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“E a cr�nica tem uma vantagem sobre tudo e todos: tudo d� cr�nica. Tudo. E sua 
caracter�stica: quanto mais voc� escreve sobre o nada, mais voc� atinge o tudo.”

Mario Prata
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RESUMO

Este trabalho tem por objetivo a produção de um livro de crônicas como forma de estudar a 

crônica como um híbrido entre jornalismo e literatura, estabelecer as fronteiras que separam 

um fazer do outro e alcançar, por fim, maior conhecimento na área do jornalismo opinativo. A 

produção das crônicas pretende alinhar-se à ideia de prevalência da referencialidade proposta 

por Antônio Dimas. Para que tal fim seja alcançado, faz-se necessário discutir os conceitos de 

jornalismo e literatura, estudar o fazer da crônica e praticar a escrita do gênero.

Palavras-chave: crônica, literatura, hibridismo, jornalismo opinativo.
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1. INTRODU��O

O jornalista � um contador de hist�rias. Relata os acontecimentos do cotidiano, 

mas n�o se limita a isto. Tamb�m os analisa, interpreta-os, opina sobre eles. E, ao faz�-lo, 

trabalha, molda a palavra. At� que ponto esta escrita do presente cont�m elementos liter�rios? 

Neste trabalho, uma das preocupa��es � diferenciar jornalismo de literatura, 

individualizando-os como campos aut�nomos. Dentro do �mbito do jornalismo, a ideia � 

estudar o exerc�cio da opini�o, destacada na figura da cr�nica. Mais especificamente, realizar 

o estudo da cr�nica enquanto express�o do jornalismo opinativo.

Para alcan�ar tal objetivo, al�m da pesquisa te�rica, houve um processo emp�rico. 

Por meio da escrita de um livro de cr�nicas, procurei entender como se d�, na pr�tica, a 

rela��o entre o jornalismo e a literatura, e como expressar minha opini�o dentro deste g�nero 

t�o controverso que � a cr�nica.

Anteriormente � montagem do livro, as cr�nicas foram postadas em um blog na 

internet, permitindo intera��o direta com o leitor, o qual tinha a possibilidade de dar notas 

para os textos e fazer coment�rios sobre eles. A experi�ncia foi enriquecedora, pois permitiu 

n�o somente a emiss�o das minhas opini�es, mas tamb�m a das outras pessoas e a troca de 

ideias.

No decorrer deste trabalho, por meio da an�lise de estudos anteriores e da minha 

experi�ncia com o livro, procuro entender a cr�nica como um g�nero h�brido, com 

caracter�sticas tanto do jornalismo quanto da literatura, e que pode tender mais para um ou 

para outro. Quando possa ser enquadrada no �mbito do jornalismo, meu ju�zo � que deva ser 

vista sob a �ptica do jornalismo opinativo. Para chegar a tais conclus�es, foi preciso 

compreender a corda bamba sobre a qual a cr�nica se equilibra, ora com pontadas de lirismo, 

ora com a atualidade, a referencialidade e a an�lise t�picas do jornalismo.

A verdade, por�m, � que a cr�nica � uma renegada. Embora estudiosos de 

jornalismo e de literatura procurem analis�-la em seus respectivos campos de conhecimento, 

em nenhum dos dois casos ela � levada muito a s�rio. Na literatura, frequentemente � 

considerada um g�nero menor, incapaz de alcan�ar os n�veis de complexidade e profundidade 

de um conto, por exemplo. Tanto � que o te�rico Antonio Candido chega a afirmar que “nem 

se pensaria em atribuir o Pr�mio Nobel a um cronista, por melhor que fosse”.1 No jornalismo, 

1 CANDIDO, Antonio. “A vida ao r�s-do-ch�o”. In: Para gostar de ler. Vol. V, Cr�nicas, S�o Paulo, �tica, 
1980, p. 5.



por não tratar o cotidiano com a mesma seriedade das notícias e das reportagens, a crônica 

acaba relegada a um segundo plano. 

É, portanto, no leitor que ela encontra sua legitimidade. Seja nos livros ou nos 

jornais, a crônica é um dos gêneros mais lidos no Brasil. Ágil, leve e muitas vezes divertida, 

caiu de tal forma no gosto de autores e leitores que alguns teóricos chegam a afirmar que se 

trate de um gênero tipicamente brasileiro.

Estas e outras questões serão discutidas ao longo deste trabalho, que busca 

analisar, portanto, a inserção da crônica como gênero híbrido entre jornalismo e literatura, 

podendo tender mais a um ou a outro conforme escolhas feitas pelo autor.



2. PROBLEMA DE PESQUISA

Literatura? Jornalismo? Algo independente de classificações? Um hipergênero? 

Afinal, o que seria a crônica? A inquietação acerca deste tema motivou minha pesquisa, que 

procurou analisar as categorizações já propostas e, por meio de teoria e experimentação, 

chegar a uma ideia própria acerca das questões que envolvem a crônica.

A primeira questão relacionada ao debate é se devemos enquadrar a crônica no 

âmbito do jornalismo ou da literatura. Mas será que a crônica é mesmo algo que deva 

pertencer a um ou outro universo? 

De minha parte, há preferência por um não-engessamento, por rejeitar definições 

verticalizadas e privilegiar tendências que levem em conta as diversas nuances da crônica, 

caso a caso. Existem, a meu ver, crônicas mais literárias e crônicas que, apesar de poderem 

ser inseridas no universo da literatura, pendem para o jornalismo. Como diferenciá-las?

Fez-se necessário então estudar as diferenças entre o jornalismo e a literatura, 

considerando suas características, funções e intenções. Em cada crônica que se lê, é preciso 

analisar estes três pontos a fim de determinar se o texto se enquadra em uma ou outra 

categoria.

Em suma, a questão é procurar entender a crônica como uma das formas de 

intersecção entre jornalismo e literatura, com características tanto de um quanto de outro, um 

gênero híbrido que expressa a opinião e a subjetividade de seu autor.



3. JUSTIFICATIVA

Apesar de antiga e muito praticada, tendo sua origem ligada � do pr�prio 

jornalismo, a cr�nica parece ainda n�o ter encontrado o seu lugar. V�tima de um cabo de 

guerra entre jornalismo e literatura, ela � como uma adolescente que n�o consegue ser 

compreendida e nem compreende a si mesma em sua totalidade. Varia conforme as 

circunst�ncias, em um dia falando de borboletas, no outro, ir�nica e mordaz. Mas nunca t�o 

profunda como acha que � e nem t�o rala como dizem. Tentar entender esta adolescente 

rebelde, lan�ar novo f�lego sobre a discuss�o, � um dos motivos que justificam este trabalho.

Al�m disso, o estudo dos g�neros jornal�sticos � um dos que mais carece de 

visibilidade no campo da comunica��o. Embora os estudos na �rea sejam antigos, n�o est�o 

no centro dos debates hoje em dia. Poucos foram e s�o os autores, especialmente no Brasil, 

que se dedicaram a pesquisar as idiossincrasias dos g�neros e a entender como eles 

influenciam o fazer jornal�stico. Portanto, a presente pesquisa traz � tona um debate essencial, 

embora muitas vezes esquecido.

O trabalho �, ainda, uma oportunidade de conhecer o leitor e encontrar a melhor 

forma de estabelecer uma conex�o com ele, j� que envolve a publica��o do blog “As cr�nicas 

de K�ssia”2, onde � poss�vel a intera��o direta. Al�m de conhecer o leitor, � uma oportunidade 

de exercitar a opini�o e de mesclar a escrita jornal�stica, inspirada em fatos do cotidiano e 

embasada em valores-not�cia, ao lirismo da literatura, o que muito me atrai, pois sempre tive 

na literatura um dos meus maiores prazeres. 

2 O endere�o completo do blog � www.ascronicasdekassia.blogspot.com.br



4. OBJETIVOS

4.1 Geral

O principal objetivo deste trabalho � a produ��o do livro “O Cr�nico”, uma 

compila��o de cr�nicas escritas por mim como forma de tentar compreender as diferen�as 

entre a literatura propriamente dita e a literariedade que pode estar presente no jornalismo 

opinativo, representado na figura da cr�nica. Para marcar ainda mais o hibridismo, a 

diagrama��o do livro lembra a de um jornal, substituindo cap�tulos por editorias e a 

diagrama��o comum, em alguns casos, pela divis�o em duas colunas.

