo,  dinheiro  e  espaço.  

  De   uma   forma   prognóstica,   os   autores   relatam   que   o  
sucesso   de   uma   revista   científica   eletrônica   estaria   ligado   à  
aceitação  desse  recurso  por  parte  dos  usuários.  Apenas  pelo  fato  de  
estar  disponível,  não  significa  que  uma  determinada  tecnologia  será  
empregada.   Um   elemento   determinante   para   o   sucesso   está  
intimamente  ligado  aos  benefícios  percebidos  pelos  usuários  acerca  
do  que  a  sua  adoção  possa  proporcionar  (LANCASTER,  1995).  

Para   Oliveira   (2008),   revistas   eletrônicas   podem   ser  
definidas   como   revistas   acadêmicas   que   são   disponibilizadas  
através   da   internet   e   suas   tecnologias   associadas;   quaisquer  
publicações   que   tenham   a   intenção   de   disponibilizar   artigos  
científicos   de   forma   subsequente   ou   continuada   e   que   adotam  
alguma   forma  de  procedimento  de   controle  de  qualidade   em  meio  



  
  

  

48  

  

eletrônico   (GOMES,  1999);  aqueles  que  possuem  artigos  com  texto  
integral,  disponibilizados  via  rede,  com  acesso  on-line,  e  que  podem  
ou   não   existir   em   versão   impressa   ou   em   qualquer   outro   tipo   de  
suporte   (CRUZ  et  al.,  2003);  material   informativo  científico  que   foi  
transformado   ou   criado   para   padrões   passíveis   de   publicação   da  
World  Wide  Web,  e  nela  disponibilizado  (DIAS,  2003).  

Mediante   essas   definições,   abre-‐se   uma   observação   a  
respeito   dos   tipos   de   revistas   publicadas   digitalmente.   Dantas  
(2008)   explica   que   as   revistas   científicas   eletrônicas   apresentam  
formatos   diversos:   há   as   que   são   cópias   das   versões   impressas,  
muitas   vezes   disponibilizando   os   artigos   em   formato   PDF   para  
impressão;   as  que   apresentam   recursos/ferramentas  de  busca;   ou,  
ainda,   as   que   oferecem  um  design   funcional,   com   cores,   gráficos   e  
links  para  bases  de  dados.  Ainda  para  o  autor,  podemos  chamar  de  
“puras”   aquelas   que   não   possuem   uma   edição   impressa,  
implementados   dentro   das   políticas   de   acesso   livre   às   publicações  
científicas.  

Em  relação  ao  acesso  às  revistas  científicas  eletrônicas,  de  
forma   geral,   ocorre   de   duas   formas:   por   meio   do   pagamento   de  
assinaturas   ou   gratuitamente.   Verifica-‐se   que,   na   prática,   ocorre  
ainda  uma  terceira  maneira,  que  é  intermediária,  cujo  pagamento  da  
assinatura   é   feito   por   um   ente,   normalmente   pessoa   jurídica,   que  
disponibiliza   o   conteúdo   de   forma   gratuita   a   outros   entes,  
normalmente   pessoas   físicas   (DIAS;   GARCIA,   2008).   Vale   destacar,  
de   toda   forma,   que   as   revistas   de   acesso   gratuito   têm   taxas   de  
crescimento  superiores  às  dos  pagos:  6%  ao  ano  contra  2%  ao  ano  
(DIAS;  GARCIA,  2008).    

Nos   últimos   anos,   esses   números   devem   ter   tido   um  
elevado   crescimento,   pois   o   open  Archives   Initiative   (Iniciativa   dos  
Arquivos   Abertos)   baseia-‐se   em   algumas   ferramentas   e  
procedimentos   essenciais  para  o   autoarquivamento  pelos  próprios  
autores,   metadados   padronizados   para   descrição   e   acesso   livre   à  
produção   científica,   permitindo   a   recuperação   e   o  
compartilhamento  de   informações.  Além  do  mais,   o  movimento  de  
acesso   livre   à   informação   científica   constitui-‐se   com   base   no  
preceito   de   que   todos   os   resultados   de   pesquisa   financiados   com  
recursos  públicos  devem  ser  de  livre  acesso.    

Tendo   como   objetivo   a   maior   dispersão   possível   de  
conteúdo  das  revistas  científica,  o  fluxo  de  produção,  organização  e  
publicação   das   pesquisas   científicas   está   sendo   modificado   pelas  
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tecnologias   em   formato   digital.   As   revistas   eletrônicas   exigem  
alterações   das   estruturas   sociais,   à   medida   que   são   apropriados  
pelos   indivíduos,   pelo   fato   de   apresentarem   estruturas   internas  
direcionadas  ao  controle  do  comportamento  humano.  

Ao   apresentar   um   estudo   a   respeito   da   evolução   da  
comunicação   impressa   para   em   rede,   Meadows   (2001)   pressupõe  
que   a   mídia   eletrônica   irá   dominar   a   mídia   impressa   de   maneira  
muito   parecida   em   relação   ao   ocorrido   com   os   documentos  
impressos,   que   tomaram   lugar   dos   manuscritos.   O   autor   expõe   o  
meio   como   ponto   básico   de   distinção   no   desenvolvimento   da  
imprensa   e   da   mídia   eletrônica,   posto   que   controla   a   mensagem,  
provocando  modificações  nos  usuários.  Dessa  maneira,  a  revolução  
da   imprensa  e  a  revolução  eletrônica,  além  de  atraírem  um  grande  
número   de   usuários,   suscitaram   a   necessidade   de   sistematizar   e  
padronizar   os   processos   de   apresentação,   divulgação,  
armazenamento  e  recuperação  das  informações  (MEADOWS,  2001).    

Fachin   e   Hillesheim   (2006,   p.   15)   expõem   que   “[...]   o  
progresso  da  ciência  é  tão  rápido  que  só  pela  edição  de  livros  não  se  
consegue   acompanhar   seu   andamento   [...]”.   Da   mesma   forma,   na  
atualidade,  a  impressão  e  distribuição  física  das  revistas  consomem  
um  tempo  precioso,  de  que  a  ciência  não  dispõe  mais.  Essa  alteração  
da  plataforma  impressa  para  a  plataforma  digital  está  ocorrendo  de  
forma   tão   acentuada   com   as   revistas   científicas   que   já   se   pode  
pronunciar  uma  mudança  paradigmática  (GUÉDON,  2008).  

Entende-‐se   que   o   meio   eletrônico,   por   representar   um  
novo   paradigma   na   disseminação   da   informação,   deveria   ser  
explorado   de   forma   a   utilizar   integralmente   suas   possibilidades,  
como   recursos   em   hipermídia   nos   artigos   das   revistas   científicas,  
por  exemplo.  Biojone  (2003,  p.  38)   faz  uma  consideração  seguindo  
essa  linha:  

[...]   é   necessário   levar   em   consideração   uma  
frase  de  Harnad  (1991),  que  alerta  para  o   fato  
de  que  a  partir  do  momento     que  migra-‐se  um  
periódico   para   o  meio   eletrônico   é   necessário  
passar   a   pensar   nas   ferramentas   que   estão  
disponíveis  nesse  meio:   periódicos   eletrônicos  
não  devem  ser,  meros  clones  de  periódicos  em  
papel,  fantasmas  em  um  outro  meio.  
  

Lancaster   (1995)   já   destacava   que   os   periódicos  
eletrônicos  estavam  surgindo  apenas  para  a  distribuição  do  material  
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gráfico,   sem   acrescentar   qualquer   tipo   de   característica   específica  
de   publicação   eletrônica.   O   autor   apresenta   uma   escala   de   seis  
estágios  no  processo  “evolutivo”  desses,  até  atingir  a  era  totalmente  
digital:   o   primeiro   caracteriza-‐se   apenas   pela   produção   de   uma  
publicação   impressa;   o   segundo   acrescenta   a   distribuição   do  
periódico   impresso   no   formato   eletrônico;   o   terceiro   surge   com  
novas   publicações   criadas   e   distribuídas   apenas   no   digital,   mas  
mantendo   características   herdadas   da   revista   tradicional;   a   partir  
do   quarto   até   o   quinto,   deve   ocorrer   um   maior   desenvolvimento  
desse   tipo   de   publicação,   incorporando-‐se   recursos   pertinentes   ao  
meio   eletrônico,   tais   como   links   entre   autores   e   leitores,   interação  
do  usuário  com  conteúdo,  utilização  de  recursos  multimídia;  até  que  
se   alcance,  no   sexto  e  último  estágio,  uma   integração  dos   recursos  
de  interação/colaboração  com  os  recursos  multimídia.    

Com   base   em   Lancaster   (1995),   pode-‐se   dizer   que   as  
revistas   científicas   eletrônicas   estão   em   uma   fase   de   transição   do  
terceiro   para   o   quarto   estágio   de   evolução   tecnológica,   isto   é,  
começam  a  ser  desenvolvidos  e  distribuídos  periódicos  somente  em  
mídia   eletrônicas   e   com   incorporações   de   recursos   de  multimídia.  
No  entanto,  em  geral,  eles  apresentam  características  estruturais  da  
revista  tradicional.    

Ratifica-‐se  o  parágrafo  anterior   com  a  afirmação  de  Pires  
(2009,   p.   1):   o   artigo   científico   “mantém   sua   estrutura   linear  
praticamente   inalterada   desde   a   sua   origem   e   os   textos   hoje  
publicados,   tanto  no   formato  analógico  quanto  no   formato  digital”.  
Mediante  isso,  “deixa-‐se  de  se  utilizar  características  importantes  do  
meio  digital,  como  os  hiperlinks  e  a  hipermídia,  que  podem  oferecer  
uma   gama   completamente   nova   de   abordagens   e   possibilidades  
para  a  construção  do  conteúdo.”  (PIRES,  2009,  p.  2).  

Pires   (2009)   destaca   que   os   artigos   “nascidos   digitais”  
(born   digital)   preconizam   uma   otimização   do   texto   “tanto   para   a  
leitura  humana  no  computador  e  por  máquinas  ao  se  apoderar  das  
disponibilidades  do  hipertexto  virtual,  além,  é  claro,  de  explorar  as  
possibilidades   de   comunicação   telemática   propiciadas   pela  
Internet”  (PIRES,  2009,  p.  9).    

As   características   dos   artigos   “nascidos   digitais”   são  
apresentadas   por   Pires   (2009):   não   são   criados   para   serem   lidos  
impressos;   levam   em   conta   as   características   hipertextuais   e  
hipermidiáticas   dos   objetos   eletrônicos;   apenas   serem   escritos  
através   de   um   software   de   edição   de   texto   não   os   torna   nascidos  
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digitalmente;   permitem   ligações   entre   diferentes   textos   de   forma  
facilmente   identificáveis;   são   elaborados   pelos   autores   com  
descrição   do   conteúdo   com   marcadores   semânticos,   ligações   com  
outros  artigos  e  upload  de  informações  suplementares,  como  dados  
quantitativos.  

A   disponibilidade   apenas   em   meio   digital   da   revista  
científica,   aliada   a   uma   boa   administração,   permite   uma   revisão  
mais   criteriosa,   realizada   com   maior   refinamento,   a   utilização   de  
melhores   recursos   tecnológicos   e   maior   qualidade   do   layout   da  
interface  gráfica.  Além  das  características  relacionadas  ao  layout  da  
interface  gráfica,  a  acessibilidade  e  o  desenvolvimento  do  Design  de  
Hipermídia   compõem   um   conjunto   de   fatores   importantes   que  
devem  fazer  parte  do  planejamento  editorial  dessa  publicação.  

  
2.1.4.1  Editoração  da  Revista  Científica  Eletrônica  

  
A   tecnologia   digital   e   a   comunicação   via   web   vêm  

transformando   a   produção   editorial   ao   longo   dos   últimos   séculos,  
repercutindo   fortemente   em   um   campo   regido   pela   tradição,  
exigindo   a   reavaliação   de   critérios   e   parâmetros   que   sempre  
orientaram   suas   práticas.   Para   se   ter   um   planejamento   de   seus  
processos,  dada  a  circulação  cada  vez  mais  diversificada  e  dirigida,  
emergem  desafios  envolvendo  a  atividade  editorial.    

Segundo  Fachin  e  Hillesheim  (2006),  a  editoração  de  uma  
revista   científica   não   é   dada   pelo   seu   suporte,   ela   obedece   às  
normas   em   vigor,   ou   seja,   a   padronização   reconhecida   pelas  
instituições  de  controle  nacional  e  internacional.  No  Brasil,  tem-‐se  a  
NBR   6021/2003   da   ABNT.   O   uso   desses   padrões   favorece   a  
recuperação   das   informações   contidas   nas   revistas   científicas,  
também   sua   organização   e   preservação.   Para   sua   criação,   um   dos  
momentos  de  maior  importância  é  a  sua  estrutura.  O  planejamento  
editorial   deve   demonstrar   claramente   o   que   se   quer   fazer   e  
disponibilizar,   para   então   passar-‐se   à   fase   de   criação,   definição  
propriamente  dita  e  design.    

Também,  o  formato  adotado  é  um  ponto  importante  para  a  
visualização   do   artigo   das   revistas   científicas   visando   otimizar   o  
processo   de   leitura   e   suas   relações   complementares   de   conteúdo.  
Dentre   os   formatos   de   publicações   que   as   revistas   eletrônicas  
podem  adotar  para  seus  artigos,  estão  o  Portable  Document  Format  
(PDF),   Hyper   Text   Markup   Language   (HTML,   Linguagem   de  
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Marcação  de  Hipertexto),  DOC  (extensão  de  nome  para  arquivos  ou  
documentos   criados   em   editores   de   textos   como,   por   exemplo,   o  
Microsoft   Word),   dentre   outros.   Mas   podem   agregar,   também,  
recursos  de  multimídia,  que  envolvem  áudio,  como  os  arquivos  em  
MP3   (abreviação   de   Moving   Picture   Experts   Group   –   MPEG   1)   e  
Áudio  Layer-‐3  (camada  3),  específicos  para  arquivos  de  áudio  ou  de  
vídeo,   como   o   MP4   (extensão   para   arquivos   usando   o   padrão   de  
áudio  Moving  Picture  Experts  Group  –  MPEG-‐  4)  (ELUAN,  2009).    

Cada   edição   segue,   normalmente,   um  número  mínimo  de  
textos   por   volume   e   uma   estratégia   de   organização/edição   deles,  
além   de   um   cronograma,   prazos   para   cada   etapa   do   processo  
editorial   e   garantia   de   pontualidade.  Essas   características   do  
processo  de  edição  de  periódicos,  ainda  na  etapa  de  planejamento,  
definem   o   perfil   da   publicação   e   estabelecem   os   primeiros  
parâmetros  que  guiarão  a  fase  seguinte  do  design  da  revista.  O  fluxo  
editorial   é   composto   das   etapas   de   edição   de   texto   e   edição   de  
layout.      

A   etapa   de   edição   de   layout   de   uma   publicação   digital  
começa  na  definição  da  arquitetura  da  informação  e  interface,  com  a  
proposta   de   consistência   entre   as   páginas,   tipos   de   recursos  
utilizados  pelos  artigos,  formato  dos  fascículos  e  textos,  sistemas  de  
busca,   ferramentas   contextuais   (mecanismos   de   recuperação  
contextualizada  do  conteúdo)  e  acessibilidade.  Com  a  arquitetura  da  
informação   e   interfaces   criadas   e   a   edição   de   texto   concluída,   é   o  
momento   da   diagramação   dos   fascículos/artigos   –   distribuição   e  
arranjo   dos   textos   e   ilustrações   nas   páginas   a   partir   das  
especificações   do   projeto.   A   revisão   das   provas   ocorre   após   a  
conclusão  da  diagramação.    

Cabe   ressaltar   que   as   inovações   tecnológicas   permitem   a  
inclusão   de   ferramentas   de   colaboração   via   web   com   recursos  
voltados  para  a  gestão  de  bases  de  conhecimento  para  o  tratamento  
do   fluxo   de   informações   e   documentos   entre   pessoas,   como,   por  
exemplo,   a   gestão   segura   de   grandes   acervos   de   informações   e  
documentos,   os   recursos   de   busca   textual   plena   sobre   múltiplos  
formatos,  fóruns  de  discussão  encadeada,  gestão  de  workflow,  salas  
de   bate-‐papo,   reuniões   virtuais,   gestão   de   tarefas   e   outras  
(MULTIDOC,  2006).  

Dessa   maneira,   um   documento   eletrônico   necessita   de  
administração   e   organização  para   ser  devidamente  disseminado,   o  
que  envolve  a  gestão  de  conteúdo,  a  qual  pode  fazer  uso  de  recursos  
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tecnológicos   para   auxiliar   no   gerenciamento   desses   documentos.  
Quanto   às   publicações   científicas,   é   relevante   atentar   para   os  
formatos  que  a  informação  pode  possuir  ao  ser  divulgada.  Segundo  
Gonçalves,  Ramos  e  Castro  (2006),  além  de  softwares  usados  para  a  
editoração  de  revistas  eletrônicas,  o  que  a  caracteriza  é  a  utilização  
de   um   formato   eletrônico   de   publicação,   que   dispõe   de   recursos  
audiovisuais   (imagens,   áudio,   vídeo)   e   links,   transformando   a  
estrutura  do  artigo  tradicional  em  uma  hipermídia.  

  
2.1.4.2  Do  impresso  à  hipermídia  em  Revista  Científica  Eletrônica      

  
A   história   revela   que,   ao   longo   dos   séculos,   a   tecnologia  

transformou  e  transforma  as  práticas  culturais  em  que  está  inserida  
(FLUSSER,  2007).  Porém,  a  evolução  das  práticas   foi  mais   lenta  do  
que   a   tecnológica.   Isso   fica   claro   na   cultura   da   escrita:   as   novas  
formas   de   ler,   por   exemplo,   que   não   sucederam   imediatamente   e  
nem  foram  simultâneas  à  invenção  da  imprensa  (CHARTIER,  2002).  

A   revolução   das   práticas   de   leitura   fundada   sobre   uma  
ruptura   da   comunidade   e   sobre   a   necessidade   de   aprendizagens  
radicalmente   novas,   portanto,   de   um   distanciamento   com   relação  
aos  hábitos,  tem  poucos  precedentes  na  história  da  escrita.  No  início  
da   Era   Cristã,   os   leitores   dos   livros   tiveram   que   se   desligar   da  
tradição  do  livro  em  rolo  e  se  defrontaram  com  um  objeto  novo,  que  
lhes   permitia   novos   pensamentos  mas,   ao  mesmo   tempo,   supunha  
uma   forma   imprevista,   implicando   técnicas   de   escrita   ou   leituras  
inéditas  (CHARTIER,  2007)  –  como  hoje  ocorre  nas  novas  formas  de  
leitura  e  escrita  no  meio  digital.    

  
Atribuindo  a  cada  sociedade  o  conjunto  dos  objetos  
escritos   e   das   práticas   que   os   produzem   ou  
empregam,  essa  categoria  convida  a  compreender  as  
diferenças   existentes   entre   as   diversas   formas   de  
escrita,   contemporâneas   umas   das   outras,   e   a  
inventariar   a   pluralidade   de   usos   dos   quais   se  
encontra  investida.  (CHARTIER,  2007,  p.  10).    
  

Na   evolução   da   comunicação   científica   a   invenção   da  
imprensa  possibilitou  aos  leitores  o  acesso  aos  textos,  fazendo  com  
que  a  leitura  e  a  interpretação  tivessem  um  caráter  mais  individual.  
Os  impressos  passaram  a  utilizar  gráficos,  tabelas,  mapas  e  quadros  
mais   precisos   em   suas   representações.   A   união   dessas  
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características  a  outras   já  existentes,   como  a  paginação,  o   índice,  o  
sumário,   permitiu   ao   leitor   avaliar   o   conteúdo   da   obra   de   forma  
mais  rápida,  bem  como  buscar  as  partes  que  mais  lhe  interessavam,  
de  uma  forma  seletiva.  A  utilização,  nos  textos,  de  notas  de  rodapé  
ou   referências   levou   o   leitor   a   ter   conhecimento   de   outras  
literaturas   ligadas   à   área   de   estudo,   demonstrando,   também,   uma  
certa  tendência  à  não  linearidade  (NIELSEN,  1995).  

Hoje,   com   o   acesso   fragmentado   ou   não   linear   à  
informação,   os   pesquisadores   se   defrontando   com   as   novas  
possibilidades   ofertadas   pela   tecnologia.   Meadows   (1999)  
argumenta   que   algumas   facilidades   do   meio   impresso,   como   a  
consulta   de   informações   folheando   a   páginas   em   relação   à  
navegação  hipertextual12  do   texto  eletrônico,   levariam  a  crer  que  a  
leitura  hipertextual,   em  geral,   seja  um  processo  menos   satisfatório  
do   que   a   leitura   no   suporte   em   papel.   Apesar   de   passados   quinze  
anos  desde  que  tais  afirmações  foram  feitas  por  Meadows  (1999),  as  
práticas   de   leitura   de   revistas   científicas   ainda   permanecem  
ancoradas  nessas  bases.  

Outro   fato   importante   apontado   pelo   autor   em   relação   a  
esses   leitores   é   o   de   que   eles   não   estariam   alheios   no   que   diz  
respeito  à  criação  de  novos  projetos  gráficos  para  o  texto  eletrônico  
em   relação   ao   meio   impresso.   Como   registrado   historicamente,   a  
maioria  espera  que  as  publicações  digitais,  inicialmente,  sejam  como  
as  impressas,  mas  com  o  tempo  adaptam-‐se  e  conseguem  modificar  
suas   práticas   de   leitura.   Além   do   mais,   quando   discute   projetos  
editoriais   e   gráficos   para   a   leitura   científica,   Meadows   (1999)  
centra-‐se   na   forma   como   os   cientistas   leem   e   na   importância  
decisiva   da   legibilidade   dos   suportes.   O   leitor   do   texto   científico  
possui   em   seu   universo   cultural   um   nível   de   familiaridade   com   o  
texto   que   permite   a   utilização   de   mecanismos   de   antecipação   e  
delineamento   que   ocorre  mediante   a   leitura   a   partir   de   hipóteses  
sugeridas  pelo  texto  e  pelo  contexto.    

Na   atualidade,   a   comunicação   científica   está   então   se  
adaptando   e   mesclando   as   práticas   culturais   da   leitura   da   página  
impressa   à   evolução   tecnológica.   Enquanto   no   passado   eram  
desconjuntas,  no  presente  ocorrem  de  forma  integrada,   implicando  
um  só   tempo,   ou   seja,   o  meio  pelo  qual   se   escreve   é  o  mesmo  por  
meio   do   qual   se   lê,   haja   vista   as   novas   técnicas   de   produção   dos  

                                                                                                                
12  Será  tratado  nos  seguintes  subcapítulos.  
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textos,   novos   suportes   de   escrita,   novas   práticas   da   escrita,  
utilizando-‐se  hiperlinks  para  a  universalização  da   informação  e  dos  
conteúdos  (CHARTIER,  2002).  

O   texto   científico   eletrônico   no   formato   de   hipertexto13  é  
diferente,   pois   mobiliza   diferentes   esforços   cognitivos   com  
intensidades   também   distintas   para   o   processo   da   leitura   e   sua  
forma.  O  texto  eletrônico  permite  a  associação  na  mesma  mídia  e  a  
mescla   de   textos,   sons   e   imagens.   Dessa   forma,   o   hipertexto   entra  
em  discussão   como   informação  multimodal   disposta   em  uma   rede  
de   navegação   ‘intuitiva’.   Os   dispositivos   do   meio   digital   estão  
mudando  a  forma  de  leitura  da  informação.  As  linguagens  utilizadas  
pelas   tecnologias   da   informação   caracterizam-‐se   pelo   hibridismo  
sonoro,   visual   e   verbal   (SANTAELLA,   2013)   e   sugerem   novos  
sentidos   para   o   conteúdo,   além   da   utilização   da   linguagem  
hipermidiática14,  que   tem  como  uma  das  suas  características  o  uso  
do  hipertexto.    

Com  a  utilização  das  tecnologias  nos  processos  de  leitura,  
os   conteúdos   científicos   ficam   mais   dinâmicos   e   podem   oferecer  
relações   complementares   de   conteúdo,   permitindo   uma   maior  
flexibilidade   e   variedade   de   aplicações   em   comparação   com   o  
sistema   tradicional   de   publicação   periódica   –   há   a   presença   de  
características   particulares   do   meio   digital,   como   hipertextos,  
multimídia   e   interatividade,   o   que   transforma   a   relação   do   leitor  
com  o  texto  lido.    

É   na   fusão   e   relação   entre   verbal   e   não   verbal,   entre  
discursos   lineares   e   não   lineares,   pensamentos   estruturais   e   não  
estruturais  que  se  estabelece  o  tipo  de  conhecimento  construído  por  
seus  projetos/designs,  sejam  eles  diagramas,  quadros,  mapas,  guias,  
tabelas,  gráficos  (TUFTE,  1998).  Tem-‐se  por  consequência  o  que  os  
pesquisadores   e   leitores   de   periódicos   esperam:   uma   maior  
mobilidade  e  rapidez  no  acesso  a  informações.  

Em   relação   à   disputa   milenar   entre   texto   e   imagens,   em  
que   o   texto   se   sobrepõe   em   importância   em   relação   à   imagem,  
baseia-‐se   em   falsas   dicotomias   (MACHADO,   2001).   A   escrita   não  
poderia   se   opor   às   imagens,   visto   que   nasceu   dentro   das   próprias  

                                                                                                                
13  O  hipertexto  é  o  termo  que  remete  a  um  texto  em  formato  digital,  ao  qual  se  agregam  
outros   conjuntos   de   informação   na   forma   de   blocos   de   textos,   imagens   ou   sons,   cujo  
acesso  se  dá  através  de  referências  específicas  denominadas  hiperlinks,  ou  simplesmente  
links.  
14  Será  tratado  no  próximo  capítulo.    
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artes  visuais,  com  desenvolvimento   intelectual  da   iconografia.  Esse  
argumento   baseia-‐se   nas   ideias   de   Flusser   (2007,   p.   140):   “[...]   se  
alguém  examinar  certas  plaquetas  mesopotâmicas,  poderá  ver  que  o  
propósito   original   da   escrita   era   facilitar   o   deciframento   das  
imagens.”   Para   o   autor,   as   imagens   inscritas   nas   plaquetas   com  
símbolos  cuneiformes  formam  linhas  que  dão  significado  à  imagem  
que   acompanham,   ou   seja,   a   primeira   forma   de   escrita   que   se  
conhece   é   iconográfica,   que   deriva   de   uma   técnica   de   recorte   de  
imagens  (MACHADO,  2001).  

Martine   Joly   (2002)   traz  o  valor  da   imagem  na  ciência  ao  
afirmar  que  as  imagens  e  seu  potencial  se  desenvolvem  em  todos  os  
campos   científicos,   utilizados   geralmente   como   visualização   de  
fenômenos.   O   que   distinguiria   fundamentalmente   uma   imagem   da  
outra   é   se   são   imagens   “reais”,   ou   seja,   que   permitem   uma  
observação   mais   ou   menos   direta   e   sofisticada   da   realidade;   e  
simulações   numéricas.   Visualizar   seria,   então,   um   trabalho   que  
consiste  em  transformar  dados  abstratos  e  fenômenos  complexos  da  
realidade  em  mensagens  visíveis.    

Uma   imagem   não   é   apenas   um   tipo   particular   de   signo,  
mas  uma  matriz  conceitual,   imagem  como  tal  (MICHELL,  1987).  De  
acordo   com   Michell   (1987),   a   textualidade   é   um   contraponto   ao  
imaginário,   um  outro   significante   ou  modo   rival   de   representação.  
Ademais,  para  o  autor,  a  diferença  entre  palavra  e  imagem  poder  ser  
comparada  à  relação  entre  duas  linguagens  que  têm  interagido  por  
um   longo   tempo,   um   diálogo   permanente   entre   representações  
pictórica  e  verbal.  

Em   relação   às   abordagens   expostas   nos   parágrafos  
anteriores  sobre  a  imagem,  parecem  estar  em  desacordo  com  o  que  
se   vê   hoje   na   comunicação   científica   das   revistas   científicas  
eletrônicas.   Especialmente   porque   a   tecnologia   digital   facilita   a  
disseminação   dessas   imagens,   e   a   leitura   imagética   é   parte  
intrínseca  do  cotidiano  das  pessoas,  parece  improdutivo  pensar  que  
a  base  da  comunicação  da  ciência  ainda  se  mantenha  com  um  texto  
linear  em  que  as  imagens  têm  reduzido  espaço,  ou  nenhum.    

Na  evolução  gradual  das   revistas   científicas  eletrônicas,   a  
quarta   fase   descrita   por   Lancaster   (1995),   na   qual   ocorreria   a  
criação  de  uma  espécie  de  publicação  completamente  nova,  baseada  
na   exploração   e   na   utilização   de   hipertexto   e   hipermídia   -‐   áudio,  
vídeo,   animação,   interatividade   –,   reforça   esse   movimento.  
Trabalhar   articulando   palavras   e   imagens   em   periódicos   no   meio  



  
  

  

57  

  

digital   faz-‐se   necessário   para   o   entendimento   de   como   aproveitar  
melhor  cada  tipo  de  representação.    

  
2.2  HIPERMÍDIA  

  
A  hipermídia  deve  ser  considerada  uma  expressividade  da  

linguagem   e   não   o   resultado   de   uma   evolução   tecnológica.   Assim,  
não   serão   tratadas   invenções   tecnológicas   para   uma   definição  
razoável  do  conceito  de  hipermídia  e  para  chegar  ao  entendimento  
do   que   são   os   recursos   hipermidiáticos,   mas   buscar-‐se-‐á   a  
conjunção  de  princípios  teóricos  que  tanto  ajudaram  a  desenvolver  
esse  conceito  e  que  se  apresentam  como  contribuições  para  que  se  
possa   acompanhar   os   caminhos   da   comunicação   digital  
hipermidiática.    

Inicia-‐se   a   conceituação   pela   construção   da   palavra  
“hipermídia”.  Mídia   é   uma   apropriação   da   pronúncia   em   inglês   do  
latim  media,   que   significa  meio   (GOSCIOLA,   2010).  Muitos   autores  
utilizam  mídia  para  identificar  o  recurso  pelo  qual  uma  informação  
é   transmitida,   isto  é,  o  canal  ou  meio  de  comunicação  por  meio  do  
qual   se   desenvolve   uma   comunicação.   O   usuário   de   novas  
tecnologias  utiliza  o  termo  mídia  para  identificar  o  suporte  em  que  
será   replicado   um   conteúdo   ou   toda   uma   hipermídia   (GOSCIOLA,  
2010).   O   prefixo   hiper,   de   acordo   com   Michael   Heim   (1998),  
significa   “estendido,   ampliado”.   Ora,   resta   sugerida   a   hipermídia  
como  sendo  meios  estendidos,  ampliados.  

Bairon   (2012)   conceitua   a   hipermídia   como   a   expressão  
não  linear  da  linguagem,  que  atua  de  forma  multimidiática  e  tem  sua  
origem   conceitual   no   jogo.   Em   um   sentido   metodológico,   a  
característica   não   linear   da   linguagem   expressa   todo   caminho   da  
compreensão   de   algo   que   não   dependa,   unicamente,   da   exposição  
sequencial  de  conteúdo.    

Para   Santaella   (2013),   a   grande   definição   da   hipermídia  
está  na  hibridização  das  matrizes  de   linguagem  e  pensamento,  nos  
processos   sígnicos,   códigos   e   mídias   que   ela   aciona   e,  
consequentemente,   na   mistura   de   sentidos   receptores,   na  
sensorialidade   global,   sinestesia   reverberante   que   ela   é   capaz   de  
produzir,  na  mesma  medida  em  que  o   leitor   imersivo  interage  com  
ela,  cooperando  na  sua  realização.  De  forma  sucinta,  para  a  autora,  a  
combinação   de   hipertexto   com   multimídia,   multilinguagens   é   que  
passou  a  ser  chamada  de  hipermídia.  
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Vale  colocar  em  destaque  a  afirmação  de  Machado  (2001,  
p.  102):  “Eis  por  que  dizer,  sem  medo  de  errar,  que  o  pensamento,  a  
racionalidade,   a   imaginação   e   a   afetividade   são   por   natureza  
multimidiáticos   e   se   contaminam   mutuamente.”   Em   um   nível  
técnico,   sua   atuação   multimidiática   significa   que,   no   mesmo  
ambiente,   têm-‐se   imagens   (fixa   ou   em   movimento),   textos   e   sons  
que   sustentam   o   conteúdo   exposto   (BAIRON,   2012).   Ou   seja,   é   o  
conjunto  de  meios  que  permite  acesso  simultâneo  a  textos,  imagens  
e   sons  de  modo   interativo   e  não   linear;   estabelecem-‐se   links   entre  
elementos   de  mídia,   controla-‐se   a   própria   navegação   e   extraem-‐se  
textos,   imagens   e   sons   cuja   sequência   constituirá   uma   versão  
pessoal  desenvolvida  pelo  usuário  (GOSCIOLA,  2010).    

