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Protocolo para o estudo de caso 

 

Características gerais 

 

1. Quantas páginas foram destinadas a cobertura? 

2. A cobertura foi inserida no miolo do jornal ou foi produzido um caderno? 

3. Qual o formato? 

4. Qual a ocupação de anúncios? 

5. Posição de cor nas páginas  

(   ) P&B   (   ) Full color   (   ) Outra 

Primeira página 

 

6. Qual o espaço que o tema ocupa na primeira página do jornal? 

(   ) Abaixo da dobra    (   ) Acima da dobra? 

7. Manchete? 

8. Qual o título? 

9. Usou foto? 

10. Usou ilustração? 

11. Usou infográfico? Especifique. 

12. Usou algum outro elemento gráfico? 

13. Existe diálogo entre a foto (principal) e o título? 

14. Faz algum tipo de remissão a outras mídias? 

Em caso de caderno 

 

Sobre a capa: 

15. Qual o título? 

16. Usou foto? Quantas? 

17. Existe diálogo entre a foto (principal) e o título? 

18. Usou texto? 

19. Usou ilustração? 

20. Usou infográfico? 

21. Usou algum outro elemento gráfico? 

Páginas internas 

 

Vale para os dois casos: 

22. Quantas páginas são dedicadas à cobertura? 

23. Existe divisão temática das páginas? 

24. Como é essa divisão? 

25. Os títulos expressam essa divisão? 

26. O design da página expressa essa divisão? 
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Design das páginas 

 

27. Colunagem normal? 

28. Coluna falsa? 

29. Usa fios entre colunas? 

30. Manteve o padrão tipográfico? 

31. Apresenta algum elemento de identidade visual? Qual? 

(   ) Selo (   ) Vinheta (   ) Cabeça (   ) Epígrafe (   ) Outro 

32. Usa fotografia? (especificar média por página e total de fotos) 

33. Usa ilustração? Em que circunstância? 

34. Usa infográfico?  

Qual o tema? 

De que tipo? 

35. A disposição dos elementos na página segue qual orientação: 

(   ) ED/CB*   (   ) A partir do centro óptico   (   ) Outra 

36. O design ajuda a identificar o tema da página? 

37. O design ajuda a explicá-lo? 

38. Segue o modelo convencional ou recorre a ASF**? 

39. Faz algum tipo de remissão para outras mídias? Para qual (is)? 

 

*ED/CB: Da esquerda para a direita, de cima para baixo 

**ASF: Alternative Story Forms – Formas não-convencionais para apresentar a 

história. 
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Instruções para a preparação do relatório 

 

O relatório sobre o levantamento de evidências nas páginas dos jornais nas 

duas edições pesquisadas para cada título deve levar em conta as seguintes consi-

derações: 

 

Características gerais 

Apontam para as condições industriais da produção; 

Apontam também para o conceito usado na edição (tratar como tema rele-

vante de determinada editoria ou como tema que mereça tratamento especial des-

tacando-se do conjunto do jornal). 

 

Primeira página 

Corresponde à página de apresentação do jornal, com a oferta dos assuntos 

mais importantes do dia. O espaço ocupado na primeira página e a posição que o 

material ocupa indicam o grau de importância conferido a ele. Além do posicio-

namento, outros recursos gráficos atestam essa importância: 

Peso do título (corpo, estilo etc.); 

Sua combinação às imagens; 

A dimensão dessas imagens; 

A área ocupada pela matéria no conjunto da página; 

A existência de títulos, iconografia ou chamadas relativas a outros assuntos. 

 

Capa de caderno 

Deve ressaltar o tema e destacar o caderno do restante da edição, de modo 

que o leitor perceba que se trata de cobertura extraordinária. É o primeiro elemen-

to usado para se contar a história e, em seu espaço, deve fazê-lo como se apresen-

tasse um resumo do que contém em seu miolo. Graficamente: 

Pode apresentar design diferenciado, porém sem romper totalmente com o 

projeto gráfico do veículo; 

O projeto editorial vai determinar se segue o estilo de capa de revista, con-

jugando título e imagem numa única peça, ou de jornal – apresentando maior vo-

lume de texto, reproduzindo chamadas etc. 
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Páginas internas 

Um dado importante é a distribuição coerente dos assuntos ligados ao tema 

principal pelo conjunto das páginas. Tal distribuição deve obedecer a uma lógica 

que segue a hierarquização editorial jornalística: começa pelo assunto mais quente 

e vai esfriando até o final. O design deve dar coerência gráfica ao conjunto das 

páginas, identificando-as. Além disso, deve organizar a apresentação dos assuntos 

de modo a: 

Relacioná-los à hierarquização jornalística; 

Torná-los claros (perceptíveis, identificáveis, compreensíveis); 

Identificar o conjunto com o tema da cobertura; 

Manter o caderno graficamente ligado ao conjunto do jornal. 

 

 

Elementos que identificam o Design de Notícias no produto 

Além de seguir o roteiro de análise proposto para a produção do relatório, o avali-

ador deve se ater a três evidências cuja presença é sinal da adoção do Design de 

Notícias pela empresa que publica o jornal, o que implica na adoção de um mode-

lo de organização empresarial que envolva e dê suporte a um fluxo de produção 

que inclua o Design também em suas etapas iniciais (planejamento). São elas: 

A adequação ou pertinência do design da(s) página(s) ao tema da cobertura; 

O uso de infográficos; 

O uso de formas não-convencionais para a apresentação da história (Alter-

native Story Forms ou ASF). 

 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0610642/CA




