
Motrivivencia Ano XIII, N2 18, p. 33-52 Marco/2002

Urn banquete no olimpo: o esporte nas
ondas do radio`

Caroline de Souza Ferreira**
Fernando Mascarenhas-

Resumo Abstract

As tecnologias da midia, ao mesmo tempo
em que criam novas formas de circulacäo de
imagens e mensagens, alteram as dinamicas
de percepcäo e intervencäo na realidade. Os
veiculos de comunicacão de massa, quando a
servico dos blocos de poder interessados na

manutencao do atual modo de organizacäo
societal, operam corn a fragmenta0o, a

descontinuidade e o simulacro, tendendo ao
tratamento espetacularizado dos variados

feniimenos contemporaneos. Diante desta
problematica, este texto tem como objetivo

investigar como o esporte vem sendo tratado
pela midia na estrutura radiorcinica, procuran-

do problematizar a cobertura dos Jogos
Olimpicos de Sydney, realizada pelo

programa Banquete Esportivo da Radio
Universitaria da UFG.

Palavras chave: Educacäo Fisica, Esporte e
Midia.

The media's technology, in the same time
that created new form of images and
menages circulation, they transforming the
dinamic of reality perception and intervation
the mass media, when to be service of power
bloc interested in the mantenation of actual
society organization, they opereted with
breaking up, discontinuity and simulacrum,
the tendency is the spectaculary daring
performance of contemporany phenomenon.
In front of this problem, the papper to be
gool to investigate what form the sport to be
understanding/ developing fron the radio
media, specialty in the Sports Banquet
program in the UFG's University Radio, that
transmited the Sydney's Olimpic Games.
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Introducâo

As tecnologias da midia
vem transformando, ao longo dos
tiltimos anos, nossas formas de per-
ceber o mundo e de sobre ele agir,
imprimindo novas dinàrnicas de cir-
culacäo das ideologias. 0 telefone,
o radio, a televisäo, o celular, o corn-
putador e a internet nos abriram
novas condicOes e possibilidades de
comunicac5o, informacäo e entrete-
nimento, permitindo-nos urn conta-
to corn pessoas e lugares antes dis-
tantes e inacessIveis. Entretanto,
este mesmo contato pode oscilar
contraditoriamente entre aproxima-
cäo e distanciamento, entre
conscientizacäo e alienacâo, depen-
dendo da maneira como tais inova-
cOes säo apropriadas.

Para efeito deste trabalho,
ern urn primeiro momento, estare-
mos discutindo a relacão entre o
esporte e a miclia numa tentativa de
problematizar a subordinacäo do
fenOmeno da competicao esportiva
aos processor de acumulacäo do
capital, denunciando a existencia de
um esporte globalizado para a cria-
cão e circulacäo de novos mercados
e mercadorias. Posteriormente,
dedicaremo-nos ao tema da radio-
difusão, analisando as funcOes
estabelecidas para a Radio Universi-
taria da UFG e os objetivos propos-
tos pelo programa Banquete Esporti-

vo, procurando construir uma anali-
se sobre como o esporte foi tratado
no periodo de cobertura dos Jogos
Olimpicos de Sydney. Ao final, se-
ra° tecidas algumas consideracOes/
sugestOes em relacäo a tal cobertu-
ra.

Esporte globalizado: merca-
doria e espetaculo na feira
do olimpo

0 esporte moderno, como
producäo histOrico-cultural da soci-
edade em constante movimento,
projeta-se "(...) numa dimensäo
complexa de fen6meno que envoi-
ve cOdigos, sentidos e significados
da sociedade que o cria e o pratica"
(Coletivo de Autores, 1992, p. 70).
No contexto da globalizacäo, a ma-
neira como o esporte tern sido pen-
sado e organizado pelas corporacOes
internacionais nele interessadas nä°
escapa aos modelos de organizacâo
e pensamento da sociedade capita-
lista. 0 crescente interesse pelos in-
vestimentos na area, normalmente
esta associado aos valores e repre-
sentacOes que este fenOmeno pro-
voca e ao retorno financeiro que
pode trazer, dependendo da manei-
ra como for apropriado. Dentre suas
manifestacOes na atualidade, o es-
porte de alto rendimento ou espor-
te-espetaculo talvez seja a mais com-
plexa e a que exerce maior influen-
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cia sobre as demais. Em sua consti-
tuicao, estäo envolvidos ciencia,
tecnologia, mercado, midia, ho-
mens, mulheres, criancas e, acima
de tudo, muito dinheiro.

Entretanto, cabe aqui res-
saltar que nâo é nossa intencäo
satanizar o espetaculo, que acredi-
tamos refletir o atual "estado da
arte" esportiva no universo do
patrimonio cultural da humanidade.
Numa visao incompleta e parcial
deste problema, não nos atentaria-
mos para o fato de que o esporte-
espetaculo pode visar tambem a
educac5o, muito embora a maioria
de seus produtores atuais tentem
alcancar, como objetivo principal,
senäo finico, o lucro' . Mas o que
justifica em nossa sociedade o inte-
resse por este tipo de esporte tipi-
camente mercantilizado? A respos-
ta passa pelo objetivo de sua utili-
zacâo como urn meio para a obten-
Cdo de algo, seja fama, audiencia,
vendas astroniimicas, afirmacao po-
litico-ideolOgica ou ate o avanco da
biotecnologia, a mais nova sensacäo
dos Oltimos Jogos Olimpicos reali-
zados em Sydney.

Quanto aos protagonistas
deste espetkulo, não sabemos mui-
to, apenas informacOes restritas que
nos chegam atraves dos menos de
comunicacäo, geralmente os mo-
mentos de glOria do atleta, salari-
os, contratos milionãrios e bens

acumulados. Em seus depoimentos,
tudo parece it sempre bem. Numa
soma de imagens fragmentadas,
construfmos, em nossa imaginacäo,
uma representacâo sincretica daqui-
lo que pode ser verdadeiro neste
mundo tao cercado de mitificaceies.