A   hipermídia   vai   além   da   multimídia,   por   dar   ênfase   à  
interatividade   e   ao   acesso   não   linear   promovido   pelos   links   entre  
conteúdos  (GOSCIOLA,  2010).  Além  disso,  em  relação  à  hipermídia  e  
ao   hipertexto,   são   meios   de   comunicação   multidimensionais,   pois  
incluem   o   tempo   das   animações,   dos   vídeos   e   dos   saltos   entre   os  
conteúdos   proporcionados   por   seus   links.   Ou   seja,   o   hipertexto  
transmuta-‐se   em   hipermídia,   na   qual   a   lógica   do   hipertexto   se  
amplia   à   dimensão   audiovisual,   coreográfica,   tátil   da   linguagem  
(SANTAELLA,  2013).  

Vannevar  Bush  (1945),  precursor  do  hipertexto,  compunha  
que   esse   sistema   seria   capaz   de   imitar   a   natureza   associativa   e  
criativa   da   mente   humana.   O   hipertexto,   para   Crawford   Kilian  
(2000),  é  um  texto  que  faz  referência  a  outros  textos  e  possibilita  ir  
ao   encontro   deles.   É   um   documento   eletrônico   –   texto,   gráfico,  
áudio,  vídeo,  ou  uma  combinação  desses  quatro  elementos  –  ligado  a  
outros   documentos   eletrônicos.      O   hipertexto   promoveu   uma  
mudança   sem   precedentes   na   literatura,   trouxe   o   recurso   básico  
responsável   pela   capacidade   de   comunicação   altamente   dinâmica,  
ao   facilitar   a   navegação   não   linear   entre   os   textos,   ao   permitir   o  
acesso  a  palavras  procuradas,  entre  outras  ações  (GOSCIOLA,  2010).  
O  hipertexto  trouxe  o  percurso  de  uma  leitura  a  outra,  em  qualquer  
ponto   da   informação   ou   para   diversas   mensagens,   em   cascatas  
simultâneas  e  interconectadas.  

Para   autores   como   Neitzel   (2009),   essa   característica   do  
hipertexto  corresponderia  à  maior   liberdade  para  o   leitor  escolher  
seus   próprios   percursos   de   navegação.   Ao   se   tratar   de   um   leitor  
engajado   em   explorar   o   conteúdo,   estimular-‐se-‐iam   a   leitura  
multilinear   e   a   possibilidade   de   compreensão   mais   intuitiva   do  
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conteúdo  a  partir  da  navegação  por  links.  
Em  vez  de  apresentar  um  fluxo  linear  de  texto,  o  hipertexto  

quebra   essa   linearidade   em   unidades   ou   módulos   de   informação,  
consistindo   de   partes   ou   fragmentos   de   texto.   Os   nós   são   as  
unidades   básicas   de   informação   em   um   hipertexto.   Informações  
multimidiáticas   também   constituem   os   nós   (SANTAELLA,   2013).  
Assim,   os   nós   de   informação   podem   aparecer   na   forma   de   texto,  
gráficos,  sequência  de  áudio  ou  vídeos,  janelas  ou  mistura  entre  eles.  
Um   nó   pode   ser   um   capítulo,   um   seção,   uma   nota   de   rodapé,   ou  
qualquer  outra  subestrutura  do  documento.    

A   hipermídia   possui   um   sistema   de   conexões   que   lhe   é  
próprio   (SANTAELLA,   2013).   O   propósito   básico   desse   sistema   é  
conectar   um   nó   a   outro   de   acordo   com   algum   desenho   lógico.   O  
percurso  deve  estar  suportado  por  uma  estrutura  que  desenha  um  
sistema   multidimensional   de   conexões.   A   estrutura   flexível   e   o  
acesso   não   linear   da   hipermídia   permitem   buscas   divergentes   e  
caminhos  múltiplos  no   interior  do  documento.  Assim,  quanto  mais  
rico   e   coerente   for   o   desenho   da   estrutura,   mais   opções   ficam  
abertas   a   cada   leitor   na   criação   de   um   percurso   que   reflete   sua  
própria  rede  cognitiva  (SANTAELLA,  2013).  

A  quantidade  e  a  qualidade  da  informação  que  se  constrói  
no   interior  de  ambientes  hipermídia  seguem,  em  sua  grande  parte,  
uma   corrente   valorativa   das   múltiplas   leituras   e   teorias   nas  
tendências  (BAIRON,  2012).  A  construção  e  o  uso  de  um  documento  
interativo   devem   procurar   explorar   a   liberdade   de   criação   em  
hipermídia,  em  igual  intensidade,  com  a  liberdade  de  interpretação  
e   compreensão  de   seu   conteúdo  pelos   leitores.  Além  de  permitir   a  
mistura  de  variadas  modalidades  das   três  matrizes  da   linguagem  e  
pensamento  –  texto,  imagens,  áudio  em  ambientes  multimidiáticos  –  
isso   também   permite   a   organização   reticular   dos   fluxos  
informacionais   em   arquiteturas   hipertextuais   (SANTAELLA,   2013).  
Ter-‐se-‐á,  pois,   a   capacidade  de  armazenar   informação  por  meio  da  
interação  do  receptor,  e  isso  é  possível  devido  à  estrutura  de  caráter  
hiper,  não  sequencial,  multidimensional  que  dá  suporte  às   infinitas  
opções  de  um  leitor  imersivo.  

A   hipermídia   pressupõe   um   desenho   estrutural   para  
inserção   interativa   do   leitor   imersivo.   No   seu   caráter   fluido,  
submetido   às   intervenções   de   quem   a   usa,   as   estruturas   da  
hipermídia   constituem-‐se,   segundo   Marcos   Novak   (1993),   em  
arquiteturas   líquidas,   ou   seja,   modelização   líquida   da   informação,  
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dados  fluidos,  moventes  e  acessíveis  aos  usuários  à  medida  que  este  
navega  na  hipermídia  com  os  nós  e  nexos  de  um  roteiro  multilinear,  
multissequencial,   multissígnico   e   labiríntico   que   o   usuário   ajudou  
interativamente   a   construir   (SANTAELLA,   2013).   Ao   escolher   um  
percurso,   entre   muitas   possibilidades,   o   leitor   estabelece   sua  
coparticipação  na  produção  das  mensagens.  

A   hipermídia   abre   e   expande   um   texto   pelo  
estabelecimento  de  nexos  e   conexões  associativas;   esse   texto   fruto  
da   tecnologia   do   códice   provoca   a   inalterabilidade   e   o   isolamento  
das   condições   associativas   (BAIRON,   2012),   ou   seja,   é   como   se   na  
hipermídia  o  leitor  científico  estivesse  em  condição  de  explorar  com  
uma  maior  intensidade,  dada  a  circularidade  da  compreensão  que  se  
abre   perante   os   nós.   Por   exemplo,   empregar   o   hipertexto   em   um  
artigo   científico,   entre   outras   coisas,   pode   servir   como   fonte   de  
referência  indicando  outro  contexto,  facilitando  a  sua  leitura.  Com  o  
hipertexto,   é   possível   associar   eletronicamente   diferentes  
documentos  e  criar  modalidades  de  consulta  mais  flexíveis.  

Swain  e  Swain  (1991)  definem  os  níveis  de  complexidade  
de   uma   hipermídia   em   número   de   três:   (1)   considerando   muito  
simples,  com  play,  stop,   fast  forward  e  reverse;   (2)  com  botões  pré-‐
codificados  para   localizar  momentos  particulares  de  um  programa,  
normalmente  encontrados  em  espaços  especificamente  delimitados  
e   interativos;   (3)   com   todo   tipo   de   acesso   e   controle   de   uma  obra  
interativa.   Mediante   o   exposto,   os   níveis   de   complexidade   são  
percorridos   dentro   de   uma   mesma   hipermídia   à   medida   que   o  
leitor/usuário  se  relaciona  de  forma  mais  simples  ou  mais  complexa  
para,   assim,   aprofundar   seu   conhecimento   sobre   os   conteúdos  
oferecidos.    

A  capacidade  verbal  é  exigida  pela  hipermídia,  pois,  quanto  
mais   as   matrizes   da   linguagem   se   misturam,   mais   complexos   os  
signos  se  tornam.  Para  apreender  todo  o  seu  potencial,  não  basta  a  
decodificação  de  padrões  visuais  (SANTAELLA,  2013).    É  necessária  
a   capacidade   de   recolher   e   dar   expressão   a   ideias   em   diferentes  
sistemas   de   representação,   de   significação   e   suas   misturas,   tais  
como   palavras   escritas   e   faladas,   imagens   fixas   e   animadas,   cujos  
tipos   são   variados,   sons,  modelos   3D,   visualização   de   dados,   entre  
outros   aspectos,   com   seus   componentes   interativos   (SANTAELLA,  
2013).  

Reafirma-‐se,   assim,   o   exposto   por   Manovich   (2001):   as  
novas  mídias  permitem  um  realinhamento  das  mídias  existentes  em  
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relação   às   quais   possam   ser   compreendidas   como   processos  
interativos,   tanto   de   continuidade   quanto   de   ruptura,   em   que   as  
novas   mídias   são   um   convite   à   interação.   Ainda,   a   hipermídia  
permite   o   envolvimento   do   usuário   de   forma   mais   ativa,   ao  
contrário   das   mídias   tradicionais,   nas   quais   a   recepção   é  
naturalmente  passiva.  

As   tecnologias   dos   sistemas   hipermidiáticos   têm   sido  
apontadas  como  uma  poderosa  ferramenta  para  o  desenvolvimento  
de  novos  modelos  de  divulgação  científica  (EVELAND;  DUNWOODY,  
2001;  PETERSON,  2001;  TRENCH,  2000).  Elas   facilitam  o  acesso  às  
informações  da  pesquisa  científica  pelo  grande  público  (PETERSON,  
2001),   estimulam   a   multiplicação   das   fontes   de   informação  
(TRENCH,   2000),   diminuem   as   restrições   de   espaço,   os   custos   de  
distribuição   dos   periódicos   de   divulgação   científica   (EVELAND;  
DUNWOODY,  2001).  Esses  recursos,  associados  a  elementos  visuais,  
permitem  aprimorar  o  modelo  de  publicações  científicas.  

  
2.2.1  Estudos  recentes  

  
O   artigo   das   revistas   científicas   ainda   é   a   base   da  

comunicação   científica.   Porém,   parte   das   publicações   científicas  
aderem   às   normas   da   publicação   impressa   e   não   atende   às  
exigências  da  publicação  digital  (BREURE;  VOORBIJ;  HOOGERWERF,  
2011).  Dessa  maneira,  segundo  Haslhofer  (2012),  o  modelo  atual  de  
publicação   frequentemente   ignora   os   conjuntos   de   dados  
necessários   para   reprodução   dos   experimentos   descritos   ou   de  
outros   materiais   suplementares,   desperdiçando   as   possibilidades  
oferecidas   pela   web.   Os   artigos   são   armazenados   em   repositórios  
fechados   e   os   pesquisadores   encontram   dificuldades   para   acessar,  
navegar   e   utilizar   os   recursos   acadêmicos   digitalmente  
(HANSLHOFER,  2012).  

Ainda,   segundo   Nakasone   et   al.   (2010),   enquanto   as  
ferramentas   baseadas   na   web   têm   sido   propostas   para   resolver  
problemas  referentes  ao  processamento  de  dados  e  para  comunicar  
os   seus   resultados   de   pesquisa   para   a   comunidade   científica,   a  
maioria   delas   ignora   ou   não   possui   recursos   importantes   para   o  
trabalho   científico,   tais   como   colaboração   em   tempo   real,  
visualização  multimídia  e  interação.  Além  disso,  os  textos  científicos  
associados  a  elementos  virtuais  permitem  aprimorar  o  processo  de  
publicação  de  pesquisas  e   facilitam  o  registro  de  diferentes   formas  
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de   dados   associados   aos   processos   de   produção   do   conhecimento  
científico  (NAKASONE  et  al.,  2010).    

Relacionando   ao   parágrafo   inicial,   os   recursos  
hipermidiáticos,  quando  associados  a  elementos  virtuais,  permitem  
aprimorar  o  processo  de  publicação  de  pesquisas,  os  quais  facilitam  
o   registro  de  diferentes   formas  de  dados  associados  aos  processos  
de   produção   do   conhecimento   científico,   e   ainda   fornecem  
representações   gráficas   precisas   e   flexíveis   (NAKASONE   et   al.,  
2010).   Além   disso,   artigos   com   recursos   multimídia   e   interativos  
são  mais   atrativos   e   permitem  maior   retenção   de   informação   por  
parte  de  seus  leitores  (SIEGEL  et  al.,  2010).  

Breure,   Voorbij   e   Hoogerwerf   (2011)   declaram   que   na  
atualidade,  com  os  avanços  tecnológicos,  não  é  mais  necessário  que  
os   pesquisadores   restrinjam   seu   tempo   apenas   para   comunicar   os  
resultados  do  processo  de  investigação;  eles  devem  permitir  que  os  
leitores  examinem  os  dados  subjacentes  de  forma  colaborativa  e  on-
line,   podendo   publicar   seus   próprios   comentários   e,   ainda,  
utilizando   uma   variedade   de   conteúdo   em   multimídia,   para  
demonstrar   estágios   intermediários   do   processo   de   descoberta  
científica.    

Em  relação  à  visibilidade  dos  artigos  de  revistas  científicas,  
que  requer  apenas  a  disponibilização  em  ambiente  virtual,  segundo  
os   pesquisadores   já   mencionados   no   subcapítulo   2.1,   esse   fato   já  
está   amplamente   implementado   e   consolidado   no   formato   on-line.  
Porém,   quanto   às   facilidades   na   utilização   das   revistas   científicas,  
ainda   apresenta   pouca   adesão   de   pesquisas   relacionadas   ao   tema,  
mesmo  com  as  vantagens   significativas   trazidas  pelos   recursos  em  
hipermídia   na   apresentação   das   informações   que   corroboram   de  
forma  significativa  as  pesquisas.  

Outros  aspectos  a  destacar  que  demonstram  coerência  com  
o  modelo  atual  de  publicação  são  a  personalização  da  busca  a  partir  
de  agentes,  a  entrega  personalizada  de  conteúdo,  o  monitoramento  
do   acesso   da   forma   de   leitura   dos   conteúdos   publicados   e   a  
mudança   do   modelo   de   negócios   dos   editores.   Assim,   o   uso   de  
recursos  multimídia   e   interativos   em  publicações   eletrônicas   pode  
apresentar  variação  na  intensidade  de  seu  uso,  partindo  do  modelo  
linear   dos   materiais   impressos   até   a   integração   aos   materiais  
multimídia   e   ferramentas   para   análise   de   dados,   utilizando   um  
esquema   mais   visual   para   um   layout   e   direcionado   a   leitura   não  
linear  (BREURE;  VOORBIJ;  HOOGERWERF,  2011).  
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Apresenta-‐se   um   contínuo   entre   dois   tipos   de   publicações,  
com   menor   uso   de   recursos   hipermídia:   as   chamadas   enhanced  
publications   (publicações   aprimoradas),   que   incrementam   a  
publicação  original  ao  disponibilizar  acesso  aos  dados  provenientes  
da   pesquisa,   materiais   complementares   –   arquivo   de   vídeo   ou   de  
áudio;  e  também  dados  de  pós-‐publicação,  tais  como  comentários  de  
leitores.  Neste  nível  de  publicação,  tipicamente,  há  ligação  explícita  
entre   o   corpo   do   texto   do   artigo   com   esses   elementos  
complementares  (BREURE;  VOORBIJ;  HOOGERWERF,  2011).  

Já  em  um  nível  mais  intensivo  de  uso  de  recursos  hipermídia  
estão   as   publicações   e   aplicações   multimídia,   denominadas   Rich  
Internet   Publication   (RIPs).   Elas   apresentam   integração   do   texto  
com   a   hipermídia;   o   leitor   pode   navegar   em   diferentes   níveis   de  
detalhamento   de   informação,   abandonando,   de   certa   forma,   o  
esquema   de   leitura   linear.   Também   podem   apresentar   narrativas  
visuais,   estruturas   não   lineares   e   múltiplos   pontos   de   entrada,  
permitindo   integração,  visualização  e  exploração  dos  resultados  de  
pesquisas.   Em   direção   a   esse   novo   sentido   com   maior   uso   de  
recursos   multimídia,   nas   RIPs,   o   pesquisador,   quando   escreve   o  
artigo,   é   levado   a   demonstrar   de   outras   formas   sua   visão   sobre   o  
assunto  abordado,   tanto  por  meio  de   imagens  quanto  por  meio  do  
acesso   aos   dados   que   fundamentaram   a   pesquisa   (BREURE;  
VOORBIJ;  HOOGERWERF,  2011).  

Mediante   o   uso   de   recursos   multimídia   e   interativos,   o  
estudo  de  Siegler  et  al.  (2011)  revela  que  a  versão  melhorada  de  um  
artigo   incluindo   aspectos   interativos   e   melhorias   na   apresentação  
da   informação   mostra-‐se   superior   ao   artigo   original   de   leitura  
linear,   segundo   teste   de   usabilidade.   O   estudo   demonstrou  
especificamente   as   melhorias   ocorridas   do   artigo   original   para   a  
nova   versão,   feitas   a   partir   de   materiais   mais   atrativos   para   os  
leitores  e  eficazes  no  que  diz  respeito  à  aquisição  da  informação.    

O   estudo   de   Siegler   et   al.   (2011)   ainda   demonstrou   em  
relação  ao  grupo  teste,  que  lidou  com  o  artigo  interativo,  ganhos  de  
aprendizagem   significativamente   mais   relevantes   do   que   o   grupo  
controle,   leitor   do   artigo   original.   Os   aspectos   de   interatividade  
disponíveis  na  versão  melhorada   foram  os  principais   responsáveis  
pela   aquisição   do   aumento   do   conhecimento   demonstrado   pelo  
grupo  experimental.  

Entretanto,   introduzir   novas   ferramentas   sem   incentivos   à  
comunidade   científica   para   adaptar   as   práticas   estabelecidas   não  
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leva   aos   resultados   esperados.   Haslhofer   (2012)   destaca   como  
estratégia   para   sanar   essa   questão   a   promoção   de   novas   práticas  
para   a   adaptação   do   processo   de   submissão   de   artigos   nos  
repositórios   atuais,   de   modo   a   incorporarem   o   cadastro   dos  
recursos   agregados,   tais   como   conjuntos   de   dados   ou   vídeos   e  
imagens.  

Porém,   deve-‐se   levar   em   conta   também  que  na   elaboração  
de  publicações   em  hipertexto   e  multimídia,   como  é   o   caso  da  Rich  
Internet   Publication   (RIP),   são   requeridos   esforços   para   construir  
uma  leitura  não  linear  do  artigo  por  parte  dos  pesquisadores.  Esses  
precisam   escrever   ‘visualmente’,   o   que   se   torna   algo   inédito,   visto  
que  estão  habituados  a  elaborar  textos  tradicionais  de  forma  linear.  
Exige-‐se   dos   pesquisadores   um   novo   domínio,   relacionado   às  
ferramentas   e   ao   aprendizado   da   escrita   em   novas   mídias,  
requerendo   talvez   o   auxílio   de   técnicos   especialistas   (BREURE;  
VOORBIJ;  HOOGERWERF,  2011).    

Ainda,   em  relação  à   incorporação  de  elementos  multimídia  
nas  publicações,  a  simples  disponibilização  de  um  arquivo  de  vídeo,  
por  exemplo,  sem  associação  direta  no  texto,  não  produz  fluidez  na  
leitura,  o  que  não  a  torna  atrativa.  É  preferível  incorporar  elementos  
multimídia  ao  texto  por  meio  do  Portable  Document  Format  (PDF)  e  
criar   um   único   arquivo   como   documento.   Incorporar   recursos  
multimídia  no  artigo  impõe  a  questão  do  tamanho  dos  arquivos  com  
dezenas  ou  centenas  de  megabytes,   fato  que  pode   impedir  o  amplo  
uso   e   disseminação   das   publicações   interativas   (THOMA   et   al.,  
2010).    

Segundo   Thoma   et   al.   (2010),   um   dos   requisitos   para   a  
produção   e   visualização   de   documentos   científicos   na   forma   de  
publicações   interativas   está   relacionado   ao   leitor:   ele   deve   estar  
apto  a  visualizar  os  objetos  multimídia  do  documento  sem  perder  a  
referência   ao   texto,   seguir   ligações   entre   os   objetos,   interagir   e  
controlar  os  objetos,  e  reusar  o  conteúdo  multimídia  para  análise  e  
representação.   Se  desta  maneira   for   formatado  o  documento,   além  
de   preservar   as   características   originais   de   um   trabalho   científico,  
também   tornar-‐se-‐á   uma   ferramenta   de   pesquisa,   aprimorando   o  
aprendizado  e  a  compreensão  em  relação  às  publicações  estáticas  e  
convencionais.   O   processo   de   revisão   por   pares   pode   ser   apoiado  
pela   própria   ferramenta   de   autoria,   permitindo   mecanismos   para  
inclusão  de  comentários  e  anotações  (THOMA  et  al.,  2010).  

Segundo  Haslhofer  (2012),  diante  da  sobrecarga  do  modelo  
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de   um   documento   único   que   somente   apresenta   os   resultados   de  
pesquisa,   sugere-‐se   a   migração   desse   modelo   de   publicação  
centrado  no  documento,  como  artefato  isolado,  para  um  modelo  de  
publicação  centrado  na  agregação  de  recursos  do  meio  digital.  Este  
pode,  então,  estimular  a  transformação  do  artigo  convencional,  uma  
mera   imagem   da   página   escrita,   para   uma   publicação   em   formato  
digital,   capaz   de   aprimorar   a   estrutura   do   layout   a   partir   de   um  
conjunto  de  dados,  fotos,  vídeos,  mapas  e  animações  interativas.  

Além   disso,   Siegler   et   al.   (2011)   fortalecem   o   conceito   de  
que  um  artigo  é  um  “relato  científico  completo  e  autocontido”,  que  
deve   incentivar   seus   autores   a   incorporarem  os  dados  necessários  
no  documento  PDF.     Mediante   esse  ponto  de   vista,   os  documentos  
científicos   devem   ser   autocontidos,   com   todos   os   componentes  
multimídia   existindo   dentro   do   arquivo   armazenado,   de   modo   a  
facilitar  sua  preservação.    

O   uso   de   recursos   hipermidiáticos   em   revistas   científicas  
oferece  aprimoramentos  ao  acesso  à  informação  e  ao  conhecimento  
científico,   porém   emergem   desafios   para   o   designer   diante   da  
adoção   desses   recursos,   que   alteram   o   paradigma   vigente   (leitura  
linear   do   texto)   e   apresentam-‐se   como   barreiras   a   serem  
transpostas.  Nesse  sentido,  um  guia  de  melhores  práticas  do  Design  
de   Hipermídia   para   artigos   de   revistas   científicas   possibilita  
diferentes  alternativas  para  a  comunicação  científica  em  uma  época  
em  que   a   informação,   os   conteúdos   e   os   processos   de   pesquisa   se  
tornam  colaborativos.  

  
2.2.2  Design  de  Hipermídia  

  
O   desenho,   a   pintura   e   a   gravura   nas   telas,   o   texto   e   as  

imagens  gráficas  no  papel,  a  fotografia  e  o  filme  na  película  química,  
o   som   e   o   vídeo   na   fita   magnética   –   depois   de   passarem   pela  
digitalização,   todos   esses   campos   tradicionais   de   produção   de  
linguagem   e   processos   de   comunicação   humanos   juntaram-‐se   na  
constituição  da  hipermídia  (SANTAELLA,  2013).    

Sistemas   de   hipermídia   podem   ser   conceituados   de   uma  
forma  abrangente  a  partir  da  relação  entre  hipertexto  e  multimídia,  
como  visto  anteriormente.  O  hipertexto,  então,  caracteriza-‐se  como  
uma  matriz  de  textos  que  podem  ser  acionados  de  modo  não  linear,  
direcionando-‐os   a   outros   textos   relacionados   conceitualmente.   E   a  
multimídia   compreende   o   conjunto   de   meios   que   são   usados   na  
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representação   de   uma   informação,   isto   é,   textos,   imagens,   sons,  
vídeos  e  animação.  Segundo  a  correlação  de  todos  esses  elementos,  
a   multimídia   se   configura   como   um   dos  meios  mais   eficazes   para  
apresentar   informações   e   pode   ampliar   substancialmente   a  
compreensão  de  uma  mensagem.  

O   Design   de   Hipermídia   se   configurou   a   partir   do  
surgimento  da  informática,  das  tecnologias  digitais  e  interativas  e  da  
disseminação  dos  sistemas  de  redes  no  princípio  dos  anos  de  1990  
no  Brasil  (MOURA,  2007).  O  design  se  modifica,  amplia-‐se  e  adquire  
maior   importância   e   destaque   nos   momentos   da   história   em   que  
ocorrem   significativas   mudanças   sociais   e   tecnológicas   que  
influenciam   diretamente   o   sistema   produtivo   e   também   os  
processos  projetuais  e  de  criação  (MOURA,  2007).  

Cabe  ressaltar  que  o  design  gráfico  sempre  esteve  associado  
à  produção  da  escrita,  como  planejamento  da  disposição  de  marcas  
e  espaços  desta.  Era  um  serviço  intrínseco  à  impressão,  geralmente  
executado   como   parte   integrante   dos   serviços   dos   impressores   e  
com   o   objetivo   de   tornar   mais   agradáveis   visualmente   as   peças  
gráficas  por  eles  produzidas.  Nos  anos  1930,   caracterizou-‐se   como  
um   modo   tanto   de   ordenar   informações   complexas   como   de  
associar  um  estilo  a  produtos  comerciais.  Em  torno  dos  anos  1950,  a  
profissão  encaminhou-‐se  no  propósito  de  dar  forma  gráfica  a  ideias  
e   produtos   nos   vários   gêneros   de   mídia   impressa   (HELLER;  
DRENNAN,  1997).  

Jeremy  Ansley  (1987),  em  um  manual  editado  na  década  de  
1980  dirigido  a  alunos  de  design,  relaciona  a  atividade  sobretudo  à  
noção   de   codificação   de   informações   voltada   à   comunicação:  
jornalistas,   escritores,   ilustradores   ou   fotógrafos   suprem   a   mídia  
com  informações,  enquanto  técnicos,  engenheiros  e  impressores  (ou  
tipógrafos)   especializam-‐se   nos  modos  mais   efetivos   de   transmitir  
aquelas   ideias.  E,  em  um  estágio   intermediário,  há  pessoas  que  são  
responsáveis   por   codificar   informações   e   ideias,   usando   padrões,  
estilos   e   sequências   que   são,   ao   mesmo   tempo,   convencionais   o  
bastante   para   serem   entendidas   e   suficientemente   novas   para  
atraírem  nossa  atenção.  É  nesse  estágio  intermediário  que  acontece  
o  que  chamamos  de  design  gráfico  (ANSLEY,  1987).  

Ora,   o   Design   de   Hipermídia   é   ligado   ao   desenvolvimento  
projetual   e,   como   tal,   ligado  às  origens  do  design   como  seu  campo  
maior,   porém   faz   parte   de   uma   nova   área   ou   ramificação  
possibilitada  pelo   surgimento  e  disseminação  das  mídias  digitais   e  
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interativas   (MOURA,   2007).   Nesse   espaço   virtual,   os   processos   de  
leitura   de   recepção   e   de   produção   se   estabelecem   a   partir   de  
conexões   e   inter-‐relações   em   que   a   maioria   dos   sentidos  
perceptivos  é  constantemente  apurada.  

Gui  Bonsiepe  destaca:    
  
O   design   gráfico   tradicional   é   caracterizado   por  
uma   divisão   restrita   entre   verbal   e   visual,   entre  
texto   e   imagem.   A   propriedade   visual   é  
predominante  e  a  capacidade  para  a  visualização  
é   considerada   o   coração   do   design   gráfico.   Este  
paradigma  não  era  desafiado  até  aparecer  a  Nova  
Mídia.  (  1997,  p.  7).  
  

Assim,   segundo   Faria   e   Moura   (2010),   a   ampliação   das  
ideias   e   formas   de   pensar   resultante   das   tecnologias  
contemporâneas,  que  promoveram,  através  da  desmaterialização,  a  
perda   da  matéria,   a   convergência   para   o  meio   eletrônico   digital,   a  
hibridização   das   várias   formas   de   informação,   a   flexibilidade   dos  
sistemas   de   informação   e   de   suas   funções   e,   por   fim,   a   fluidez   da  
informação,  foram  capazes  de  gerar  uma  mudança  de  paradigma  no  
design.  Não  são  discutidos  somente  os  aspectos  práticos,  estéticos  e  
simbólicos  dos  'objetos  culturais',  mas  sim  as  propriedades  de  suas  
interfaces,  a  fim  de  garantir  a  melhor  maneira  de  mediar  os  'objetos  
culturais'  e  a  sociedade.  

Nesse   contexto,   encontra-‐se   o   Design   de   Hipermídia   como  
área   de   conhecimento   que   tem   como   foco   as   relações   que   se  
estabelecem   entre   o   leitor   da   revista   científica   e   as   novas  
interconexões   da   linguagem.   Não   se   trata   de   uma   nova   área;   a  
essência   de   projeto,   que   articula   os   objetivos   da   mensagem   a   ser  
transmitida,  e  as  necessidades  do  leitor,  que  prioriza  a  pesquisa  de  
contexto  e  que  possui  um  caráter   simbólico,   se  mantêm  no  Design  
de  Hipermídia.  Porém,  as  mudanças  de  comportamento  do  leitor,  a  
ampliação   das   tecnologias   e,   consequentemente,   as  mudanças   nos  
processos  de   interação  exigem  novas  abordagens  para  a  expressão  
da  pesquisa  científica,  novos  formas  de  apresentação  da  informação  
científica.  

O   design   como   atividade   projetual   não   é   apenas  
revalorizado,   ele   também   se   torna   um   campo   de   extrema  
importância.   Diante   dos   paradigmas   do   ciberespaço,   os  
fundamentos   tradicionais   do   design   ampliam-‐se,   adaptando-‐se   à  
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realidade   atual.   O   design   concede   à   linguagem   de   hipermídia  
sintaxes   e   valores   visuais   direcionados   à   comunicação.   A   função  
comunicativa   e   utilitária   do   design   no   universo   digital   requisita  
familiaridade   com   as   regras   formais   que   vêm   das   gráficas  
composições   e   da   maneira   de   organizar   os   conteúdos   visuais   e  
verbais  nos  sistemas  (PORTUGUAL,  2013).    O  Design  de  Hipermídia,  
portanto,   absorve  o   código  do  design   gráfico  para   se   formar   como  
linguagem,   adicionando   a   esse   suas   características   tecnológicas   e  
suas  especificidades  técnicas  (PORTUGUAL,  2013).  

Ainda,  o  design  faz  o  estabelecimento  das  relações  formais,  
funcionais,   subjetivas,   metodológicas   de   um   projeto   que   deve  
prever,   pensar   e   envolver   a   configuração   e   a   organização   das  
informações   verbais,   visuais,   sonoras   e   de   interação,   a   partir   do  
estabelecimento   da   hipermídia   como   uma   linguagem   com  
características   específicas   e   diferenciadas   que   influenciam  
diretamente   na   concepção   estético-‐criativa   e   informacional  
(MOURA,  2007).  