4.2 Espec�ficos

4.2.1 Entender a diferen�a entre o jornalismo opinativo, com foco na cr�nica, e a 

literatura;

4.2.2 Desenvolver a pr�tica da opini�o no jornalismo por meio da elabora��o de 

um livro de cr�nicas; 

4.2.3 Contribuir para um maior entendimento sobre a cr�nica e para os estudos 

no campo dos g�neros jornal�sticos.



5. REFERENCIAL TE�RICO

Para tratar um assunto de forma satisfat�ria, � preciso primeiro conceitu�-lo, saber 

sobre o que se est� falando. Deste modo, senti a necessidade de discutir, antes de tudo, em que 

consistiam as duas �reas pelas quais eu pretendia me aventurar. 

Como praticamente todos os conceitos abstratos, os de literatura e jornalismo n�o 

s�o f�ceis de definir. A discuss�o sobre os campos, no entanto, � inevit�vel em um trabalho 

que se prop�e a analisar as fronteiras entre um e outro. 

Foi tamb�m necess�rio pensar as classifica��es do jornalismo e as caracter�sticas 

de cada uma delas, para poder inserir a cr�nica dentro de um grupo especifico do jornalismo: 

o opinativo.

5.1 Refer�ncias sobre jornalismo e literatura

A literatura � uma das mais antigas formas de express�o humana. Seu estudo 

remete aos gregos e romanos, os primeiros a tentar entender o fen�meno da comunica��o pela 

escrita. No entanto, ambos admitiam dificuldades para encontrar um termo geral para a 

chamada “arte da palavra”, estando a litteratura latina e a gramamatiké grega ligadas apenas � 

leitura e � escrita.

Esta ideia de literatura se manteve por muito tempo. Somente no come�o do 

s�culo XVIII surgiram concep��es que aprofundavam o estudo e levavam em conta conceitos 

mais diversos. A respeito dos movimentos desta �poca, o te�rico portugu�s Vitor Manuel 

Aguiar e Silva afirma, em sua obra Teoria da literatura, que:

(...) assiste-se a um largo movimento de valoriza��o de g�neros liter�rios em prosa, 
desde o romance at� o jornalismo, tornando-se necess�ria, por conseguinte, uma 
designa��o gen�rica capaz de abarcar todas as manifesta��es da arte de escrever. 
Essa designa��o gen�rica foi literatura. (SILVA, 1976: 23)

O termo literatura se firma, ent�o, como algo al�m do pragmatismo da leitura e da 

escrita. N�o � apenas o ato de decodificar letras: literatura � a pr�pria arte da palavra. 

Segundo H�nio Tavares, em Teoria literária, podemos entender o que � Arte em um sentido 

filos�fico e est�tico: “Arte � superior forma do conhecimento intuitivo. � a representa��o 

sens�vel da beleza, atrav�s da intui��o” (TAVARES, 1991: 17).



E a literatura como arte � o que defende outro te�rico, Afr�nio Coutinho, em 

Introdução à literatura no Brasil:

A literatura � uma arte, a arte da palavra, isto �, um produto da imagina��o criadora, 
cujo meio espec�fico � a palavra, e cuja finalidade � despertar no leitor ou ouvinte o 
prazer est�tico. Tem, portanto, um valor em si, e um objetivo, que n�o seria de 
comunicar ou servir de instrumento a outros valores – pol�ticos, religiosos, morais, 
filos�ficos. Dotada de uma composi��o espec�fica, que elementos intr�nsecos lhe 
fornecem, tem um desenvolvimento aut�nomo. (COUTINHO, 1995: 61)

Alceu Amoroso Lima, em O jornalismo como gênero literário, tamb�m destaca a 

import�ncia da palavra para a literatura. Para ele, � ela a grande especificidade da literatura 

em rela��o �s outras artes, sendo toda arte a transforma��o de um meio em um fim. Desta 

forma, Lima defende que a palavra, em literatura, deve ser um fim em si pr�pria:

Literatura, nessa concep��o, � toda express�o verbal com �nfase nos meios de 
express�o. Express�o verbal, antes de tudo, pois a palavra � a diferen�a espec�fica da 
literatura entre as outras artes. Mas a palavra com valor de fim e n�o apenas com 
valor de meio. (LIMA, 1990: 34)

Para Alceu Amoroso Lima, ent�o, a Literatura difere, por exemplo, da Hist�ria e 

da Filosofia. Embora estas tamb�m se utilizem da palavra, n�o encontram nela um fim, mas 

um meio de express�o. A literatura, por�m, n�o se restringiria a um fim meramente est�tico, 

como poderiam apontar determinadas correntes de pensamento. Para o autor, a literatura vai 

al�m:

Sou dos que consideram a literatura como arte da palavra. Mas como arte da palavra 
compreendida no sentido do senso comum, isto �, da express�o verbal com �nfase 
nos meios e n�o com exclus�o dos fins. A literatura n�o substitui os fins pelos 
meios, como quer essa concep��o purista e extremada. Ela faz dos meios um fim, 
mas sem excluir outros fins. Assim � que a literatura n�o exclui nem a verdade, nem 
o bem, nem a hist�ria, nem a autobiografia, nem a filosofia, nem as ci�ncias, nada. 
Tudo � literatura desde que no seu meio de express�o, a palavra, haja uma 
acentua��o, uma �nfase no pr�prio meio de express�o, que � o seu valor de beleza. 
(LIMA, 1990: 37)

E, se tudo o que acentue a palavra como valor de beleza pode ser considerado 

literatura, Lima arrisca incluir no hall de obras liter�rias o produto do trabalho jornal�stico.  

No entanto, o autor frisa que nem todo produto jornal�stico poderia ser considerado literatura. 

Sobre o jornalismo, afirma:

� um meio de comunica��o verbal. Logo possui o elemento diferencial que o torna 
apto a ingressar ou n�o no campo das letras. Trata-se de saber ent�o o modo como 



emprega esse meio de comunica��o. Sempre que o empregar como puro meio de 
alcan�ar um fim alheio, n�o ser� literatura.  (LIMA, 1990: 37)

Ant�nio Olinto, outro te�rico que debateu as fronteiras entre jornalismo e 

literatura, tamb�m defende a ideia de que o jornalismo possa ser visto como “uma forma de 

literatura”, logo, capaz de produzir obras de arte:

O jornalismo j� foi chamado de “literatura sob press�o”. Press�o do tempo e press�o 
do espa�o. Em todo o mundo, a cada instante, os cultores desse tipo de literatura 
lan�am palavras sobre o papel, com a preocupa��o do tempo que passa e do espa�o 
que � limitado. As frases ajustam-se a um tamanho, o pensamento � obrigado a 
trabalhar depressa. Contudo, por maior que seja esta press�o, o jornalismo tem, 
fundamentalmente, as mesmas possibilidades que a literatura, de produzir obras de 
arte. (OLINTO, 1955: 3)

Apesar de inclu�rem o jornalismo no �mbito da literatura, Ant�nio Olinto e Alceu 

Amoroso Lima concordam em um ponto fundamental: nem tudo o que � jornal�stico � 

liter�rio. Lima chega a afirmar com todas as letras: “o jornalismo n�o � literatura pura” 

(LIMA, 1990: 38). Para ele, o mau jornalismo, ou seja, aquele que utiliza a palavra como um 

meio, que a trata com valor utilit�rio, n�o � arte. 

Ora, apresenta-se ent�o uma quest�o matem�tica. Se jornalismo e literatura n�o 

t�m uma intersec��o total, parece �bvio pensar que n�o se tratam de um s�, mas de campos 

distintos que se entrela�am em determinados pontos. Nilson Lage, em Linguagem 

jornalística, defende a distin��o entre os campos:

O jornalismo n�o �, porem, um g�nero liter�rio a mais. Se, na literatura, a 
forma � compreendida como portadora, em si, de informa��o est�tica, em 
jornalismo a �nfase desloca-se para os conte�dos, para o que � informado. O 
jornalismo se prop�e a processar informa��o em escala industrial e para 
consumo imediato, as vari�veis formais devem ser reduzidas, portanto, mais 
radicalmente do que na literatura. (LAGE, 2008: 47) 

Apesar de diferentes, literatura e jornalismo n�o est�o completamente dissociados. 