Neste sentido, Octavio
lanni (1999) afirma:

No Smbito do mundo virtual, as
coisas, as gentes e as ideias, tanto
quanto as identidades, alteridades,
diversidades e desigualdades pare-
cem mudar de figura e figuracäo.
Como parecem deslocadas da ex-
periencia da realidade ou existen-
cia, aparecem como fantasias do
imaginSrio. Podem ser criacOes
prosaicas ou originals, mais ou
menos elaboradas com base na es-
tetica eletrOnica, de tal modo que
muitos, muitissimos, multidOes säo
levados a visOes de mundo destitu-
Idas de tens6es e contradicOes (p.
25).

Esta impressäo de se viver
desenraizado, como que pairando
sobre a realidade, intensifica-se no
momento em que os vencedores são
chamados a descrever o momento
da vitOria, como o russo Yuri Vlasov,
levantador de peso, duas vezes cam-
peäo olimpico e quatro vezes cam-
peäo mundial, numa entrevista
Revista Veja2:

' Noronha Feb (1978), em seu livro Desporto e Politica: ensaio para a sua compreensao, estabelece de forma mais
aprofundada urn dialogo entre o desporto-espetdculo-educacdo e o desporto-espatdculo-lucro.

2 0 mundo chega a Sydney. Revista Vela, 13/09/00.
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Subitamente, enquanto o sangue
ainda esta pulsando em sua cabe-

tudo se aquieta dentro de voce.
0 ar se torna mais cristalino e bran-
co, como se holofotes tivessem sido
acesos. Nesse instante, voce tern
certeza de que todo o poder do
mundo esta em suas maos, de que
voce tern asas. Nä° existe nada mais
precioso do que este momento
branco, e voce vai se matar duran-
te os quatro anos seguintes para
saboreS-lo uma vez mais.

Por este "momento bran-
co", e nä° menos pela fortuna e
status que o esporte pode trazer,
atletas tem se submetido a treina-
mentos extenuantes e ao use de
substancias — geralmente hormeinios
e anabolizantes — que garantam a
maxima performance no momento
da competicao. Como nä° ser pego
nos testes antidoping? Disso, a
biotecnologia tern se encarregado.
0 importante é que o espetaculo
precisa ser renovado, os Idolos pre-
cisam continuar ganhando e os re-
cordes precisam ser quebrados.
"Quando se fala em preparacao,
dificil imaginar o que ainda pode ser
feito para aumentar o potencial dos
atletas sem ferir as leis esportivas
corn artificios como o doping".3

Nesta busca pela supera-
cao de limites no esporte, o corpo
humano tem sido mais estudado do
que nunca. Uma materia apresenta-
da pela Revista Veja4 declarava que
o esporte de alto nivel estaria sen-
do "(...) o laboratOrio ideal para des-
cobrir certos tipos de doenca e de-
senvolver tratamentos eficientes
para pessoas que nunca foram ou
sera° atletas". Dizia ainda que vis-
tos pela Otica da contribuicäo que
deram a sadde de pessoas que nun-
ca pisaram numa quadra ou numa
pista de atletismo, os Jogos Olfrnpi-
cos seriam "urn espetaculo ainda
mais rico". Teriam sido os ratos de
laboratOrio substituldos pelos pro-
prios seres humanos? Nä° nos pa-
rece uma conduta acertada colocar
em risco a saride de uns para salva-
guardar a saride de outros. Sabemos
que as condiceies ern que os atletas
tern competido — sob o efeito de
doping ou sujeitos a lesOes de todo
tipo — nä° podem ser consideradas
saudaveis a ponto destes estarem
aptos a contribuir corn o avanco da
medicina.

Da medicina para a publi-
cidade, o esporte de alto rendimen-
to ou espetaculo pode ainda ser uti-
lizado como "vitrine viva" de mar-

Encostando no limite. Revco	 <per interessante, agosto/2000.
As licoes de Sydney pl. 	 P,vista Veja, 13/09/00.

1	 1	 1



Ano X111, n° 18, Marco/2002 37

cas empresariais, que nä° economi-
zam gastos para que a vitOria e
performance de atletas ou equipes
por elas patrocinadas possam ser
associadas a uma posicao similar no
mercado ou a qualidade de seus
produtos e servicos. Os investimen-
tos tern sido tao altos que apenas
asempresas mais ricas e poderosas
tern conseguido patrocinar gran-
des eventos como os Jogos Olimpi-
cos.

Nesta direcào, Elio Salvador
Carravetta (1997) coloca:

Os atletas s ea() os artifices da
espetacularidade esportiva, que se
convertem em agentes publicitari-
os das grandes empresas. Marcam
urn simbolo atrativo da vida mo-
derna que expressa o exit°, identi-
fica o progresso e atraves dos mei-
os de comunicacäo fazem do es-
porte um indutor do consumismo
(p.47).

Com tanto capital investi-
do, nunca os atletas foram tao pres-
sionados a ganhar como hoje. 0
velocista brasileiro Claudinei
Quirino, esperanca de medalha nos
200 metros no atletismo em Sydney,
declarou A revista Veja s , dias antes
do inicio dos Jogos, que passou por

uma depressao que o levou a pen-
sar em se matar por tres vezes no
period() em que esteve se preparan-
do para o evento. Seu tecnico,
Jayme Netto Junior, afirmou que
Claudinei estaria em excelente for-
ma fisica para competir, mas estaria
precisando "ajustar" psicologica-
mente sua cabeca para Sydney. Nes-
te sentido, concordamos com Elenor
Kunz (1994), quando acredita que o
esporte de alto rendimento tem hoje
serios problemas a enfrentar, proble-
mas estes que tem atribuido carac-
teristicas cada vez mais inumanas,
muitas vezes ocultadas para que o
show global possa continuar.

E no contexto do show ou,
mais especificamente, dos Jogos
Olimpicos de Sydney, o quadro de
medalhas por pals revelou uma hie-
rarquia ha tempos existente e nor-
malmente ocultada. Os paises ricos
mais uma vez, e como nunca, lide-
raram o numero de pOdios, ganhan-
do os Estados Unidos mais meda-
lhas de ouro do que_todos os paises
da America do Sul, Africa e Asia jun-
tos6 . 0 Brasil continua na categoria
de "terceiro mundo do esporte", por
ter conquistado uma medalha para
cada 34 atletas e por nä° ter conse-
guido ganhar nenhuma medalha de

' o mundo chega a Sydney. Revista Veja, 13/09/00.

O Mapa do Ouro. Jornal Folha de Sao Paulo, 27/09/00.
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ouro. Uma desigualdade presente
no esporte que parte da prOpria lo-
gica pela qual a sociedade tern se
organizado sob as atuais relaciies de
producão.