O  verbal,  o  visual  e  o  sonoro  devem  ser  preocupações  de  um  
designer   e   estar   presentes   no   desenvolvimento   de   um   projeto   de  
hipermídia,  conforme  a  área  e  os  objetivos  aos  quais  este  se  destina  
(MOURA,   2007).   Segundo   a   proposta   e   o   tipo   de   aplicação   para   o  
qual  o  projeto  é  destinado  –  neste  caso,  revistas  científicas  digitais  –,  
podem   estar   presentes   em   maior   ou   menor   grau   os   elementos  
textuais,   tipográficos,   visuais,   sonoros   e   pode-‐se   configurar   a  
relação  entre  esses  elementos  incluindo  a  interatividade,  através  da  
inter-‐relação  entre  as  diversas  linguagens  presentes  no  projeto  e  as  
possibilidades   de   caminhos   para   obtenção   da   informação   e  
construção  do  conhecimento.  

Apresenta-‐se  o  design  aplicado  em  ambientes  de  hipermídia  
visando   promover   a   potencialização   e   o   enriquecimento   da  
construção   da   legibilidade   do   discurso   comunicativo   em   sistemas  
hipermidiáticos,  com  os  conceitos  do  novo  tempo  de  interatividade,  
da   não   linearidade,   da   conectividade,   da   navegabilidade   e   da  
multiplicidade   (MOURA,   2007).   Do   ponto   de   vista   do   design,   a  
tecnologia   digital   e   a   hipermídia   trazem   possibilidades   diversas   e  
novas   abordagens   projetuais.   As   páginas   dos   artigos   das   revistas  
científicas   são  convertidas  em   territórios  híbridos,  nos  quais   texto,  
imagem,  áudio  e  vídeo  envolvem  o  leitor  durante  o  ato  da  leitura  de  
forma  interativa,  como  mostra  a  figura  a  seguir.  
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Figura  6  –  Design  de  Hipermídia  

  
Fonte:  Adaptado  de  Portugal  (2013).  
  

O   emprego   de   novas   tecnologias   de   informação   e  
comunicação  tem  sido  um  grande  aliado  do  design  na  elaboração  de  
produtos  com  interfaces  cada  vez  mais  impulsionadas  à  visualidade  
e   interação.   Porém,   é   importante   que   essa   apropriação   esteja  
atrelada   a   novas   formas   de   pensar,   de   agir   e   de   projetar.   Dessa  
forma,   há   a   necessidade   de   o   design   acompanhar   essas  
transformações,   estando   capacitado   para   aplicá-‐las   de   forma  
sistêmica   dentro   dos   fundamentos   que   regem   a   comunicação  
científica.  

O   Design   como   uma   atividade  multidisciplinar   que   dialoga  
com   outras   áreas   do   conhecimento   tem-‐se   destacado   como  
ferramenta   estratégica   de   planejamento   em   hipermídia.   Propõe  
ferramentas   que   possibilitem   o   planejamento,   a   organização   e   a  
inserção   de   recursos   multimídia   devidamente   munidos   de   fins  
informacionais   em   um   artigo   científico,   possibilitando   assim  
incrementos   para   melhoria   na   comunicação   científica,  
contemplando   conceitos   gráficos   e   audiovisuais   como   partes  
integrantes  de  um  único  módulo  de  comunicação  de  hipermídia.  
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Mediante   o   exposto   nos   parágrafos   anteriores,   a   seguir,  
serão  caracterizados  elementos  do  design  no  universo  digital  para  a  
organização   dos   conteúdos   verbais,   visuais,   sonoros   e   interativos  
nos  artigos  de  revistas  científicas.  
  
2.2.2.1  Cor  

  
Os   conhecimentos   sobre   cor   contribuem   na   elaboração   de  

projetos   em   hipermídia   à   medida   que   cor,   composição   e   tom   são  
elementos  essenciais  para  impressão  e  para  tela.  Um  design  de  tela  
de  sucesso  utiliza  esses  elementos  formais  para  sinalizar  o  potencial  
de  mudança  e  interação  (LUPTON,  2014).  

Nos   textos   visuais,   as   cores   desempenham   funções  
específicas   que   podem   ser   separadas,   segundo   Guimarães   (2003),  
em   dois   grupos:   o   que   compreende   as   sintaxes   e   as   relações  
taxionômicas,   cujos   princípios   de   organização   são   paradigmáticos,  
como   organizar,   chamar   a   atenção,   destacar,   criar   planos   de  
percepção,   hierarquizar   informações,   direcionar   a   leitura   etc.;   e  
outro   que   compreende   as   relações   semânticas,   como   ambientar,  
simbolizar,  conotar  ou  denotar.  

Essa   divisão   separa   apenas   superficialmente   as   funções  
segundo   sua   possibilidade   ou   não   de   conferir   significado   ao   texto  
visual,  pois  as  relações  sintáticas  do  primeiro  grupo  podem  também  
ser  de  natureza  semântica,  as  chamadas  sintaxes  conceituais;  isto  é,  
a   organização   de   informações   por   meio   de   cores   pode   também  
transferir   significados   e   valores  para   cada   grupo  de   informações  a  
que  aquela  cor  foi  subordinada  (GUIMARÃES,  2003).    

Para   Guimarães   (2003),   a   cor   tratada   na   sua   dimensão  
pragmática,   como   informação   atualizada   do   signo,   e   na   sua  
dimensão  semântica,  como  componente  de  complexos  significativos  
organizados   por   sistemas   de   regras,   necessariamente   um   dos  
elementos   da   sintaxe   visual,   é   responsável   pela   construção   de  
significados,   em   caráter   informativo   (GUIMARÃES,   2003).   Ainda  
segundo   o   autor,   as   cores   desempenham   funções   específicas   e  
devem   ser   entendidas   como  mediadores   na   estrutura   dos   códigos  
culturais,   pois   são   canais   de   comunicação   e   de   projeção   de  
conhecimentos,   transmitem   ideias   e   demonstram   emoções  
(GUIMARÃES,  2003).  

Considera-‐se  a  cor  como  informação  todas  as  vezes  em  que  
sua   aplicação   desempenha   uma   dessas   funções   responsáveis   por  
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organizar   e   hierarquizar   a   informação   ou   lhes   atribui   significado,  
seja   sua   atuação   individual   ou   integrada,   e   dependente   de   outros  
elementos   do   texto   visual   em   que   foi   aplicada   (formas,   figuras,  
texturas,   textos,   sons   e   movimentos   –   multimídia)   (GUIMARÃES,  
2003).   Por   este   fato,   a   cor   utilizada   em   ambientes   hipermidiáticos  
não   deve   se   restringir   ao   seu   valor   estético,   pois,   quando   bem  
utilizada,  pode  criar  associações  simbólicas,  facilitar  a  memorização,  
auxiliar  na  identificação  das  informações  e  diminuir  ocorrências  de  
erros  que  o  usuário  possa  cometer.    

Deve-‐se   ter   em   conta   que   os   sistemas   HSB   (sistema   hue,  
saturation   e   brigghtness)   e   RGB   (sistema   red,   green,   blue)   foram  
desenvolvidos   para   a   aplicação   em   meio   digital,   ou   seja,   para  
manipulação  da  cor  luz,  sendo  utilizados  pelos  softwares  gráficos  de  
forma   conjunta   para   definição   de   cores   na   tela.   Ambos   possuem  
como  cores  primárias  o  vermelho,  o  verde  e  o  azul;  e  suas  variações  
de  tonalidade  ocorrem  através  da  mistura  dos  tons  com  a  escala  de  
cinzas.   Definem-‐se,   assim,   os   atributos   de   tom,   saturação   e  
luminosidade  através  do  sistema  HSB  (também  denominado  HSL  ou  
HSV),  e  define-‐se  o  tom  através  do  RGB  (GUIMARÃES,  2000).    

Segundo  Guimarães   (2000),   no   sistema  HSB,   o   tom  é   a   cor  
pura,   sem   adição   de   preto   e   branco,   ou   seja,   todas   as   cores   do  
espectro.   O   brilho   diz   respeito   ao   nível   de   clareamento   ou  
escurecimento   da   cor   a   partir   da   sua   mistura   com   os   tons  
acromáticos.   E   a   saturação   está   relacionada   à   quantidade   de   tom  
acromático   na   mistura;   quando   uma   cor   não   possui   tons  
acromáticos,   diz-‐se   que   ela   é   totalmente   saturada.   O   RGB,   sendo  
sistema   aditivo,   possui   porcentagens   diferentes   de   luz   vermelha,  
verde  e  azul,  as  quais  combinam-‐se  para  gerar  as  cores  espectro.  O  
branco   surge   quando   as   três   cores   estão   com   força   máxima;   e   o  
preto,   quando   nenhuma   luz   (e,   portanto,   nenhuma   cor)   é   emitida  
(LUPTON;  PHILLIPS,  2008).    

Há  certos  cuidados  para  que  as  informações  iguais  recebam  
o   mesmo   tratamento   visual;   enquanto   as   diferentes,   tratamento  
visual   distinto.   Para   Guimarães   (2003),   a   inversão   dessa  
organização   pode   gerar   confusão   na   recepção   da   informação.  
Mediante  isso,  quanto  mais  força  uma  determinada  cor  tiver,  maior  
será  a  rapidez  da  sua  recuperação  pela  memória  do  leitor  e  maior  a  
antecipação   no   direcionamento   da  mensagem.   Além   disso,   em   um  
design   de   hipermídia,   sobrepor   cores   para   criar   atmosferas   e  
qualidades   específicas,   usando   uma   cor   para   minimizar   ou  



  
  

  

72  

  

intensificar  a  outra,  e  entender  como  as  cores   interagem  são  ações  
que  ajudam  a  controlar  o  poder  da  cor  e  a  testar,  sistematicamente,  
variações  de  uma  mesma  ideia  (LUPTON;  PHILLIPS,  2008).  

Em   um   projeto   de   hipermídia,   deve-‐se   ter   em   conta   o  
conforto   visual   e   o   equilíbrio   para   produzir   um   esquema  de   cores  
atrativo  (PORTUGUAL,  2013).  A  cor  pode  ser  usada  conforme  alguns  
critérios  de  harmonia  cromática,  como  temperatura  –  estabelece-‐se  
entre   cores   representadas   em   hemisférios   opostos   num   círculo  
cromático;   monocromática   –  nuanças   e   tonalidades   de   uma   única  
cor,  variando  saturação  e  luminosidade  em  vez  de  matiz;  análoga  –  
duas   ou   mais   cores   situadas   lado   a   lado   no   círculo   cromático;  
complementar  –  duas  cores  opostas  no  círculo  cromático;  triádica  –
  três  cores  igualmente  espaçadas  no  círculo  cromático,  o  que  oferece  
alto  contraste,  mantendo  a  harmonia  (FRAZER;  BANKS,  2013).  

Em   relação   à   saturação  das   cores,   ela   pode   gerar   confusão  
em   relação   à   informação.   As   cores  menos   saturadas   levam   a   uma  
neutralidade  cromática,  e  até  mesmo  à  ausência  de  cor,  sendo  sutis  
e   repousantes   (DONDIS,   2007).   Para   Dondis   (2007,   p.   66),   “os  
resultados   informacionais,   na   opção   por   uma   cor   saturada   ou  
neutralizada,  fundamentam  a  escolha  em  termos  de  intenção”.  Obter  
equilíbrio  entre  redução  e  saturação  da  paleta  de  cores  é  primordial  
para   um   uso   adequado.   A   redução   está   sujeita   a   interpretações  
imediatas,   como   também  pode  produzir   redução  de   significantes   e  
de   significados.   Já   uma   paleta   reduzida   de   cores   contribui   para   a  
obtenção  de  mensagem  de  maior   visibilidade,   podendo   enfatizar   a  
informação  (GUIMARÃES,  2003).  

Na   comunicação   visual,   o   significado   do   contraste   começa  
no  nível  básico  da  visão,  por  meio  da  presença  ou  ausência  de   luz.  
“No   processo   de   articulação   visual,   o   contraste   é   uma   força   vital  
para  a  criação  de  um  todo  coerente.  […]  é  um  poderoso  instrumento  
de   expressão,   o   meio   para   intensificar   o   significado,   e,   portanto,  
simplificar  a  comunicação.”  (DONDIS,  2007,  p.  108).  Assim,  estimula  
e  atrai  a  atenção  do  usuário  de  uma  hipermídia,  também  torna  mais  
interessante  o  significado,  mais  importante  e  dinâmico.    

A   diferenciação   cromática   pela   aplicação   de   cores  
contrastantes  pode  estabelecer  diferenças  entre  os  conteúdos,  o  que  
contribui   para   organizar,   selecionar,   ressaltar   e   hierarquizar   as  
informações,   tanto   em  níveis  de   importância  quanto   em  sequência  
de  leitura  (GUIMARÃES,  2003).  Em  um  projeto  de  hipermídia,  pode-‐
se  utilizar  a  cor  por  meio  de  contraste  de  valores,  por  semelhança  e  
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por   questões   de   forma   e   de   linha   de   contorno,   para   ordenar,  
controlar   a   intensidade   da   cor   e   obter   diferentes   opções   para   a  
interface.  
  
2.2.2.2  Tipografia  

  
No   texto   escrito   em   alfabeto,   entra   em   cena   um  mediador  

que  exerce   influência  no  modo  como  o  conteúdo  vai  ser  percebido,  
na  fluidez  da  leitura  e  na  relação  amigável  com  as  frases  e  blocos  de  
texto.  Esse  elemento  é  a  tipografia.  Segundo  Lupton  e  Miller  (2012,  
p.  3),  “A  história  da  tipografia  e  da  escrita  poderia  ser  escrita  como  o  
desenvolvimento  de  estruturas   formais  que  exploraram  a   fronteira  
entre  o  interior  e  o  exterior  dos  textos.”      

A  tipografia  é  o  meio  para  a  disposição  do  texto  no  espaço  e  
no   tempo   (LUPTON,   2013).   Em   um   ambiente   de   hipermídia,   a  
tipografia   é   um   elemento   essencial,   e   há   necessidade   de   ela   ser  
pensada   segundo   os   princípios   do   design   gráfico   (PORTUGUAL,  
2013)  –  este  sempre  esteve  associado  à  produção  da  escrita,   como  
planejamento  da  disposição  de  marcas  e  espaços  desta.  

A  atividade  de  criar  tipos  e  organizá-‐los  com  arte  no  espaço  
alia-‐se  tanto  à  articulação  de  uma  linguagem  formal  como  ao  manejo  
de   forças   culturais   e   estéticas.   Sob   o   primeiro   aspecto,   temos   seu  
lado   mais   conservador,   vinculado   à   existência   de   um   sistema  
simbólico   de   signos   verbais,   regido   por   uma   série   de   convenções  
sociais  e  culturais  genéricas  (GRUSZYNSKI,  2008).  Do  ponto  de  vista  
icônico/indicial,   por   outro   lado,   temos   sua   face   mais   maleável   e  
passível   de   ser   trabalhada   segundo   preferências   subjetivas   e  
levando   em   conta   adaptações   ao   contexto;   na   tipografia,   a  
sobreposição  entre  signos  verbais  e  visuais  (GRUSZYNSKI,  2008).    A  
tipografia  encontra-‐se  um  passo  além  da  escrita,  pois  é  um  conjunto  
de   signos   de   função   notacional,   no   qual   o   significado   não   é   uma  
palavra,   mas   o   desenho   das   letras   do   alfabeto.   Seu   conjunto   de  
caracteres   são   os   artifícios   mecânicos   que   convertem   a   escrita  
caligráfica  em  signos  tipográficos.  

A  tipografia  como  ícone  se  apresenta  de  forma  mais  flexível  
e  passível  de  ser  trabalhada  de  acordo  com  preferências  subjetivas  
do   designer,   enunciada   por   meio   de   uma   prática   expressiva,  
podendo   ser   visualmente   envolvente,   sem   desconsiderar   os   seus  
objetivos  e  o  contexto  cultural  em  que  é   lida.  Assim,  evita  o  uso  de  
ruídos  ornamentais  e  superficialidades  estéticas  (CAUDURO,  1998).  
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O   tipo,   a   escala,   o   espacejamento   e   a   entrelinha   irão   criar  
uma   forma;   o   contraste   de   todos   esses   elementos   influencia   a  
percepção   do   leitor/usuário.   Assim,   a   letra,   a   frase,   o   texto   são  
percebidos   em   relação   à   página   que   os   rodeia.   Além   de   sofrer  
variações   quanto   às   partes   que   o   compõem,   o   tipo   ainda   sofre  
variações  estruturais:  (1)  quanto  ao  tamanho:  relaciona-‐se  ao  corpo  
do   tipo;   (2)  quanto  à   forma:  relaciona-‐se  as  diferenças  no  desenho  
de  uma   letra  nas  suas  versões  em  caixa  alta  e  baixa;   (3)  quanto  ao  
peso:  relaciona-‐se  à  espessura  dos   traços;   (4)  quanto  ao  contraste:  
pode   variar   a   angulação   ou   a   espessura   dos   traços;   (5)   quanto   à  
inclinação;   (6)  quanto   à   estrutura:   relaciona-‐se   à   família   em  que  o  
tipo   é   classificado;   (7)   quanto   à   largura   do   tipo:   pode   variar   de  
condensado  a  expandido  (NIEMEYER,  2000,  p.  29).  

De   acordo   com   as   características   citadas,   ocorre   a  
classificação  dos  tipos,  denominada  de  família  tipográfica.  Niemeyer  
(2000,  p.  34)  afirma  que  “uma  família  tipográfica  é  um  conjunto  de  
caracteres  que  guardam  as  mesmas  características  essenciais  de  seu  
desenho,   independentemente   do   peso,   da   inclinação   ou   do   corpo”.  
Cada   tipo   ou   fonte   tem   uma   característica   única   que   atribui  
harmonia   ao   que   está   escrito   e   à   informação   que   está   sendo  
percebida   visualmente.   Algumas   fontes   são   mais   legíveis   do   que  
outras  na  tela,  existindo  fontes  específicas  para  esse  uso.  

A   tipografia   envolve   conceitos   de   legibilidade   e   de  
leiturabilidade.   O   conceito   de   “leiturabilidade”   é   diferente   do   de  
“legibilidade”,   no   entanto,   eles   estão   inter-‐relacionados.   A  
leiturabilidade,  diz  respeito  à  facilidade  com  que  os  olhos  absorvem  
a  mensagem  e  se  movem  ao  longo  da   linha,  é  o  reconhecimento  de  
frases,   parágrafos   e   sentenças,   isto   é,   do   texto   como  um   todo.   Já   a  
legibilidade  é  à  facilidade  com  que  uma  letra  pode  ser  distinguida  de  
outra,  ou  seja,  as  qualidades  e  os  atributos  inerentes  à  tipografia  que  
possibilitam   ao   leitor   reconhecer   e   compreender   as   formas   e   a  
organização  dos  tipos  com  facilidade  e  maior  clareza  (GRUSZYNSKI,  
2008).    

Uma   vez   que   as   letras   são   signos   que   representam  
convencionalmente  sons  da  linguagem  verbal,  sua  função  primária  é  
remeter  a  uma   imagem  mental  padrão,   reconhecível   como   tal  pelo  
leitor   –   isso   identificamos   diretamente   com   o   que   comumente   se  
afirma   como   legibilidade.   Para   possibilitar   sua   identificação   e  
clareza,  deve-‐se  apresentar  determinadas   formas  e   traços  distintos  
entre  os  diferentes  caracteres.    
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Segundo   Heitlinger   (2007),   há   um   consenso   entre  
pesquisadores   de   que   a   legibilidade   de   diferentes   tipos   é   muito  
influenciada   pelo   layout   escolhido   para   a   página.   Os   principais  
elementos  envolvidos  nas  questões  sobre  legibilidade  –  convenções  
tipográficas  e  familiaridade  do  leitor  com  tipos  –  são    

  
[...]   presença   ou   não   de   serifa;   características  
particulares  do  design  da  fonte;  composição  em  letras  
maiúsculas,   minúsculas   ou   maiúsculas/   minúsculas;  
espaço   entre   letras   (kerning);   espaço   entre   palavras;  
espaço   entre   linhas   (leading);   extensão   da   linha  
(largura   a   coluna);   alinhamento   dos   parágrafos;  
relação   figura   (elemento   tipográfico)   e   fundo.  
(GRUSZYNSKI,  2008,  p.  31,  32).  
  

A   tradição   tipográfica   sugere   três   qualidades   essenciais   ao  
design   de   tipos:   contraste,   simplicidade   e   proporção.   Porém,  
somente   o   uso   de   fontes   com   essas   características   não   basta   para  
assegurar  uma  ótima   legibilidade  (CARTER,  1993).  A   tipografia  é  o  
princípio   do   design   que   garante   a   compreensão   do   texto,   pois   o  
conhecimento  que  os  designers  têm  sobre  legibilidade  se  baseia  em  
um   legado   da   história   da   tipografia   e   na   percepção   do   mundo  
visível;   esse   conhecimento   evoluirá   continuamente,   criando   novos  
padrões  para  facilitar  a  leitura  (CARTER,  1993).    

Para   auxiliar   a   legibilidade   em   ambiente   de   hipermídia,  
devem  ser  usadas  informações  em  preto  ou  em  cores  escuras  sobre  
fundo   claro   –   isso   possibilita   uma   leitura   mais   rápida   –,   e   é  
aconselhável   o   uso   de   cores   neutras   para   o   corpo   do   texto  
(PORTUGUAL,   2013).   Criar   uma   forte   consistência   de   hierarquia  
tipográfica   indica   um   sistema   que   organiza   conteúdo,   enfatizando  
alguns   dados   e   preterindo   outros,   ajudando   os   leitores   a  
localizarem-‐se   no   texto,   sabendo   onde   entrar   e   sair   e   como  
selecionar  algumas  de  suas  ofertas  (LUPTON,  2013).  A  organização  
da  hipermídia  reflete-‐se  em  sua  interface  –  da  navegação  à  forma  do  
conteúdo.    

A   tipografia   ajuda   a   elucidar   a   hierarquia,   trazendo  
conexões   de   diversos   níveis   e   áreas   de   conteúdo.   Folhas   de   estilo  
tipográfico   ajudam   a   pensar   o   conteúdo   recolhido;   o   usuário  
consegue  encontrar,  assim,  a  informação  desejada  (LUPTON,  2013).  
Além   do   mais,   deve-‐se   atentar   para   o   tamanho   da   fonte   e   escala.  
Quando  uma  interface  é  visualizada,  a  primeira  coisa  que  se  vê  é  o  
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layout   como   um   todo,   pois   a   relação   forma   e   fundo   é   percebida  
como   uma   só,   apesar   de   elas   existirem   independentemente.   Cabe  
ressaltar  que  leitores  tendem  a  segurar  um  livro  ou  revista  perto  de  
seus  rostos,  enquanto  se  sentam  mais  longe  de  telas.  Mediante  isso,  
para   a   leitura   confortável   em   uma   tela,   há   a   necessidade   de  
tamanhos   maiores   de   fonte   do   que   os   de   impressão   (LUPTON,  
2014).  

O   espacejamento,   a   partir   de   Derrida   (1991),   é   um   código  
transparente  ou  vazio   criado  entre   letras,   entrelinhas  e  parágrafos  
com  a  finalidade  de  possibilitar  uma  leitura  fluida;  de  outra  maneira,  
os   textos  seriam  truncados.  O  espacejamento   ideal  em  tamanho  de  
leitura   significa   que   os   traços   e   as   contraformas   alternam-‐se   de  
modo  uniforme  (SAMARA,  2011).  

À  medida  que  o  tamanho  da  fonte  diminui,  o  espacejamento  
deve  aumentar  para  permitir  que  o  olho  separe  as  letras  com  maior  
clareza.  Na  outra  ponta,  o  espaço  entre  as  letras  deve  ser  reduzido  à  
medida  que  o   tamanho  do   tipo  aumenta  para  além  do   tamanho  de  
leitura   convencional   (SAMARA,   2011).   Ao   se   espacejar   levemente  
um   corpo   de   texto,   pode-‐se   criar   um   campo   visual   maior.   O  
espacejamento   negativo   raramente   é   desejável   e   deve   ser   usado  
com  cautela  para  ajustar  uma  ou  mais  linhas  de  texto  justificado.  

Embora  o  alfabeto  represente  o  som,  ele  não  pode  funcionar  
sem   marcas   e   espaços   de   silêncio.   A   tipografia   manipula   as  
dimensões   silenciosas   do   alfabeto,   empregando   hábitos   e   técnicas  
que   são   vistos,   mas   não   ouvidos,   como   o   espacejamento   e   a  
pontuação.   Em   vez   de   tornar-‐se   um   código   transparente   de  
gravações   do   discurso   falado,   o   alfabeto   desenvolveu   recursos  
visuais   próprios,   ganhando   poder   tecnológico   ao   deixar   para   trás  
suas  conexões  com  o  mundo  falado  (DERRIDA,  1991).  

O   espaçamento   entre   caracteres   de   forma   que   os   espaços  
existentes  entre  uma  ou  outra   letra  de  uma  fonte  digital  se  tornem  
proporcionais  se  chama  kerning.  O  kerning  trata  do  ajuste  do  espaço  
entre   as   letras   individuais,   sendo  que  a  maioria  das   fontes  digitais  
tem  incorporada  o  ajuste  de  kerning  automático,  para  não  haver  um  
ajuste  manual  (LUPTON,  2014).  Assim,  todos  os  espaços  em  branco  
entre   cada   par   de   caracteres   possuem   área   semelhante   –   a   fonte  
considerada  tem  bom  kerning.    

O   tracking   refere-‐se  ao  espaço  entre  os  caracteres  em  uma  
linha  ou  bloco  de  texto  (LUPTON,  2014).  Adiciona-‐se  ou  remove-‐se  
espaço   em   um  bloco   de   texto,  mexendo   no   espaçamento   existente  
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em   todo  o   conjunto  de   letras,   seja   em  uma  única  palavra,   frase  ou  
parágrafo   inteiro.   O   texto   em   tamanhos   maiores   pode   beneficiar  
espaçamento  negativo;  como  o  tipo  se  torna  maior,  os  espaços  entre  
as   letras   ficam   maiores,   o   que   pode   criar   um   efeito   demasiado  
frouxo  (LUPTON,  2014).  

Em   relação   ao   alinhamento   dos   textos,   linhar   o   texto   em  
colunas   justificadas,   centralizadas   ou   irregulares   reflete   a  
arquitetura   básica   da   tipografia.   Deve-‐se   escolher   um   estilo   de  
alinhamento   que   se   adapte   à   estrutura   desejada   e   aos   caracteres  
individuais   dos   elementos   do   conteúdo   (LUPTON,   2014).   Segundo  
Lupton   (2014),   cada   modo   de   alinhamento   vem   com   vantagens   e  
desvantagens.  O   texto   centralizado  pode   ser  difícil   de   ser   alinhado  
com   outros   elementos,   porém   pode   funcionar   bem   dentro   de   um  
espaço  limitado.  Já  o  texto  justificado  poderá  ter  espaços  em  branco  
se  não  houver  uma  hifenização  correta  (LUPTON,  2014).  

Devido   ao   caráter   flexível,   personalizável   do   texto   web,   o  
alinhamento  à  esquerda  é  a  definição  de  texto  mais  comum  na  web  
(enquanto  permanece  justificada  a  definição  dominante  para  o  texto  
em  versão  impressa)  (LUPTON,  2014).  Textos  alinhados  à  esquerda  
funcionam   na   maioria   dos   ambientes   de   leitura   prolongados,  
especialmente  quando  as  colunas  são  estreitas.  Além  disso,  a  borda  
irregular  abre  espaço  entre  as  colunas,  pois  a  maioria  das  linhas  fica  
abaixo   da   medida   completa,   resultando   em   uma   espaçosa  
composição   (LUPTON,   2014).   Por   fim,   o   alinhamento   à   esquerda  
também   serve   para   auxiliar   a   leitura;   o   leitor   encontra   a   linha  
seguinte   de   texto   com   facilidade.   Como   cada   projeto   possui  
objetivos  próprios,  é  preciso  possuir  um  estudo  para  que  a  escolha  
do   alinhamento   esteja   em   conformidade   com   o   projeto  
desenvolvido.  

Blocos   de   parágrafo   são   definidos   por   sua   largura,  
alinhamento   e   espaçamento   (LUPTON,   2014).   Seleciona-‐se   uma  
largura   adequada   com   base   em   fatores   como   tipo   de   conteúdo,  
escolha  da  fonte,  tamanho  da  letra,  distância  do  leitor  à  tela  e  coluna  
do   grid   base.   O   comprimento   das   linhas   tem   de   se   basear   na  
fisiologia   do   olho   humano.   Nesse   aspecto,   são   aceitos   de   45   a   75  
caracteres  por   linha  para  se  ter  uma  medida  confortável  (LUPTON,  
2014).    Estudos  demonstram  que  o  uso  moderado  do  comprimento  
de   linha   aumenta   consideravelmente   a   legibilidade   do   conteúdo.  
Além   do   mais,   o   espaçamento   entre   linhas   molda   o   olhar   de  
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parágrafos   individuais   e   o   estilo   estrutural   global   da   página  
(LUPTON,  2014).    

A   página   dividida   em   multicolunas   proporciona   maior  
flexibilidade   de   espaço,   o   que   permite   variações   de  layout.   Para  
Lupton  (2014),  colunas  verticais  predominam  na  maioria  das  grids15  
hoje.   Um   layout   de   revista   bem   concebido   normalmente   tem   uma  
forte   estrutura   de   colunas   longas,   verticalmente   ancoradas   por  
pouca   horizontalidade   (LUPTON,   2014).   Assim,   as   colunas   mais  
estreitas   podem   favorecer   a   legibilidade.   É   importante   evitar  
poluição   de   informação   em   revistas   científicas,   uma   vez   que   um  
número  excessivo  de  palavras  e  detalhes  só  servirá  para  dificultar  a  
compreensão  das  informações  apresentadas.  

As   margens   definem   a   área   de   leitura   da   página,  
proporcionam   contraste   e   tornam   a   página   visualmente   mais  
atraente   e   organizada.   Já   os   espaços   em   branco   são   necessários  
porque  facilitam  a  leitura,  tornando-‐a  mais  agradável,  incentivando  
a   compreensão   do   texto.   Qualquer   hierarquia   visual   deve   ser  
construída  de   forma  que  dê  aos   leitores  não  tradicionais   igualdade  
de   acesso.   Escolhendo-‐se   elementos   estruturais   em   vez   de  
puramente   visuais,   tem-‐se   um   significado   mais   semântico   do   que  
genérico  (LUPTON,  2014).  
  
2.2.2.3  Imagem  

  
Por   meio   da   expressão   visual,   o   ser   humano   é   capaz   de  

estruturar   uma   afirmação   direta,   vivenciando   uma   interpretação  
direta   daquilo   que   está   vendo.   Todas   as   unidades   individuais   dos  
estímulos  visuais  interagem  entre  si,  criando  um  tipo  de  mosaico  de  
forças   saturadas   de   significado,   mas   tal   qual   um   tipo   especial   de  
significado   exclusivo   do   alfabetismo   visual   e   passível   de   ser  
diretamente  absorvido  com  pouco  esforço,  ao  ser  comparado  à  lenta  
decodificação   da   linguagem   (DONDIS,   2007).   A   inteligência   visual  
transmite   informações  de  maneira   rápida  e,   se  os  dados  estiveram  
claramente   organizados   e   formulados,   essa   informação   é   não   só  
mais   fácil   de   absorver,   como   também   de   reter   e   utilizar  
referencialmente  (DONDIS,  2007).  

A   imagem   em   artigos   de   revistas   científicas   é   uma  

                                                                                                                
15  Uma  grid  tipográfica  consiste  em  colunas  de  texto  separadas  por  espaços  em  branco  ou  
gutters  (LUPTON,  2014).  
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mensagem   que   precisa   ser   facilmente   compreendida   pelo   leitor   e,  
por   isso,   prescinde   de   exatidão   e   objetividade.   Em   ambientes   de  
hipermídia,   fala-‐se   de   “imagem   perceptual”,   que,   segundo   Mitchel  
(1987),   é   a   interface   entre  mente   e  mundo.   A   interface   possibilita  
essa  experiência  mútua,  criando  significação,  mediando,  traduzindo  
e  produzindo  sentido,  no  plano  material  ou/e  no  mental,  no  qual  o  
leitor   vivencia   uma   experiência   em   que   é   estimulado   ao  
conhecimento.  