As intersec��es s�o garantidas por determinadas converg�ncias entre os dois, a mais 

destacada delas, o fato de beberem da mesma fonte: a palavra.  

Lembremo-nos, antes de tudo, de que a base do que faz o jornalista, a mat�ria prima
de que se utiliza, � a palavra. O que serve de caminho para a poesia, transmite 
tamb�m a not�cia da morte de uma crian�a sobre o asfalto. (OLINTO, 1955: 5)

Outro ponto essencial da conflu�ncia entre um e outro � a narratividade, ou seja, 

ambos produzem textos cujos eventos se sucedem ao longo do tempo. � o que afirma o autor 



Marcelo Bulh�es em seu livro Jornalismo e literatura em convergência (BULH�ES, 2007: 

40). O mesmo diz a estudiosa portuguesa Paula Cristina Lopes no artigo Linguagem literária 

e linguagem jornalística: cumplicidades e distâncias:

Literatura e jornalismo s�o dois modos de narra��o paralelos – e, por vezes, 
convergentes –, cuja coincid�ncia fundamental assenta na utiliza��o da palavra 
como utens�lio de trabalho e da frase como ve�culo de pensamento. Estas 
constru��es narrativas – que estabelecem n�veis de significa��o, veiculam mitos e 
arqu�tipos, constroem personagens e imagens, expressam a��es e sentimentos –
diferenciam-se pela inten��o do discurso e convergem num mesmo ponto, o leitor, 
sempre com um mesmo prop�sito: comunicar. (LOPES, 2010: 1)

Ambos t�m, portanto, a possibilidade de trabalhar a l�ngua de forma a comunicar 

por meio de hist�rias. Hist�rias de acontecimentos e dos personagens envolvidos neles. 

Nelson Traquina, te�rico portugu�s, valoriza a ideia de que o jornalismo tenha, entre suas 

fun��es, a de contar hist�rias:

Poder-se-ia dizer que o jornalismo � um conjunto de “est�rias”, “est�rias” da vida, 
“est�rias” das estrelas, “est�rias” de triunfo e trag�dia. Ser� apenas coincid�ncia que 
os membros da comunidade jornal�stica se refiram �s not�cias, a sua principal 
preocupa��o, como “est�rias”? Os jornalistas veem os acontecimentos como 
“est�ria” e as not�cias s�o constru�das  como “est�rias”, como narrativas, que n�o 
est�o isoladas de “est�rias” e narrativas passadas. (...) Poder-se-ia dizer que os 
jornalistas s�o modernos contadores de “est�rias” da sociedade contempor�nea, 
parte de uma tradi��o mais longa de contar “est�rias”. (TRAQUINA, 2005: 21)

Mas, enquanto a literatura det�m liberdade inventiva e  pode prescindir da verdade 

factual, o jornalismo est� indissociavelmente conectado ao fato. Al�m disso, no jornalismo h� 

limita��es de linguagem, uma vez que o texto jornal�stico se dirige, em geral, a um p�blico 

m�dio. � no leitor, ali�s, que podemos observar uma grande diferen�a entre literatura e 

jornalismo: o pacto de leitura.

Do ponto de vista do leitor, textos liter�rios e jornal�sticos se fazem de expectativas. 
Quando o leitor est� diante de um texto jornal�stico, ele tem a expectativa de que o 
que vai ler seja comprov�vel, verific�vel. Diante de uma obra liter�ria, ele cumpre o 
pacto proposto com o autor de que “qualquer semelhan�a com a realidade � mera 
coincid�ncia”. (MARQUES, 2009: 14)

Esta confiabilidade conferida ao texto jornal�stico est� diretamente ligada �s suas 

caracter�sticas, que o distinguem do discurso liter�rio puro. Clareza, concis�o, simplicidade, 

precis�o e brevidade s�o algumas delas, devidamente elencadas por Muniz Sodr� e Maria 

Helena Ferrari em Técnica de redação: o texto nos meios de informação (SODR� E 

FERRARI, 1978: 14). Estas caracter�sticas se justificam pelo fato de que o texto jornal�stico 



n�o se centra na palavra, mas no leitor, buscando permitir a este apreens�o direta e m�xima da 

mensagem:

Os textos jornal�sticos informativos concordam com valores como a simplicidade, a 
concis�o e a vivacidade, respondem a um imperativo de clareza, de efic�cia. O seu 
estilo � condicionado pelos fins informativos que persegue e pelas exig�ncias do 
destinat�rio, o receptor da informa��o. A mensagem jornal�stica �, por princ�pio, 
referencial ou denotativa. (LOPES, 2010: 2)

Referencialidade, esta � uma das palavras-chave do texto jornal�stico, e o conceito 

est� ligado �s fun��es que a linguagem pode assumir. Segundo o te�rico Roman Jakobson em 

Linguística e comunicação, as fun��es da linguagem s�o determinadas pelos componentes da 

comunica��o verbal, a saber: contexto, remetente, mensagem, destinat�rio, contacto e c�digo. 

O REMETENTE envia uma MENSAGEM ao DESTINAT�RIO. Para ser eficaz, a 
mensagem requer um CONTEXTO a que se refere (ou "referente", em outra 
nomenclatura algo amb�gua), apreens�vel pelo destinat�rio, e que seja verbal ou 
suscet�vel de verbaliza��o; um C�DIGO total ou parcialmente comum ao remetente 
e ao destinat�rio (ou, em outras palavras, ao codificador e ao decodificador da 
mensagem); e, finalmente, um CONTACTO, um canal f�sico e uma conex�o 
psicol�gica entre o remetente e o destinat�rio, que os capacite a ambos a entrarem e 
permanecerem em comunica��o. (JAKOBSON, 1995: 123)

Segundo Jakobson, cada um destes fatores determina uma fun��o da linguagem, 

respectivamente: emotiva, po�tica, conativa, referencial, metalingu�stica e f�tica. No entanto, 

conforme explica Samira Chalhub em Funções da linguagem, as mensagens podem conter 

m�ltiplas fun��es: 

Na comunica��o di�ria, por exemplo, al�m da referencialidade da linguagem – o que 
torna a mensagem oral imediatamente compreendida –, h� pinceladas de fun��o 
conativa, ou seja, de di�logo com algu�m, ou atrav�s de uma ordem, ou atrav�s de 
um narrar, mas, ao mesmo tempo, esse di�logo vem caracterizado por tra�os 
emotivos. (CHALHUB, 1990: 8)

Dentre as fun��es descritas por Jakobson, uma tem especial import�ncia para o 

jornalismo: a referencial. A fun��o referencial est� ligada � ideia de denota��o, ou seja, dar � 

palavra seu sentido literal, sem floreios. Ela � respons�vel pela transmiss�o de mensagens de 

forma definida, clara, sem ambiguidades, e � marcada pelo uso da terceira pessoa. Por seu

car�ter informativo, � a fun��o que prevalece no jornal. 

Outra fun��o que merece destaque � a po�tica, aquela em que a forma da 

mensagem predomina sobre o conte�do informativo. A fun��o po�tica � t�pica da literatura 



(SODR� & FERRARI, 1978: 74). Assim, encontramos na predomin�ncia de determinadas 

fun��es da linguagem no texto outra diferen�a entre literatura e jornalismo:

Desse modo, poder-se-ia afirmar que, enquanto no texto jornal�stico tradicional 
predomina a fun��o referencial – ou seja, a �nfase � na informa��o tout court, 
desprovida de opini�o –, no texto liter�rio “� permitido” valer-se de todas as fun��es 
da linguagem. Dizendo de outro modo, a linguagem � liter�ria quando a produ��o de 
um texto se abre a todos as possibilidades e a todos os recursos no trabalho com uma 
determinada l�ngua e, assim, transcende a mera repeti��o de f�rmulas, estere�tipos, 
clich�s e frases feitas, comuns a textos jornal�sticos e, evidentemente, a (maus) 
textos liter�rios. (MARQUES, 2009: 19)

Embora sua fala sirva em termos gerais, Marques se refere a uma parte espec�fica 

do jornalismo, a que se dedica a informar o p�blico. Mas o jornalismo � muito mais do que 

apenas transmitir uma informa��o, de forma alguma pode ser restrito � difus�o de not�cias. � 

nesse contexto que surge a necessidade de se destrinchar os g�neros deste enorme campo que 

� o jornalismo.