Utilizados como meio de
afirmacáo da supremacia politica
pelos paises centrais ou como filäo
publicitdrio pelo cada vez mais res-
trito grupo de empresas patrocina-
doras, geralmente multinacionais
capazes de investir milhOes, os Jo-
gos Olimpicos representam um dos
tinicos eventos esportivos corn acei-
tack) e audiencia mundial. Possuin-
do uma linguagem universal
conseguida atraves da uniformiza-
cao das regras e normas das 33
modalidades existentes, atualmen-
te, o esporte olimpico pode ser en-
tendido e praticado ern qualquer
parte do mundo. Trata-se do esporte
globalizado, cuja combinacão inten-
siva e extensiva de sua expansão
permite que atletas de vdrios paises
participem de urn mesmo evento e
que pessoas das mais diferentes cul-
turas e territorialidades possam as-
sisti-lo e/ou consumi-lo nos prOpri-
os locais de competicäo ou em qual-
quer ponto do globo atraves dos
meios de comunicacao.

A regulamentacào da com-
peticäo é mantida pela legislacào
esportiva do Comite Olimpico Inter-
nacional, que orienta a conduta dos
competidores, define seus direitos,
deveres e responsabilidades, estabe-

lecendo, ainda, como urn mecanis-
mo formal de controle, as devidas
sancOes para aqueles que violam as
regras estabelecidas. Seus dirigen-
tes säo figuras de destaque na im-
prensa, com status comparavel ao
dos mandatarios das nacOes. Segun-
do Carravetta (1997), o COI atua
como uma empresa multinacional,
na qual o risco decorrente do siste-
ma de economia de mercado e de
livre-empresa praticamente nâo exis-
te, podendo desfrutar de todas as
vantagens de uma empresa privada
sem sofrer seus inconvenientes.

Contribuindo para a inser-
cao do esporte na cultura global,
as grander corporacOes da midia
compram os direitos de transmissão
dos eventos para o seu repasse aos
espectadores de todo o mundo em
forma de espetaculo. Regras de al-
gumas modalidades esportivas che-
gam a ser alteradas para melhor se
adequarem ao formato/tempo dos
veiculos de transmiss5o, atrairem
major atencdo por parte dos espec-
tadores e permitirem a devida inser-
cäo de amincios e mensagens dos
organizadores e patrocinadores do
evento.

A esgrima, por exemplo,
tem sofrido mudancas significativas
em suas regras e materials. 0 tem-
po da competicäo diminuiu, o rni-
mero de integrantes por equipe pas-
sou de 5 para 4, os fios presos aos
atletas seräo nos prOximos jogos
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lhos eletreinicos e novos equipamen-
tos como o uniforme colorido — para
melhor visualizacâo e identificacäo
das equipes — e a mascara transpa-
rente — para que os olhos do com-
petidor possam ser vistos — serao
exigidos pelo COI nas prOximas com-
peticOes. 0 nosso familiar futebol
tambem nä() escapou de alteracOes.
0 golden gol, criterio de desempate
que finaliza o jogo quando um dos
times marca urn gol no tempo de
prorrogacäb, foi criado para tornar
o jogo mais dinamico e excitante,
passando a ser utilizado tambem em
outros grandes torneios, como a
Copa do Mundo.

No que diz respeito aos
equipamentos, a maioria dos pro-
dutos desenvolvidos para serem tes-
tados nos Jogos Olimpicos pelos
atletas passa a ser vendida em lojas
especializadas logo apOs o evento.
Em busca da superacäo dos tempos
e dos resultados ja alcancados, a
natacao exibiu em Sydney roupas
que imitam a pele dos tubarOes e
diminuem o atrito do corpo do atle-
ta corn a agua. 0 atletismo lancou
tambem uma roupa especial, que
cobre o corpo dos pes a cabeca —
visando melhorar a aerodinamica
inclusive das orelhas — e sapatilhas
feitas de fibra de carbono, que im-
pedem a flexdo exagerada do pe
durante a corrida, proporcionando
um aumento de ate 2% no rendimen-
to. Cada modalidade apresentou ino-

vacties espetaculares na "vitrine
viva" dos Jogos Olimpicos. Ciencia
e tecnologia avancando em favor do
mercado mundial. Urn desfile de
campeOes numa passarela high-tech
alimentando a cultura de consumo.

Como afirma Carravetta (1997):

Os espet6culos esportivos
incrementam os processos de ino-
vacão, vertente representativa na
relacäo esporte-economia, respon-
sAvel pela organizacáo, financia-
mento e difusä- o, que tern seus ato-
res, espacos, espectadores, canais
de difusäo e promotores. F16 ver-
dadeiras redes empresariais em
crescente desenvolvimento que
transformam o esporte em um polo
integrador de tecnologia e em um
emissor de novidades (p. 46 e 47).

Corn tanta visibilidade,
empresas passaram a brigar pela
exclusividade de suas marcas no
uniforme dos atletas. A empresa ita-
liana Diadora, patrocinadora do te-
nista brasileiro Gustavo Kuerten,
junto com o Banco do Brasil e a
globo.com , entrou num impasse pu-
blicitario corn a Olympikus, patroci-
nadora oficial do Comite Olimpico
Brasileiro. Näo aceitando a exigen-
cia do COB de que o atleta teria que
usar o uniforme confeccionado pela
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Olympikus durante as competicOes,
Guga esteve a ponto de nao poder
participar dos Jogos Olimpicos de
Sydney. ApOs as negociaceies, ficou
decidido que o atleta usaria um uni-
forme comum, sem a presenca de
ambas as marcas. Por outro lado, a
Nike', empresa americana que pa-
trocina a selecão brasileira de fute-
bol, Ode estampar sua marca no
uniforme dos atletas durante as corn-
peticOes em Sydney. Considerada a
nona marca mais rica do mercado
mundial, corn filiais espalhadas por
todas as partes do mundo, e de se
esperar que desfrutasse de vanta-
gens como esta.