Para  projetos  de  hipermídia,  há  de  se  considerar  as  imagens  
como   dados/informações,   sejam   elas   materiais   ou   imateriais.   A  
imagem   cria   códigos   culturais,   formando   um   sistema   de  
comunicação   visual,   que   visa   a   algum   tipo   de   comunicação  
destinado   a   um   determinado   público   apto   a   interpretar   a   sua  
mensagem   (PORTUGAL,   2013).   O   campo   do   design   contempla  
critérios   que   são   aplicados   para   a   criação   e   para   a   leitura   de  
imagens;   esses   critérios   devem   ser   discutidos   para   a   produção   de  
conhecimento  a  respeito  da  imagem.  

A   imagem   digital   é   a   representação   numérica   de   uma  
imagem  bidimensional,  que  emprega  um  código  binário  de  modo  a  
permitir  seu  processamento,  sua  transferência,  sua  reprodução.  Há  
dois   tipos   principais   de   imagens   digitais:   bitmaps/raspter   e  
vetoriais.   A   imagem  em  bitmap   é   composta  de  um  número   fixo  de  
pixels,   cada   um   usando   uma   quantidade   fixa   de   dados   para  
representar  a  sua  cor  (FRAZER;  BANKS,  2013).  As  imagens  vetoriais  
são   originadas   a   partir   de   desenhos,   ou   seja,   definidas   por   um  
demarcador,   caminho   ou   path:   uma   linha   reta   ou   curva   formada  
entre  certo  número  de  pontos  –  os  vetores  são  compostos  de  objetos  
cuja   escala   pode   ser   variada   matematicamente   e,   portanto,   é  
independente  da  resolução  (FRAZER;  BANKS,  2013).    

Mediante   isso,   imagens  vetoriais  podem  ser  ampliadas  sem  
perda  de  qualidade,  enquanto  que  as  bitmaps,  ao  serem  ampliadas,  
tornam-‐se  mais  indefinidas,  no  formato.  Em  projetos  de  hipermídia,  
o   peso   do   arquivo   é   uma   importante   questão   a   ser   considerada.  
Assim,  imagens  vetoriais  geralmente  ocupam  menos  memórias  que  
as  bitmaps   e   podem   ser   processadas  muito  mais   rápido   (FRAZER;  
BANKS,  2013).  

Imagens  ocupam  uma  boa  parte  da  memória  do  computador  
e,   quanto   mais   alta   a   resolução,   mais   tempo   elas   levam   para   ser  
processadas.  Então,  como  a  resolução  deve  ser  alta  o  suficiente  para  
manter  a  qualidade  do  resultado,  também  deve  ser  baixa  o  bastante  
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para  ser  eficiente.  Esse  equilíbrio  é  uma  preocupação  constante  na  
edição   de   imagens   (FRAZER;   BANKS,   2013).   Os   formatos   de  
extensão  de  arquivos  de  imagem  definem  a  taxa  de  compressão  e  a  
qualidade   da   imagem.   Por   exemplo,   imagens   no   formato   GIF,   que  
usa  valores  cromáticos  de  8  bits  ou  menos,  são  amplamente  usadas  
para   reduzir   a   quantidade   de   dados   da   imagem   sem   perda   da  
qualidade  (FRAZER;  BANKS,  2013).  

A  escolha  do  formato  adequado  está  relacionada  com  o  tipo  
de  imagem:  se  é  fotografia,   ilustração,  textura,  animação.  Cada  uma  
delas   tem   um   formato   de   arquivo   no   qual   se   obtém   melhor  
resolução.   A   criação   de   imagens   vetoriais   presta-‐se   à   animação,  
pode  ser  armazenada  com  eficiência,  e  as  mudanças  de  um  quadro  
para  outro  podem  ser  obtidas  com  ajustes  de  algumas  coordenadas  
em   vez   de   milhares   de   pixels   (FRAZER;   BANKS,   2013).   O   JPEG   é  
amplamente  usado  em  meio  digital  no  caso  de  imagens  fotográficas;  
enquanto   o  GIF   é   a  melhor   opção  para   elementos   gráficos   em  que  
cada   pixel   faz   diferença,   como   na   divisão   de   linhas   e   nos   detalhes  
decorativos  (FRAZER;  BANKS,  2013).  
  
2.2.2.3.1  Gráficos  
  

Em  artigos  científicos,  observa-‐se  o  uso  contínuo  de  gráficos  
para   apresentar   especificações   e   exemplificações   das   pesquisas.  
Filatro   (2008)   classifica   os   gráficos   estáticos   em   três:   ilustração,  
fotografia   e   modelagem.   Para   a   autora,   gráficos   ilustrados  
apresentam  desenhos   à  mão   ou   computadorizados,   como   é   o   caso  
dos   diagramas.   Gráficos   como   fotografia   são   imagens   capturadas  
usando  tecnologia  fotográficas  ou  digitais;  Filatro  (2008)  cita  como  
exemplos  a  captura  de  uma  tela  de  computador  e   fotos  de  pessoas  
em   situação   de   trabalho.   Segundo   a   autora,   gráficos   como  
modelagem   são   reproduções   fiéis   da   realidade   gerada   por  
computador,   como   a   reprodução   de   edifícios   e   construções,   por  
exemplo.    

Em   termos   de   função   comunicacional   na   hipermídia,   os  
gráficos   podem   ser   representacionais,   organizacionais,   relacionais,  
transformacionais   e   interpretativos   (FILATRO,   2008).   Gráficos  
representacionais  podem  ser  apresentados  em  diversas  superfícies,  
incluindo  fotografia  e  ilustração;  oferecem  uma  referência  concreta  
para  tornar  a  informação  verbal  mais  fácil  e  significativa,  assim,  são  
apropriados   para   apresentar   conceitos   concretos   e   informações  
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factuais  (FILATRO,  2008).    
Os   gráficos   organizacionais   mostram   relações   qualitativas  

entre   fatos,   conceitos   e   princípios,   e   orientam   uma   estrutura   e  
sequência   de   conteúdo,   utilizadas   para   explicar   procedimentos,  
atributos  e  conceitos  (FILATRO,  2008).  De  acordo  com  a  autora,  os  
gráficos   relacionais   transformam   informações   numéricas   em  
informações   visuais,   exibindo   relações   quantitativas   entre   duas   ou  
mais  variáveis,  sejam  elas  fatos,  conceitos  ou  princípios.    

Já   os   gráficos   transformacionais   mostram   mudanças   em  
procedimentos,  processos  e  princípios  ao  longo  do  tempo  ou  espaço,  
comunicando  movimento  –  em  geral,  são  utilizados  em  combinações  
com   ilustrações.   Por   último,   Filatro   (2008)   cita   os   gráficos  
interpretativos   que   permitem   o   entendimento   de   conceitos,  
processos   ou   princípios   abstratos,   invisíveis   ou   ambos:   esses   não  
precisam   necessariamente   incluir   simulações   ou   complexos  
recursos   de   superfície,   são   exemplos   a   animação   de   processos  
complexos,  o  diagrama  esquemático  de  equipamentos,  entre  outros.    
  
2.2.2.3.2  Ícones  
  

Ícones  são  imagens  pictóricas,  mais  frequentemente  usadas  
para  representar  objetos  e  ações  com  as  quais  os  usuários/leitores  
podem   interagir   ou   manipular   (GALITZ,   2007).   Baseados   em   tela,  
são  apresentados  em  vários   formatos,   incluindo  bitmaps,   vetores  e  
fontes.  Desempenham  um  papel  fundamental  no  sentido  de  tornar  a  
experiência  digital  rica  e  orientanda  aos  usuários/leitores  (LUPTON,  
2014).  

Galitz   (2007)   cita   Rogers   (1989)   para   definição   ampliada  
dos   tipos  de   ícones:   (1)   semelhantes  –  uma   imagem  que  se  parece  
com   seu   significado;   (2)   simbólicos   –   uma   imagem   abstrata   que  
representa   algo;   (3)   exemplos   –   uma   imagem   que   ilustra   um  
exemplo   ou   característica   de   alguma   coisa;   (4)   arbitrários   –   uma  
imagem   completamente   arbitrária   na   aparência   cujo   significado  
deve   ser   aprendido;   (5)   análogos   –   uma   imagem   física   ou  
semanticamente  associada  a  algo.  

Já  Lupton  (2014)  expõe  três  tipos  de  ícones  usados  em  tela:  
pictóricos,  que  representam  algum  objeto  e  a  sua  função  pretendida,  
tal  como  um  câmera  fotográfica  (figura  4);  metafóricos,  que  incluem  
metáforas  (figura  4)  –  o  uso  de  um  bloqueio  para  segurança  on-line  
ou   uma   nuvem   para   armazenamento   de   dados   remotos,   por  
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exemplo;  e  os  abstratos,  que  possuem  significado   indireto  mas  são  
familiarizados  com  a  repetição  e  o  uso  ao  longo  do  tempo.  

  
Figura  7  –  Ícones  

  
Fonte:  Adaptado  de  Lupton  (2014,  p.  141).  
  

Ícones   como   pictogramas   simples   podem   resumir   as  
informações,   tornando-‐as   mais   rápidas   e   mais   fáceis   de   serem  
assimiladas   pelos   usuários/leitor,   antecipando   o   resultado  de   uma  
clicagem.   Os   ícones   podem   economizar   espaço   e   comunicar  
amplamente   quando   a   linguagem   escrita   não   é   universal.   Podem  
também   chamar   a   atenção   para   mudanças   recentes   ou   avisos  
importantes  (LUPTON,  2014).  

Existem   algumas   recomendações   para   o   uso   de   ícones   em  
hipermídia.  Lupton   (2014)   recomenda,  para  o  desenvolvimento  de  
ícones   em   um   projeto   de   tela,   começar   com   metáforas   claras   ou  
conceitos  representativos  para  o  ícone,  determinando  a  quantidade  
de   detalhes   viáveis   para   cada   tamanho   de   ícone.      É   significativo  
definir   parâmetros   claros   para   trabalhar,   tais   como   espessura,  
tamanho   e   paleta   de   cores;   geralmente   recomenda-‐se   usar,   no  
máximo,   cinco   cores   diferentes,   incluindo   preto,   branco   ou   cinza.  
Também,  fazer  uso  de  elementos  modulares,  quando  possível.  

Para  Galitz  (2007),  ícones  de  sucesso  representam  de  forma  
óbvia  sua  funcionalidade,  diferenciando-‐se  entre  si.  Para  claramente  
refletir  os  objetos  representados,  deve-‐se  evitar  detalhes  excessivos,  
criando   um   conjunto   de   formas   comuns   relacionadas   entre   si,  
fornecendo   consistência  no   tipo  de   ícone   e   criando   formas  de   tom  
emocional  adequado.  Quando  ícones  são  usados  para  refletir  vários  
atributos,   há   necessidade   de   expressar   esses   atributos   de   forma  
significativa.  

Na   organização   dos   ícones   em   tela,   segundo  Galitz   (2007),  
deve-‐se   ter   em   conta   de   um   modo   significativo   sua   reflexão,   a  
organização   no   mundo   real,   para   facilitar   a   visualização   e  
consistência  na  tela.  Objetos  e  ícones  de  ação  devem  ser  postos  em  
diferentes   grupos,   apresentando   o   ícone   interativo   como   um  
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elemento   diferenciado   na   tela   –   um   ícone   selecionado   deve   ser  
diferente   de   um   ícone   não   selecionado.   Também,   o   ícone   é  
reconhecível   quando   não   é   maior   do   que   16   pixels,   apresenta   a  
mesma   qualidade   em   preto   e   branco   ou   com   outras   cores   e   está  
limitado  a  12  símbolos,  se  possível,  no  máximo  20  (GALITZ,  2007).  

Em   animação,   o   autor   recomenda   usar   ícones   para   enviar  
comentários  e  para  o  interesse  visual.  Além  de  projetar  o  ícone  para  
ser   passível   de   interrupção   ou   ser   independente   da   interação,   ele  
não   deve   ser   usado   para   decoração   e   deve-‐se   permitir   que   seja  
desligado   pelo   usuário/leitor   (GALITZ,   2007).   Para   áudio,  
consideram-‐se   ícones   auditivos,   adaptados   para   fornecer  
informações   sobre   interações   anteriores   e   possíveis,   indicando  
processos   e   modalidades   úteis   para   a   navegação   e   como   suporte  
para  a  colaboração  (GALITZ,  2007).      

Assim,   deve-‐se   atentar   para   a   simplicidade,   clareza   e  
consistência   com   a   finalidade   de   evitar   erros   de   interpretação;  
estabelecer   e   respeitar   o   mesmo   estilo   de   design   para   todos   os  
ícones  utilizados  na  tela;  usar  linguagem  verbal  ou  rótulo  associado  
aos   ícones,   pois   o   uso   de   ícones   sem   legendas   é   eficaz   para  
usuários/leitores   experientes,   para   usuários   iniciantes   as  
explicações  verbais  são   fundamentais;  verificar  a  pertinência  de  os  
botões  mudarem  de  estado,   tamanho  ao  passar  o   cursor  do  mouse  
sobre  eles;  propor  alternativas  e  analisar  qual  delas  melhor  satisfaz  
as   necessidades   do   designer,   do   receptor   da   mensagem,   da  
mensagem  e  do  meio  (PORTUGUAL,  2013).  

  
2.2.2.4  Multimídia  

  
A   multimídia,   como   já   visto   no   decorrer   deste   capítulo,  

trata-‐se  de  múltiplos  meios  que  podem  ser  usados  na  representação  
de   uma   informação.   Tecnologias   hipermidiáticas   incentivam   a  
inclusão  das  diferentes  mídias  gráficas  (imagens,  diagramas,  vídeos,  
animação   e   áudio)   junto   com  o   texto   em  uma   tela.   O   problema  de  
design   está   em   como   organizá-‐las   e   como   empregá-‐las  
conjuntamente  no  artigo  da  revista  científica,  e  em  quais  mídias  não  
devem   ser   empregadas   em   conjunto.   Assim,   pesquisas   sobre   esse  
tema,   descobrindo   vantagens   de   desempenho   para   determinadas  
combinações   e   teorias   pelas   quais   isso   pode   ocorrer,   serão  
resumidas  segundo  os  estudos  de  Galitz  (2007).  

A   primeira   teoria   é   chamada   teoria   de   código   duplo.   Ela  
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propõe   que   o   usuário/leitor   armazena   informações   de   duas  
maneiras:   em  memória   verbal   e   pictórica.   Essa   teoria   postula   que,  
por  causa  dessa  capacidade  de  duplo  armazenamento,   informações  
comunicadas  a  uma  pessoa,  tanto  de  forma  verbal  quanto  pictórica,  
têm   uma   maior   probabilidade   de   serem   lembradas   do   que   a  
informação   que   chega   em   apenas   um   formato   (GALITZ,   2007).  
Também   é   postulado   que   muitas   informações   chegando   em   um  
formato  podem  sobrecarregar  a  memória  particular,   a   combinação  
de  áudio  verbal   com  o   texto  apresentado  é  uma  dessas   junções  de  
sobrecarga.  

A   segunda   teoria   propõe   também   duas   memórias   que  
trabalham   independentes,  mas  um  pouco  diferentes  quanto  ao  seu  
conceito.   O   primeiro   tipo   de  memória   é   um  bloco   de   notas   visual-‐
espacial   em   que   a   informação   acumulada   visualmente   é  
armazenada;  essa   informação  visual  pode  ser  gráfica  ou   textual  de  
natureza.   O   segundo   tipo   de   memória   de   trabalho   é   um   circuito  
fonológico   para   tratar   e   armazenar   a   informação   auditiva.   Essa  
teoria   postula   que   o   desempenho   pode   ser   melhorado   para  
determinadas  tarefas  mais  complexas,  pois  a  memória  de  trabalho  é  
expandida   através   da   aplicação   de   dois   sentidos   (GALITZ,   2007).  
Concluindo-‐se   dessa   maneira,   tem-‐se   que   a   combinação   de  
informação   auditiva   verbal   e   visual   pode   levar   ao   entendimento  
reforçado,  quando  comparado  a  dependência  de  um  sentido  só.  

Segundo   Galitz   (2007),   as   duas   teorias   divergem   sobre   o  
armazenamento   de   áudio:   a   primeira   sugere   que   o   áudio   verbal   e  
texto  exibido  são  armazenados  em  conjunto;  a  segunda  sugere  que  
eles  deverão  ser  armazenados  separadamente.  Na  aprendizagem  em  
um   processamento   elaborativo,   há   uma   outra   consideração:  
conforme   Galitz   (2007),   resumido   por   Bailey   (2002),   "elaborar"  
significa  que  pessoas  tomam  mais  tempo  para  analisar  e  armazenar  
informações,  e  essa  integração  auxiliar  de  processamento  cognitivo  
extra   do   material   com   o   conhecimento   prévio   desenvolve   o  
aprendizado.    

Multimídia   tende   a   provocar   um   processamento   mais  
elaborativo   de   informações   do   que   o   texto   escrito,   à   medida   que  
gráficos   contêm   mais   recursos   do   que   palavras.   Esses   recursos  
extras  intensificam  o  entendimento  da  informação.  A  interatividade  
também  aparece  para  melhorar  a  aprendizagem  (GALITZ,  2007).    

Referente   a   combinações   e   integração,   Galitz   (2007)   cita  
Williams   (1998),   que   traz   uma   revisão   de   literatura   na   qual  
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descobriu  que  a  combinação  da  informação  auditiva  verbal  e  visual  
pode   levar   ao   entendimento   reforçado   da   mensagem,  
comparativamente   ao   uso   de   apenas   uma   dessas   mídias.   Alguns  
estudos   também   têm   explorado   os   efeitos   de   vários   meios   de  
comunicação,   ou   combinações   de   meios   de   comunicação   no  
desempenho   do   usuário/leitor   do   texto.   Um   desses   estudos   é  
apresentado  por  Galitz  (2007),  Lee  e  Bowers  (1997),  no  qual  esses  
pesquisadores   avaliaram   vários   meios   para   entender   quais  
renderam  o  melhor  aprendizado.    

No   estudo   de   Lee   e   Bowers   (1997)   indicado   por   Galitz  
(2007),   as   várias   combinações   gráficas   conferiram   taxas  de   ensino  
superior.   Uma   única   mídia   textual   dimensional   não   é   tão   bem-‐
sucedida   quando   usada   sozinha.   O   texto   de   visualização   ou   texto  
auditivo  falado  apenas  produziu  taxas  mais  baixas  de  aprendizagem.  
O   ouvir   um   texto   falado   e   uma   visualização   de   texto  
simultaneamente  podem  não  ser  de  grande  valia.  A  teoria  de  código  
duplo  sugeriria,  no  entanto,  que  o  seu  uso  seja  minimizado  –  carece-‐
se  de  cuidado  nessa  área.  

Outra  série  de   três  estudos  mencionados  por  Galitz   (2007)  
foi  a  de  Tindall-‐Ford  et  al.   (1997).  Estes  compararam  combinações  
das   seguintes   condições   multimídia   para   o   aprendizado   e  
entendimento:   um   diagrama   visual   ou   tabela   e   um   texto   visual  
separado;   um   diagrama   visual   e   um   texto   visual   integrado;   um  
diagrama  visual  ou  tabela  e  instruções  de  voz.  Eles  descobriram  que  
as   combinações   visuais   de   áudio   de   forma   confiável   produziram  
melhor   entendimento   para   tarefas   complexas,   mas   não   foram  
observadas  diferenças  para  tarefas  fáceis.    

Eles  também  descobriram  que  um  texto  visual  integrado  em  
um  diagrama  produziu  melhor  entendimento  do  que  um  texto  visual  
separado.   Os   autores   atribuíram   os   melhores   resultados   para   a  
combinação   audiovisual   e   textual   e   um   diagrama   alternativo  
integrado  às  demandas  reduzidas  sobre  a  memória  de  trabalho.  As  
combinações   multimídia   apropriadas   podem   melhorar   o  
entendimento  de  mensagem.  O  ouvir  de  um  texto  falado  combinado  
com  um  gráfico  visual  é  uma  combinação  especialmente  útil,  própria  
para   entender   tarefas   complexas.   Todos   os   estudos   identificaram  
essa   associação   como   útil.   Gráficos   visuais   trazem   resultados  
melhores  para  a  aprendizagem.  

O   texto   visual   deve   sempre   ser   integrado   com   elementos  
gráficos  relacionados  visualmente.  Galitz  (2007)  refere-‐se  ao  estudo  
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de   Tindall   Ford   et   al.   (1997),   que   identificaram   um   entendimento  
melhor   do   usuário/leitor   quando   o   texto   visual   foi   integrado   com,  
ou   adjacente   a,   gráficos   visuais   relacionados.      Segundo   os   autores,  
será   mais   fácil   para   os   usuários/leitores   coordenar   e   integrar   os  
materiais   visualmente.   Ao   apresentar   textos   separados  
espacialmente   e   elementos   de   gráficos   relacionados,   há   maiores  
exigências  sobre  a  memória  operacional.    

Além  do  mais,   tanto   a   informação   visual   quanto   a   auditiva  
necessitam  ser  totalmente  relevantes  para  o  entendimento  do  texto.  
Em   relação   aos   tempos   de   transferência,   considere-‐se   o   tempo   de  
download   na   escolha   de   um   meio   gráfico.   Em   geral,   o   tempo   de  
download  varia  do  mais  rápido,  o  áudio,  para  o  mais   lento,  o  vídeo  
(GALITZ,  2007).    

Faraday   e   Sutcliffe   (1997),   que   também   foram   citados   por  
Galitz   (2007),   realizaram   uma   série   de   estudos   sobre   design  
multimídia.   Como   nos   estudos   supracitados,   encontraram   na  
exibição  de  gráficos  (imagens  e  animação)  um  melhor  entendimento  
do   usuário/leitor,   especificamente   a   lembrança   de   informações.  
Com   base   nesses   estudos,   eles   desenvolveram   as   seguintes  
orientações:    

• prever   tempo   suficiente   para   a   leitura   de   tela,   legendas  
gráficas;    

• constar   presentes   simultaneamente   todas   as   informações,  
narrativas   visual   e   auditiva,   ou   ter   a   informação   visual   precedida  
pela  narrativa  auditiva  por  no  máximo  sete  segundos;  

• para  controlar  a  atenção  do  usuário/leitor,  revelar  ou  expor  
informações  de  forma  sistemática,  ou  da  esquerda  para  a  direita  ou  
de  cima  para  baixo;    

• limitar   as   informações   reveladas   a   um   item  de   cada   vez,   e  
sequencialmente  revelar  elementos  relacionados;    

• qualquer  animação  deve  mostrar  a  ação  a  ser  iniciada,  assim  
como  a  ação  resultante;  

• evitar  qualquer  animação  que  desvie  outras  informações  da  
informação  mais  importante.  

A  necessidade  de  utilizar  esses  recursos  na  apresentação  da  
informação   científica   e   para   sua   comunicação   torna-‐se   mais  
crescente,   uma   vez   que,   na   contemporaneidade,   as   imagens  
emergem   como   espaços   dialógicos   e   os   símbolos   visuais,  
frequentemente,   são   empregados   como   forma   de   discurso.   Para  



  
  

  

87  

  

Lemos  e  Lévy  (2010,  p.  44),  “[...]  a  emergência  do  ciberespaço,  novo  
saldo   capital   na   história   da   linguagem,   transforma   a   vivência   no  
tempo   e   no   espaço.   A   velocidade   ordinária   da   evolução   cultural  
cedeu   lugar   ao   tempo   real,   instantâneo,   de   troca   de   informações  
multimidiáticas.”  

A   multimídia   como   ferramenta   capaz   de   explorar   os  
sentidos   de   visão   e   audição   possibilita   a   apresentação   de  
informações   de   maneira   eficaz   e   significativa.   A   disponibilidade  
desses   elementos   é   uma   poderosa   fonte   para   obter   atenção   do  
leitor,   adicionar   interesses   e   transmitir   rapidamente   informações  
que   são   mais   difíceis   de   se   apresentar   textualmente.   Explorar   as  
articulações   entre   esses  múltiplos  meios   auxilia   no   dinamismo   do  
conteúdo,   proporcionando   maior   integração   com   artigos   das  
revistas  científicas  eletrônicas.  Desse  modo,  a  seguir  são  expostos  os  
recursos  multimídia  aplicáveis  aos  artigos  de  revistas  científicas.  
  
2.2.2.4.1  Áudio  

  
Embora   haja   forma   e   discurso   na   sonoridade,   seu   aspecto  

mais   proeminente   é   o   sintático,   do  mesmo  modo   que   a   forma   é   o  
aspecto   mais   proeminente   na   visualidade   e   o   discurso,   o   mais  
proeminente  na  linguagem  verbal  (SANTAELLA,  2013).  O  traço  mais  
importante  da  sonoridade  como  matriz  do  pensamento  e  linguagem,  
especialmente   na   sua   interação   com   as   outras   matrizes   (visual   e  
verbal),   está   na   sintaxe,   pois   é   a   única   linguagem   que   pode  
instanciar  as  sintaxes  multidimensionais.  

Autores   como   Williams   (1998)   já   apresentavam   o   uso   do  
áudio   para   fornecer   informações   suplementares   ou   alternativas  
para   incrementar   de   forma   considerável   a   quantidade   de  
informação  que  se  pode  assimilar.  Trazendo  essa  constatação  para  
revistas  científicas,  a  utilização  e  a  integração  do  áudio  com  o  texto  
pode   se  mostrar  mais   eficiente   do   que   quando   se   utilizam   apenas  
informações  textuais,  despertando  interesse  no  leitor  e  conduzindo-‐
o  a  uma  melhor  compreensão  do  texto  científico.  

Stiuniener   (2001)   ratifica   o   ora   mencionado   segundo   a  
prática   do   ensino,   remetendo-‐o   para   a   comunicação   científica.  
Segundo  o  autor,  o  recurso  auditivo  é  uma  mídia  extremamente  rica  
e   envolvente,   podendo   ser   usada   em   explicações   e   também   para  
prender   a   atenção   do   leitor.   Por   meio   desse   recurso,   é   possível  
chamar   a   atenção   para   assuntos   específicos,   como   para   ensinar   a  
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pronúncia   de   palavras   ou   para   fornecer   amostras   de   música;  
também   há   a   capacidade   de   oferecer   comentários   ou   ajuda   para  
uma  exibição  visual  (GALITZ,  2007).  

Dessa   forma,   o   áudio   poder   ser   utilizado   de   diferentes  
formas,  como  narração,  gravações,  músicas,  entre  outras  aplicações  
sonoras.   Porém,   para   Padilha   (2001),   a   narração   verbal   é  
considerada  o  componente  valioso  para  o  aprendizado.  Na  narração,  
a  fala  humana  pretende  ser  informativa,  apresentando  informações  
que  corroboram  o  texto.    

Os  recursos  acústicos  consistem  na  dimensão  mais  profunda  
da   representação,   associados   organicamente   com   o   visual   e   com  
toda   e   qualquer   experiência   sinestésica   –   fenômeno   pelo   qual   o  
estímulo   sensorial   é   dirigido   a   todos   os   sentidos.   “A   percepção  
sonora   atinge   o   sujeito   receptor   de   tal   forma   que   ele   recria  
perspectivas   temporais   e   espaciais,   muito   além   de   sua   realidade  
contingente,  configurando  o  fenômeno  expressivo  e  narrativo  de  seu  
imaginário  cultural.”  (RODRÍGUEZ,  2006,  p.  9).  

Os   parágrafos   anteriores   demonstram   a   importância   do  
áudio   em   artigos   de   revistas   científicas   como   um   conector   de  
conteúdos,   facilitador   de   informação   e   complemento   do   texto  
escrito.   Assim,   o   áudio   pode   ser   usado   como   um   aspecto   de  
representações   de   fatos   da   memória.   Além   dessas   vantagens,   o  
áudio  apresenta  download  mais  rápido  do  que  a  maioria  dos  outros  
recursos   midiáticos   –   por   exemplo,   possui   um   tempo   menor   de  
download   que   o   do   vídeo.   Porém,   o   áudio   nunca   deve   ser   usado  
sozinho,  como  condição  fundamental  para  o  entendimento  do  texto  
e   de   gráficos.   Galitz   (2007)   recomenda   usar   o   áudio   como   um  
complemento   ao   texto   e   aos   gráficos,   apenas   para   reforçar   ou  
complementar  o   conteúdo,  pois  o  usuário  pode   ter  dificuldades  de  
audição  ou  a  sua  capacidade  de  áudio  pode  não  existir.  

Segundo   Pinho   (2002),   a   adição   de   sons,   em   qualquer  
processo   de   exibição   de   imagens/conteúdo   que   pretenda   ser   de  
alguma   forma   interativa,   torna-‐a   muito   mais   realista,   pois   o   ser  
humano  é  constantemente  bombardeado  de  estímulos  auditivos.  Em  
alguns  casos,  a  ausência  destes  pode  tornar  uma  aplicação  inviável,  
pois   o   ser   humano   está   acostumado   a   associar   determinados   sons  
com  uma  tarefa  específica  de  aplicação.  Além  do  mais,  Galitz  (2007)  
elucida   que,   enquanto   as   pessoas   aceitam   vídeos   em   baixa  
qualidade,  elas  são  muito  afetadas  quando  há  uma  má  qualidade  do  
áudio.    
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Galitz   (2007)  cita  Williams  (1998),  que  em  uma  revisão  de  
literatura  multimídia  extrai   a  maior  parte  das   seguintes  diretrizes:  
quando   as   palavras   são   faladas,   o   conteúdo   deve   ser   simples,   e   a  
velocidade   da   narração   deve   ser   de   cerca   de   160   palavras   por  
minuto;  quando  utilizado  para  introduzir  novas  ideias  ou  conceitos,  
o   tempo   de   narração   deve   ser   diminuído.   Outras   diretrizes   de  
audição   incluem   criar   segmentos   curtos,   pois   existem   muitas  
distrações  percebidas  pelo  usuário  durante  a  reprodução  do  áudio,  
desse   modo,   segmentos   longos   devem   ser   evitados;   fornecer  
segmentos  de  alta  qualidade;  e  fornecer  controles  de  áudio  (GALITZ,  
2007).     Mediante  o   exposto,   é   fundamental   deixar  que  os  usuários  
controlem  a  reprodução  de  áudio,  ativem-‐na  e  desativem-‐na.    
  
2.2.2.4.2  Vídeo  

  
O   vídeo   é   uma   forma   multilinguística   que   trabalha   com  

superposição   de   códigos   e   significações,   predominantemente  
audiovisuais,   mais   próximas   da   sensibilidade   e   da   prática   do  
homem.  Em  ambientes  de  hipermídia,  o  vídeo  pode  conter  âncoras  
de   ligações,   não   sendo   tratado   como   um   nó,   tendo   um   fim   em   si  
mesmo,   já   que   com   as   tecnologias   disponíveis   podem-‐se   realizar  
interferências,   editar,   manusear   de   acordo   com   objetivo   de   cada  
projeto.    

A   verdadeira   integração   do   vídeo   requer   um   modelo   de  
hipermídia   mais   complexo,   que   leve   em   conta   as   suas   dimensões  
espacial  e  temporal,  que  defina  a  semântica  dos  mecanismos  para  a  
ligação   do   vídeo   aliado   a   novos   conceitos   e   suporte   de   navegação,  
contemplando   os   aspectos   estéticos   e   retóricos   da   integração   de  
várias  mídias  em  hipermídia  (CHAMPEL;  GUIMARÃES,  2001).  Além  
disso,  como  a  experiência  em  hipermídia  é  interativa,  vídeos  longos  
que   exigem   extensos   períodos   em   frente   à   tela   do   computador  
devem  ser  evitados  ou  segmentados  em  sessões  menores  (FILATRO,  
2008).  

Moore   e   Kearsley   (2007)   consideram   o   vídeo   como   uma  
mídia   poderosa   pela   sua   capacidade   de   atrair,  manter   a   atenção   e  
transmitir   impressões.  Para  os  autores,  o  vídeo  é  adequado  para  o  
ensino   de   aptidões   interpessoais   pela   capacidade   de   mostrar   as  
pessoas   interagindo;   e   para   o   ensino   de   qualquer   tipo   de  
procedimento,   pois   consegue   mostrar   a   sequência   das   ações  
envolvidas.  
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Dependendo   da   apresentação   que   se   quer,   opta-‐se   por  
gráficos   dinâmicos.   Para   Filatro   (2008),   vídeos   de   gráficos  
dinâmicos  são  uma  série  de  imagens  capturadas  digitalmente  ou  por  
meio  de   fita  magnética  –  os  utilizados  na  captura  de  experimentos  
ou  de  situações  de  relacionamento  humano  à  medida  que  ocorrem,  e  
dispostos  serialmente,  são  exemplos  desse  tipo  de  recurso.  