5.2 Refer�ncias sobre a cr�nica

A palavra cr�nica tem origem grega. Etimologicamente, vem de khronos, que 

significa tempo. Identifica, assim, uma narrativa factual, um relato dos acontecimentos em 

ordem cronol�gica. Esta acep��o de cr�nica, no entanto, embora ainda permane�a em alguns 

pa�ses, n�o � a que floresceu no Brasil.

Segundo o te�rico Afr�nio Coutinho em Literatura no Brasil, a cr�nica brasileira 

teria come�ado em 1852, com Francisco Otaviano de Almeida Rosa e suas publica��es no 

Jornal do Comércio. Todavia a palavra crônica ainda n�o dava nome aos textos de Almeida 

Rosa, pois, rec�m-chegada da Fran�a em meados do s�culo XIX,  ela aparece no Brasil com a 

designa��o gen�rica e imprecisa de folhetim (BULH�ES, 2007: 48). 

O folhetim daquela �poca n�o tinha as mesmas caracter�sticas da cr�nica de hoje. 

Tratava-se de uma se��o curta do jornal onde se falava de amenidades e onde se faziam 

coment�rios breves sobre quest�es do cotidiano. Era “uma se��o de miscel�nea, que quebrava 

a rotina e o estilo pesado do jornal tradicional” (MELO, 2003: 153).

Almeida Rosa foi sucedido por nomes de peso como Jos� de Alencar e Machado 

de Assis, que come�aram a dar contornos mais brasileiros � cr�nica. O g�nero adaptou-se t�o 



bem ao Brasil que alguns te�ricos chegam a afirmar que se possa consider�-la uma express�o 

tipicamente brasileira. Para Afr�nio Coutinho: 

Realmente, se algo existe em nossa literatura, que pode ser tomado como exemplo 
frisante da nossa diferencia��o liter�ria e lingu�stica � a cr�nica. Dificilmente poder� 
apontar-se coisa parecida, mesmo na literatura portuguesa, a uma cr�nica de Rubem 
Braga. (COUTINHO, 1995: 304)

� vis�o semelhante � de Antonio Candido, segundo quem “no Brasil ela (a 

cr�nica) tem uma boa hist�ria, e at� se poderia dizer que sob v�rios aspectos � um g�nero 

brasileiro, pela naturalidade com que se aclimatou aqui e a originalidade com que aqui se 

desenvolveu” (CANDIDO, 1980: 6).

Na d�cada de 1930, impulsionada pelo desenvolvimento da imprensa e pela 

Semana de Arte Moderna, a cr�nica se aproxima cada vez mais da realidade brasileira e 

experimenta um grande crescimento. Foi a �poca que consagrou M�rio de Andrade, Manuel 

Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Rubem Braga e outros nomes de destaque.

Para muitos destes autores, escrever para o jornal era um meio de ganhar a vida. A 

maioria deles tamb�m se aventurava na literatura, mas romances e contos n�o conseguiam 

gerar a renda de que necessitavam para se manter. E � da� que surge uma das caracter�sticas 

mais interessantes da cr�nica: em sua origem, embora publicada em jornais, n�o era feita por 

jornalistas, mas por escritores. Pode-se ent�o notar a natureza amb�gua deste g�nero.

Mas de que se trata, afinal, esta coisa nova e aut�noma que � cr�nica brasileira? 

Seu aspecto leve foi lembrado por diversos autores, muitos deles consideram-na um descanso 

das p�ginas sisudas do jornal. Marcelo Bulh�es diz que “com seu tom de conversa fiada, a 

cr�nica d� um tempo � fadiga que pesa em cada edi��o nossa de cada dia” (BULH�ES, 2007: 

61). J� Afr�nio Coutinho a compara � m�sica de c�mara: “No bazar de vocifera��es que � o 

jornal, com o esc�ndalo di�rio de suas manchetes, a cr�nica de sabor liter�rio � a m�sica de 

c�mara para a qual sempre haver� uma escuta dedicada” (COUTINHO, 1971: 122).

Para al�m do discurso da frivolidade, as tentativas de conceitua��o s�o v�rias, 

algumas no terreno da literatura e outras no do jornalismo. Segundo Massaud Mois�s, a 

cr�nica afastou-se do sentido hist�rico de document�rio que lhe haviam dado os franceses 

para tornar-se “prosa poem�tica, humor l�rico, fantasia” (MOIS�S, 1999: 246). � a poetiza��o 

do cotidiano, um meio termo entre acontecimento e lirismo.

A defini��o de Afr�nio Coutinho em Literatura no Brasil lembra o pr�prio 

conceito de literatura como arte da palavra. Para o autor, “a cr�nica � na ess�ncia uma forma 



de arte imaginativa, arte da palavra, a que se liga forte dose de lirismo. � um g�nero altamente 

pessoal, uma rea��o individual, �ntima, ante o espet�culo da vida, coisas, seres” 

(COUTINHO, 1971: 123). Em Introdução à literatura no Brasil, Coutinho completa a ideia. 

Segundo ele, cr�nicas s�o “pequenas produ��es em prosa, de natureza livre, em estilo 

coloquial, provocadas pela observa��o dos sucessos cotidianos ou semanais, refletidos atrav�s 

de um temperamento art�stico” (COUTINHO, 1995: 306).

Uma defini��o mais jornal�stica fica a cargo de Jos� Marques de Melo, para quem 

a cr�nica � um “relato po�tico do real, situado na fronteira entre a informa��o de atualidade e 

a narra��o liter�ria”, ou seja, “uma narrativa circunstanciada sobre os fatos observados pelo 

jornalista num determinado espa�o de tempo” (MELO, 2003: 149). 

O que autor nenhum nega � a natureza amb�gua da cr�nica. Embora tendam para 

defini��es mais liter�rias ou mais jornal�sticas, a maioria deles faz quest�o de frisar a zona 

fronteiri�a em que ela se encontra. Afr�nio Coutinho indaga: “Pode-se sustentar que a cr�nica 

n�o pertence � literatura, e sim, ao jornalismo? N�o ser� antes um g�nero anf�bio que tanto 

pode viver na coluna de um jornal como na p�gina de um livro?”  (COUTINHO, 1971: 122). 

A confus�o j� come�a pelo suporte: tendo nascido atrelada ao jornal, a cr�nica foi 

considerada, por conseguinte, um produto jornal�stico. Mas Massaud Mois�s nos lembra de 

que coexistem no jornal duas categorias de texto: uma inerente a ele e outra al�ctone, estranha 

ao meio:

Duas categorias, portanto, de texto lingu�stico se encontram no jornal: o que cumpre 
as fun��es de informar os sucessos do dia e o que n�o se prende, regra geral, ao 
vaiv�m cotidiano. Transferindo o foco anal�tico para o autor do texto, observa-se 
que uma coisa � escrever para o jornal, e outra, bem diversa, publicar no jornal. 
(MOIS�S, 1999: 246)

Segundo o autor, textos escritos para o jornal, como o editorial e as not�cias, por 

exemplo, somente cumprem a sua miss�o neste meio, e ali morrem diariamente ao serem 

substitu�dos por outros de igual teor na edi��o seguinte. J� os textos publicados no jornal 

teriam neste apenas uma forma de divulga��o. � o caso de artigos, contos, poemas que 

eventualmente se veem estampados nas p�ginas de um jornal, mas que nem por isso perdem 

sua perman�ncia. Quanto � cr�nica, especificamente, Mois�s afirma:

Amb�gua, duma ambiguidade irredut�vel, de onde extrai seus defeitos e qualidades, a 
cr�nica move-se entre ser no e para o jornal, uma vez que se destina, inicial e 
precipuamente, a ser lida no jornal ou revista. Difere, por�m, da mat�ria 
substancialmente jornal�stica naquilo em que, apesar de fazer do cotidiano o seu 
h�mus permanente, n�o visa � mera informa��o: o seu objetivo, confesso ou n�o, 
reside em transcender o dia-a-dia pela universaliza��o de suas virtualidades latentes, 



objetivo esse via de regra minimizado pelo jornalista de oficio. (MOIS�S, 1999: 
247)

A ideia de transcend�ncia do fato � resgatada por outros autores que defendem a 

literariedade da cr�nica. Afr�nio Coutinho cita Eduardo Portela, para quem:

o fundamental na cr�nica � a supera��o de sua base jornal�stica e urbana em busca 
da transcend�ncia, seja construindo “uma vida al�m da not�cia”, seja enriquecendo a 
not�cia “com elementos de tipo psicol�gico, metaf�sico”, ou com o humour, seja 
fazendo o “subjetivismo do artista” sobrepor-se “� preocupa��o objetiva do 
cronista”. (apud COUTINHO, 1971: 123)