Se o esporte é hoje um
objeto de consumo, nao resta dtivi-
da que os palcos para esta seducão
constituem-se dos meios de comu-
nicac5o de massa. Dentre eles, a te-
levisäo parece ser o veiculo que mais
lucros obtem corn a transmissão de
urn evento como o dos Jogos Olim-
picos. Atraves dela, o espetSculo que
seduz pode ser assistido de todos
os lares e lugares, de todos os an-
gulos	 possiveis	 e	 antes
inimaginaveis. Segundo dados da
revista Olimpiadas 8 , a audiencia es-
perada para os Jogos Olimpicos de
Sydney for de 22,6 bilhOes de

telespectadores de 220 paises e ter-
ritOrios, somando 3.200 horas de
transmissão da cerimeinia de aber-
tura a de encerramento. Uma pes-
quisa realizada pelo COI sobre que
paises mais assistem aos jogos re-
velou que o Brasil, corn 7196 de sua
populacão interessada, perde ape-
nas para a China, corn 75%. Parado-
xalmente, os Estados Unidos, lider
no quadro de medalhas por pais,
nao chega a ter nem 5096 de sua
populacao acompanhando os jogos.

Estariamos apostando
em nossos herOis do esporte para
nos sentirmos menos perdedores?
Estarlamos esperando urn certo con-
solo para nossos problemas corn
suas conquistas? Continuaremos
esperando. Nestes jogos nä° tive-
mos campeOes. Ao final das compe-
tic -6es, toda a imprensa se pergun-
tou o que teria provocado tamanho
fracasso de nossos atletas. Da falta
de preparacâo psicolOgica a ausen-
cia de investimento nas categorias
de base para a formacao de atletas,
todos tinham uma opinido a dar.
Entretanto, tal resultado nao
maculou a imagem do espetSculo e
nem diminuiu sua importancia fren-
te ao agenciamento dos investimen-
tos realizados pelas grandes
corporacoes da midia.

' Nestes tiltimos meses, a Nike esteve envolvida em recente CPI no parlamento brasileiro, que investigou
casos de possiveis negociacöes ilegais realizadas entre empresas patrocinadoras, clubes, jogadores, tecnicos
e a Selecio Brasileira de Futebol.

Meia populacao do planeta na frente da televisao em 15 de setembro. Revista Olimpiadas, Setembro/2000.
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Pretendendo nä° dividir os
lucros da audiencia corn a Internet,
a rede de TV americana NBC pagou
3,5 bilheies de dOlares pelos direi-
tos de transmissào dos jogos de Syd-
ney/2000, de Atenas/2004 e de
"qualquer outro lugar"/2008. Ate la,
não seräo permitidas transmisseies
ao vivo — sons e imagens — das corn-
peticOes, das cerimOnias de abertu-
ra e de encerramento ou da entrega
de medalhas via internet. Mesmo
corn toda a tentativa de monopOlio
por parte da televisa- o, nunca se viu
tanta informacáo sobre os Jogos
Olimpicos como na internet. Atraves
dela, o radio, a imprensa escrita e a
prOpria televisão se informou para
informar. Ha varios meses do inicio
dos jogos, podia-se encontrar sites
sobre os 104 anos das Olimpiadas
da Era Moderna, facanhas dos he-
r6is de todos os tempos, lista dos
atletas selecionados, curiosidades,
regras das varias modalidades olim-
picas, pontos turisticos de Sydney e
dicas dos prOprios atletas sobre trei-
namento e alimentac5o.

Durante os jogos, torcedo-
res puderam enviar mensagens para
seus atletas favoritos e tambêm her
seus diarios, que traziam depoimen-
tos sobre a emocao de disputar uma
Olimplada ou ganhar uma medalha.
Podia-se ainda ter acesso aos hora-
dos das competicOes — corn as dife-
rencas de fuso horario ja calculadas

quadro de medalhas, casos e sus-

peitas de doping e resultados das
competicOes. Uma infinidade de in-
formacOes que contribuem significa-
tivamente para a construcao de nos-
sa cultura esportiva ao passo que
influenciam nossa condicâo de es-
pectadores ou praticantes do espor-
te.

Em novembro deste ano,
o Comite Olimpico Internacional se
reunira em sua sede na Suica, corn
representantes das FederacOes Es-
portivas Internacionais, Comites
Olimpicos Internacionais e organi-
zacaes da midia para discutirem 0
Futuro da Nova MIdia e do Esporte. 0
que decidiräo por nos e o que far5o,
logo ficaremos sabendo.

0 esporte nas ondas do ra-
dio: uma outrafalaceio é pos-
sivel?

0 esporte globalizado,
como manifestac5o da cultura de
consumo e desdobramento mais re-
cente da expansào intensiva do ca-
pital transnacional, exige de nos urn
elevado espirito critic° no exame de
suas relacOes corn a midia. Na pers-
pective da hegemonia, reivindican-
do uma outra relacão entre esporte
e midia, a disputa por espacos de
organizac5o/difusäo da cultura pa-
rece indicar o setor paha) de co-
municacäo como uma possibilidade
para a construcao de alternativas.
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Neste cenario, as diversas radios
universitarias, sediadas nas

estaduais e federais de ensino
superior, com alcance sobre um sig-
nificativo nómero de cidades brasi-
leiras, revelam-se como instrumen-
to importante no agenciamento de
esforcos para a construcâo de urn
projeto educativo e critic° no trato
midiatico com o ferthmeno esporti-
vo. Mesmo que a estrutura
radiofeinica apresente suas limita-
cOes quanto ao potential de audi-
encia, nä° podemos abdicar de sua
utilizacäo, pois mesmo as radios
universitarias, ainda que escapando
ao circuito comercial, parecendo
demonstrar comprometimento corn
a qualidade social de sua programa-
cäo, possuem grandes dificuldades
para a definicäo de princIpios e cri-
terios que apontem para uma outra
forma de comunicar o esporte que
nä° aquela espetacularizada e
mercantilizada.