A   utilização   do   vídeo   em   artigos   de   revistas   científicas   é  
especialmente   adequada   para  mostrar   as   coisas   que   se  movem  ou  
mudam   ao   longo   do   tempo.   Exemplos   incluem   demonstrações   de  
estudos   de   como   executar   um   passo   de   dança,   ou   a   forma   que   se  
chega   ao   resultado   de   um   experimento   biológico.   Outros   usos  
mostram  em  detalhes  estudos  que  não  podem  ser  facilmente  vistos  
diretamente   em   imagens   estáticas   ou   explicados   textualmente.  
Ainda,   essa   pode   ser   a   opção   para   transmitir   o   comportamento  
humano  e  suas  emoções  em  estudos  de  psicologia.    

Devido   à   sua   animação,   os   vídeos   também   podem   ser  
utilizados  para  chamar  a  atenção  do  leitor.  No  entanto,  devido  à  sua  
alta   capacidade   de   capturar   a   atenção,   só   devem   ser   usados   para  
ajudar   a   transmitir,   ou   servir   de   apoio,   ao   conteúdo   do   artigo.   É  
importante   ter   razões   claras   e   úteis   para   a   sua   utilização;   caso  
contrário,  será  uma  distração  desnecessária  (GALITZ,  2007).  

De   acordo   com   Galitz   (2007),   para   todos   os   arquivos   de  
vídeo   reproduzíveis   em   uma   interface,   deve-‐se   fornecer   os  
seguintes  controles:  play,  pause/retornar,  stop,  retroceder,  avançar,  
e  volume.  Estes  devem  ser  aplicados   igualmente  para  os  artigos  de  
revistas   científicas.   Vídeos   podem   ser   lentos   para   baixar,   assim  
devem-‐se  ter  em  conta  nas  diretrizes  da  revista  científica  formato  e  
tamanho   do   arquivo   a   ser   enviado.   Deve-‐se   sempre   informar   ao  
usuário/leitor  o  tamanho  do  vídeo,  para  este  ter  a  escolha  de  fazer  o  
download   ou  não,   e  não  é   recomendado  utilizar  upload  automático  
(GALITZ,  2007).    

Além   desses   controles,   devido   a   algumas   desvantagens   já  
citadas   quanto   à   utilização   do   vídeo,   há   de   se   considerar   o   uso  
somente  de  áudio,  ou  a  apresentação  de  slides  com  áudio.  O  áudio  
sozinho  pode  ser  uma  ferramenta  tão  poderosa  quanto  um  vídeo,  à  
medida   que   a   voz   humana   é   um   aspecto   importante   de   todos   os  
vídeos.   Porém,   deve-‐se   determinar   se   o   áudio   por   si   só   alcança   os  
objetivos   do   vídeo.   A   apresentação   de   slides   com   áudio   também  
pode   ser  uma  alternativa  de   substituição  para  o   vídeo.  A   sensação  
de  movimento   ainda   é   alcançada   como   a   alteração   dos   slides;   são  
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mais   fáceis  de  criar,  possuem  um  tempo  menor  de  carregamento  e  
para  download  (GALITZ,  2007).  

  
2.2.2.4.3  Animação  

  
A   imagem   na   hipermídia   pode   comparecer   em   sua   plena  

potência,   ainda   mais   amplificada   pela   animação.   Fotos,   desenhos,  
gráficos,   sinais,   formas   em  multiluz-‐cor,   texturas,   sombras   e   luzes  
estão  para  orquestrar  sentido  (SANTAELLA,  2013).  Imagens  fixas  e  
animadas   podem   complementar-‐se   e   intercambiar   funções   para  
transmitir  o  conhecimento  científico.  Castro  et  al.  (2002)  explicitam  
que  o  uso  de  animações  também  proporciona  o  aprendizado  de  um  
modo  mais  ativo.  Além  disso,  esses  recursos  permitem  a  modelagem  
de  eventos  reais  que  evoluem  temporalmente.    

As   animações   interativas   tornam-‐se   ferramentas   didáticas  
valiosas   no   auxílio   de   alguma   dificuldade   de   abstrair   conceitos  
(TAVARES,   2003).   Seu   uso   estimula   processos   cognitivos   como  
percepção,   memória,   linguagem,   pensamento   e   outros.   Segundo  
Filatro   (2008),   gráficos   dinâmicos   em   formato   de   animação   são  
série  de  imagens  que  simulam  movimento;  as  animações  podem  ser  
usadas  para  demonstrar  passos  de  procedimentos  ou  processos  que  
envolvem  um  fluxo  de  vários  elementos.  

Assim,   a   animação   deve   ser   usada   quando   servir   a   um  
propósito   útil.   Para   Weiss   et   al.   (2002),   a   animação   é   eficaz   ao  
apresentar   conceitos   complexos.   As   animações   podem   ser   usadas  
para   melhorar   explicações   textuais   de   objetos   que   apresentam  
transformações   ao   longo   do   tempo.   Um   mapa   que   ilustra   o  
crescimento   da   população   pode   ser   animado   para   ilustrar  
densidades   populacionais   e   padrões   sobre   uma   sequência   de   anos  
ou  séculos,  por  exemplo.  

  Posições   corporais   sequenciais   adequam-‐se   o   necessário  
para   executar   habilidosamente   um   esporte,   por   exemplo;   podem  
também   ser   ilustradas   em   uma   animação   quando   são   descritas  
textualmente.  A  aceitação  e  o   impacto  da  animação   são   reforçados  
quando  (1)  a  animação  é   introduzida,   (2)  os  usuários  são  avisados  
para   esperar,   e   (3)   os   usuários   têm   a   possibilidade   de   iniciá-‐la  
quando  quiserem  (WEISS  et  al.,  2002).  

A   localização   atual   dentro   de,   ou   o   estado   de,   em   um  
processo  pode  ser  realçada  por  meio  de  setas  de  fluxo  da  animação  
ou   etapas   do   processo.   Feedback   dinâmico   podem   ser   fornecido  
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para   confirmar   que   algo   está   acontecendo   (GALITZ,   2007).   As  
representações  gráficas  também  pode  ser  enriquecidas,  pois  alguns  
tipos   de   informações   são  mais   fáceis   de   visualizar   em  movimento,  
em  vez  de  como  imagens  paradas  (GALITZ,  2007).      

A  visualização  das  estruturas  tridimensionais  também  pode  
ser   auxiliada.  Enquanto  uma   tela  bidimensional  não  pode   fornecer  
uma   compreensão   completa   de   um   elemento   tridimensional,   a  
animação  do  elemento  girando   lentamente  auxilia  na  compreensão  
de  sua  estrutura  (GALITZ,  2007).  Animação  também  pode  ser  usada  
para   atrair   a   atenção;   a   atenção   pode   ser   direcionada   para   um  
elemento   importante   do   artigo   ou   alertada   para   uma   condição  
importante  dele.  

Qualquer   discussão   sobre   a   imagem   da   tela   em   animação  
inclui  uma  grande  cautela  quanto  aos  efeitos  colaterais  da  animação.  
Animação  em  tela  é  difícil  de  ser  ignorada,  muitas  vezes  dominando  
a   visão   periférica.   A   visão   periférica   compete   com   a   visão   foveal16  
para  a  atenção  do  usuário/leitor.  Isso  sentido  na  periferia  é  passado  
para  o  nosso  sistema  de  processamento  de  informação,  juntamente  
com  o  que  está  ativamente  sendo  visualizado  fovealmente.  

Reeves  e  Nass  (1996)  mediram  as  ondas  cerebrais  com  um  
EEG  e  constataram  que  a  atenção  aumenta  a  cada  movimento  visto  
em   uma   tela.   Assim,   as   animações   que   se   apresentam  
permanentemente   em   movimento   em   tela   causam   dificuldade   de  
concentração  na  leitura  de  um  texto,  pois  o  cérebro  quer  atender  ao  
movimento  da  animação.  A  animação  também  pode  potencialmente  
criar  problemas  para  as  pessoas  com  algumas  deficiências.  Imagens  
podem  provocar  algumas  formas  de  epilepsia.  Mudanças  rápidas  de  
imagem  podem  tornar-‐se  difíceis  de  serem  visualizadas  por  pessoas  
com   algum   tipo   de   deficiência   visual,   prejudicando   a   visualização  
das  imagens  animadas  (GALITZ,  2007).  

Galitz   (2007)   recomenda  usar  a  animação  com  moderação,  
apenas   quando   é   parte   integrante   do   conteúdo   textual,   ou   quando  
reforça   esse   conteúdo.      Devem-‐se   criar   segmentos   curtos,   pois   há  
muitas  distrações  que  podem  ser  encontradas  enquanto  a  animação  
ocorre;  segmentos   longos  devem  ser  evitados.  A  animação,  quando  
usada,  deve  ser  passível  de  ser  interrompida,  desse  modo  a  imagem  

                                                                                                                
16  O   sistema   foveal   do   olho   humano   é   a   única   parte   da   retina   que   permite   100%   da  
acuidade  visual.  A  linha  de  visão  é  uma  linha  virtual  que  liga  a  fóvea  à  fixação  do  ponto  do  
mundo  exterior.  
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pode   ser   estudada   em   detalhe.   Ela   também   deve   ser   capaz   de   ser  
repetida,   e   terminar   totalmente   para   que   seja   eliminada   a  
possibilidade  de  distração  visual.  

  
2.2.2.5  Interatividade    

  
Ao  realizar  uma  revisão  teórica  do  termo  “interatividade”,  é  

possível   encontrar   distintas   conceituações   apresentadas   por  
importantes   autores   que   se   dedicam   à   análise   do   tema.   Muitos  
teóricos  apontam  a  interatividade  com  seu  potencial  de  viabilizar  a  
ação   do   receptor   de   forma  mais   instantânea   e   dinâmica,   fruto   das  
tecnologias   digitais.   Em   geral,   interatividade   é   associada   às   novas  
tecnologias  de   informação  e  comunicação,   tendo,  muitas  vezes,  sua  
ocorrência   condicionada   a   elas,   ou   seja,   sob   essa   visão,   só   há  
interatividade   quando   há   presente   no   processo   de   interação   as  
interfaces   humano-‐computador,   as   mídias   interativas.   Esse  
entendimento  parece  decorrente  do  que  se  sabe  sobre  o  surgimento  
do  termo.  

Mattar   (2008)   destaca   que   o   termo   “interatividade”   é   bem  
mais   recente   na   história   das   línguas   do   que   o   termo   “interação”.  
Surgiu   nas   décadas   de   1960   e   1970,   ligado   à   informática   e   à  
tecnologia.   Pode-‐se   dizer   que,   em   função   disso,   conforme   destaca  
Mattar   (2008),   alguns   autores   entendem   que   a   interação   está  
associada   à   relação   entre   indivíduos   e   grupos   que   se   influenciam  
reciprocamente,   ou   seja,   está   ligada   às   pessoas;   enquanto   a  
interatividade   está   associada   aos   atributos   da   tecnologia  
contemporânea,   relaciona-‐se   à   tecnologia   e   aos   canais   de  
comunicação.   Por   esse   fato,   “interatividade”   é   o   termo   utilizado  
neste  estudo.  

Segundo  Santaella   (2007),   depois  de   certa  banalização  que  
se   sucedeu,   para   um   melhor   entendimento   e   mais   significativa  
noção   do   termo,   é   necessário   compreender   que   a   palavra  
“interatividade”   é   próxima   das   palavras   “ação”,   “agenciamento”,  
“correlação”  e  “coordenação”,  das  quais  empresta  seus  significados.  
Embora  seja  importante  ter  em  mente  esses  sentidos,  a  autora  traz  
uma  definição  básica  de  “interatividade”:  o  processo  pelo  qual  duas  
ou   mais   coisas   produzem   um   efeito   uma   sobre   a   outra   ao  
trabalharem  juntas.  

Além   do   mais,   de   acordo   com   Jens   Jensen   (1998),  
interatividade   passou   a   ser   associada   ao   crescente   surgimento   de  
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tecnologias   interativas,   em   especial   computadores,   sistemas   de  
rede,   internet,   entre   outros.   O   autor   afirma   que   a   derivação   do  
termo  parece  sugerir  uma  analogia  entre  as  trocas  realizadas  entre  
humanos  e  aquelas  realizadas  entre  humano  e  máquina.  Para  Pierre  
Lévy   (1999),   o   que   caracteriza   a   interatividade   é   a   possibilidade,  
crescente  com  a  evolução  dos  dispositivos  técnicos,  de  transformar  
os   envolvidos   na   comunicação,   simultaneamente,   em   emissores   e  
receptores  da  mensagem.  
  Bonsiepe  (1997)  já  anunciava:  
  

[...]   a   interatividade   da   hipermídia   vai   além   do   grau   de  
interatividade   materializado   nos   livros   ou   nas  
publicações   impressas.   Interatividade.   Em   documentos  
digitais,  significa  que  o  usuário  pode  escolher  seu  próprio  
caminho   através   de   uma   estrutura   não-‐linear   feita   de  
texto  em  forma  visual,  texto  em  forma  de  áudio,  imagens,  
sequências   de   vídeo,   animações,   música   e   som.   E   não  
apenas  escolhe  seu  caminho,  mas   também  escolhe  entre  
diferentes   níveis   de   complexidade   [...]   Isto   é   novo   e  
excede   os   limites   do   design   gráfico   tradicional,   de  
produtores  de  filmes  e  de  escritores.   Isto  diz  respeito  às  
questões   de   cenário   para   o   usuário   e   ao   manuseio   de  
variáveis   de   percepção   e   estética   [...]   (1997,   p.   8).  
  

Corroborando  o  referido  por  Bonsiepe  (1997)  em  relação  à  
interatividade   em   ambiente   hipermidiático,   Dewdney   (apud  
TEIXEIRA,  2015)  relata  a  possibilidade  de  o  usuário/leitor  interferir  
em   uma   sequência   de   informações   programadas,   na   forma   de  
imagem   som   ou   texto,   e   optar   por   fazer   uma   conexão   para   outra  
parte   da   mesma   sequência   ou   saltar   para   uma   nova   sequência.   O  
usuário/leitor  movimenta-‐se  por  meio  de  uma  estrutura  ramificada  
de   acordo   com   os   hiperlinks   anteriormente   programados.   Essa  
navegação  apresenta-‐se  como  uma  estrutura  mental  de  opções,  em  
que  o  usuário/leitor  tem  que  se  questionar  sobre  qual  caminho  deve  
tomar.  Ou  seja,  a  participação  usuário/leitor  é  exigida  para  haver  a  
interatividade   em   ambiente   hipermídia   através   das   ligações   de  
objetos  distintos,  permitindo  movimentação  deliberada  por  meio  do  
conteúdo  –  o  que  torna  a  multimídia  não  linear.  

O   computador   manipula   símbolos   com   base   em  
determinadas   regras,   diferentemente   do   sistema   nervoso   do  
cérebro   humano,   que   reage   ao   meio,   modulando   a   estrutura   de  
forma   contínua.   Assim,   Reisman   (2002)   classifica   a   interatividade  
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em   três   níveis:   reativo,   quando   as   opções   e   realimentações  
(feedbacks)   são   dirigidas   pelo   programa,   com   pouco   controle   do  
usuário   sobre   o   conteúdo;   coativo   –   há   possibilidade   de   o   usuário  
controlar   a   sequência,   ritmo   e   estilo;   pró-‐ativo,   quando   o   usuário  
tem   a   possibilidade   de   controlar   tanto   a   estrutura   quanto   o  
conteúdo.    

O   conceito   de   “interatividade”   é   sintetizado   por   Kristof   e  
Santran   (1995)   e   apresentado   por   Gosciola   (2010)   como   uma  
equação:   comunicação   +   escolha   =   interatividade   –   sendo   que   o  
núcleo   da   interatividade   eficiente   está   em   uma  mensagem   forte   e  
uma   apresentação   clara.   Para   uma   interação   efetiva   em   um  
ambiente  hipermídia,  são  definidos  conteúdos  consistentes,  sem  os  
quais   não   se   justificaria   a   necessidade   de   abrir   mais   uma   tela   ou  
mais   janelas   (GOSCIOLA,  2010).  Além  do  mais,  a   interatividade  em  
uma  hipermídia  é  o  resultado  da  busca  na  organização  e  interligação  
de  conteúdos  consistentes  em  relação  à  proposta  geral  durante  seu  
desenvolvimento.    

Manovich   (2001)   defende   a   existência   da   interatividade  
aberta  e   fechada  e   também  o   tipo  de  ambiente   interativo,   como  os  
modelos   arbóreo   e   hipermídia.   A   interatividade   aberta   usa   uma  
variedade  de  abordagens,  incluindo  o  processo  e  a  programação  de  
computadores  orientada  a  objetos.  É  um  tipo  mais  complexo:  tanto  
os   elementos   como   a   estrutura   podem   ser  modificados   de   acordo  
com   a   interação   do   usuário   com   o   programa.   Já   a   interatividade  
fechada   utiliza   elementos   fixos   arrumados   numa   estrutura   fixa   de  
ramificação.   Trata-‐se   de   um   tipo   simples,   em   que   o   usuário/leitor  
atua   numa   regra   ativa   para   determinar   a   ordem   em   que   os  
elementos  gerados  são  acessados.  

A   hipermídia   é   uma   das   estruturas   populares   dos   novos  
meios   e   conceitualmente   está   próxima   à   interatividade   do   tipo  
arbóreo,   como   classifica   Manovich   (2001),   visto   que  muitas   vezes  
seus  elementos  se  conectam  em  uma  estrutura  de  galhos  de  árvore.  
Na   hipermídia,   os   elementos   multimídia   que   compõem   um  
documento  estão  conectados  por  meio  de  hipervínculos,  de  maneira  
que  são  independentes  da  estrutura  em  vez  de  ficarem  definidos  de  
um  modo  imutável  (MANOVICH,  2001).  

Santaella   (2007)   utiliza   Kretz   (1885)   para   elucidar   os  
diversos   níveis   de   interatividade:   (1)   interatividade   zero:  
apresentação   da   informação   de   forma   linear,   sem   elementos   que  
possibilitem   a   interferência   do   usuário;   (2)   interatividade   linear:  
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oferece  uma  interação  preestabelecida  e  sequencial,  o  usuário  pode  
avançar,   parar   ou   voltar   às   informações;   (3)   interatividade  
arborescente:   relacionada   à   apresentação   da   informação   de   forma  
hierárquica,   o   usuário,   por  meio   de  menus   ou   outras   ferramentas,  
pode   selecionar   a   informação;   (4)   interatividade   linguística:  
consiste  na  utilização  de  palavras-‐chave,   formulários,   entre  outros,  
para  o  acesso  às  informações;  (5)  interatividade  de  criação:  permite  
ao   usuário   compor   uma   mensagem   por   correspondência,   vídeos,  
animações,   imagens   etc.;   (6)   interatividade   de   comando   contínuo:  
possibilita  ao  usuário  modificar  e  deslocar  objetos  textuais,  sonoros  
e  visuais.  

Na   rede   mundial   de   computadores,   o   link   é   uma   unidade  
primordial  na  multimídia  on-line,  pois  é  por  meio  dele  que  acontece  
a   relação  entre  o  usuário/leitor  e  o   conteúdo,  ou  a   relação  entre  o  
conteúdo   com   outros   conteúdos.   Para   Landow   (1997),   link   é   o  
elemento  que  promove  a   leitura  e  a  reescrita  do  hipertexto.  Assim,  
as  definições  de   link   estão  diretamente  voltadas  para  o  que  há  nas  
exterminadas   desses,   isto   é,   os   tipos   de   conteúdo,   ou   lexias,   de  
hipertexto.  O  link  é  o  recurso  que  promove  a  relação  entre  a  leitura  
e   a   utilização,   entre   escrita   e   a   realização   da   hipermídia.   Landow  
(1997)   aponta   as   formas   de   link   utilizadas   por   autores   de  
hipertexto:  

• lexia-‐lexia  unidirecional:  forma  simples  de  link,  que  permite  
a   passagem   de   um   documento   para   outro   sem   a   possibilidade   de  
retorno;   alerta-‐se   para   o   uso   de   documentos   grandes,   eles   podem  
desorientar  o  leitor;  

• lexia-‐lexia  bidirecional:  é  um  formato  de  link  que  permite  a  
comunicação  entre  dois  documentos  que  possibilita  o   retorno  pelo  
mesmo  caminho;  

• linha-‐lexia:   forma   de   link   que   traz   vantagens   como  
orientação   simples   de   sentido   por   um   ponto   de   partida   retórico  
quando   um   link   está   anexado   a   uma   palavra;   é   a   forma   mais  
utilizada  para   links   na  web,  podendo  promover  a  desorientação   se  
não  for  bidirecional;  

• linha-‐linha:  leva  o  leitor  a  um  trecho  ou  a  uma  palavra  exata  
de  uma  lexia  para  outra;  

• conexão   um-‐para-‐muitos:   oferece   mais   alternativas   de  
linhas  e  lexias  e  pode  atender  a  contento  à  demanda  do  leitor;  

• conexão  muitos-‐para-‐um:   leva   de   diversos   textos   para   um  
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texto  que  faz  múltiplas  referências;  
• personalizada  (typed  link):  limita  o  link  a  um  tipo  específico  

de  relacionamento.  
Assim,   segundo   Gosciola   (2010),   é   o   link   que   gerencia   a  

interatividade,   desde   que   a   interatividade   seja   o   resultado   da  
disponibilidade   de   um   conteúdo   acessado   pelo   usuário/leitor.   Ele  
determina   os   conteúdos   e   o   modo   pelo   qual   eles   são  
disponibilizados   ao   usuário/leitor.   O   link,   portanto,   define   a  
interatividade  e  o  caráter  da  hipermídia.  
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3    ANÁLISE  DESCRITIVA  
  

A   seguir,   serão   apresentadas   as   análises   descritivas   das  
duas   revistas   científicas   segundo   os   preceitos   do   Design   de  
Hipermídia   elencados  na   revisão  de   literatura.   Serão  analisados  os  
elementos   de   aplicação   próprios   da   hipermídia:   cor,   tipografia,  
imagem,  multimídia,  interatividade.    

A   análise   ocorre  mediante   os   dois   níveis   de   utilização   dos  
recursos  hipermidiáticos  nas  publicações,   segundo  a  nomenclatura  
já  referenciada  de  Breure,  Voorbij  e  Hoogerwerf  (2011).  A  primeira  
revista   analisada   faz   parte   das   “publicações   aprimoradas”  
(Enhanced   Publications);   utilizou-‐se   a   revista   científica   Sessões   do  
Imaginário,   que   incrementa   seus   artigos   ao   disponibilizar   acesso  
aos   dados   provenientes   da   pesquisa,   como   materiais  
complementares  (arquivo  de  vídeo),  no  qual  não  há  ligação  explícita  
entre   o   texto   e   os   elementos   complementares.   A   segunda   análise  
apresenta  publicações  denominadas  Rich  Internet  Publication  (RIP);  
utilizou-‐se   a   revista   científica   PLOS   ONE,   que   apresenta   as  
características   respectivas,   ou   seja,   maior   nível   de   integração   do  
texto   com   a   hipermídia,   permitindo   a   integração,   visualização   e  
exploração   dos   resultados   de   pesquisas   em   uma   estrutura   não  
linear  de  seus  artigos.  

  
Figura  8  –  Síntese  das  etapas  da  análise  

  
Fonte:  Elaborado  pela  autora  

  
A   revista   Sessões   do   Imaginário   –   Cinema,   Cibercultura   e  

Tecnologias  da  Imagem  é  uma  publicação  brasileira  do  Programa  de  
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Pós-‐Graduação   em   Comunicação   Social   da   Pontifícia   Universidade  
Católica   do   Rio   Grande   do   Sul   (PUCRS),   criada   em   1996   com  
objetivo   de   divulgar   artigos,   ensaios,   entrevistas   e   resenhas   sobre  
comunicação   e   a   cultura   contemporânea.   São   expostos   na   revista  
trabalhos   de   professores,   pesquisadores   e   discentes   de   pós-‐
graduação   que   possuem   interesse   pelos   estudos   do   imaginário  
social   e   das   tecnologias   de   comunicação.   O   periódico   possui  
Avaliação   do   Qualis   CAPES   (2012),   na   área   de   Ciências   Sociais  
Aplicadas  –  Comunicação,  com  classificação  B117.    

A  revista  é  publicada  semestralmente  e  proporciona  acesso  
aberto  a  todo  seu  conteúdo,  seguindo  o  princípio  de  tornar  gratuito  
o   acesso   à   pesquisa   científica   para   gerar   um   maior   intercâmbio  
global   de   conhecimento.   Está   ancorada   no   Sistema   Eletrônico   de  
Editoração   de   Revistas   (SEER),   software   desenvolvido   para   a  
construção   e   gestão   de   publicações   periódicas   eletrônicas.   Nas  
diretrizes   para   autores   da   revista,   consta   que   as   imagens,   para  
ilustração   do   texto,   devem   ser   enviadas   numeradas   em   arquivo  
separado,  no  formato  JPG  com  resolução  mínima  de  72  dpi’s,  porém  
não  consta  informação  quanto  ao  formato  de  arquivo  multimídia.  

A   PLOS   ONE   é   uma   revista   internacional,   publicada   pela  
PLOS,   uma   organização   sem   fins   lucrativos.   Apresenta   artigos   de  
pesquisas  originais  de  todas  as  disciplinas  no  âmbito  da  ciência  e  da  
medicina.  Por  não  excluir  artigos  com  base  na  área  temática,  facilita  
a   descoberta   das   conexões   entre   artigos   ou   entre   disciplinas.   Ela  
fornece   livre   acesso   on-line,   os   autores   retêm   direitos   autorais   e  
publicação   rápida.   Há   revisão   por   pares   de   especialistas   e  
pesquisadores,   bem   como   ferramentas   de   pós-‐publicação   para  
indicar  a  qualidade  e  o  impacto  dos  artigos.  A  PLOS  aplica  a  Licença  
Creative   Commons   Attribution   (CCAL)   para   todas   as   obras   que  
publica.  Sob  o  CCAL,  os  autores  mantêm  a  propriedade  dos  direitos  
de   autor   para   o   seu   artigo,   mas   permitem   que   qualquer   pessoa  
possa   fazer   o   download,   a   reutilização,   modificar,   distribuir   e/ou  
copiar   artigos,   desde   que   os   autores   originais   e   fonte   sejam  
citados18.  

                                                                                                                
17   Disponível   em:    
<http://revistaseletronicas.pucrs.br/famecos/ojs/index.php/famecos/about>.   Acesso  
em:  12  out.  2014.  
18   Disponível   em:    
<http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0111730>.    
Acesso  em:  12  out.  2014.  
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A   plataforma   de   publicação   PLOS   suporta   vários   tipos   de  
arquivo   para   SI 19 .   Para   maior   facilidade   de   acesso   à   revista,  
recomenda  que  os  arquivos  SI   sejam   inferiores  a  10  MB.     Também  
descreve   para   os   autores   que   arquivos   muito   grandes   devem   ser  
compactados,   alterar   seu   formato   ou  mudar   para   um   arquivo   Zip,  
citando   exemplos.   Além   dessa   informação,   a   revista   especifica  
requisitos   e   formatos   para   os   arquivos   multimídia.   Assim,   para   a  
qualidade  do  vídeo,  são  preferíveis  128  kbit/s  AAC  de  áudio  e  480p  
H.264   em  MPEG-‐4   (mp4).  No   entanto,   são   aceitos   outros   formatos  
de  arquivo  de  vídeo:  mov,  avi,  mpg,  mpeg,  mp4.  A  publicação  orienta  
sobre   outras   questões   como   tamanho   (até   10MB),      qualidade   da  
imagem,   codificação   e   descodificação   de      vídeo.   A   seguir,   são  
apresentadas   as   imagens   dos   dois   artigos   das   duas   revistas  
analisadas.   Os   artigos   apresentados   foram   selecionados   e  
delimitados  com  base  no  último  semestre  de  2014.    

  
  

3.1  REVISTA  SESSÕES  DO  IMAGINÁRIO  
  
A   seguir,   consta   primeiramente   uma   descrição   das   telas  

analisadas   e   posteriormente   a   análise   descritiva   segundo   os  
elementos  do  Design  de  Hipermídia  das  seis   imagens  elencadas  do  
artigo  da  revista  Sessões  do  Imaginário.  
  
3.1.1  Descrição  das  telas  
  

A   primeira   imagem   (figura   8)   apresenta   a   capa   da   revista  
Sessões   do   Imaginário.   As   capas   da   revista   possuem   uma   imagem  
sangrada   em   segundo   plano.   Em   primeiro   plano,   é   apresentada   a  
marca  da  revista,  volume,  número  da  edição,  ano,  chamadas  para  os  
artigos   e   redes   sociais.   O   significado   do   ícone   da   rede   social   é  
reforçado   pelo   texto   ao   lado,   em   cor   semelhante   às   chamadas   dos  
artigos   (branco  e  verde).   São  definidos   três  artigos  para  chamadas  
(em   branca),   sobrepostos   a   um   retângulo   preto,   parte   inferior   da  
revista,   com   suas   respectivas   autorias   (em   verde)   e   números   de  
páginas   (em   branco).   Há   links   para   as   redes   sociais   (nova   aba   no  
navegador)   e   chamadas   dos   artigos   que   remetem   às   páginas  
respectivas.  
                                                                                                                
19  Arquivos  3D  primariamente  associados  ao  SoftImage  Image  File.  
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Figura  9  –  Capa  –  Revista  Científica  Sessões  do  Imaginário    

  
Fonte:   captura   de   tela   Sessões   do   Imaginário,   2014.   (Disponível   em:  
<http://revistaseletronicas.pucrs.br/fo/ojs/index.php/famecos/about>.  
Acesso  em:  4  out.  2014).  
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A   segunda   imagem   (figura   9)   possui   fundo   cinza   e   em  
primeiro   plano   apresenta   título,   subtítulo   e   nome   dos   autores  
alinhados   à   esquerda   em   destaque   –   utilizaram-‐se   duas   tarjas  
verdes  para  tanto.  Acompanha  o  nome  dos  autores,  ícones  estáticos  
que  remetem  a  uma  janela  do  navegador  com  o  Currículo  Lattes  de  
tais.  Há  duas  caixas  de  texto:  uma  com  o  título  resumo  e  a  outra  com  
o   abstract,   alinhadas   à   esquerda;   os   textos   são   justificados   e  
possuem  uma   leitura   linear,   sem  adição  de  hipertexto.  A   tipografia  
apresentada   não   possui   serifa.   Na   parte   superior   esquerda,   consta  
data   do   recebimento   do   artigo   e   aceite;   já   na   parte   inferior,  
aparecem  cidade,  volume,  número,  ano,  páginas  do  artigo  e  nome  da  
revista.  No  canto  inferior,  faz-‐se  presente  a  marca  da  revista.  

  
Figura  10  –  Artigo  –  Revista  Científica  Sessões  do  Imaginário  

  
Fonte:   captura   de   tela   Sessões   do   Imaginário,   2014.   (Disponível   em:  
<http://revistaseletronicas.pucrs.br/fo/ojs/index.php/famecos/about>.  
Acesso  em:  4  out.  2014).  
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A  terceira  imagem  (figura  10)  apresenta,  no  topo  da  página,  
título  do  artigo  na  cor  verde;  na  parte  inferior,  lado  esquerdo,  está  a  
marca,  e  ao  lado  direito,  uma  tarja  verde  contendo  nome  da  revista,  
volume,   número,   páginas   do   artigo   e   nome   da   revista.   Há   três  
colunas   de   texto   justificadas,   sem   acréscimo   de   hipertexto   e   com  
entrada  de  parágrafo;   para   subtítulos,   é   utilizada  uma   fonte  maior  
na   cor   verde.   Há   uma   imagem   estática   ocupando   duas   colunas  
acompanhadas  de  fio  na  parte  superior.  

  
Figura  11  –Artigo  –  Revista  Científica  Sessões  do  Imaginário  

  
Fonte:   captura   de   tela   Sessões   do   Imaginário,   2014.   (Disponível   em:  
<http://revistaseletronicas.pucrs.br/fo/ojs/index.php/famecos/about>.  
Acesso  em:  4  out.  2014.)  
  