Apesar de flertar com a literatura no sentido de ir al�m do fato, de buscar 

transcender a efemeridade do acontecimento, a cr�nica compartilha muitas das caracter�sticas 

do texto jornal�stico. � breve, concisa, trata de temas do cotidiano. Pr�xima da oralidade, nela 

n�o h� espa�o para o rebuscamento vocabular e sint�tico que se encontra em um romance ou 

um conto. Sua linguagem tende a aproximar-se da referencialidade jornal�stica, embora possa 

conter, e geralmente contenha, tra�os da poeticidade liter�ria. N�o � toa, Jos� Marques de 

Melo define o cronista como um mediador liter�rio entre os fatos e a psicologia coletiva:

O cronista que sabe atuar como consci�ncia po�tica da atualidade � aquele que 
mant�m vivo o interesse do seu p�blico e converte a cr�nica em algo desejado pelos 
leitores. Atua como mediador liter�rio entre os fatos que est�o acontecendo e a 
psicologia coletiva. � por isso que muitos cronistas (Drummond em especial) 
buscam inspira��o no pr�prio jornal. Realizam uma tradu��o livre da realidade 
principal, acrescentando ironia e humor � chatice do cotidiano, � dureza do dia-a-dia. 
(MELO, 2003: 156)

Afr�nio Coutinho destaca, ainda, a necessidade de uma linguagem atual e simples:

A cr�nica deve empregar de prefer�ncia a linguagem da atualidade, n�o evitando de 
maneira sistem�tica os idiomatismos, ep�tetos circunstanciais e certos jogos de 
palavras que se formam eventualmente para desaparecer algum tempo depois. Sem 
essa pratica, a cr�nica deixaria de refletir o esp�rito da �poca, uma vez que a l�ngua 
corrente constitui a mais viva express�o da sociedade humana no tempo. A 
linguagem e, mais especificamente a g�ria social, � um tempero important�ssimo na 
confec��o de uma cr�nica. (...) E, por isso mesmo, o estilo do cronista deve tender 
para as formas simples e, sobretudo, para o tom comunicativo, de conversa, de bate-
papo. Por esse modo haver� sempre a possibilidade de um di�logo mais ou menos 
permanente entre o cronista e o leitor; caso contr�rio, os seus coment�rios e 
reflex�es correr�o sempre o risco de perder-se no ar. (COUTINHO, 1971: 121)

E como uma cr�nica n�o � igual a outra, mas sempre � poss�vel notar 

converg�ncias, os te�ricos propuseram diferentes formas de agrup�-las. Ficarei com as duas 

que me parecem mais interessantes: a de Massaud Mois�s e a de Ant�nio Dimas.



Massaud Mois�s prop�e uma distin��o entre cr�nica-poema e cr�nica-conto. 

“Enquanto poesia, a cr�nica explora a tem�tica do ‘eu’, resulta de o ‘eu’ ser o assunto e o 

narrador a um s� tempo, precisamente como todo ato po�tico” (MOIS�S, 1999: 251). J� a 

cr�nica-conto “prima pela �nfase no ‘n�o-eu’, no acontecimento que provocou a aten��o do 

escritor”. Mois�s aproxima, assim, a cr�nica da literatura, mas sem afast�-la de sua liga��o 

com o acontecimento, que a relaciona mais ao jornalismo, uma vez que a literatura n�o tem 

obriga��o nenhuma com fatos.

Mois�s reconhece, ainda, a import�ncia do estilo na cr�nica, e defende que esta 

possa se aproximar do polo liter�rio ou do polo jornal�stico segundo tenda para a 

referencialidade da prosa jornal�stica ou para a polissemia da literatura:

O estilo em que se vaza o monodi�logo repercute todo o hibridismo da cr�nica: 
direto, espont�neo, jornal�stico, de imediata apreens�o, nem por isso deixa de 
manusear todo o arsenal metaf�rico que identifica as obras liter�rias. Preso ao 
acontecimento, que lhe serve de motivo e acicate, o cronista n�o se perde em 
devaneios. E, invertendo os polos, sua inquieta��o l�rica ancora na realidade do fato 
real. Acentuado o primeiro polo, o estilo registra a referencialidade da prosa 
jornal�stica; emigrando para o segundo, o cronista explora a polissemia da met�fora. 
Fulcral o balan�o entre as duas extremidades, quest�o de vida ou morte para o 
cronista, a tal ponto que a cr�nica repousa exclusivamente no estilo. (MOIS�S, 
1999: 256)

A tipologia de Ant�nio Dimas se aproxima desta vis�o estil�stica de Massaud 

Mois�s. Para ele, n�o se deve falar em divis�es r�gidas, mas em graus de poeticidade e 

referencialidade: “Acreditamos que resida exatamente na distin��o entre as fun��es da 

linguagem, segundo a proposta jakobsoniana, o n� da quest�o. Isto �, cumpre considerar a 

primazia de uma ou outra fun��o referencial ou po�tica – na an�lise do discurso verbal” 

(DIMAS, 1974: 48).

Ainda segundo Dimas, se o autor opta pela poeticidade, tomar� um est�mulo 

factual e o diluir� inteiramente em uma linguagem remodeladora. Desta forma, o pretexto 

b�sico se derrete para dar origem a um objeto novo. Neste fazer, o cronista seleciona os dados 

mais importantes do fato, buscando seu n�cleo. E deste processo de fusão dos elementos 

estimulantes nasce algo que se abeira da fic��o ou at� mesmo entra nela. Uma vez livre da 

circunstancialidade, o texto adquire autonomia e prescinde de informa��es colaterais para sua 

elucida��o. Faz-se, assim, literatura (DIMAS, 1974: 51).

Mas se o cronista apenas justapõe o fato externo � sua fala, se para ele importa 

somente o desequil�brio moment�neo, referido ao aqui e agora, ent�o n�o seria o caso da 

primazia da poeticidade:



Somos levados, ent�o, a crer que o processo de fusão dos elementos estimulantes 
liberta a cr�nica do contingente estreitamente hist�rico para empurr�-la em dire��o a 
um n�vel menos ou mais intenso de literariedade; enquanto que seu apego a tais 
conting�ncias, deixando facilmente exposto o est�mulo inicial, favorece o 
emparelhamento ou a justaposição do fato desencadeador � opini�o do cronista. E, 
neste caso, compromete-se a literariedade em beneficio da referencialidade. 
(DIMAS, 1974: 51)

A diferen�a entre o pensamento de Dimas e Mois�s � que este �ltimo s� v� valor 

na cr�nica dita liter�ria, diminuindo a import�ncia daquela que se liga aos fatos, pois, segundo 

afirma, estar� caduca no dia seguinte:

Em toda cr�nica, por conseguinte, os ind�cios de reportagem se situam na 
vizinhan�a, quando n�o mescladamente, com os liter�rios; e � a predomin�ncia de 
uns e de outros que far� tombar o texto para o extremo do jornalismo ou da 
literatura. No primeiro caso, a cr�nica dura o espa�o do jornal, uma vez que se 
identifica com a mat�ria jornal�stica: tal caducidade precoce, al�m de evidenciar o 
escasso valor de textos apegados linearmente ao dia-a-dia, resolveria de pronto a 
quest�o de saber que cr�nicas merecem ou n�o tratamento cr�tico. (MOIS�S, 1999: 
248)

Um exemplo de cr�nica totalmente dissociada do fato, ou t�o fundida a ele que 

n�o mais se pode individualiz�-lo, � “Bobagem”, de Luis Fernando Verissimo (Anexo I). O 

texto abusa de recursos liter�rios, chega a usar di�logos, assemelhando-se enormemente a um 

“mini-conto”. Para o presente trabalho, que inclui a elabora��o do livro O Crônico,  este tipo 

de cr�nica n�o � t�o interessante, pois busco aproximar-me do polo jornal�stico. Interessa, 

sim, a justaposi��o de Dimas. Tais cr�nicas se baseiam nos acontecimentos descritos no 

jornal, s�o pr�ximas da not�cia, t�m certo car�ter informativo. N�o se ignoram nelas, contudo, 

as qualidades estil�sticas que as aproximam da literatura, mas a quest�o da linguagem n�o � o 

principal. Para Jos� Marques de Melo, � ponto pac�fico a inser��o da cr�nica na esfera do 

jornalismo:

Que a cr�nica � um g�nero jornal�stico constitui uma quest�o pac�fica. Produto do 
jornal, porque dele depende para a sua express�o p�blica, vinculada � atualidade, 
porque se nutre dos fatos do cotidiano, a cr�nica preenche as tr�s condi��es 
essenciais de qualquer manifesta��o jornal�stica: atualidade, oportunidade e difus�o 
coletiva. (MELO, 2003: 160)

Noelma Brocanelli, no ensaio A crônica no Correio Paulistano na segunda 

metade do século XIX, identifica algumas caracter�sticas da cr�nica jornal�stica:

Como grande parte dos textos jornal�sticos, o estilo da cr�nica jornal�stica deve ser 
claro, sens�vel e conciso; revelador de um conte�do objetivo, de uma mensagem que 



comunica. Para isso, s�o v�lidos diversos recursos estil�sticos: a compara��o, a 
met�fora, a ironia, a hip�rbole; mas sempre dentro de uma claridade de 
comunica��o. No entanto, deve-se ter em mente que o objetivo de compreens�o � o 
principal, caso contr�rio, a cr�nica torna-se vaga.

A cr�nica jornal�stica tem, portanto, muito mais possibilidades do que a mera 

transmiss�o seca de informa��es. N�o se restringe aos valores-not�cia comuns, ao contr�rio, 

subverte-os. Busca no corriqueiro uma forma de tratar a realidade com lirismo, humor, 

met�foras, mas nunca chega a se distanciar completamente do fato, da import�ncia do 

acontecimento. Yolanda Maria Muniz Tuzino destaca, em Crônica: uma intersecção entre o 

jornalismo e literatura, essa import�ncia como fator de informa��o e opini�o:

Atrav�s da Cr�nica o leitor dos jornais impressos pode tomar conhecimento dos 
fatos, informar-se do que acontece na atualidade e, ao mesmo, receber uma leitura 
de mundo; um posicionamento expl�cito de como o autor da Cr�nica compreende e 
relata tais fatos. A opini�o presente no ato de informar, somada �s possibilidades 
criativas pr�prias da Literatura, fazem da Cr�nica uma simbiose entre duas 
importantes esferas do conhecimento. (TUZINO, 2009: 15)

Outra caracter�stica interessante da cr�nica � seu car�ter autoral e subjetivo. 

Diferentemente de uma not�cia ou uma nota, para o leitor importa se foi este ou aquele o autor 

de determinada cr�nica. O processo que se d� � quase de um di�logo entre cronista e leitor. 

Segundo Massaud Mois�s, “a impessoalidade � n�o s� desconhecida como rejeitada pelos 

cronistas: � a sua vis�o das coisas que lhes importa e ao leitor; a veracidade positiva dos 

acontecimentos cede lugar � veracidade emotiva com que os cronistas divisam o mundo” 

(MOIS�S, 1999: 255).

Enquanto texto autoral, a cr�nica jornal�stica vem sempre recheada do estilo e, 

sobretudo, da leitura particular que o autor faz do mundo. � repleta de pessoalidade, e a 

opini�o �, portanto, um elemento fundamental em sua constitui��o. Por este motivo, para os 

te�ricos que inserem a cr�nica no bojo do jornalismo, � dentro do jornalismo opinativo que a 

estudam. 

As subdivis�es do jornalismo s�o variadas e diferem de pa�s para pa�s. No Brasil, 

um dos mais importantes te�ricos a tratar do assunto � Jos� Marques de Melo. Em Jornalismo 

opinativo: os gêneros no jornalismo brasileiro, o autor prop�e uma classifica��o que leva em 

conta a intencionalidade dos relatos jornal�sticos: os que querem reproduzir o real e os que 

querem ler o real. Assim, “reproduzir o real significa descrev�-lo jornalisticamente a partir de 

dois par�metros: o atual e o novo. Ler o real significa identificar o valor do atual e do novo na 

conjuntura que nutre e transforma os processos jornal�sticos” (MELO, 2003: 62).



A partir desta diferen�a de inten��es, Marques de Melo defende que o jornalismo 

se articula em fun��o de dois n�cleos de interesse principais: a informa��o e a opini�o. Dentro 

destas categorias, que o autor justifica por serem, segundo ele, as mais pr�ximas da pr�xis 

jornal�stica praticada no pa�s, prop�e o agrupamento dos g�neros jornal�sticos da seguinte 

forma: nota, not�cia, reportagem e entrevista s�o consideradas jornalismo informativo; j� 

editorial, coment�rio, artigo, resenha, coluna, cr�nica, caricatura e carta s�o enquadrados no 

universo do jornalismo opinativo.

Parece �bvio pensar que a cr�nica se insira a�, uma vez que a express�o autoral, 

seja da institui��o, do jornalista ou do p�blico, � uma das marcas deste tipo de jornalismo:

A opini�o do editor � expressa pelos editoriais e pela linha do jornal. A opini�o do 
jornalista, isto �, o ju�zo que manifesta sobre os problemas em foco e a respeito dos 
quais informa e comenta simultaneamente, em se��es ao seu cargo e em mat�rias 
por ele firmadas. A opini�o do leitor se manifesta nas entrevistas concedidas, em 
pronunciamentos oficiais de grupos, em cartas que escreve � reda��o, nas pr�prias 
atitudes que s�o objeto de not�cia. (BELTR�O, 1980: 19)

Embora hoje vivamos a primazia da objetividade, � importante lembrar que o 

jornalismo sempre foi um meio de expressar opini�es. Censurado, deu cada vez mais margem 

a uma difus�o objetiva, visando � imparcialidade, o que estimulou o jornalismo de 

informa��o. Mas, apesar dos ataques, “evidentemente o jornalismo opinativo n�o desaparece” 

(MELO, 2003: 24). Pois � fun��o intr�nseca ao jornalismo n�o apenas informar e divertir, mas 

tamb�m opinar: 

O jornal tem o dever de exercitar a opini�o: � ela que valoriza e engrandece a 
atividade profissional, pois, quando expressa com dignidade e honestidade, com a 
reta inten��o de orientar o leitor, sem tergiversar ou violentar a sacralidade das 
ocorr�ncias, se torna fator importante na op��o da comunidade pelo mais seguro
caminho � obten��o do bem-estar e da harmonia do corpo social. (BELTR�O, 1980: 
14)

E se algo consegue mesclar divers�o, opini�o e informa��o com maestria, sem 

esquecer um toque de literariedade, este algo � a cr�nica.



6. METODOLOGIA 

A pesquisa bibliogr�fica deu in�cio aos trabalhos e considerou tr�s eixos principais: os 

conceitos de jornalismo e literatura, o universo da cr�nica e o jornalismo opinativo. Ao 

estudar jornalismo e literatura, busquei converg�ncias e diverg�ncias entre os dois e encontrei 

na cr�nica uma das mais eficientes intersec��es. Atrav�s da leitura de v�rias cr�nicas e das 

conceitua��es e classifica��es propostas sobre ela, elaborei minha pr�pria ideia acerca do 

tema, disposta na conclus�o deste trabalho.

Para complementar o processo, houve a etapa de produ��o do livro O Crônico. A 

ideia de escrever um livro de cr�nicas surgiu da minha necessidade de fazer algo ligado � 

literatura. Depois de quatro anos e meio de faculdade, vejo que o jornalismo hard news n�o 

me atrai. Era preciso, ent�o, encontrar uma sa�da liter�ria. A que encontrei foi a cr�nica. Era 

uma forma mais solit�ria de trabalhar do que o jornalismo liter�rio, por exemplo, que figurava 

como outra op��o. Eu n�o queria precisar entrevistar pessoas, contar a hist�ria pelos olhos dos 

outros. Como aspirante a escritora, estou acostumada a contar o que eu mesma vejo e sinto e, 

assim, encontrei na cr�nica uma forma de express�o para este trabalho de conclus�o de curso. 