Diante desta problemdti-
ca, realizamos uma investigacäo sobre
como o esporte vem sendo tratado pela
midia na estrutura radioffinica, procu-
rando problematizar a cobertura dos
_logos OlImpicos de Sydney, realizada
pelo programa Banquete Esportivo da Ra-
dio Universitaria da UFG. Tal emissora
existe desde 1965, sendo que em de-
zembro de 1996 teve o seu regimento

reformulado a partir de discussbes e
indicacOes da I Semana da Radio Uni-
versitdria9 , momento ern que o do-
cumento Diretrizes Beisicas foi elabo-
rado com a participacäo de servido-
res, professores e alunos. Conforme
este documento, a Radio Universi-
taria constitui-se como uma emisso-
ra com finalidades educativa e cul-
tural, caracterizando-se por ser urn
espaco laboratorial e um veiculo de
difusào da producäo academica da
UFG. Apresenta-se ainda como urn
veiculo de informaciies e formador
de opini5o, corn carater efetivamen-
te publico, caracterizado por urn
conjunto de funcCies basicas, dentre
as quais se destacam a social, a
educativa, a cultural e a academica.
No que diz respeito a fun* social,
a emissora visa o estabelecimento
de uma via democratica no proces-
so de discussâo dos destinos do
pals, assegurando a comunidade um
canal eficaz de expressào, proposi-
cäo e fiscalizacão de politicas
cas, reivindicacdo dos direitos e de-
ntincia das situacifies de miseria, ca-
lamidade, indignidade e violencia.
Objetiva ainda estar sempre a servi-
co da populacâo, de forma a canali-
zar suas aspiraciies aos poderes cons-
tituidos, corn vistas a solucâo de
seus problemas. Nesta perspectiva,
programas radiofiinicos interativos

Integrando a programacio dente evento, no periodo de 2 a 6 de dezembro de 1996, foi realizado o I
Seminario da kidio Universitaria.
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devem constituir parte da estrategia
para a consecucao de tais objetivos.
Em relacao a funciio educativa, a Ra-
dio Universitaria se propOe a torna-
se urn canal de integracão entre a
universidade e as redes palicas de
educacão, fomentando mentalida-
des de pesquisa para o progresso da
ciencia, contribuindo para a difusäo
de novas tecnologias, estimulando
a vontade de perguntar e de exigir
respostas para os fenOmenos natu-
rals e sociais, e facilitando a
interacão entre escolas e ouvintes
por meio do radio. Intenta ainda
dedicar ao ensino o destaque que
the a negado habitualmente pelos
meios de comunicacâo tradicionais.
No que se refere a fiingio cultural, o
documento afirma que a emissora
deve orientar-se pelo incentivo as
atividades culturais, resgatando,
preservando e divulgando praticas
que caracterizam a identidade pr6-
pria do povo. Esta acao deve cami-
nhar para uma integracao corn o
mundo da criacao e da producao
cultural, numa tentativa de empre-
ender awes de incentivo a produ-
cao da cultura em Goias. Quanto
funcdo acadernica, a radio em ques-
tao deve ser utilizada como campo
de estagio laboratorial por varios
cursos da UFG, representando um
veiculo para a divulgacao da pesqui-
sa cientffica da instituicao. Apresen-
ta como meta o oferecimento de
espacos privilegiados A pratica da

extensão conjugada a comunicacao
popular, bem como a discussao das
propostas elaboradas, partilhadas,
encampadas ou ate questionadas
pela universidade para os grandes
temas regionais e nacionais.

Dentro da programacäo
jornalistica da Radio Universitaria,
que visa privilegiar a divulgacao ci-
entffica da UFG e o debate sobre os
grandes temas da atualidade, o do-
cumento aponta como relevantes,
programas sobre saide, economia,
esportes e internet. Fica evidente,
portanto, a compreensäo de que o
esporte é tema a ser discutido, o que
efetivamente se concretiza corn a
criacao de programas especfficos,
dentre os quais se destaca o progra-
ma Banquete Bsportivo, que nasceu
da iniciativa de urn grupo de estu-
dantes da Faculdade de Comunica-
cao em maio de 1998, corn o objeti-
vo de acompanhar a Copa do Mun-
do de Futebol da Franca. 0 progra-
ma tern sido produzido por acadë-
micos dos cursos de Radio TV e Jor-
nalismo, levado ao ar aos sabados,
das 11:00 as 12:00 horas. 0 projeto
elaborado para o programa tern
como objetivos a apresentacäo de
fatos/eventos esportivos com dife-
rentes pontos de vista e a producäo
de reportagens especiais sobre equi-
pes ou feitos que estao esquecidos
pela midia convencional, procuran-
do ainda garantir um espaco signi-
ficativo para o esporte amador nas
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transmissOes esportivas. A progra-
macão constitui-se de materias, en-
trevistas, enquetes, flashes ao vivo
de eventos esportivos e um quadro
de notas, que informam sobre resul-
tados de campeonatos regionais e
nacionais, datas e locals de compe-
ticOes futuras e outras noticias do
esporte. Visando acompanhar corn
major destaque os Jogos Olimpicos
de Sydney, em agosto de 2000, corn
o objetivo de informar a respeito da
histOria dos Jogos Olimpicos, foi cri-
ado o quadro Banquete Olimpico, es-
tendendo-se enquanto parte da pro-
gramacão do Banquete Esportivo ate
o inicio dos Jogos Olimpicos de Syd-
ney, quando o programa passou a
acompanhar diariamente o evento,
sempre no horario de 17:45 as
18:00 horas.

Para este momento, ao pro-
pormos a discussao e analise sobre
como o esporte foi tratado no peri-
od° dos Jogos Olimpicos de Sydney
pelo programa Banquete Esportivo da
Radio Universitaria da UFG, estare-
mos elegendo alguns elementos
para avaliacão que, sob a forma de
questionamentos, sera° respondi-
dos corn base nos registros escri-
tos 1 ° da cobertura do evento pelo
programa/quadro Banquete Offnipico.

Nesta direcao, as interrogagOes e/ou
perguntas que nortearao nossa ana-
lise sac) as seguintes: As relacOes
existentes entre esporte e mercado
foram apontadas/questionadas du-
rante a cobertura dos Jogos Olimpi-
cos? De que maneira? Qual o trata-
mento dispensado aos resultados
anunciados? Como a questäo da
posicao do Brasil no quadro de me-
dalhas foi abordada? Como o pro-
prio quadro foi divulgado e tratado?
Problemas presentes no esporte de
alto rendimento, como o use de
doping pelos atletas, foram discuti-
dos?