A  quarta  imagem  (figura  11)  do  artigo  se  apresenta  como  na  
imagem  anterior.  No   topo,  há  o   título  do  artigo  e  na  parte   inferior,  
dados  da  revista  em  uma  tarja  verde  e  marca  da  revista  à  direita.  O  
texto  justificado  e  com  entrada  de  parágrafo  é  apresentado  em  uma  
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coluna;  ao  seu  lado,  ocupando  o  espaço  de  duas  colunas,  encontra-‐se  
uma  imagem,  que  se  relaciona  com  o  ícone  pictórico  de  vídeo  na  cor  
padrão  de  outro  ícone  já  apresentado.  Abaixo  do  ícone,  consta  uma  
legenda   ratificando   seu   significado.   O   ícone   estático   apresenta   um  
link   para   visualização   do   vídeo,   este   direciona   a   uma   aba   do  
navegador.  

  
Figura  12  –Artigo  –  Revista  Científica  Sessões  do  Imaginário  

  
Fonte:   captura   de   tela   Sessões   do   Imaginário,   2014.   (Disponível   em:  
<http://revistaseletronicas.pucrs.br/fo/ojs/index.php/famecos/about>.  
Acesso  em:  4  out.  2014).  
  

A  quinta  imagem  (figura  12)  apresenta  o  mesmo  padrão  que  
as  outras  figuras  já  citadas  (figuras  10  e  11):  uso  do  título  do  artigo  
no   topo  da  página;  na  parte   inferior  direita,  a  marca  da  revista;  na  
esquerda,  a  tarja  verde  com  respectivas  especificações.  O  diferencial  
dessa  imagem  está  no  padrão  utilizado  para  citação:  consta  ao  longo  
do  texto,  dividido  em  três  colunas,  o  padrão  utilizado  com  recuo  de  
parágrafo  e  texto  na  cor  verde.  
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Figura  13  –Artigo  –  Revista  Científica  Sessões  do  Imaginário  

  
Fonte:   captura   de   tela   Sessões   do   Imaginário,   2014.   (Disponível   em:  
<http://revistaseletronicas.pucrs.br/fo/ojs/index.php/famecos/about>.  
Acesso  em:  4  out.  2014).  
  

A   sexta   imagem  (figura  13)  possui  o  padrão  de   referências  
utilizado.  Não  constam   links  de  acesso  aos   trabalhos  referenciados,  
apenas  nomes  destacados  em  negrito.  Também  apresenta  o  mesmo  
padrão  que  outras  figuras  citadas  (figuras  10,  11  e  12):  uso  do  título  
do   artigo   no   topo   da   página;   na   parte   inferior   direita,   a  marca   da  
revista;  e  na  esquerda,  a  tarja  verde  com  respectivas  especificações.    

  
Figura  14  –Artigo  –  Revista  Científica  Sessões  do  Imaginário  

  
Fonte:   captura   de   tela   Sessões   do   Imaginário,   2014.   (Disponível   em:  
<http://revistaseletronicas.pucrs.br/fo/ojs/index.php/famecos/about>.  
Acesso  em:  4  out.  2014).  
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Mediante   a   descrição   das   telas   analisadas   anteriormente,  
ocorre  agora  a  análise  descritiva  segundo  os  elementos  do  Design  de  
Hipermídia  das  seis  imagens  do  artigo  da  Sessões  do  Imaginário.  
  
3.1.2  Análise  descritiva  segundo  o  Design  de  Hipermídia  

  
• Cor:   de   acordo   com   Guimarães   (2003),   a   organização   de  

informações  por  meio  de  cores  pode  transferir  significados  e  valores  
para   cada  grupo  de   informações  a  que  aquela   cor   foi   subordinada.  
Mediante   isso,   as   cores   foram   empregadas   para   manter   a   relação  
semântica   com   o   conteúdo   do   artigo;   o   verde   e   o   branco   são  
utilizados  para  destacar  áreas   temáticas,   itens  e  marcadores,   como  
ícones,  barras  retangulares,  títulos,  subtítulos,  números  de  página  e  
citações.    

Para   Lupton   &   Phillips   (2008),   quanto   mais   força   uma  
determinada  cor  tiver,  maior  será  a  rapidez  da  sua  recuperação  pela  
memória   do   leitor   e   maior   a   antecipação   no   direcionamento   da  
mensagem.  Também  o  contraste  é  uma  força  vital  para  a  criação  de  
um   todo   coerente,   um   poderoso   instrumento   para   intensificar   o  
significado  e,  portanto,  simplificar  a  comunicação  (DONDIS,  2007).    

Assim,   os   tons  mais   contrastantes   são   usados   apenas   para  
marcadores  e  os  neutros,  para  os  planos  de  fundo.  São  selecionadas  
duas  cores  para  as  famílias  tipográficas  do  corpo  do  texto  –  verde  e  
preto  –,  cores  fortes  e  contrastantes,  uma  para  o  título  das  seções  e  
citações,   e   outra   para   o   corpo   do   texto.   A   diferenciação   cromática  
pela  aplicação  de  cores  contrastantes  no  artigo  estabelece  diferenças  
entre   os   conteúdos,   o   que   contribui   para   organizar,   selecionar,  
ressaltar   e   hierarquizar   as   informações,   tanto   em   nível   de  
importância  quanto  em  sequência  de  leitura.  

Em  um  design  de   hipermídia,   deve-‐se   sobrepor   cores   para  
criar   atmosferas   e   qualidades   específicas,   usando   uma   cor   para  
minimizar  ou  intensificar  a  outra  (LUPTON;  PHILLIPS,  2008).  Dessa  
forma,   o   branco   sobrepõe   o   verde   para   destaques   específicos   no  
artigo,   assim   como   o   branco   é   usado   como   fundo   minimizando   o  
efeito  do  preto,  cor  utilizada  para  o  conteúdo  do  artigo.  Além  disso,  
houve  cuidado  para  que  as  informações  iguais  recebessem  o  mesmo  
tratamento  visual,  enquanto  as  diferentes,  tratamento  distinto,  uma  
preocupação  que  deve  existir,  segundo  Guimarães  (2003).  

Em  relação  à  saturação  das  cores,  essa  pode  gerar  confusão  
quanto   à   informação;   as   cores   menos   saturadas   levam   a   uma  
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neutralidade  cromática,  e  até  mesmo  à  ausência  de  cor,  sendo  sutis  e  
repousantes.  Obter  equilíbrio  entre  redução  e  saturação  da  paleta  de  
cores  é  primordial  para  um  uso  adequado  (DONDIS,  2007).  A  revista  
utiliza  esse  recurso  de  maneira  equilibrada,  apresenta  o  cinza  claro  
para   o   fundo   da   primeira   página   e   o   verde   para   acentuar   os  
retângulos  com  informações  de  destaque  (título  do  artigo,  subtítulo,  
números,   páginas,   entre   outros),   além   do   branco   para   os   fundos   e  
preto  para  a  fonte  tipográfica.    

• Tipografia:  na  capa  da  revista,  a  tipografia  como  ícone  não  
apresenta   serifa  ou  ornamento,   é   sólida  e  possui  um   formato  mais  
arredondado,   de   fácil   visualização.   Segundo   Cauduro   (1998),   a  
tipografia   como   ícone   é  mais   flexível   e   passível   de   ser   trabalhada,  
enunciada   por   meio   de   uma   prática   expressiva,   podendo   ser  
visualmente   envolvente,   evitando   o   uso   de   ruídos   ornamentais   e  
superficialidades  estéticas.  

O   tipo,  a  escala,  o  espacejamento  e  a  entrelinha  criam  uma  
forma.   O   contraste   de   todos   esses   elementos   influencia   de   forma  
positiva  a  percepção  do  leitor  (NIEMEYER,  2000).  Assim,  em  relação  
às   variações   estruturais   do   tipo   utilizado,   o   tamanho   do   corpo   do  
tipo   possui   uma   boa   leiturabilidade,   provavelmente   está   em   fonte  
12;  quanto  à  forma,  as  letras  nas  suas  versões  em  caixa  alta  e  baixa  
são   sólidas,   pouco   quadradas,   mais   arredondadas   e   legíveis;      seu  
peso   é   equilibrado,   possui   a   mesma   espessura   dos   traços;   não   há  
autocontraste  entre  a  angulação  ou  a  espessura  dos  traços;  há  pouca  
inclinação;   são   semisserifadas;   sua   largura   não   é   condensada   ou  
expandida,  possui  um  meio  termo.      

De   acordo   com  as   características   citadas,  Niemeyer   (2000)  
relata   que   cada   tipo   ou   fonte   tem   uma   característica   única   que  
atribui  harmonia  ao  que  está  escrito  e  à  informação  que  está  sendo  
percebida   visualmente.   Desta   forma,   essa   fonte   se   apresenta   de  
forma   legível   e   pregnante.   A   diferenciação   no   reconhecimento   das  
frases,   parágrafos,   sentença   e   do   texto   como   um   todo   no   artigo  
demonstra   que   este   possui   leiturabilidade.   As   qualidades   e   os  
atributos   inerentes   à   tipografia   possibilitam   ao   leitor   reconhecer,  
compreender  as   formas  e  a  organização  dos   tipos  com   facilidade  e  
clareza.  O  tipo  possui  contraste,  simplicidade  e  proporção.    

A  organização  da  hipermídia  reflete-‐se  em  sua  interface  –  da  
navegação   à   forma  do   conteúdo.  Mediante   esse   ponto,   a   tipografia  
escolhida   pela   revista   ajuda   a   elucidar   a   hierarquia,   trazendo  
conexões   de   diversos   níveis   e   áreas   de   conteúdo   –   os   conteúdos  
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negritados  estão  para  destacar  títulos,  subtítulos,  autoria  de  artigos,  
palavras   e   frases   importantes,   assim   como   o   tamanho   da   fonte  
ganha  maior  valor  de  amplitude,  como  no  título  do  artigo,  mediante  
o  destaque  que  se  pretende  dar.  Atentou-‐se  para  o  tamanho  da  fonte  
utilizada   e   sua   escala,   pois   a   leitura   confortável   em   uma   tela   de  
computador  necessita  de  tamanhos  maiores  do  que  os  de  impressão  
(LUPTON,  2014).  

O   espacejamento,   de   acordo   com   Derrida   (1991),   é   um  
código   transparente   ou   vazio   criado   entre   letras,   entrelinhas   e  
parágrafos   com   a   finalidade   de   possibilitar   uma   leitura   fluida.   O  
espacejamento   do   artigo   ora   analisado   está   em   um   tamanho   ideal  
para  a  leitura,  de  modo  que  os  traços  e  contraformas  alternam-‐se  de  
modo   uniforme.   À   medida   que   o   tamanho   da   fonte   diminui,   o  
espacejamento   aumenta   para   permitir   que   o   olho   separe   as   letras  
com  maior  clareza.  O  espacejamento  negativo,  ou  ajuste  de  kerning,  
não  é  utilizado  de  forma  manual.  Assim,  todos  os  espaços  em  branco  
entre   cada   par   de   caracteres   possuem   área   semelhante,   a   fonte  
considerada  possui  bom  kerning.   Porém,  o   tracking,   que  de   acordo  
com  Lupton  (2014)  refere-‐se  ao  espaço  entre  os  caracteres  em  uma  
linha  ou  bloco  de  texto,  não  possui  ajuste  no  espaçamento  existente  
em  todo  o  conjunto  de  letras.  

Em  relação  ao  alinhamento  do  texto,  a  apresentação  está  em  
colunas   justificadas.   Cabe   ressaltar   que   se   deve   escolher   um  estilo  
de   alinhamento   que   se   adapte   à   estrutura   desejada   e   ao   caracter  
individual  dos  elementos  do  conteúdo  (LUPTON,  2014).  O  modo  de  
alinhamento   justificado  causou  espaços  em  branco,  pois  não  houve  
uma   hifenização   correta.   O   alinhamento   á   esquerda   é   utilizado  
apenas  para  títulos,  subtítulos,  chamadas  e  autoria.  

Blocos   de   parágrafo   são   definidos   por   sua   largura,  
alinhamento  e  espaçamento  (LUPTON,  2014).  Sua  largura  adequada  
parece  estar  relacionada  com  o   tipo  de  conteúdo,  escolha  da   fonte,  
tamanho  da  letra,  a  distância  do  leitor  à  tela  e  a  coluna  do  grid  base.  
O   comprimento   das   linhas   tem   de   se   basear   na   fisiologia   do   olho  
humano.  Nesse  aspecto,  são  aceitos  de  45  a  75  caracteres  por  linha  
para  se  ter  uma  medida  confortável  (LUPTON,  2014).  O  artigo  está  
ancorado   nesses   preceitos,   possui   uso   moderado,   aumentando   a  
legibilidade  do   conteúdo.   Possui   entrada  de  parágrafo  na  primeira  
linha  de  cada  um  deles  e  ainda  recuo  para  citações.  

A   página   dividida   em   três   colunas   proporciona   maior  
flexibilidade   de   espaço,   o   que   permite   variações   de  layout.   Para  
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Lupton  (2014),  colunas  verticais  predominam  na  maioria  das  grids,  
com   pouca   horizontalidade.   As   margens   largas   definem   a   área   de  
leitura   da   página,   proporcionam   contraste   e   tornam   a   página  
visualmente  mais  atraente  e  organizada,  pois  os  espaços  em  branco  
são   necessários,   facilitando   a   leitura,   tornando-‐a   mais   agradável,  
incentivando  a  melhor  compreensão  do  artigo.  

• Imagem:   cria   códigos   culturais,   formando   um   sistema   de  
comunicação   visual,   que   visa   a   algum   tipo   de   comunicação  
destinado   a   um   determinado   público   apto   a   interpretar   a   sua  
mensagem  (PORTUGUAL,  2013).  Assim,  as  imagens  são  expostas  de  
maneira  a  manter  uma  relação  semântica  com  o  conteúdo  abordado  
e   são   aptas   a   compreensão   do   leitor.   Porém,   não   ampliam   o  
significado  do  texto  e  não  são  acompanhadas  por  legenda.    

As   imagens   em   primeiro   plano   possuem   legibilidade   em  
relação   ao   fundo,   em   segundo   plano.   As   três   imagens   ocupam   o  
espaço   de   duas   colunas   no   corpo   do   artigo,   o   que   demonstra   a  
preocupação  em  destacá-‐las.  Há  no  artigo  imagens  digitais  bitmaps.  
A  imagem  em  bitmap  é  composta  de  um  número  fixo  de  pixels,  cada  
um  usando  uma  quantidade  fixa  de  dados  para  representar  a  sua  cor  
(FRAZER;   BANKS,   2013).   A   escolha   do   formato   correto   está  
relacionada   com   o   tipo   de   imagem   (FRAZER;   BANKS,   2013)   –  
fotografia,  que  apresenta  formato  adequado  em  TIFF.  

Imagens  ocupam  uma  boa  parte  da  memória  do  computador  
e,  quanto  mais  alta  a  resolução,  mais  tempo  elas   levam  para  serem  
processadas   (FRAZER;  BANKS,   2013).   A   resolução   das   imagens   do  
artigo   é   alta   o   suficiente   para   manter   a   qualidade   da   imagem,  
também   baixa   o   bastante   para   não   sobrecarregar   o   arquivo.   As  
imagens  possuem  resolução  entre  72dpi  e  100dpi.  

Ícone:   são   imagens  pictóricas  mais   frequentemente  usadas  
para   representar   objetos   e   ações   com   as   quais   os   leitores   podem  
interagir  ou  manipular  (GALITZ,  2007).  O  artigo  possui  três  tipos  de  
ícones:  (1)  que  remete  às  redes  sociais;  (2)  que  remete  ao  Currículo  
Lattes  dos  autores;  (3)  que  remete  à  visualização  do  vídeo.    

O   artigo   possui   um   ícone   pictórico;   esse   tipo   de   ícone,  
segundo   Lupton   (2014),   representa   algum   objeto   e   a   sua   função  
pretendida.   Há,   pois,   no   artigo   um   ícone   que   representa   uma  
filmadora,  para  remeter  ao  vídeo  linkado;  um  ícone  metafórico,  que  
inclui   a   metáfora   de   armazenamento   de   dados   remoto,   ou   seja,   o  
Currículo  Lattes  dos  autores;  e  um  ícone  abstrato,  representando  a  
rede  social  Facebook.    
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Existem   algumas   recomendações   para   o   uso   de   ícones   em  
hipermídia.   Lupton   (2014)   recomenda   definir   parâmetros   claros  
para   trabalhar,   tais   como   usar,   no  máximo,   cinco   cores   diferentes,  
incluindo   preto,   branco   ou   cinza.   Assim,   os   ícones   presentes   no  
artigo   possuem   palheta   de   cores   reduzida,   restrita   a   duas   cores:  
branco  e  verde.  

Os   três   ícones   cumprem   de   forma   clara   e   objetiva   suas  
funcionalidades,   criando   um   conjunto   de   formas   comuns  
relacionadas   entre   si,   fornecendo   consistência   no   tipo   de   ícone   e  
criando   formas   de   tom   emocional   adequado.   Pois,   segundo   Galitz  
(2007),   ícones   de   sucesso   representam   de   forma   óbvia   sua  
funcionalidade,   diferenciando-‐se   entre   si,   atentando   para   a  
simplicidade,  clareza  e  consistência  com  a  finalidade  de  evitar  erros  
de  interpretação.  

Para   Galitz   (2007),   o   ícone   é   reconhecível   quando   não  
ultrapassa   de   16   pixels,   apresenta   a  mesma   qualidade   em   preto   e  
branco   ou   com   outras   cores   e   se   limita   a   12,   no   máximo   20,  
símbolos.  Esses  requisitos  são  cumpridos  pela  revista.  

O  artigo  utiliza-‐se  de  rótulos  associado  aos  ícones,  por  que  o  
uso  de  ícones  sem  legendas  é  eficaz  para  leitores  experientes;  para  
usuários   iniciantes,   as   explicações   verbais   são   fundamentais,  
segundo   Galitz   (2007).   Os   ícones   utilizados   no   artigo   como  
hiperlinks  não  mudam  de  estada  ou  tamanho  ao  passar-‐se  o  cursor  
do   mouse   sobre   eles.   Porém,   mantêm   o   mesmo   padrão   de   estilo  
gráfico   e   cromático;   e   seu   desenho   amplia   o   significado   do  
hipertexto  virtual.  

• Multimídia:  como  ferramenta  capaz  de  explorar  os  sentidos  
de   visão   e   audição,   possibilita   a   apresentação   de   informações   de  
maneira   eficaz   e   significativa.   A   disponibilidade   desses   elementos  
(áudio,   vídeo   e   animação)   nos   artigos   é   uma   fonte   para   obter  
atenção   do   leitor,   adicionar   interesses   e   transmitir   rapidamente  
informações  mais   difíceis   de   apresentar   textualmente.   Explorar   as  
articulações   entre   esses   múltiplos   meios   auxilia   no   dinamismo   e  
maior  integração  do  conteúdo  apresentado.  O  artigo,  porém,  possui  
apenas  um  recurso  multimídia.  Na  forma  de  vídeo,  não  integrado  ao  
texto,  ,  e  sim  apenas  linkado  por  meio  do  ícone  de  vídeo.    

Vídeo:   mantém   relação   semântica   com   o   conteúdo  
abordado,   apresentando   informações   complementares   ao   texto,   de  
maneira  sucinta,  possuindo  31  segundos  de  exibição.  É  cumprido  o  
preceito   defendido   por   Galitz   (2007)   de   que,   devido   à   sua   alta  
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capacidade   de   capturar   a   atenção,   o   vídeo   só   deve   ser   usado   para  
servir   de   apoio,   ao   conteúdo   do   artigo.   É   importante   ter   razões  
claras   e   úteis   para   a   sua   utilização.   Caso   contrário,   será   uma  
distração  desnecessária  (GALITZ,  2007).  

Como  o  vídeo  é  apenas  linkado  a  uma  página  externa,  não  há  
descrição  do  seu   formato,   tamanho  de  arquivo,  ou  disponibilização  
para   download.   A   integração   do   vídeo   requer   um   modelo   de  
hipermídia   mais   complexo,   que   leve   em   conta   as   suas   dimensões  
espacial  e  temporal,  que  defina  a  semântica  dos  mecanismos  para  a  
ligação   do   vídeo   aliada   a   novos   conceitos   e   suporte   de   navegação,  
contemplando  os  aspectos  estéticos  e  retóricos  da  integração.  

• Interatividade:   eficiente,   está   em   uma   mensagem   forte   e  
apresentação   clara.   Assim,   segundo   Gosciola   (2010),   para   uma  
interação   efetiva,   são   definidos   conteúdos   consistentes,   sem   os  
quais   não   se   justificaria   a   necessidade   de   abrir   mais   uma   tela   ou  
mais   janelas.   O   artigo   contém   coerência   em   suas   interações,  
apresentando-‐as   para   conteúdos   externos   relevantes,   como   o  
Currículo   Lattes   dos   autores,   vídeos   contendo   informações  
complementares  ao  texto  e  relação  com  as  redes  sociais.  

Referente   ao   nível   de   interatividade   do   artigo,   este   possui  
uma   interatividade   linear,   pois   oferece   uma   interação  
preestabelecida,   sequencial;   e   uma   interatividade   linguística   por  
utilizar  símbolos  e  palavra  para  o  acesso  às  informações.  

Para  Gosciola  (2010),  é  o  link  que  gerencia  a  interatividade,  
desde   que   seja   a   interatividade   o   resultado   da   disponibilidade   do  
conteúdo   acessado   pelo   leitor.   O   link   determina   os   conteúdos   do  
artigo   e   o   modo   pelo   qual   é   disponibilizado.   Assim,   são   aplicados  
links   dedicados   a   conteúdos   específicos,   como   as   informações  
adicionais   sobre   os   autores,   acesso   a   redes   sociais   e   vídeos.   Para  
tanto,   utilizaram-‐se   “hiperlink   ícones”,   ícones   com   temáticas  
referentes  aos  conteúdos  que  se  destinam.  

O   tipo   de   link   utilizado   neste   artigo   é,   segundo   Landow  
(1997),  lexia-‐lexia  unidirecional,  ou  seja,  uma  forma  simples  de  link,  
que   permite   a   passagem   de   um   documento   para   outro   sem   a  
possibilidade  de  retorno.  

A   seguir,   o   quatro   1,   exibe   a   análise   descritiva   segundo   o  
Design   de   Hipermídia   das   seis   imagens   elencadas   do   artigo   da  
revista  Sessões  do  Imaginário.  
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Quadro  1  –  Síntese  da  análise  descritiva  do  artigo  -‐  Sessões  do  Imaginário  
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A   revista   Sessões   do   Imaginário,   como   uma   Enhanced  
Publication   (“publicação   aprimorada”),   que   apenas   incrementa   o  
texto  ao  disponibilizar  acesso  aos  dados  provenientes  da  pesquisa,  
utilizando   para   isso   materiais   complementares,   arquivo   de   vídeo,  
não  havendo  uma  ligação  explícita  entre  o  corpo  do  texto  do  artigo  
com   os   elementos   complementares,   empregou   os   elementos  
próprios   do   Design   de   Hipermídia,   em   sua   maioria,   de   forma  
consciente  no  artigo.  
  
3.2  REVISTA  PLOS  ONE  

  
A   seguir,   consta   a   descrição   das   telas   analisadas   para  

posterior   análise   descritiva   segundo   os   elementos   do   Design   de  
Hipermídia  das  oito  imagens  do  artigo  da  revista  PLOS  ONE.  

  
3.2.1  Descrição  das  telas  

  
A  primeira  imagem  (figura  14)  apresenta  a  interface  do  site  

da  PLOS  ONE,   em  que   estão   aportados   os   artigos  disponíveis   para  
consulta;   apresentam-‐se   em   forma   de   imagens   as   “capas”   dos  
artigos   com   seus   respectivos   títulos   e   autoria,   sobrepostos   a   uma  
caixa  amarela.  Essas  imagens  são  links  que  remetem  ao  artigo  em  si.  

  
Figura  15  –  Interface  do  site  da  PLOS  ONE  

  

Fonte:  captura  de  tela  PLOS  ONE.  Cambridge:  Plos,  2014.  (Disponível  
em:<http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal
.pone.0111730>.    Acesso  em:  12  out.  2014).  
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A   segunda   imagem   (figura  15)   apresenta   a   visualização  do  
artigo.  No  topo  da  página  do  artigo,  são  apresentados  título,  autoria,  
data   de   publicação   e   seu   DOI;   ainda   o   número   de   visualizações   e  
ações  (em  redes  sociais).  Abaixo  é  apresentado  um  menu  contendo:  
artigo,   sobre   os   autores,   indicadores,   comentários   e   conteúdos  
relacionados  –  quando  o  usuário/leitor  seleciona  um  desses  títulos,  
o   fundo  se  destaca  em  amarelo,  deixando  de  ser  cinza,  e  remete  ao  
assunto  selecionado,  neste  caso  foca-‐se  no  artigo.    

O   artigo   possui   um  menu   próprio,   indicando-‐se   através   de  
um  ícone  em  forma  de  flecha  a  seção  do  artigo.  Elas  se  dividem  em  
resumo,   introdução,   revisão   de   literatura,   métodos,   avaliação   e  
resultados,   discussões,   conclusões,   informações   de   apoio,  
contribuições  do  autor  e  referências  –  ainda  há  os  comentários  dos  
leitores   e   as   figuras.  A   primeira   seção   apresentada   é   a   do   resumo,  
contendo  abaixo  do  texto  todas  as  figuras  do  artigo  apresentadas  em  
slides  e,  abaixo  delas,  um  quadro  contendo   informações  relevantes,  
como  citação,  editor,  data  de  revisão,  de  aceite  e  publicação.    

  
Figura  16  –  Segunda  imagem  –  Artigo  –  PLOS  ONE  

  
Fonte:  captura  de  tela  PLOS  ONE.  Cambridge:  Plos,  2014.  (Disponível  
em:<http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal
.pone.0111730>.    Acesso  em:  12  out.  2014).  
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A   terceira   imagem   (figura   16)   demonstra   a   apresentação  
das   imagens   em   slides.   Ao   se   passar   o   mouse   sobre   ela,   surgem  
ícones  em  forma  de  flecha  (nas  cores  cinza  e  branco)  que  permitem  
a   navegação   pelas   imagens   em   sequência;   quando   esse   ícone   é  
selecionado,  há   a   troca  de   cor  do   cinza  para  o   azul.   Para  o  melhor  
entendimento  sobre  a  quantidade  de  slides  apresentados,  há  em  sua  
parte   inferior   círculos   que   indicam   o   número   de   slides   que   a  
apresentação   possui.   Esses   círculos   possuem   cor   cinza   e,   para  
indicar  em  que  slide  o  leitor  está,  há  uma  troca  para  a  cor  azul.    

    
Figura  17  –  Terceira  imagem  –  Artigo  –  PLOS  ONE  

  
Fonte:  captura  de  tela  PLOS  ONE.  Cambridge:  Plos,  2014.  (Disponível  
em:<http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal
.pone.0111730>.    Acesso  em:  12  out.  2014).  

  
A  quarta   imagem  (figura  17)  apresenta  os   links   inclusos  ao  

longo  do  texto  e  as  imagens  dispostos  no  corpo  do  artigo.  O  texto  é  
alinhado   à   esquerda,   não   possui   fonte   serifada   e   entrada   de  
parágrafo.   A   cor   preta   é   a   escolhida   para   o   texto   e   para   os   links  o  
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azul.  Além  de  apresentados  na  cor  azul,  os   links  são  sublinhados  ao  
se  passar  o  mouse  pela  palavra  linkada.    

As   imagens   são   apresentadas   sobre   um   retângulo   cinza  
claro.  Esse  retângulo  agrupa  as  imagens  e  suas  informações  (fonte  e  
título),   links   para   o   seu   download   e   ícones.   As   informações   da  
imagem   são   dispostas   na   parte   inferior   alinhadas   à   esquerda,   o  
título  é  apresentado  em  negrito  e,  abaixo,  a  fonte  não  negritada.    

Ao  lado  das  imagens,  são  apresentadas  as  suas  extensões  no  
formato  de  ícones  clicáveis  (forma  retangular  na  cor  amarelo  e  fonte  
em   preto)   para   download.   Há   a   possibilidade   de   download   das  
imagens  em  PowerPoint  slide,  PNG  ou  TIFF.  Os  ícones  das  extensões  
são   acompanhados   de   legendas   com  o   tamanho  do   arquivo   na   cor  
azul   (indicando   o   link),   o   download   é   iniciado   após   o   ícone   ou   a  
informação   serem   clicados.   O   ícone   no   canto   superior   direito   da  
imagem   é   um   ícone   clicável;   e   direciona   a   uma   janela   que   se  
sobrepõe  à  tela  inicial  do  artigo,  apresentada  na  figura  a  seguir  .  

    
Figura  18  –  Quarta  imagem  –  Artigo  –  PLOS  ONE  

  
Fonte:  captura  de  tela  PLOS  ONE.  Cambridge:  Plos,  2014.  (Disponível  
em:<http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal
.pone.0111730>.    Acesso  em:  12  out.  2014).  
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A  quinta  imagem  (figura  18)  apresenta  a  janela  que  se  abre  
ao   clicar   no   ícone   localizado  no   canto   superior   direito   da   imagem.  
Nela,   consta   a   imagem   em  maior   escala.   Em   sua   parte   inferior,   há  
uma   barra   amarela;   com   ferramentas   para   aumentar   e   diminuir   a  
imagem,  ver  a  imagem  anterior  e  seguinte,  e  também  para  visualizar  
todas  as  figuras.  Abaixo  da  barra,  constam  os  dados  da  figura,  ícones  
para  o  download  e  um  botão  de  “mostrar  em  contexto”  (que  envia  ao  
corpo   do   artigo).   Na   parte   superior   da   janela,   apresentam-‐se   três  
abas  e  o  ícone  (x)  para  fechar  a  janela,  sendo  que  a  aba  selecionada  
está  em  “figuras”;  as  outras  remetem  para  o  resumo  e  referências.    

A   ferramenta   para   visualizar   todas   as   figuras,   quando  
selecionada,  apresenta-‐se  na  cor  azul  e  abre  no  lado  direito  uma  aba  
vertical   contendo  as   imagens.  No   canto   superior  direito  dessa  aba,  
há  o  ícone  para  fechá-‐la.    
  
Figura  19–  Quinta  imagem  –  Artigo  –  PLOS  ONE  

  
Fonte:  captura  de  tela  PLOS  ONE.  Cambridge:  Plos,  2014.  (Disponível  
em:<http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal
.pone.0111730>.    Acesso  em:  12  out.  2014).  
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A  sexta  imagem  (figura  19)  demonstra  como  se  apresentam  
as   citações   ao   longo   do   texto,   em   forma   de   links   numéricos   que  
remetem   à   seção   das   referências   do   artigo.   Há   também   palavras  
destacadas   no   texto   em   forma   de   link   que   remetem   a   imagens  
apresentadas   no   artigo   –   um   exemplo   é   a   palavra   “Figura   7”   no  
corpo  do  texto  visualizado.  A  captura  de  tela  mostra  também  como  
são   apresentados   outros   tipos   de   imagens,   como   os   gráficos  
ilustrados.    

  
Figura  20  –  Sexta  imagem  –  Artigos  –  PLOS  ONE  

  
Fonte:  captura  de  tela  PLOS  ONE.  Cambridge:  Plos,  2014.  (Disponível  
em:<http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal
.pone.0111730>.    Acesso  em:  12  out.  2014).  
  

A   sétima   imagem  (figura  20)   exibe  a   seção  de   informações  
de   apoio,   está   contida   em   um   retângulo   cinza   claro.   Esse   artigo  
específico   expõe   dois   conteúdos   de   apoio:   o   primeiro   arquivo  
apresenta   um   código   informacional   e   o   outro   arquivo,   um   vídeo  
explicativo.  Os  dois  arquivos  apresentam-‐se  em  sequência  por  uma  
barra   de   navegação.   Nela,   há   ícones   de   avançar,   retornar,   lista   de  
arquivos,   ampliar   visualização   (cinza   e   branco)   e   download  
(amarelo  e  cinza).  Assim,  por  exemplo,  o  vídeo  pode  ser  visualizado  
na  interface  do  artigo  ou  pode  ser  feito  o  seu  download.    