Ap�s decidir que escreveria um livro de cr�nicas, minha primeira atitude foi criar 

o blog “As cr�nicas de K�ssia”. Fiz isso porque era uma forma de socializar minha produ��o 

e identificar de imediato a rea��o do p�blico em rela��o ao que eu estava escrevendo. Iniciei o 

blog no dia 13 de setembro de 2011, com o objetivo espec�fico de escrever cr�nicas para o 

projeto final. At� o fechamento de “O cr�nico”, o blog somava 50 postagens, 11 seguidores, 

44 coment�rios e mais de duas mil visualiza��es de p�gina. Para o livro, foram escolhidas as 

33 melhores cr�nicas, divididas em seis editorias e um suplemento liter�rio.

Para as editorias (cotidiano, cultura, esportes, economia, mundo e pol�tica), 

sempre procurei inspirar-me em fatos lidos no jornal, mas sem abrir m�o da ironia, das figuras 

de linguagem em geral, que enriquecem literariamente o texto. Para a se��o “Suplemento 

liter�rio”, al�m da quest�o da linguagem, o pr�prio tema das cr�nicas escapou para o lado da 

literatura. Permiti-me falar de assuntos mais pr�ximos � minha realidade imediata, como meu 

�dio por formigas e mosquitos, que n�o necessariamente s�o de interesse geral.

Meu processo de produ��o envolvia o ritual de observar o que se passava ao meu 

redor em busca de algum fato inusitado de relev�ncia coletiva que desse gancho para uma 

cr�nica. Algo semelhante ao que faz um rep�rter em busca da not�cia. A atualidade do tema e 

a presen�a de algum “valor-not�cia” foram uma preocupa��o minha para que a produ��o se 



aproximasse mais do jornalismo do que da literatura, com exce��o, � claro, das cr�nicas do 

suplemento liter�rio. Quando n�o encontrava nada de relevante na minha realidade imediata, 

procurava em not�cias de jornais. 

A cr�nica “Eu passarinho” (Anexo II), por exemplo, nasceu de uma dessas 

observa��es cotidianas. Eu estava presa no tr�nsito e ouvi um passarinho cantando numa das 

�rvores do Centro de Conven��es Ulisses Guimar�es. Imaginei o bicho l� em cima, vendo o 

caos de longe, e imaginei como deveria ser bom ter a liberdade de voar para um lugar melhor. 

J� “Sobre o pl�gio e as cores do vento” (Anexo III) nasceu da leitura de uma not�cia sobre 

uma acusa��o de pl�gio contra o diretor do filme Avatar, James Cameron. 

Grande parte das minhas cr�nicas s�o cr�ticas, sen�o todas, coisa que o jornalismo 

nem sempre faz em busca da t�o sonhada objetividade. Creio que esta caracter�stica reflita o 

car�ter autoral da cr�nica: dizem que reclamo de tudo, acabei passando isto para o papel. Ao 

longo do livro, reclamei de barulhos, da presid�ncia do Senado Federal, do fato de o Brasil ser 

um pa�s monoesportivo, da subcultura que nos empurram goela abaixo. Tinha em mente um 

leitor comum, mas n�o est�pido. Algu�m que abriria um jornal e leria as not�cias sendo capaz 

de ver, por tr�s delas, algumas coisas ocultas.

Antes de come�ar a escrever, eu �s vezes lia uma ou duas cr�nicas de Mario Prata, 

algu�m acostumado ao mesmo tipo de leitor. Aprecio a forma como o humor dele surge de 

associa��es inesperadas. Para entender o fazer do cronista, cheguei a conversar com ele e com 

a cronista de Bras�lia Concei��o Freitas. Ler as cr�nicas de Prata fazia, de alguma forma, 

aflorar a minha pr�pria ironia, tornava as poss�veis piadas mais claras. 

Este processo, no entanto, n�o surgiu de imediato. No come�o, eu n�o tinha muita 

certeza do que estava fazendo e, assim, as primeiras cr�nicas demoravam a sair. Ao longo do 

tempo, escrev�-las ficou menos complicado e o resultado, mais palat�vel. Nas �ltimas 

cr�nicas, a ironia fluiu com mais naturalidade, encontrar os assuntos ficou mais f�cil, enfim, 

comecei a “pegar o jeito”.

Para o projeto gr�fico de O Crônico, usei, al�m das colunas largas comuns aos 

livros, as estreitas colunas duplas caracter�sticas do jornal. Foi uma forma gr�fica que 

encontrei para dizer que a cr�nica pode ser tanto liter�ria quanto jornal�stica. Este hibridismo 

se refletia no meu pr�prio modo de fazer. Quando escrevia, muitas vezes eu me sentia a 

rep�rter, a observadora que conta � sociedade o que viu. Ao mesmo tempo, era a escritora, 

aquela que real�a nuances do fato que n�o interessariam a um simples rep�rter.

Tanto trabalho depois, posso afirmar que a experi�ncia de escrever este livro 

enriqueceu minha vida. Primeiro porque finalmente entendi como se d� um processo de 



pesquisa, coisa que não tinha ficado clara durante o curso. Depois, porque abriu meus olhos 

para enxergar o mundo de outra forma, buscando sempre algo que possa ser levado a público 

de forma diferenciada. Durante o processo, tive a oportunidade de entrar em contato com 

escritores/jornalistas que admiro, Mario Prata e Conceição Freitas, e conversar sobre os

processos criativos deles,  o que me deu uma ideia melhor de como um profissional da área 

trabalha. O melhor mesmo foi a oportunidade de ouvir deles maravilhosas palavras de 

incentivo. 

6.1. Etapas da pesquisa

6.1.1  Pesquisa bibliográfica: etapa de leitura e posterior agrupamento dos autores 

conforme os conceitos que defendem, o histórico do gênero e a fronteira 

entre jornalismo opinativo e literatura;

6.1.2  Análise: etapa na qual analisei crônicas publicadas em livros e jornais como 

forma de encontrar elementos que as conectem ao jornalismo e como fonte 

de inspiração estilística para a produção do meu livro de crônicas;

6.1.3   Produção: etapa de produção e seleção de crônicas para a composição de 

um volume.



7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A crônica é híbrida. Nem jornalismo puro nem literatura pura, ela transita 

confortavelmente entre os dois, usando tanto da referencialidade do primeiro quanto da 

linguagem mais elaborada da segunda. Tentar defini-la pelo suporte, se livro ou jornal, não 

parece a forma mais adequada de fazê-lo, especialmente na era digital. Hoje, qualquer um 

publica uma crônica diretamente na internet, em um blog ou numa rede social. E então, se não 

passa nem por livro nem por jornal, não pode ser chamada de crônica?

Seria mais sensato definir o gênero por suas características principais. A 

linguagem corrente, a atualidade, a brevidade. Crônicas não podem se estender por páginas e 

mais páginas, sob pena de perderem sua essência. E se referenciais ou poéticas, o importante é 

que falem direto ao leitor, seu mais caro amigo.

Durante a produção deste trabalho, fui forçada a olhar com mais atenção para o tal 

do leitor. Foi um desafio escrever tendo em mente um público mais abrangente do que tenho 

quando escrevo ficção juvenil, por exemplo. O cronista não escolhe seu público, não sabe se 

quem vai abrir o jornal do dia é uma senhora aposentada ou um jovem em início de carreira, 

mas se propõe a prender a atenção de ambos. Não é uma tarefa fácil.

Além de abrir meus olhos para o leitor, realizar este trabalho também me fez 

prestar mais atenção ao ambiente que me rodeia, o que eu não tinha muito o costume de fazer. 

Passei a realmente olhar para os acontecimentos a minha volta em busca de algo que pudesse 

ser contado aos outros, ou seja, procurar crônicas no dia a dia serviu para desenvolver em 

mim um olhar jornalístico, inquiridor. A partir da necessidade de escrever sobre atualidades, 

adquiri o hábito de ler os grandes portais de notícias, coisa que antes negligenciava, mesmo 

sabendo a importância de, enquanto jornalista, manter-me sempre atualizada.

Mas não cresci apenas com o trabalho empírico. Estudar a teoria da crônica, 

aprofundar-me academicamente no assunto, deu-me a base de conhecimentos sobre o tema de 

que eu precisava para entender o que estava fazendo. As primeiras crônicas, de quando eu 

ainda tinha poucas leituras sobre o tema, eram frutos da incerteza. Ao longo do trabalho, fui 

encontrando minha voz de cronista, identificando-me com este ou aquele autor e descobrindo 

as possibilidades do gênero, o que seria impossível sem leituras prévias.