No que diz respeito as re-
lacOes existentes entre esporte e
mercado, o programa privilegiou
casos envolvendo atletas e empre-
sas patrocinadoras. A exemplo, o
resgate da hist6ria dos Jogos Olim-
picos de Barcelona/92, relembrou:

Os Jogos de 92 tambem foram
marcados pelos patrocinadores. 0
Cornite Olimpico Internacional,
COI, admitiu a presenca de atletas
profissionais de todas as modali-
dades, que eram baucados por
grandes empresas (...) Michael
Jordan, que jogou pela Nike, no
momento de receber a medalha, es-
condeu, constrangido, o logotipo

10 Este material de analise corresponde a uma mostra dos scripts elaborados para cada dia de cobertura do
evento. Seu acesso e utilizacao nesta analise foram autorizados pelos academicos que produzem o programa
e pelo professor orientador. Tais registros encontram-se disponiveis na sede da Radio Universitaria da
UFG.

1	 p	 I
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do patrocinador corn a bandeira
dos Estados Unidos. Apesar disto,
toda a propaganda para a Nike ji
havia sido feita. Outro atleta, o na-
dad or norte-americano Matt
Biondi, bronze nos cem metros Ii-
vre, mais parecia um outdoor am-
bulante. Ele andava pela vila
pica corn uma Coca-cola nas maos,
ténis Reebok nos pes, calcao Arena
e Oculos Ray-Ban.

Referindo-se aos Jogos
Olimpicos de Sydney, o programa
apresentou ainda as inovaceies
tecnolOgicas de materiais esportivos
desenvolvidas por empresas patro-
cinadoras especialmente para os
atl etas:

A empresa Adidas, patrocinadora
da selecäo olimpica britinica, vai
confeccionar trajes especiais para
os esportistas. Os trajes vào ser
pecas com desenho aerodiamico
para diminuir o atrito, aumentado
a velocidade dos atletas. A Adidas
vai fabricar cerca de trinta mil itens
esportivos para os trezentos e dez
atletas britinicos que vão compe-
tir nos Jogos Olimpicos de Sydney.

As informacties apresenta-
das, ainda que chamando a atencao
para o tratamento do esporte como
mercadoria, foram transmitidas de
forma fragmentada — em forma de
notas — impedindo urn major
aprofundamento no que se refere

relacOes observadas entre os Jogos
Olimpicos e os interesses do merca-
do. Considerando que a Radio Uni-
versitaria propOe o debate dos gran-
des temas da atualidade — e os Jo-
gos Olimpicos nä° deixa de ser urn
deles — e que a proposta do progra-
ma coloca como urn de seus objeti-
vos o enfoque dos fatos corn urn
ponto de vista diferente do apresen-
tado pela midia comercial, acredita-
mos que o espaco oferecido a co-
bertura pela emissora poderia ter
sido ampliado e aproveitado de
maneira mais aprofundada, critica e
reflexivamente.

Para as prOximas cobertu-
ras, sugerimos que questOes como
a disputa entre as empresas — inclu-
sive na justica — por espacos de pu-
blicidade no uniforme dos atletas, a
pressao a que estes estiveram sub-
metidos por se sentirem corn o Be-
ver da conquista, e a relacao exis-
tente	 entre	 as	 inovaciies
tecnolOgicas dos materiais esporti-
vos e seu lancamento no mercado
sejam melhores discutidas e debati-
das. Pensamos que ao definirmos
objetivos e funcOes para uma cober-
tura, devemos estar atentos as vi-
sOes de mundo que possufmos e ao
nosso consequente posicionamento
em relacâo aos fatos e acontecimen-
tos.

Ainda	 em	 relacao a
contextualizacâo do evento, vale
ressaltar a forma como o programa
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relembrou os Jogos na hist6ria. Fo-
ram destacados acontecimentos im-
portantes, como o atentado terro-
rista aos Jogos Olimpicos de Muni-
que, o use politico-ideolOgico dos
Jogos pelo nazismo e a nä° realiza-
cab dos Jogos de 1940 e 1944 devi-
do a Segunda Guerra Mundial. To-
davia, houve uma certa tendencia a
considerar como histOria somente
aquilo que ja passou, ignorando o
presente e o futuro dos Jogos. Nes-
ta linha, como o sistema de segu-
ranca dos Jogos Olimpicos esteve
aparentemente imune aos atentados
terroristas ou manifestacOes de pro-
testo, corre-se o risco de nä° termos
o que contar no futuro. Nossa su-
gestao caminha em direcao a um
olhar para o presente que busque
conexOes entre o espetdculo espor-
tivo e os demais acontecimentos
sociais, por mais distantes que urn
do outro possam parecer"

No que se refere aos resul-
tados anunciados, o enfoque do pro-
grama caracterizou-se pela notifica-
cao do primeiro, segundo e terceiro
lugares de cada modalidade espor-
tiva, desde as competicOes elimina-
tOrias ate as finais. A nacionalidade
do atleta e suas conquistas foram a

todo tempo enfatizadas. Ao tratar da
histOria dos Jogos Olimpicos, o pro-
grama citou os atletas que foram
destaque em cada evento:

O personagem dos Jogos de Muni-
que foi, sem dUvida, o norte-ame-
ricano Mark Spitz, que conquistou
sete medalhas de ouro na natac5o.
Alem das sete medalhas de ouro,
Spitz bateu tambem sete recordes
mundiais. Os grandes nomes da
Olimpiada de Amsterdä foram pra-
ticamente os mesmos de quatro
anos antes em Paris. Paavo Nurmi
conquistou sua nona medalha de
ouro olimpica, alem de mais duas
de prata. Corn estas marcas, tor-
nou-se urn dos maiores nomes do
atletismo em todos os tempos. Na
natacão, Johnny Weissemuller re-
petiu seus ouros nos cem metros e
no revezamento quatro por cem
livres.