As   informações   de   apoio   possuem,   na   parte   superior   do  
retângulo,   o   título   do   arquivo   e,   na   parte   inferior,   um   texto  
explicativo.    Abaixo  desse  retângulo  que  agrupa  os  arquivos  e  menu  
de  navegação,  constam  links  para  download,  e  informações.  



  
  

  

120  

  

Figura  21  –  Sétima  imagem  –  Artigos  –  PLOS  ONE  

  
Fonte:  captura  de  tela  PLOS  ONE.  Cambridge:  Plos,  2014.  (Disponível  
em:<http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal
.pone.0111730>.    Acesso  em:  12  out.  2014).  
  

A   oitava   imagem   capturada   (figura   21)   demonstra   como   é  
construída   a   seção  de   referências  do   artigo.  Estas   são   enumeradas  
de   forma   sequencial,   conforme   citadas   ao   longo   do   texto.   Após  
apresentação  das   informações  de  autoria,   são  disponibilizados   três  
links  para  acessar  o  artigo  referenciado:  Ver  artigo,  PubMed  /  NCBI  
e  Google  Scholar.  

  
Figura  22  –  Oitava  imagem  –  Artigo  –  PLOS  ONE  

  
Fonte:   captura   de   tela   PLOS   ONE.   Cambridge:   Plos,   2014.   (Disponível  
em:<http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal
.pone.0111730>.    Acesso  em:  12  out.  2014).  
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Após   a   descrição   das   telas   analisadas   que   constam   nos  
parágrafos   acima,   discorre-‐se   a   análise   descritiva   segundo   os  
elementos  do  Design  de  Hipermídia  das  oito  imagens  da  PLOS  ONE.  

  
3.2.2  Análise  descritiva  segundo  o  Design  de  Hipermídia  
  

• Cor:   as   utilizadas   criam   associações   simbólicas,   facilitam   a  
memorização,   auxiliam   na   identificação   das   informações,   são  
empregadas   como   marcadores   em   barras   de  menu   e   diminuem   a  
ocorrência   de   erros   que   o   leitor   possa   cometer.   Pois,   o   amarelo  
apresentando-‐se   de   maneira   saturada,   destaca   os   ícones,   menus,  
abas   e   botões;   e   os   tons   cinza   demonstram   neutralidade   dos  
elementos  apresentados  no  artigo.  

Segundo   Lupton   (2014),   cor,   composição   e   tom   são  
elementos  essenciais  para  a  tela.  Assim,  as  cores  são  empregadas  no  
artigo   de   forma   que   seus   usos   não   reduzem   a   função   de   um  
elemento  de  hipermídia.  Os  hiperlinks  são  apresentados  na  cor  azul,  
destacando-‐se   no   corpo  do   artigo,   que   possui   fonte   tipográfica   em  
preto.  A  cor  azul  também  é  empregada  para  mudanças  de  estado  em  
ícones,  botões,  menus  e  abas.  Mediante  isso,  as  cores  amarelo  e  azul,  
cores  contrastantes  e  fortes,  são  empregadas  adequadamente  para  a  
rapidez  da  sua  recuperação  pela  memória  do  leitor  e  propiciam  uma  
maior  atenção  e  antecipação  no  direcionamento  da  mensagem.  Além  
disso,  o  artigo  faz  um  bom  uso  da  cor  em  um  design  de  hipermídia  
utilizando   cores   contrastantes   (azul   e   amarelo)   e   os   tons  de   cinza,  
com  pouco  contraste.  Pois,  em  um  projeto  de  hipermídia,  deve-‐se  ter  
em  conta  o  conforto  visual  e  o  equilíbrio,  para  produzir  um  esquema  
de  cores  atrativo.  

A  cor  pode  ser  usada  conforme  alguns  critérios  de  harmonia  
cromática,   segundo   Frazer   e   Banks   (2013).   O   azul   e   o   amarelo  
utilizados  no  artigo  são  cores  complementares  –  duas  cores  opostas  
no   círculo   cromático,   o   que   oferece   alto   contraste,   mantendo   a  
harmonia.  Em  relação  à  saturação  das  cores,  de  acordo  com  Dondis  
(2007),   as   menos   saturadas   levam   a   uma   neutralidade   cromática,  
como  os  cinzas  empregados  nos  retângulos,   ícones,  menus,  abas  do  
artigo.  Para  Dondis  (2007,  p.  66),  “os  resultados  informacionais,  na  
opção   por   uma   cor   saturada   ou   neutralizada,   fundamentam   a  
escolha  em  termos  de   intenção”.  Dessa  maneira,  o  cinza,  o  azul  e  o  
amarelo   são   empregados   de   forma   equilibrada   entre   redução   e  
saturação  da  paleta  de  cores.  



  
  

  

122  

  

No  processo  de  articulação  visual,  o  contraste  é  o  meio  para  
intensificar   o   significado   (DONDIS,   2007).   Assim,   o   contraste  
utilizando  as  cores  azul  e  amarelo  nos  ícones,  botões,  menus  e  abas  
estimula  e  atrai  a  atenção  do  leitor,  também  torna  mais  interessante  
o   significado,   tornando-‐o   mais   importante   e   dinâmico.   A  
diferenciação   cromática   pela   aplicação   de   cores   contrastantes  
estabelece   diferenças   entre   os   conteúdos.      De   acordo   com  
Guimarães   (2003),   essa   diferenciação   contribui   para   organizar,  
selecionar,  ressaltar  e  hierarquizar  as   informações,  tanto  em  níveis  
de   importância   quanto   em   sequência   de   leitura.   Esse   artigo   em  
hipermídia   utiliza   a   cor   por   meio   de   contraste   de   valores,   por  
semelhança   e   por   questões   de   forma,   o   que   ordena,   controla   a  
intensidade   da   cor   e   obtém   diferentes   opções   para   a   interface  
aplicada  (figuras,  textos  e  multimídia).  

• Tipografia:   em  um   ambiente   de   hipermídia,   a   tipografia   é  
um  elemento  essencial  e  há  necessidade  de  ser  pensada  segundo  os  
princípios  do  design  gráfico  (PORTUGUAL,  2013).  O  tipo,  a  escala,  o  
espacejamento  e  a  entrelinha  criam  uma   forma  para  a   composição  
em   tela.   Dessa   forma,   em   relação   às   variações   estruturais   do   tipo  
utilizado,   possuem   tamanho   de   corpo   do   tipo   um   pouco   reduzida  
para   o   texto;   em   relação   à   sua   forma,   há   uma   boa   relação   nas  
diferenças  do  desenho  de  sua  letra  nas  versões  em  caixa  alta  e  baixa;  
quanto   ao   peso,   a   espessura   média   do   traço   se   mantém   quase   a  
mesma   em   todo   o   corpo;   não   há   visibilidade   de   um   grande  
contraste,      pois   a   angulação   e   a   espessura   dos   traços   variam  
sutilmente;  o  corpo  não  é  inclinado;  o  tipo  é  semisserifado;  a  largura  
do   tipo  pode  ser  considerada  mais      condensada  do  que  expandida.  
Assim,  a  família  tipográfica  possui  um  conjunto  de  caracteres  com  as  
mesmas   características   de   seu   desenho,   independentemente   do  
peso,  da  inclinação  ou  do  corpo  (NIEMEYER,  2000).  

A   tipografia   escolhida   envolve   de   maneira   satisfatória   os  
conceitos   de   legibilidade   e   de   leiturabilidade.   Apresenta   uma   boa  
leiturabilidade,   pois   o   olho   absorve   com   facilidade   a   mensagem   e  
possui   mobilidade   ao   longo   da   linha.   Há   legibilidade   por   possuir  
qualidades   e   atributos   que   possibilitam   ao   leitor   reconhecer   e  
compreender  as   formas  e  a  organização  dos   tipos  com   facilidade  e  
clareza.   Segundo   Heitlinger   (2007),   existe   um   consenso   entre  
pesquisadores   de   que   a   legibilidade   de   diferentes   tipos   é   muito  
influenciada  pelo   layout  escolhido  para  a  página.  Assim,  o  fato  de  o  
artigo  criar  uma   forte   consistência  de  hierarquia   tipográfica   indica  
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um  sistema  que  organiza  o  conteúdo  no   layout,   enfatizando  alguns  
dados  e  preterindo  outros.  

A  organização  da  hipermídia  reflete-‐se  em  sua  interface  –  da  
navegação  à  forma  do  conteúdo.  A  tipografia  escolhida  para  o  artigo  
ajuda  a  elucidar  a  hierarquia,  trazendo  conexões  de  diversos  níveis  
e  áreas  de  conteúdo.  Folhas  de  estilo  tipográfico  ajudam  a  pensar  o  
conteúdo   recolhido;   o   usuário   consegue   encontrar,   assim,   a  
informação  desejada.  

Houve   falta   de   atenção   para   o   tamanho   da   fonte   e   escala,  
que  estão  reduzidas.  Leitores  tendem  a  segurar  um  livro  ou  revista  
perto  de  seus  rostos,  enquanto  eles  se  sentam  mais  longe  de  telas  de  
computador.   Mediante   isso,   a   leitura   confortável   em   uma   tela   de  
computador  necessita  de  tamanhos  maiores  do  que  os  de  impressão  
(LUPTON,  2014).  

Tipografia   como   ícone  se  apresenta  de   forma  mais   flexível,  
aparece   com   fonte   totalmente   em   caixa   alta,   ou   em   caixa   baixa   e  
bold.     É  visualmente  envolvente,  não  possui  ruídos  ornamentais  ou  
superficialidades  estéticas,   considera  os   seus  objetivos   (informar  a  
utilidade  do  ícone)  e  o  contexto  cultural  em  que  é  lida.  

O  espacejamento   ideal  em  tamanho  de   leitura  significa  que  
os   traços   e   as   contraformas   alternam-‐se   de   modo   uniforme  
(SAMARA,   2011).   No   artigo,   o   espacejamento   possui   o   tamanho  
ideal   de   leitura,   pois,   à  medida  que  o   tamanho  da   fonte  diminui,   o  
espacejamento   aumenta   para   permitir   que   o   olho   separe   as   letras  
com  maior  clareza  e,  ao  contrário,  quando  o  espaço  entre  as   letras  
se   reduz,   o   tamanho   do   tipo   aumenta   para   além   do   tamanho   de  
leitura  convencional.    

A   fonte   tipográfica   escolhida   possui   proporção   em   seu  
kerning,   pois   todos   os   espaços   em   branco   entre   cada   par   de  
caracteres  possuem  área  semelhante,  ou  seja,  a   fonte  possui  ajuste  
no  espaço  entre   as   letras   individuais.  A  maioria  das   fontes  digitais  
têm   incorporadas   o   ajuste   de   kerning   automático,   para   não   haver  
um  ajuste  manual  (LUPTON,  2014).  O  tracking  também  se  encontra  
de   forma   proporcional,   pois   há   proporção   nos   espaços   entre   os  
caracteres  nas  linhas  e  blocos  de  texto.  

Em   relação   ao   alinhamento   dos   textos,   optou-‐se   por   um  
estilo   de   alinhamento   que   se   adaptou   melhor   à   estrutura   e   ao  
caracter   individuais   dos   elementos   do   conteúdo.   Acredita-‐se   que,  
devido   ao   caráter   flexível   e   personalizável   do   texto   web,   o  
alinhamento   à   esquerda   foi   o   escolhido   para   os   artigos   da   PLOS  
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ONE.   Além   do   mais,   segundo   Lupton   (2014),   o   alinhamento   à  
esquerda   é   a   definição   de   texto   mais   comum   na   web   (enquanto  
permanece  o  justificado  como  definição  dominante  para  o  texto  em  
versão   impressa)  (LUPTON,  2014).  O   texto  alinhado  à  esquerda  do  
artigo   funciona   por   ser   um   ambiente   de   leitura   prolongado,  
encontra-‐se  a  linha  seguinte  de  texto  com  facilidade.  

Os  blocos  de  parágrafo  possuem   largura   adequada,   pois   se  
relacionam   com   tipo   de   conteúdo,   escolha   da   fonte,   tamanho   da  
letra,  distância  do  leitor  à  tela  e  coluna  do  grid  base.  O  comprimento  
das  linhas  se  baseia  na  fisiologia  do  olho  humano,  pois  apresenta  de  
45  a  75  caracteres  por  linha,  o  que,  segundo  Lupton  (2014),  é  uma  
medida  confortável  para  o  leitor,  aumentando  consideravelmente  a  
legibilidade   do   conteúdo.   A   página   possui   apenas   uma   coluna  
vertical;   para   Lupton   (2014),   um   layout   de   revista   bem   concebido  
normalmente   tem   uma   forte   estrutura   de   colunas   longas  
verticalmente  ancoradas  por  pouca  horizontalidade.  

É   importante   evitar   poluição   de   informação,   uma   vez   que  
um   número   excessivo   de   palavras   e   detalhes   só   servirá   para  
dificultar   a   compreensão   das   informações   apresentadas   (LUPTON,  
2014).   Assim,   o   artigo   possui   muitos   espaços   em   branco;  
necessários,   pois   facilitam   a   leitura,   tornando-‐a   mais   agradável,  
incentivando  a  compreensão  do  texto.  Além  do  mais,  o  artigo  possui  
uma   ótima   hierarquia   visual,   dando   aos   leitores   não   tradicionais  
igualdade   de   acesso;   essa   hierarquia   é   devida   à   escolha   dos  
elementos  de  maneira  estrutural  em  vez  de  puramente  visuais.  

• Imagem:   em   artigos   de   revistas   científicas,   é   uma  
mensagem   que   precisa   ser   facilmente   compreendida   pelo   leitor   e,  
por   isso,   prescinde   de   exatidão   e   objetividade.   Em   ambientes   de  
hipermídia,   a   interface   possibilita   uma   experiência  mútua,   criando  
significação,  mediando,   traduzindo   e   produzindo   sentido;   há   de   se  
considerar   as   imagens   como   dados/informações,   sejam   elas  
materiais  ou  imateriais.  Assim,  as  doze  imagens  presentes  no  artigo  
são   materiais   e   imateriais,   que   mantêm   relação   semântica   com   o  
conteúdo  abordado,  ampliam  o  entendimento  do  texto  com  dados  e  
informações  extras,  com  tabelas,  gráficos,  fotografias  e  ilustrações.  

A  imagem  digital  em  bitmap  é  composta  de  um  número  fixo  
de   pixels,   cada   um   usando   uma   quantidade   fixa   de   dados   para  
representar  a  sua  cor  (FRAZER;  BANKS,  2013).  As  imagens  do  artigo  
são   bitmap;   ao   serem   ampliadas,   tornam-‐se   mais   indefinidas,   no  
formato.   Em   hipermídia,   o   peso   do   arquivo   é   uma   importante  
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questão   a   ser   considerada   (PORTUGUAL,   2013),   pois   imagens  
ocupam  uma  boa  parte  da  memória  do  computador.  As  imagens  do  
artigo  possuem  resolução  entre  72dpi   e  100dpi,   ou   seja,   resolução  
alta  o  suficiente  para  manter  a  qualidade  da  imagem,  também  baixa  
o  bastante  para  ter  uma  visualização  eficiente  dos  dados.  

Os  formatos  de  extensão  em  arquivos  de  imagem  definem  a  
taxa  de  compressão  e  a  qualidade  da  imagem.  A  escolha  do  formato  
adequado  está   relacionada  com  o   tipo  de   imagem.  Cada  uma  delas  
tem  um  formato  de  arquivo  que  possui  melhor  resolução  (FRAZER;  
BANKS,   2013).   O   artigo   possibilita   o   download   da   imagem   nos  
formatos   PPT,   PNG   ou   TIFF   –      nos   formatos   PNG   e   TIFF,   o   artigo  
fornece  o  valor  do  peso  do  arquivo  em  KB  ou  MB.  

O   artigo   garante   a   legibilidade   entre   as   imagens   em  
primeiro   plano   e   a   cor   do   layout.   Além   do   mais,   essas   estão  
ancoradas  em  fundos  brancos  e  retângulos  cinzas.  Todas  as  imagens  
são   acompanhadas   por   legendas,   isso   traz   o  melhor   entendimento  
das   imagens   apresentadas   ao   serem   acompanhadas   de   uma  
descrição   verbal   –   nem   sempre   o   leitor   poderá   identificar   o   que   a  
imagem  representa.  

Todas   as   imagem   têm   a   possibilidade   de   serem   ampliadas  
pelo  menu   apresentado   na   interface   do   artigo.   Esse   é   um   recurso  
interessante  para  a  visualização  de  detalhes,  que  pode  contribuir  no  
melhor   entendimento   da   imagem.   As   imagens   compõem   uma  
narrativa  quando  em  slide  show,  seguindo  a  sequência  do  artigo.  

Gráficos:   apresentados   pelo   artigo,   propiciam   um   melhor  
entendimento   para   o   leitor,   especificamente   a   lembrança   de  
informações.   Segundo  Galitz   (2007),   este   deve   controlar   a   atenção  
do  leitor,  revelar  ou  expor  informações  de  forma  sistemática,  ou  da  
esquerda  para  a  direita  ou  de  cima  para  baixo.  

Filatro   (2008)   cita   os   gráficos   interpretativos   como  os  que  
permitem   o   entendimento   de   conceitos,   processos   ou   princípios  
abstratos,   invisíveis  ou  ambos.  Esses  não  necessariamente   incluem  
simulações   ou   complexos   recursos   de   superfície.   Os   gráficos  
apresentados   no   artigo   possuem   essa   classificação,   são   diagramas  
esquemáticos   de   movimentos   feitos   em   relação   ao   tempo   do  
movimento.  

Ícones:  são  apresentados  no  artigo  ora  analisado  em  vários  
formatos,   incluem   bitmaps,   vetores   e   fontes.   Ainda,   desempenham  
um  papel  fundamental  no  sentido  de  tornar  a  experiência  digital  do  
artigo   científico   da   PLOS   ONE   rica   e   orientanda   aos   leitores   da  
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revista.   Lupton   (2014)   expõe   três   tipos   de   ícones   usados   em   tela:  
pictóricos,   metafóricos   e   abstratos.   O   artigo   possui   ícones  
metafóricos,  como  o  quadrado  com  flecha  no  canto  superior  direito,  
flechas   para   a   direita   e   esquerda,   e   abstratos,   que   possuem  
significado  indireto,  mas  são  familiarizados  com  a  repetição  e  uso  ao  
longo  do  tempo,  como  é  o  caso  de  x.  

Ao   longo   do   texto,   os   ícones   se   apresentam   como  
pictogramas,   são   simples   e   resumem   às   informações,   tornando-‐as  
mais   rápidas,   mais   fáceis   de   serem   assimiladas   pelo   leitor   e  
antecipando  o  resultado  de  uma  clicagem  pretendida.  Economizam  
espaço  e  comunicam  amplamente  quando  a  linguagem  escrita  não  é  
universal,  pois  o  artigo  está  em  inglês.  Também,  chamam  a  atenção  
para  mudanças  recentes  ou  avisos  importantes.  

Existem   algumas   recomendações   para   o   uso   de   ícones   em  
hipermídia.  Lupton  (2014)  recomenda  ícones  com  metáforas  claras  
ou   conceitos   representativos,   determinando   a   quantidade   de  
detalhes   viáveis   para   cada   tamanho   de   ícone.   Esses   preceitos   são  
atingidos:   neste   caso,   são   definidos   parâmetros   claros   para   a  
representação   dos   ícones   pictóricos   e   metafóricos,   tais   como  
espessura,   tamanho   e   paleta   de   cores,   utilizando   cinco   cores  
diferentes,  incluindo  preto,  branco,  cinza,  amarelo  e  azul.  

Os   ícones   representam  de   forma   óbvia   sua   funcionalidade,  
diferenciando-‐se  entre  si,  evitando  detalhes  excessivos,  criando  um  
conjunto   de   formas   comuns   relacionadas   entre   si,   fornecendo  
consistência   no   tipo   de   ícone   e   criando   formas   de   tom   emocional  
adequado.  Ainda,  há  pertinência  quanto  ao  uso  dos  botões  icônicos  
mudarem  de  estado,  tamanho,  ao  passar-‐se  o  mouse  sobre  eles.  

Objetos   e   ícones   de   ação   são   colocados   em   diferentes  
grupos,  exibindo  o  ícone  interativo  como  um  elemento  diferenciado  
na   tela;   o   ícone   selecionado   se   apresenta   na   cor   azul   e   branca,  
diferente  de  um   ícone  não   selecionado,   amarelo  e   cinza  ou   cinza  e  
branco.   Assim,   houve   a   preocupação   em   manter   simplicidade,  
clareza,  consistência  e  o  mesmo  padrão  de  estilo  gráfico  e  cromático  
nos  ícones,  com  a  finalidade  de  evitar  erros  de  interpretação.  

• Multimídia:   a   necessidade   de   utilizar   esses   recursos   na  
apresentação   da   informação   científica   e   para   sua   comunicação  
torna-‐se   mais   crescente,   uma   vez   que,   na   contemporaneidade,   as  
imagens   emergem   como   espaços   dialógicos   e   os   símbolos   visuais,  
frequentemente,  são  empregados  como  forma  de  discurso.  Além  do  
mais,  o  entendimento  da  informação  apresenta-‐se  de  melhor  forma  
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quando   textos   (escritos  e   falados)  e   imagens   (ilustrações  estáticas,  
como   desenhos,   gráficos   e   fotos,   ou   gráficos   dinâmicos,   como  
animações   e   vídeo)   são   combinados,   em   vez   de   apresentados  
separadamente  (FILATRO,  2008).  Assim,  a  revista  PLOS  ONE  possui  
a  integração  de  textos,  imagens  e  vídeo  no  corpo  do  artigo.  

Informações   comunicadas,   tanto   de   forma   verbal   quanto  
pictórica,  têm  uma  maior  probabilidade  de  serem  lembradas  do  que  
a   informações  que  chegam  em  apenas  um  formato  (GALITZ,  2007).  
A   integração   correta   das   combinações   sensoriais   entre   texto,  
imagem   e   vídeo   favorece   o   entendimento   do   artigo   da   PLOS   ONE.  
Tanto   as   informações   textuais   quanto   as   visuais   apresentaram-‐se  
totalmente  relevantes.    

A   multimídia   tende   a   provocar   um   processamento   mais  
elaborativo   de   informações   do   que   o   texto   escrito,   à   medida   que  
contém   mais   recursos   do   que   palavras.   Assim,   os   dois   recursos  
utilizados   em   conjunto   são   relevantes,   pois   mantêm   a   relação  
semântica   com   o   conteúdo   abordado.   Para   controlar   a   atenção,   o  
texto   visual   foi   integrado   com   elementos   gráficos   relacionados  
visualmente,   pois,   segundo   Galitz   (2007),   é   mais   fácil   para   os  
leitores  coordenarem  e  integrarem  os  materiais  visualmente.  

Vídeo:   a   integração   do   vídeo   requer   um   modelo   de  
hipermídia   que   leve   em   conta   as   suas   dimensões   espacial   e  
temporal,  que  defina  a  semântica  dos  mecanismos  para  a  ligação  do  
vídeo   aliado   a   novos   conceitos   e   suporte   de   navegação,  
contemplando   os   aspectos   estéticos   e   retóricos   da   integração   em  
hipermídia   (CHAMPEL;  GUIMARÃES,   2001).  Mediante   o   exposto,   o  
vídeo  mantém   relação   semântica   com   o   conteúdo   abordado   e   seu  
roteiro,  que  inclui  uma  demonstração  de  um  estudo,  é  adaptado  ao  
contexto   da   hipermídia;   isto   é,   o   leitor   pode   visualizar   o   vídeo   no  
corpo   do   artigo   de   forma   interativa   (apresenta   controles   de  
pause/retornar,  stop,  retroceder,  avançar  e  volume)  ou  ainda  fazer  o  
seu  download  para  o  computador.  

Como   a   experiência   em   hipermídia   é   interativa,   vídeos  
longos,   que   exigem   extensos   períodos   em   frente   à   tela   do  
computador,   devem   ser   evitados   ou   segmentados   em   sessões  
menores   (FILATRO,   2008).   O   vídeo   cumpre   esses   requisitos,  
possuindo  19  minutos  de  duração.  A  interface  do  artigo  descreve  o  
formato  e  o   tamanho  do  arquivo  para   informação  e  download.   Seu  
arquivo  possui  6.65  MB,  podendo  ser  considerado  um  arquivo  leve,  
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adequado  para  download.  Porém,  não  possui  uma  boa  qualidade  de  
imagem,  que  se  pixeliza  em  tela.  

• Interatividade:   em   documentos   digitais,   significa   poder  
escolher  um  caminho  através  de  uma  estrutura  não   linear   feita  de  
texto   em   forma   visual,   texto   em   forma   de   áudio,   imagens,  
sequências  de  vídeo,  animações,  música  e  som  (BONSIEPE,  1997).  O  
artigo   apresenta   diferentes   níveis   de   complexidade,   questões   que  
envolvem  o  manuseio  de  variáveis  de  percepção  e  estética.  

O   artigo   possui   os   seguintes   níveis   de   interatividade:  
interatividade   linear,   oferece   ao   artigo   uma   interação  
preestabelecida  e  sequencial,  o  leitor  pode  avançar,  parar  ou  voltar  
às   informações   –   consta   no   vídeo,   nas   imagens   em   slide   show   e  
informações  de  apoio;   interatividade  arborescente,   é   relacionada  à  
apresentação   da   informação   de   forma   hierárquica,   o   leitor   pode  
navegar   pelas   seções   por  meio   dos  menus   apresentados   no   artigo;  
interatividade   linguística,   consiste  na  utilização  de  palavra-‐chave  e  
números  de  referência,  ao  longo  do  corpo  do  texto,  para  o  acesso  às  
informações.  

O  link  é  uma  unidade  primordial  na  revista  científica  on-line  
em  hipermídia,   pois   é   através   dele   que   acontece   a   relação   entre   o  
leitor   e   o   conteúdo   ou   a   relação   entre   conteúdo   com   outros  
conteúdos  relacionados  ao  artigo.  O  link  pode  ser  considerado  neste  
artigo   o   elemento   que   promove   a   relação   entre   a   leitura   e   a  
utilização,   entre   escrita   e   a   realização  da  hipermídia.  Assim,   foram  
aplicados   links   em   todas   as   seções   do   artigo,   para   os   textos,   as  
imagens  e  o  vídeo.  Constam  links  nos  índice,  ícones,  palavras-‐chave  
e  downloads.  

Aplica-‐se,   no   artigo,   padrão   cromático   azul   para   os   links;  
utilizam-‐se   iniciais   maiúsculas   para   os   rótulos   dos   links   e   dos  
campos   temáticos.      Os   tipos   de   links   utilizados   no   artigo,   segundo  
Landow   (1997),   são   linha-‐lexia,   forma   de   link   que   traz   vantagens  
como   orientação   simples   de   sentido   por   um   ponto   de   partida  
retórico,   ou   seja,   o   link   está   anexado   a   uma   palavra   ou   ícone   do  
artigo   –   é   a   forma   mais   utilizada   para   links   na   web,   sendo   neste  
artigo  bidirecional;   linha-‐linha,   bem  empregado  ao   longo  do   corpo  
do   artigo,   em   palavras-‐chave,   números,   figuras,   leva   o   leitor   a   um  
trecho  ou  a  uma  palavra  exata  de  uma  lexia  para  outra;  conexão  um-‐
para-‐muitos,  esse  tipo  de  link  oferece  ao  artigo  mais  alternativas  de  
linhas  e  lexias  e  pode  atender  a  contento  à  demanda  do  leitor  –  está  
presente  nas  referências.  
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A   seguir,   o   quatro   2,   exibe   a   análise   descritiva   segundo   o  
Design   de   Hipermídia   das   oito   imagens   elencadas   do   artigo   da  
revista  PLOS  ONE.  

  
Quadro  2  –  Síntese  da  análise  descritiva  do  artigo  da  revista  PLOS  ONE  
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De   modo   geral,   a   revista   PLOS   ONE   emprega   em   seus  

artigos,   como   no   analisado   anteriormente,   de   forma   adequada   os  
elementos   próprios   do   Design   de   Hipermídia   –   cor,   tipografia,  
imagem,   multimídia   e   interatividade   –,   que   a   classificam   como  
publicação  Rich   Internet  Publication   (RIP),  com   um  maior   nível   de  
integração  do  texto  com  a  hipermídia.    
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4  RESULTADOS    
  

Com  a  reflexão  realizada  a  partir  dos  estudos  obtidos  com  
base   no   referencial   teórico   e   posterior   análise   descritiva   das   duas  
revistas,   Sessões   do   Imaginário   e   PLOS   ONE,   dando   ênfase   à  
construção   e   ao   desenvolvimento   do   conhecimento,   foi   possível  
obter   resultados   que   levaram   ao   estabelecimento   de   uma   base   de  
conceitos   e   critérios,   que   consequentemente   favoreceram   a  
formulação   de   um   Guia   de   Melhores   Práticas   para   a   edição   dos  
artigos  de  revistas  científicas  eletrônicas  em  hipermídia.    

São  agora  elencados  de  forma  estruturada  como  resultado  
do   estudo   e,   segundo   o   Design   de   Hipermídia,   os   elementos  
formadores  do  Guia  de  Melhores  Práticas  (Apêndice  1):    

1. Cor:   considerando   a   cor   como   informação,   em   artigos  
científicos   hipermidiáticos,   sua   aplicação   necessita   desempenhar  
funções  para  organizar,  chamar  a  atenção,  destacar,  criar  planos  de  
percepção,   hierarquizar   informações,   direcionar   a   leitura   ou  
atribuir-‐lhe   significado   e   depender   de   outros   elementos   do   texto  
visual  aplicado  (formas,  figuras,  texturas,  textos,  multimídia).  Dessa  
forma,  não   é   recomendado   restringir-‐se   ao   seu  valor   estético,   pois  
também  cria  associações  simbólicas,  facilitar  a  memorização,  auxilia  
na  identificação  das  informações  e  diminui  ocorrências  de  erros  que  
o  leitor  possa  cometer  ao  interagir  com  o  artigo.    

Em   artigos   de   revistas   científicas   em   hipermídia,   os  
conhecimentos   sobre   cor   contribuem   na   elaboração   do   projeto   à  
medida   que   a   organização   do   artigo   por   meio   de   cores   transfere  
significados  e  valores  para  cada  grupo  de  informações  a  que  aquela  
cor   foi   subordinada.   Assim,   deve   haver   cuidado   para   que  
informações   iguais   recebam  o  mesmo   tratamento   visual,   enquanto  
as   diferentes,   tratamento   visual   distinto;   quanto   mais   força   uma  
determinada  cor  tiver,  maior  será  a  rapidez  da  sua  recuperação  pela  
memória   do   leitor   e   maior   a   antecipação   no   direcionamento   da  
mensagem.  

Os   textos   coloridos   devem   ser   usados   com   cuidado   e   de  
forma   explícita,   já   que   podem   também   representar   links   de  
hipertexto;   há   que   se   atentar   à   utilização  dos   elementos   formais   –  
cor,   composição   e   tom   –   para   sinalizar   o   potencial   de   mudança   e  
interação.   Dependendo   de   sua   posição   e   seu   contraste   com   o  
restante  do   texto,  uma  palavra  colorida  pode  chamar  mais  atenção  
que   o   negrito   ou   um   texto   inteiro,   é   importante   saber   como  
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sobrepor   cores   para   criar   atmosferas   e   qualidades   específicas,  
usando   uma   cor   para   minimizar   ou   intensificar   a   outra.   Não   é  
recomendado  utilizar  mais  de  três  cores  no  texto.    

Entender  como  as  cores  interagem  ajuda  a  controlar  o  poder  
da  cor  e  a  testar,  sistematicamente,  variações  de  uma  mesma  ideia,  
tendo   em   conta   o   conforto   visual   e   o   equilíbrio,   para   produzir   um  
esquema  de  cores  atrativo.  Mediante  isso,  há  critérios  de  harmonia  
cromática  a  serem  seguidos:  a  temperatura,  que  se  estabelece  entre  
cores  de  hemisfério  opostos  no  círculo  cromático;    monocromia,  que  
acontece  devido  a  nuanças  tonais  de  uma  única  cor;  análoga,  quando  
duas   ou   mais   cores   se   situam   lado   a   lado   no   círculo   cromático;  
complementar,   ocorre   entre   duas   cores   opostas   no   círculo  
cromático;   triádica,  são   três  cores   igualmente  espaçadas  no  círculo  
cromático,  o  que  oferece  alto  contraste,  mantendo  a  harmonia.  