Aprendi que, se há algo que se pode dizer sobre a crônica, é que ela seguirá seu 

próprio curso e estará estritamente ligada a quem a escreve. Uma crônica de Rachel de 

Queiroz e uma de Mario Prata, por exemplo, são completamente diferentes. Elas deixam 



transparecer tão abertamente o olhar do autor que talvez seja a crônica uma das mais 

autênticas formas de expressão.

Escolher trabalhar com a crônica acabou se mostrando uma ótima opção. Por 

meio delas, pude desenvolver diferentes habilidades, as quais enriquecerão minha prática 

profissional, quando eu estiver atuando como jornalista, mas não só. Algumas das aptidões 

que exercitei ao longo do trabalho serviram como verdadeiras experiências de vida, que me 

fizeram evoluir não somente como profissional, mas também enquanto ser humano. Foi um 

exercício árduo, que por várias vezes pareceu interminável, mas que, no fim, mostrou-se 

recompensador.

Além das leituras prazerosas, afinal, quem não gostaria de ter que ler crônicas, 

tive a oportunidade de trocar ideias com autores que admiro há muito tempo e de descobrir, 

por meio do meu blog, que há gente disposta a ler o que escrevo. Por todos estes motivos, 

posso afirmar com segurança que saio deste trabalho mais madura, não só enquanto cronista 

ou profissional de jornalismo, mas também enquanto ser humano.
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ANEXOS

Anexo I

Cr�nica “Bobagem”3, de Luis Fernando Verissimo

Emocionado e um pouco b�bado, aos cinco minutos do ano novo ele resolveu 
telefonar para o velho desafeto.

– Al�?
– Al�. Sou eu.
– Eu quem?
– Eu, p�.

O outro fez sil�ncio. Depois disse:
– Ah. � voc�.
– Olha aqui, cara. Eu estou telefonando pra te desejar um 

feliz ano-novo. Entendeu?
– Obrigado.
– Obrigado, n�o. Olha aqui. Sei l�, p�...
– Feliz ano-novo pra voc� tamb�m.
– Eu nem me lembro mais por que n�s brigamos. Juro que 

n�o me lembro.
– Eu tamb�m n�o lembro.
– Ent�o, grande. Como vai Vivinha?
– Bem, bem. Quer dizer, mais ou menos. As enxaquecas...

Ele ficou engasgado. De repente se deu conta de que tinha saudades at� das 
enxaquecas da Vivinha. Como podiam ter passado tantos anos sem se ver? Como tinham 
deixado uma bobagem afast�-los daquela maneira? As pessoas precisavam se reaproximar. 
Aquele seria o seu projeto para o fim do mil�nio. Reaproximar-se das pessoas. S� dar 
import�ncia ao que aproximava. Puxa! Estava t�o enternecido com as enxaquecas da Vivinha 
que mal podia falar.

– A vida � muito curta. Voc� est� me entendendo? Assim n�o 
d�.
Era como se estivesse reclamando com o fornecedor. A vida vinha com a carga muito 

pequena. Era preciso um botij�o maior, sen�o n�o dava mesmo. E ainda desperdi�avam vida 
com bobagem. Ele quis marcar um encontro para ontem. No Lucas, como antigamente. O 
outro foi mais sensato e contraprop�s hoje, prevendo que ontem seria um dia de ressaca e 
segundos pensamentos. E tinha raz�o. Ontem � noite, ele voltou a telefonar. Falou secamente. 
Pediu desculpas, disse que n�o poderia ir ao encontro e despediu-se com um formal 
"Melhoras para a Vivinha”. Tinha se lembrado da bobagem que motivara a briga.

3 VERISSIMO, Luis Fernando. Bobagem. In: Com�dias para se ler na escola. Rio de Janeiro, 2001, Objetiva.



Anexo II

Eu passarinho

Se, como alguns afirmam, é na própria Terra que vivemos o céu e o inferno, creio que 
posso dizer com alguma certeza que o engarrafamento das 18h é uma amostra do reino de 
Lúcifer. Os carros se arrastam em marchas lentas, seguindo o triste fluxo que mais lembra 
uma procissão fúnebre. Todos ali estão cansados, estressados depois de um dia inteiro de 
trabalho. Só querem chegar em casa, tomar um banho e descansar. Mas ninguém alcança o 
paraíso sem passar por provações, não é?

Quem abre a janela em busca de algum refresco é presenteado com o véu de fumaça 
negra dos ônibus e caminhões, que nos entope as vias nasais e faz os olhos arderem. 
Sufocamos no mar de luzinhas vermelhas ao som dos apitos de freios gastos. E o sol bate no 
rosto, impiedoso, esquentando também o asfalto e transformando tudo numa tremeluzente 
ilusão de óptica. Quem não juraria que os carros da frente estão se liquefazendo?

Os ônibus, lotados, exibem pelas janelas manchadas de gordura, semblantes 
desesperançados. Todos são íntimos nos ônibus. Enlatados, os companheiros de viagem 
trocam toques e encoxadas, esfregam bundas, compartilham sem vergonha todos os odores 
que acumularam durante o dia. São artistas. Equilibristas, contorcionistas, sempre cabe mais 
um. A maioria de pé, invejando a sorte dos que subiram um ponto antes. Vendedores de balas 
gritando, artistas de improviso, pedintes... Não há misericórdia no transporte público.

Mas ali, no meio do caos urbano, que som seria aquele? Era um pio. Um pio não, um 
canto. Oculto em uma árvore, um passarinho se apiedou dos humanos com vida de gado e 
cantou. Uma melodia simples, tão simples quanto a felicidade. Mesmo no lugar inóspito, na 
procissão das almas perdidas, lá estava o mensageiro da calma, com seu canto tranquilo a nos 
abençoar.

Não sei se alguém além de mim ouviu aquele pequeno solista. Ou, se ouviu, se lhe deu 
a devida atenção. Só sei que ele estava lá. E cantava, cantava a plenos pulmões, como se 
dissesse: vocês passarão, eu passarinho.



Anexo III

Sobre o pl�gio e as cores do vento

Acusaram James Cameron de ter plagiado o roteiro de Avatar. Um tal de Eric Ryder 
afirma que o diretor de Titanic copiou sua hist�ria “KRZ 2068”. Se � o caso, n�o sei, mas 
ningu�m precisava ser um g�nio para perceber que Avatar � uma imita��o barata. Ou bem 
cara, para ser mais precisa.

Qualquer crian�a que viveu os anos 1990 cantando com Disney j� havia notado que o 
filme nada mais � do que a hist�ria de Pocahontas. Passada em outro planeta e com pessoas 
azuis bem altas, mas, ainda assim, apenas Pocahontas. Sim, refiro-me �quela indiazinha que 
colore com as cores do vento e toma ch� de cogumelo, quer dizer, fala com o esp�rito da av� 
“encarnado” em uma �rvore. Afinal, Avatar � ou n�o � a hist�ria de uma nativa 
(Pocahontas/Neytiri), contato da tribo com o invasor branco (John Smith/Jake Sully) que veio 
destruir as terras deles (Am�rica/Pandora), mas que acaba se apaixonando pelo galego, ensina 
a ele o valor da vida (rolando na grama e cantando com as belas vozes da montanha/fazendo 
sexo pela tran�a na �rvore psicod�lica) e o faz mudar de lado?

Pois bem.
Pocahontas. Azul. No espa�o. Avatar n�o passa disso, com uma boa dose 

de labirint�ticos efeitos especiais e um 3D supostamente superior que deve ter deixado muita 
gente tonta. Apesar do enredo batido, dos efeitos nem t�o legais assim e das quase tr�s horas 
de dura��o, o filme foi um dos mais rent�veis da hist�ria do cinema, se n�o o mais, de forma 
que deve ter seus m�ritos. Um deles eu reconhe�o sem hesita��o: gastar 500 milh�es de 
d�lares para fazer o que um desenho 2D da d�cada de 1990 j� tinha feito n�o � para qualquer 
um.



Anexo IV

Orçamento

Os gastos com a produção do livro O Crônico somaram RS 232,30. Foram 

impressos cinco exemplares de 90 páginas (incluindo a capa), miolo colorido em papel offset 

90g/m² e capa em couché fosco 230g/m², acabamento brochura. 

Foram gastos, ainda, cerca de R$ 25 em fotocópias de textos para a bibliografia.