Em relacâo aos Jogos
Olimpicos de Sydney, o programa
informou em sua cobertura diaria os
vencedores das competicOes de cada
modalidade esportiva:

0 torneio olimpico de tenis teve
sua grande final na madrugada de
hoje. A final individual do masculi-

" No contexto em que se desenvolviam os Jogos Olimpicos de Sydney, como exemplo de acontecimento
social relevance, podemos citar o protesto antiglobalizacio ocorrido no dia 26 de setembro, corn manifestacOes
em todo o mundo e que reuniu milhares de pessoas em Praga, impedindo a continuidade da reunilo anual
do FMI e Banco Mundial. Ver: Protesto antiglobal tranca FMI por 7 horas. Jornal Folha de Silo Paulo, 27/
09/00.
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no e a de duplas feminino foram
decididas. No masculino, o russo
Yevgeny Kafelnikov derrotou o ale-
mäo Tommy Haas em um jogo
emocionante. No final, trés a dois
para o russo, que ficou corn o ouro.
0 alemäo se contentou corn a pra-
ta. 0 bronze já estava corn Arnaud
Di Pasquale. Na final de duplas nao
houve surpresas. Venus Williams e
sua irma Serena nao tiveram difi-
culdades para bater as holandesas
Kristie Boogert e Miriam Oremans
por dois a zero. Mais urn ouro para
os Estados Unidos. Prata para as
holandesas. Natacao / Uma zebra
na final dos cinquenta metros li-
vre. Empate norte-americano na
prova mais r6pida da natacão, dis-
putada hoje de mania Anthony
Ervin e Gary Hall Junior tiveram o
mesmo tempo na primeira coloca-
cdo, com vinte e urn segundos e
noventa e oito cent6simos. Com
duas medalhas de ouro para os
Estados Unidos na mesma prova,
nao houve prata nos cinquenta
metros livre. 0 bronze ficou corn o
holandes Pieter Van Den
Hoogenband. Ja o bicampeao da
prova, o russo Alexander Popov,
ficou apenas na sexta colocacao.

Em relacaci a importancia
atribuida aos atletas vencedores,
esta pode ser considerada como uma
opcâo do programa que em muito
se distancia da funcäo educativa
proposta para a Radio Universitkia

e em muito se aproxima do enfoque
da chamada midia comercial. Pensa-
mos que este tipo de informacao,
dada sem qualquer reflexao a res-
peito, pode ser encontrada em pra-
ticamente todos os veiculos de co-
municacâo que cobriram os Jogos
Olimpicos de Sydney. Al6m disso, a
frequente glorificacâo dos atletas
vencedores pela midia contribui em
muito para a disseminacäo de valo-
res como o individualismo, o culto
a personalidade e a ideia de que na
vida so existe mesmo espaco para
os melhores.

Quanto ao quadro de me-
dalhas, o programa apresentou, du-
rante o resgate da hist6ria dos Jo-
gos Olimpicos e tambem na cober-
tura dos Jogos Olimpicos de Sydney,
a colocacäo do Brasil e a dos liaises
que o estiveram liderando. As infor-
macOes sobre a histOria dos Jogos
Olimpicos	 de	 Paris/1924
relembraram:

No quadro geral de medalhas, os
Estados Unidos venceram, chegan-
do a um total de noventa e nove
medalhas: quarenta e cinco de
ouro, vinte e sete de prata e vinte e
sete de bronze. A Finlandia ficou
com trinta e sete medalhas: cator-
ze de ouro, treze de prata e dez de
bronze. Os anfitriiies ficaram em
terceiro, com trinta e oito meda-
lhas: treze de ouro, quinze de pra-
ta e dez de bronze. 0 Brasil nao
trouxe medalhas. A maior esperan-
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ca brasileira era Alfredo Gomes, no
cross-country, que conseguiu
acompanhar os "finlandeses voa-
dores". No entanto, no dia da pro-
va, Gomes nao resistiu ao calor e
abandonou a prova.

Durante o period() de co-
bertura dos Jogos Olimpicos de Syd-
ney, o quadro de medalhas foi diari-
amente apresentado:

Confira agora como esta o quadro
de medalhas dos Jogos de Sydney.
Os Estados Unidos lideram corn 38
medalhas de ouro, 22 de prata e
31 de bronze. Em segundo vem a

com 28 de ouro, 24 de pra-
ta e 26 de bronze. Em terceiro esta
a China, corn 28 de ouro, 16 de
prata e 15 de bronze. Na quarta
colocacäo vem a Australia, com 16
medalhas de ouro, 24 de prata e
16 de bronze. 0 Brasil esta na qua-
dragesima nona posicao, corn seis
medalhas de prata e seis de bron-
ze. Caso o Brasil nao consiga mes-
mo nenhuma medalha de ouro,
sera a primeira vez desde 1976 que
isso acontece.

Podemos notar que o qua-
dro de medalhas, tao enfatizado pela
midia televisiva, foi do mesmo
modo apresentado pelo programa,
contabilizando as conquistas de
cada pals, ou melhor, dos tres ou

quatro primeiros colocados no qua-
dro, juntamente corn a colocacão do
Brasil. No sentido de urn enfoque
crftico, acreditamos que tal quadro
possa ser futuramente utilizado para
uma possivel discussäo que busque
analisar os determinantes que vem
contribuindo para que urn seleto
grupo de paises venha liderando, ao
longo da hist6ria dos Jogos, as pri-
meiras colocacOes do ranking/qua-
dro de medalhas.

Em relacäo aos problemas
atualmente enfrentados pelo espor-
te de alto rendimento, o programa
apresentou casos de atletas suspei-
tos de uso de doping, as punicOes a
eles atribuidas e seus depoimentos:

Nesta semana aconteceram novas
acusaciies de uso de subsancias
proibidas por atletas que väo dis-
putar a Olimpfada. A primeira acu-
sada foi a nadadora chinesa
Wuianyan, campeä mundial dos
duzentos metros medley, que nao
passou pelo antidoping. A atleta
usou anabolizantes durante o cam-
peonato chines de natacão dispu-
tado em maio na cidade de Jinan.
Wuianyan pode ser punida corn ate
quatro anos de suspens5o. Outro
acusado foi o atleta australiano Ian
Thorpe, indicado pelo capitho da
selecão alerna de natacão, Chris
Carol-Bremer. Em uma entrevista a
um jornal australiano, Bremer dis-
se que tem certeza que Thorpe faz
uso de hormOnios de crescimento.

"' I



Ano XIII, n° 18, Marco/2002 49

Bremer afirma que os pes e as mâos
grandes de Thorpe sào efeitos dos
horm6nios. JS Thorpe anunciou
que vai realizar exames antidoping
volundrios e divulgar os resulta-
dos para provar que as acusacOes
são falsas. A marca negativa do es-
porte é a quantidade de atletas que
competem dopados. Tanto que, em
oitenta e oito, nas Olimpiadas de
Seul, o levantamento de peso qua-
se saiu da lista dos esportes olimpi-
cos porque dois medalhistas
billgaros foram apanhados no
antidoping. Agora as leis estâo mais
severas e aquele que for pego no
exame antidoping é eliminado para
sempre das competicOes interna-
cionais.