Em   relação   ao   exposto   nos   parágrafos   anteriores,   e   em  
resumo  ao  todo  referenciado,  tem-‐se  estas  recomendações:  

• a   cor   deve   manter   a   relação   semântica   com   o   conteúdo  
abordado;    

• a  cor  é  indicada  para  destacar  itens  e  áreas;    
• a   cor   é   empregada   como  marcadores   em   barras   de  menu,  

também  para  os  hiperlinks  acessados  e  não  acessados;    
• a  cor  é  empregada  para  demarcar  grupos  temáticos;    
• cores   saturadas   para   marcadores   e   as   neutras   para   os  

planos  de  fundo;    
• diferenciação   cromática   contrastantes   para   estabelecer  

diferenças  entre  conteúdos  do  artigo;  
• adicionar   o   máximo   de   duas   cores   para   as   famílias  

tipográficas:   uma   para   os   títulos   e   outra   para   o   corpo   do  
texto;    

• o  uso  da  cor  não  deve  reduzir  a   função  de  um  elemento  de  
hipermídia;    

• as   cores   não   devem   gerar   fadiga,   vibrações,   ilusões   de  
sombras  e  nem  imagens  sobrepostas.  
  

2. Tipografia:   no   texto   escrito   em   alfabeto,   entra   como   uma  
mediadora  que  exerce  influência  no  modo  como  o  conteúdo  vai  ser  
percebido,   na   fluidez   da   leitura   e   na   relação   com   o   texto.   Já   a  
tipografia   como   ícone   se   apresenta   de   forma   mais   flexível   de   ser  
trabalhada,   por   meio   de   uma   prática   expressiva,   podendo   ser  
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visualmente   envolvente,   sem   desconsiderar   os   seus   objetivos   e   o  
contexto  cultural  em  que  está  sendo  inserida.  Evita-‐se,  assim,  o  uso  
de  ruídos  ornamentais  e  superficialidades  estéticas.    

Atenta-‐se  para  o  tamanho  da  fonte,  escala,  espacejamento  e  
entrelinha,   pois   o   artigo   é   primeiramente   visualizado   como   um  
todo;  à  medida  que  a  relação  forma  e  fundo  é  percebida  como  uma  
só,  o  contraste  de  todos  esses  elementos   influencia  a  percepção  do  
leitor.   Assim,   a   letra,   a   frase,   o   texto   são   percebidos   em   relação   à  
página   que   os   rodeia.   Quanto   às   variações   estruturais   do   tipo,  
atenta-‐se  para  o  tamanho  do  corpo,  à  forma  em  caixa  alta  e  baixa,  à  
espessura   dos   seus   traços,   ao   contraste,   à   inclinação,   à   família   em  
que  é  classificado  e  à  largura  do  tipo.  

Também   atenta-‐se   para   os   conceitos   de   legibilidade   e   de  
leiturabilidade.   Para   auxiliar   na   legibilidade   em   ambiente   de  
hipermídia,   é   aconselhável   as   informações   estarem   em   cores  
escuras  sobre   fundo  claro,   isso  possibilita  uma   leitura  mais  rápida.  
Além   disso,   criar   uma   forte   consistência   de   hierarquia   tipográfica  
indica  um  sistema  que  organiza  conteúdo,  enfatizando  alguns  dados  
e  preterindo  outros,  ajudando  os  leitores  a  localizarem-‐se  no  texto.  

A   hierarquia   visual   há   de   levar   em   conta   os   elementos  
estruturais   em   vez   de   puramente   visuais;   espacejamento   ideal   em  
tamanho  de  leitura  e  manutenção  de  espaços  em  branco  facilitam  a  
leitura,  tornando-‐a  mais  agradável,  incentivando  a  compreensão  do  
texto.  Também  a  hifenização  de  palavras  ao  final  das  linhas  ajuda  a  
evitar  espaços  em  branco  no  caso  de  textos  justificados  ou  dispostos  
em   colunas;   os   textos   alinhados   à   esquerda   ou   centralizados   não  
devem  ser  hifenizados,  mantendo  a  disposição  natural  das  palavras.  

As   margens   definem   a   área   de   leitura   da   página,  
proporcionam   contraste   e   tornam   a   página   visualmente   mais  
atraente   e   organizada.   Além   das   margens,   a   página   dividida   em  
colunas   proporciona   maior   flexibilidade   de   espaço;   a   opção   por  
colunas  verticais  deve  ser  predominante  na  escolha  de  layout  para  o  
artigo.   As   colunas   mais   estreitas   podem   favorecer   a   legibilidade.  
Recorda-‐se   o   alinhamento   à   esquerda,   que   é   a   definição   de   texto  
mais   comum   na   web;   textos   alinhados   à   esquerda   funcionam   na  
maioria   dos   ambientes   de   leitura   prolongados,   especialmente  
quando  as  colunas  são  estreitas.  

Em   artigos   hipermidiáticos,   necessita-‐se   atentar   para   uma  
largura   adequada   com   base   em   fatores   como   tipo   de   conteúdo,  
escolha  da  fonte,  tamanho  da  letra,  distância  do  leitor  à  tela  e  coluna  
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do   grid   base.   O   comprimento   das   linhas   tem   de   se   basear   na  
fisiologia   do   olho   humano,   pois   estudos   demonstram   que   o   uso  
moderado  do  comprimento  de   linha  aumenta   consideravelmente  a  
legibilidade   do   conteúdo.   Nesse   aspecto,   são   aceitos   de   45   a   75  
caracteres  por  linha  para  se  ter  uma  medida  confortável.  

É   importante   evitar   poluição   de   informação   em   revistas  
científicas   em   hipermídia,   uma   vez   que   um   número   excessivo   de  
palavras   e   detalhes   só   servirá   para   dificultar   a   compreensão   das  
informações   apresentadas.  Mediante  o  mencionado  nos  parágrafos  
anteriores,  e  de  acordo  com  a  revisão  de  literatura,  leva-‐se  em  conta  
para  o  melhor  entendimento  do  texto  os  seguintes  aspectos:  

• aplicação  de  uma  tipografia  semi  ou  não  serifada;    
• o  tipo  ter  contraste,  simplicidade  e  proporção;  
• corpo  de  sua  fonte  entre  10  e  12  pontos;  
• empregar  no  máximo  duas  famílias  tipográficas;  
• apresentar  variação  entre  caixa  alta  e  baixa  para  hiperlinks  

ou  textos  corridos;  
• negrito  para  destaques  ou  citações;  
• itálico   preferivelmente   para   palavras   ou   expressões  

estrangeiras;  
• letra  maiúscula  deve  ser  utilizada  em  situações  de  ênfase  –  

títulos  e  chamadas;  
• acompanhar  rótulo  quando  em  forma  de  ícone;  
• possuir  uma  margem  mais  larga  que  estreita;  
• coluna   longa   verticalmente   ancorada   por   pouca  

horizontalidade;  
• aplicar  hifenizações  em  textos   justificados  ou  dispostos  em  

colunas;  
• dar  preferência  ao  alinhamento  à  esquerda  dos  parágrafos;  
• não  aplicar  hifenizações  em  textos  alinhados  à  esquerda;  
• o   comprimento   das   linhas   tem   de   ser   entre   45   a   75  

caracteres  por  linha;  
• quando  adicionados,   gráficos  vetoriais  devem  apresentar  o  

mesmo  padrão  semântico;    
• atentar  para  a  legibilidade  e  leiturabilidade;  
• atentar  para  os  ajustem  de  kerning  e  tracking.  

  
3. Imagem:   na   ciência,   seu  potencial   se  desenvolve  em   todos  

os   campos   científicos;   ela   é   utilizada   geralmente   para   a  
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visualização   de   fenômenos.   O   que   distingue   fundamentalmente  
uma   imagem   da   outra   é   se   são   imagens   “reais”,   ou   seja,   que  
permitem  uma  observação  mais  ou  menos  direta  e   sofisticada  da  
realidade;  e  simulações  numéricas.  Sua  visualização  é  um  trabalho  
que   consiste   em   transformar   dados   abstratos   e   fenômenos  
complexos  da  realidade  em  mensagens  visíveis.    

A  tecnologia  digital  facilita  a  disseminação  dessas  imagens,  a  
leitura   imagética   é   parte   intrínseca   ao   cotidiano   das   pessoas.   A  
imagem   em   artigos   de   revistas   científicas   para   projetos   de  
hipermídia   é   considerada   como   dados   e   informações,   sejam   elas  
materiais  ou  imateriais,  é  uma  mensagem  que  precisa  ser  facilmente  
compreendida   pelo   leitor.   A   escolha   do   formato   adequado   está  
relacionada   com   o   tipo   de   imagem:   se   é   fotografia,   ilustração,  
textura,  animação.  O   JPEG  é  amplamente  usado  em  meio  digital  no  
caso  de  imagens  fotográficas,  enquanto  o  GIF  é  a  melhor  opção  para  
elementos  gráficos.  

Os  formatos  de  extensão  de  arquivos  de   imagem  definem  a  
taxa  de  compressão  e  a  qualidade  da  imagem.  Imagens  ocupam  uma  
boa   parte   da   memória   do   computador   e,   quanto   mais   alta   a  
resolução,   mais   tempo   elas   levam   para   serem   processadas.   A  
resolução   da   imagem   deve   ser   alta   o   suficiente   para   manter   a  
qualidade,   e   ser   baixa   o   bastante   para   ser   visualizada.   Como  
projetos   de   hipermídia,   o   peso   do   arquivo   é   uma   importante  
questão   a   ser   considerada;   destaca-‐se   que   imagens   vetoriais  
geralmente  ocupam  menos  memórias  que  os  bitmaps   e   podem  ser  
processadas  rapidamente.  

Atenta-‐se  para  que  a  imagem:  
• possua  peso  e  resolução    de  72dpi  a  100dpi;  
• apresente  formato  GIF,  JPEG,  PNG  ou  TIFF;  
• amplie  o  significado  do  texto  ou  complemente-‐o;    
• mantenha  relação  semântica  com  o  conteúdo  abordado;  
• seja  acompanhada  de  legenda;  
• mantenha  alinhamento  à  esquerda;  
• garanta  legibilidade  com  a  cor  de  fundo;  
• componha  uma  narrativa  quando  em  slide  show.  

Gráficos:   em  artigos   científicos,   observa-‐se  o  uso   contínuo  
de   gráficos   para   apresentar   especificações   e   exemplificações   das  
pesquisas.   Gráficos   estáticos   podem   ser   apresentados   como   uma  
ilustração,   fotografia   e   modelagem.      Em   termos   de   função  
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comunicacional   na   hipermídia,   os   gráficos   podem   ser   classificados  
como   representacionais,   organizacionais,   relacionais,  
transformacionais   e   interpretativos.   Em   relação   a   essas  
classificações  incorporadas  no  artigo  científico,  deve-‐se  atentar  para  
que:  

• mantenham  relação  semântica  com  o  conteúdo  abordado;    
• sejam  empregados  para   complementar  o   texto  ou  destacar  

informações;    
• todos  os  gráficos  devem  ter  legibilidade  e  clareza;  
• sejam   adicionados   como   marcadores   de   seções   e   nos  

hiperlinks.  
Ícones:   devem   ser   incluídos   apenas   quando   facilitarem   a  

comunicação   do   artigo   científico.   O   uso   de   acessórios   como   esses  
dificulta  a  leitura  e  torna-‐a  mais  lenta  e  confusa.  Então,  se  os  ícones  
não   forem   facilmente   inteligíveis,   não   é   recomendável   utilizá-‐los,  
para   não   forçar   a   metáfora   do   leitor.   Em   casos   como   este,   uma  
alternativa   que   pode   ser   utilizada   é   trocá-‐los   por   textos   ou  
acompanhá-‐los  destes,  devendo-‐se  apresentá-‐los  em  uma  família  de  
letras  diferenciada  do  bloco  de  texto.    

Um  ícone  simples,  sintético  e  claro  funciona  de  forma  eficaz.  
Deve-‐se  atentar  para  cores,  formas  imagens  e  texto  para  comunicar  
a  mensagem  pretendida  pelo   ícone.  Assim,  sintetizando-‐se,  para  os  
ícones  usados  em  artigos,  há  que  se  observar  estes  aspectos:    

• manter  a  relação  semântica  com  o  conteúdo  abordado;    
• representar  signos  comuns  aos  leitores;    
• conter  o  mesmo  padrão  de  estilo  gráfico  e  cromático;    
• seu   desenho   deve   ampliar   o   significado   do   hipertexto  

virtual;    
• possuir  aparência  simplificada;    
• funcionar  como  recurso  alternativo  à  barra  de  menu;    
• ser  legível  em  ampliações  e  reduções  do  artigo;    
• apresentar  animação  apenas  para  itens  de  destaque;    
• possuir   diferenciação   cromática   quando   aplicado   como  

botão.  
  

4. Multimídia:  com  as  linguagens  utilizadas  pelas  tecnologias  
da   informação   caracterizadas   pelo   hibridismo   sonoro,   visual   e  
verbal,  sugerem  novos  sentidos  para  o  conteúdo.  O  uso  de  recursos  
multimídia   permite   ao   pesquisador,   quando   escreve   o   artigo,  
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demonstrar  de  outras   formas   sua  visão   sobre  o   assunto   abordado,  
tanto   por   meio   de   imagens   quanto   por   meio   de   áudio,   além   de  
outros  recursos.  

Ainda   em   relação   à   incorporação   de   elementos  multimídia  
nas  publicações,  a  simples  disponibilização  de  um  arquivo  de  vídeo,  
por  exemplo,  sem  associação  direta  ao  texto,  não  produz  fluidez  na  
leitura,   o   que   não   a   torna   atrativa.   O   verbal,   o   visual   e   o   sonoro  
devem  ser  preocupações  e   estar  presentes  no  desenvolvimento  do  
artigo,  conforme  a  área  e  os  objetivos  aos  quais  este  se  destina.  

Segundo   a   área   e   o   tipo   de   aplicação   para   o   qual   a   revista  
científica   é   destinada,   os   recursos   multimídia   podem   estar  
presentes   em   maior   ou   menor   grau   e   configurar   a   relação   entre  
esses  elementos  incluindo  a  interatividade,  através  da  inter-‐relação  
entre   as   diversas   linguagens   presentes   no   projeto   e   as  
possibilidades   de   caminhos   para   obtenção   da   informação   e  
construção  do  conhecimento.  

A   adição   de   um   ou   mais   elementos   de   hipermídia,   que  
promovam  uma  relação/conexão  temática,  hierárquica,  funcional  ou  
conceitual,   amplia   a   compreensão   de   toda   a   informação   que   a  
pesquisa  quer   transmitir.  A  utilização  de  elementos  de  composição  
de   hipermídia,   separados   ou   convergidos,   se   refere   a   este   item,   já  
que  pode  enfatizar  a  utilização  de  combinações  entre  elementos  ou  
a  sua  adição  em  meio  às  ferramentas  de  interação.  Mediante  isso:  

• em  relação  a  combinações,  usam-‐se  combinações  sensoriais  
que   funcionam   melhores   juntas,   como   texto   auditivo   com  
gráficos  visuais  ou  texto  com  gráficos  visuais;  

• em  relação  à   integração,  atentar  para  a   integração  do  texto  
com  gráficos;    

• referente   à   relevância,   tanto   a   informação   visual   como   a  
auditiva   devem   ser   totalmente   relevantes   para   o  
entendimento  do  texto;  

• para   controlar   a   atenção,   revelar   informações   de   forma  
sistemática,   revelar  um   item  de   cada  vez  e  usar   revelações  
sequenciais  por  elementos  relacionados.  
Áudio:  o  traço  mais  importante  da  sonoridade  como  matriz  

do   pensamento   e   linguagem   está   especialmente   na   sua   interação  
com   as   outras  matrizes   (visuais   e   verbais).   Em   artigos   de   revistas  
científicas,   o   uso   do   áudio   pode   fornecer   informações  
suplementares   ou   alternativas   para   incrementar   de   forma  
considerável  a  quantidade  de  informação  que  se  pode  assimilar.    
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O  recurso  auditivo  como  uma  mídia  rica  e  envolvente  pode  
ser   usado   em   explicações,   relatos,   narrativas,   gravações,   entre  
outras  aplicações  sonoras  para  prender  a  atenção  do  leitor  e  chamar  
a  atenção  para  algum  assunto  específico.  A   importância  do  áudio  é  
notada   em   artigos   de   revistas   científicas   como   um   conector   de  
conteúdos,   facilitador   de   informação   e   complemento   do   texto  
escrito.    

O   áudio   nunca   deve   ser   usado   sozinho,   como   condição  
fundamental  para  o  entendimento  do   texto  e  gráficos.  Recomenda-‐
se   o   uso   do   áudio   como   um   complemento   ao   texto   e   aos   gráficos.    
Para   Pinho   (1996),   a   adição   de   sons,   em   qualquer   processo   de  
exibição  de   imagens/conteúdo  que  pretenda  ser   interativa,   torna  a  
exibição   muito   mais   realista,   sendo   que   em   alguns   casos   a   sua  
ausência  pode  tornar  uma  aplicação  inviável.    

Atenta-‐se  para  as  seguintes  diretrizes:  
• quando   as   palavras   são   faladas,   o   conteúdo   deve   ser  

simples,  e  a  velocidade  da  narração  deve  ser  de  cerca  de  160  
palavras  por  minuto;    

• quando  o  áudio  for  utilizado  para  introduzir  novas  ideias  ou  
conceitos,  o  tempo  de  narração  deve  ser  diminuído;  

• segmentos  muito  longos  devem  ser  evitados;    
• deve-‐se   fornecer   segmentos   de   alta   qualidade   e   fornecer  

controles  de  áudio;    
• os  leitores  devem  controlar  a  reprodução  de  áudio,  ativá-‐la  

e  desativá-‐la;    
• fornecer   os   seguintes   controles:   play,   pause/retorno,   stop,  

retroceder,  avanço  rápido  e  volume.  
Vídeo:   pode   ser  definido   como  uma   sequência  de   imagens  

em  movimento,  mas  nesse  caso  pode  se  diferenciar  da  animação  no  
sentido   de   trabalhar   com   imagens   reais.   Em   geral,   o   vídeo   pode  
aparecer   ao   longo   do   artigo   para   complementar   o   estudo   ou  
demonstrando  algo  citado  por  este.    

Como   a   experiência   em   hipermídia   é   interativa,   vídeos  
longos   que   exigem   extensos   períodos   em   frente   à   tela   do  
computador   devem   ser   evitados   ou   segmentados   em   sessões  
menores,  que  podem  ser  acessadas  a  partir  de  um  menu  de  opções.      

O  vídeo  em  artigos  científicos  carece:  
• manter  relação  semântica  com  o  conteúdo  abordado;    
• descrever  o  formato  e  o  tamanho  do  arquivo  para  download;    
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• apresentar   controles   de   play,   pause/retorno,   stop,  
retroceder,  avanço  rápido  e  volume;  

• ser  legendado  quando  necessário;    
• ser  disponibilizado  em  diferentes  extensões;    
• seu  roteiro  deve  ser  adaptado  para  a  web;  
• cada  arquivo  deve  ter  entre  20  e  30mb  de  tamanho  para  que  

as  imagens  não  se  pixelizem;    
• integrar  os  vídeos  como  legendas  ou  transcrição  do  áudio.  

Animação:   pode   ser   definida   como   uma   sequência   de  
imagens   que,   uma   vez   exibida,   demonstra   alterações   de   uma  
imagem  para  outra.  Mediante  isso,  imagens  em  movimento  têm  um  
efeito  indiscutível  sobre  a  visão  periférica  humana  porque  dominam  
a   consciência.   Assim,   se   um   tema   do   artigo   puder   ser   comunicado  
por   um   elemento   gráfico   não   animado,   é   melhor   não   utilizar  
animação;   porém,   se   a   animação   for   a   melhor   solução   para  
demonstrar   um   experimento,   a   repetição   de   um   movimento,   por  
exemplo,  nunca  deve  ser   indefinida.  Opta-‐se  por  dois  ou  três  giros,  
pois,   ao   contrário   das   ilustrações,   que   são   bidimensionais,   as  
animações   podem   proporcionar   a   visualização   de   estruturas  
espaciais  tridimensionais.  

A   animação   pode   ser   empregada   para   reproduzir   uma  
narrativa,  exibindo  uma  sequência  de   imagens  temporais.  Também  
pode   mostrar   mudanças   ao   longo   do   tempo,   como   no   caso   de  
representação  de  fenômenos  naturais  ou  de  cenários  artificiais.  Em  
artigos  científicos:  

• manter  relação  semântica  com  o  conteúdo  abordado;    
• não  apresentar  reprodução  intermitente;    
• apresentar   controles   de   play,   pause/retorno,   stop,  
retroceder,  avanço  rápido  e  volume.    

• deve   acompanhar   hiperlink   para   uma   nova   reprodução   e  
para  interrupção.  
  

5. Interatividade:  a  construção  e  o  uso  de  um  artigo  científico  
interativo   devem   procurar   explorar   a   liberdade   de   criação   em  
hipermídia,  em  igual  intensidade,  com  a  liberdade  de  interpretação  
e   compreensão  de   seu   conteúdo  pelos   leitores.  Além  de  permitir   a  
mescla   de   texto,   imagens   e   multimídia,   isso   também   permite   a  
organização   dos   fluxos   informacionais   em   arquiteturas  
hipertextuais.    
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A   quantidade   e   a   qualidade   da   informação   que   se   constrói  
no   interior   de   do   artigo   em   hipermídia   seguem,   em   sua   grande  
parte,  uma  corrente  valorativa  das  múltiplas  leituras.  No  seu  caráter  
fluido,  o  artigo  em  hipermídia  submetido  às  intervenções  de  quem  o  
usa  constitui-‐se  em  dados  fluidos,  moventes  e  acessíveis  aos  leitores  
à  medida  que  este  navega  com  os  nós  e  nexos.  Assim,   informações  
multimidiáticas   também   constituem   os   nós,   podendo   aparecer   na  
forma   de   texto,   gráficos,   áudio,   vídeos,   animações   ou   na   mescla  
entre  eles  e  ou  qualquer  outra  subestrutura  do  artigo.  

O   texto   científico   eletrônico   no   formato   de   hipertexto   é  
diferente,   pois   mobiliza   diferentes   esforços   cognitivos   com  
intensidades   também   distintas   para   o   processo   da   leitura   e   sua  
forma.   A   característica   do   hipertexto   corresponderia   à   maior  
liberdade   para   o   leitor   escolher   seus   próprios   percursos   de  
navegação.   Estimulam-‐se   a   leitura  multilinear   e   a   possibilidade   de  
compreensão  mais  intuitiva  do  conteúdo  a  partir  da  navegação  por  
links.   Assim,   quanto   à   interatividade,   há   que   se   observar   as  
seguintes  recomendações:  

• todos   os   textos   devem   acompanhar   hiperlinks   para   sua  
ampliação;  

• deve-‐se   fazer   uso   de   barra   de   menu   em   abas   com  
diferenciação  cromática  e  ampliação  em  rollover;    

• disponibilizar   versão   dos   textos   em   *pdf   ao   lado   da  
descrição  do  tamanho  e  formato  dos  arquivos;    

• aplicar   hiperlinks   dedicados   à   ampliação   de   todos   os  
conteúdos  da  página,  das  imagens  e  dos  vídeos;    

• aplicar   “link  legenda”   (apresenta   texto  com  média  de  entre  
três  e  cinco  palavras  para  descrever  as  imagens);    

• aplicar   “link   índice”   (formado   por   até   três   palavras  
dispostas  como  índice  para  descrever  as  sessões);    

• utilizar   “link   ícone”   (são   ícones   ou   fragmentos   de   imagens  
com   temáticas   referentes   aos   títulos   e   subtítulos   aos  quais  
se  destinam);  

• haver   a   distribuição   dos   elementos   de   hipermídia   e   de  
navegação.  

  
A   seguir,   o   quatro   3,   exibe   uma   síntese   dos   elementos  

citados  nos  parágrafos  anteriores   formadores  do  Guia  de  Melhores  
Práticas.  
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Quadro  3  –  Síntese  do  Guia  de  Melhores  Práticas  
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Foram  elencados  de  forma  estruturada  como  resultado  do  
estudo  e,   segundo  o  Design  de  Hipermídia,   os   elementos  aplicados  
para   a   edição   de   artigos   em   revistas   científicas   eletrônicas  
formadores  do  Guia  de  Melhores  Práticas  (Apêndice  1).  

O   Guia   (figura   22)   permite,   de   uma  maneira   adequada   o  
uso   de   recursos   hipermidiáticos   segundo   o   Design   de   Hipermídia  
em   uma   publicação   científica   eletrônica.      Destaca-‐se   que   uma  
publicação   científica   linear   terá   assim,   a   possibilidade   de   oferecer  
um   melhor   entendimento   do   texto,   expressando   seu   conteúdo   de  
forma  interativa,  gerando  novas  expectativas  no  leitor  imerviso20.  O  
Guia   também   possibilita   que   uma   publicação   do   tipo   Enhanced  
Publication,   que   apenas   incrementam   a   publicação   original   ao  
disponibilizar  acesso  aos  dados  provenientes  da  pesquisa,  obtenha  
um  nível  mais   intensivo  de  uso  de   recursos  hipermídia,   como  uma  
Rich   Internet   Publication   (RIPs),   que   apresenta   uma   estrutura   não  
linear   e   múltiplos   pontos   de   entrada,   permitindo   a   integração,  
visualização  e  exploração  dos  resultados  de  pesquisas.    
  
Figura  22  –  Guia  de  Melhores  Práticas    

  
Fonte:  Elaborado  pela  autora  

                                                                                                                
20  É o  leitor  que  passeia  por  várias  dimensões  de  conteúdos  através  dos  nós  que  as  une,  
que  entrecruza  os  dados  com  outros,  os  compara  e  gera  conteúdo  (SANTAELLA,  2007).  
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5  CONSIDERAÇÕES  FINAIS  
  

A   revista   científica   é   um   elemento   fundamental   para   a  
disseminação   e   evolução   da   ciência   e   tecnologia.   Por   meio   dos  
artigos  científicos,  são  divulgados  os  resultados  de  pesquisas  sobre  
os  mais  variados  assuntos.  Eles  constituem  o  suporte  mais  utilizado  
para   recuperar   informações;   além   de   mantê-‐las   atualizadas,  
proporcionam   a   cooperação   e   integração   entre   os   pesquisadores,  
contribuem   para   o   reconhecimento   das   descobertas   científicas,  
confirmando   as   competências   do   pesquisador   na   comunidade  
científica.  

Cabe   ressaltar   que   os   espaços   multidimensionais   que   as  
redes   fizeram   emergir   têm   uma   repercussão   significativa   na  
aquisição   do   conhecimento   científico,   provocando   mudanças   de  
impacto   na   comunicação   em   um   novo   contexto,   em   que   o  
pesquisador   constrói   um   sistema   com   rotas   de   navegação   e  
conexões   de   forma   não   linear,   se   tornando   um   leitor   imersivo.  
Assim,  a  passagem  da  sociedade  oral  para  a  sociedade  visual,  e  desta  
para   a   hipermidiática,   provoca   modificações   na   estrutura   da  
comunicação   e   do   conhecimento,   trazendo   diferentes   formas   de  
armazenamento,   transmissão   e   acesso   à   informação   no  
desenvolvimento  das  revistas  científicas  eletrônicas.  

O   referencial   teórico   (cap.   2)   relacionado   aos   estudos  
recentes  demonstrou  que  não  há  a  necessidade  de  os  pesquisadores  
restringirem   o   tempo   de   pesquisa   para   comunicar   apenas   os  
resultados  do  processo  de   investigação;  e  sim,  eles  devem  permitir  
que   os   leitores   examinem   os   dados   subjacentes   utilizando   uma  
variedade   de   conteúdo   em   multimídia   para   demonstrar   estágios  
intermediários  do  processo  de  descoberta  científica.  As  tecnologias  
disponibilizadas  atualmente  incorporam  os  sistemas  em  hipermídia  
como  uma  poderosa   ferramenta  para  o  desenvolvimento  de  novos  
modelos  de  divulgação  científica,  ofertando  conteúdos  que  utilizam  
vídeos,   áudio,   animação,   entre   outros   recursos,   gerando   novas  
expectativas  interativas  no  leitor.    

No   âmbito   da   edição   de   revistas   científicas,   houve   o  
desenvolvimento   teórico   sobre   os   recursos   que   compõem   um  
conjunto   de   fatores   importantes   que   devem   fazer   parte   da  
publicação,  sobretudo  no  que  se  refere  aos  recursos  em  hipermídia.  
Assim,   o   formato   que   o   artigo   possui   é   para   garantir   que   a  
comunicação   científica   se   efetive,   pois   a   ciência   depende   da  
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comunicação,   e   a   comunicação   depende   do   entendimento   da  
informação  transmitida.    

O   design   é   utilizado   como   ferramenta   para   maximizar   o  
entendimento   da  mensagem,   promovendo-‐se   nesse   contexto   como  
um  articulador  dos   aspectos   de   composição  do   artigo   científico   ao  
conceber,   projetar,   coordenar,   selecionar   e   organizar  uma   série  de  
elementos,   principalmente   textuais   e   visuais   em   hipermídia,   que  
resulta  a  construção  de  um  Guia  de  Melhores  Práticas  (Apêndice  1)  
para  a  edição  de  artigos  científicos,  visando  modificar  o  processo  de  
leitura   linear   do   texto   e   estabelecer   relações   complementares   de  
conteúdo  e  múltiplos  formatos  para  a  interação.  

O  Guia  ajuda  a  elucidar  por  meio  do  Design  de  Hipermídia  
a   composição   de   alternativas   na   utilização   dos   recursos  
hipermidiáticos   e   suas   relações   complementares   de   conteúdo   em  
artigos   de   revistas   científicas   eletrônicas.   O   que   promove   a  
potencialização  e  o  enriquecimento  da  construção  da  legibilidade  do  
discurso   comunicativo,   com   os   conceitos   do   novo   tempo   de  
interatividade  e  da  não  linearidade.  

Recorda-‐se   que   os   recursos   hipermidiáticos,   quando  
associados  a  elementos  virtuais,  permitem  aprimorar  o  processo  de  
publicação  de  pesquisas,  os  quais   facilitam  o  registro  de  diferentes  
formas   de   dados   associados   aos   processos   de   produção   do  
conhecimento   científico;   ainda,   fornecem   representações   gráficas  
que   intensificam   o   entendimento   do   texto.   Ademais,   artigos   com  
recursos   multimídia   e   interativos   são   mais   atrativos   e   permitem  
maior  retenção  de  informação  por  parte  de  seus  leitores.  

Cabe   ressaltar   a   satisfação   pessoal   envolvida   no  
desenvolvimento   deste   estudo.   Não   só   pela   motivação   inicial,  
calcada  na  problematização  de   trazer   as   contribuições  do  design  e  
da   hipermídia   como   motor   para   a   edição   dos   artigos   de   revistas  
científicas,   mas,   principalmente,   por   ter   sido   possível   durante   o  
desenvolvimento   da   pesquisa   notar   a   dimensão   da   importância  
deste   estudo.   O   melhor   entendimento   do   texto,   nas   contribuições  
para   os   processos   de   leitura,   para   deixar   os   conteúdos   científicos  
mais   dinâmicos   e   poder   apresentar   relações   complementares   de  
conteúdo,   permitindo   uma   maior   flexibilidade   e   variedade   de  
aplicações,  em  comparação  com  o  sistema  tradicional  de  publicação  
periódica,   e   contribuir   no   processo   de   comunicação   e   informação  
científica.    
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Por   fim,   ao   construir   o   referencial   teórico,   observa-‐se   o  
interesse   por   aprofundar   pesquisas   relacionadas   ao   tema   e  
sustentar   discussões   futuras   sobre   a   problematização   no  
armazenamento  dos  artigos  em  repositórios   fechados,  dificuldades  
de  acesso,  navegação  e  utilização  dos  dados  subjacentes  ao  artigo  de  
forma   colaborativa   e   on-line.   Também   como   contribuição   futura,  
destaca-‐se   a   validação   do   Guia   de   Melhores   Práticas   a   partir   da  
experiência  do  usuário.    
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