Apresentando casos isola-
dos e de maneira narrativa, o pro-
grama nao se aprofundou em tal
questào. Temas como o uso de
hormOnios de crescimento corn vis-
tas ao aumento do rendimento ser
ou nào proibido, como tambem as
perspectivas do esporte de alto ren-
dimento ou espetaculo para o secu-
lo XXI, visto que a superacäo dos
limites do corpo humano em rela-
cão a performance esportiva tem
exigido o uso de artificios quimicos
pelos atletas, o que passa por um
debate 6tico-politico, sac) assuntos
de fundamental importAncia que
poderiam tambem estar sendo dis-
cutidos/debatidos durante as prOxi-
mas coberturas.

Enfim, a partir da andlise
dos limites e possibilidades do pro-
grama em quest5o, podemos dizer
que tamb6m	 na estrutura
radiofOnica, ainda que em espacos
pablicos	 e	 pretensamente
educativos, o esporte vem sendo tra-
tado de modo espetacularizado.
Portanto, para uma melhor compre-
ensäo e abordagem do fenOmeno
esportivo, inserido no contradit6rio
e complexo mundo dos negOcios,
passamos a sugerir algumas propo-
sic -6es para a superacäo do tipo de
abordagem que se constatou.

Considerapies finals

Em relacao a forma como
o esporte vem sendo tratado pela
midia radiofOnica no contexto das
competicOes de alto nivel como os
Jogos Olimpicos, percebemos que as
informaciies/noticias geralmente
veiculadas sobre o evento, quando
tratadas de maneira fragmentada e
irrefletida, como se fossem merca-
dorias a serem consumidas pelos
ouvintes,	 contribuem	 para
reafirmacao dos valores e interesses
das grandes corporacees, que fazem
do espetaculo esportivo um lucrati-
vo negOcio.

Ao nos referirmos a cober-
tura dos Jogos Olimpicos pelo pro-
grama Banquete Esportivo, pensamos
que a Radio Universitaria tenha sido
talvez a emissora que major tempo
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destinou ao acompanhamento do
evento. Meses antes de seu inicio, o
quadro Banquete Olimpico ja integra-
va as programaciies aos sabados
corn informaceies a respeito da his-
tOria dos Jogos Olimpicos. Entretan-
to, no period° do evento, o quadro
passou a ser diario, corn quinze mi-
nutos de duracao.

No que diz respeito ao tra-
to dado ao esporte pelo programa
durante o period° de cobertura do
evento, constatamos que os conted-
dos foram veiculados de maneira
desconexa e descolada dos principi-
os que norteiam o projeto geral da
Radio, corn informacOes apresenta-
das de forma sobreposta, ate que o
tempo de duracao do quadro se es-
gotasse. Neste sentido, verificamos
que, diferente do que ocorre no co-
tidiano programa Banquete Esporti-
vo, quando sâo veiculadas materias
especiais ou entrevistas tematicas
relacionadas ao esporte, os Jogos
Olimpicos, enquanto uma forte ex-
pressao do fenOmeno esportivo, nao
recebeu o mesmo tratamento pelo
quadro Banquete

No nosso entendimento,
as prOximas coberturas poderiam
analisar questOes como as sugeridas
durante a analise dos contetidos
veiculados pelo programa, interca-
lando-se, por exemplo, programa-
cees dial-las corn materias especiais
e informacifies gerais, ilustradas por
entrevistas corn especialistas e dial

de debate, nos quais estariam se
posicionando academicos e convida-
dos.

Neste sentido, gostaria-
mos de colocar que o tratamento
destinado a qualquer tema corn fins
educativos exige, como nos diria
Paulo Freire (1996), pesquisa, curi-
osidade, apreensao da realidade,
etica e estetica, competencia profes-
sional, tomada consciente de deci-
sews, disponibilidade para o dialo-
go, reflexao critica sobre a pratica e
o reconhecimento de que toda edu-
cacao/comunicacao é ideolOgica.

Quanto a necessidade de
uma major interlocucao corn os cur-
sos oferecidos pela UFG, o que pode
possibilitar a troca de experiencias
e conhecimentos entre ester, suge-
rimos a criacão de grupos de estu-
dos ou projetos que procurem
envolve-los para o estreitamento de
suas relaciies, como no caso da Edu-
cacao Fisica e da Comunicacao Soci-
al, frente a possibilidade de desen-
volvimento de awes integradas no
campo do esporte e da media. Suge-
rimos ainda que eventos como con-
gressos, seminarios e cursos reali-
zados pelas faculdades busquem a
participacao reciproca de seus aca-
demicos e profissionais, seja como
ouvintes ou como palestrantes.

Especificamente em rela-
cao a utilizacao da Radio Universi-
taria como campo de estagio e es-
paco laboratorial por alunos da
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Comunicacâo Social e de outros cur-
sos, como propOe seu regimento in-
terno, sugerimos a elaboracäo de
projetos que envolvam tambem a
participacäo de académicos e pro-
fessores dos cursor relacionados
temgtica do programa. A forma como
trabalhariam em conjunto poderia
ser encontrada atraves da definicäo
de projetos coletivos, construidos a
partir da cooperacâo tecnica entre
as diversas unidades da Universida-
de.

Finalizando, pensamos
que o ato de comunicar, assim como
a pratica pedagOgica do professor,
estg e sempre esteve sujeita a difi-
culdades e contradicties. Entretan-
to, firmados os nossos reais objeti-
vos e atraves de avaliaciies constan-
tes de nossa pratica, temos maiores
chances de tornar realidade o que
projetamos.Assim como a Educacão
Fisica, acreditamos que a Comuni-
cacao Social encontre tambern difi-
culdades para trilhar urn caminho
diferente daquele imposto pelo mer-
cado. Alem disso, nem todas as gra-
duaciies nos estimulam a tracar ca-
minhos diferentes. 0 que estamos
querendo dizer a que devemos apro-
veitar as chances que nos sâo ofere-
cidas durante a nossa formacào para
experimentarmos formas de traba-
Iho e de estudo que possam contri-
buir para construcão de urn outro
mundo possivel.
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