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Resumo Abstract

Este texto apresenta inicialmente breve
sintese do quadro conceitual e

metodolOgico de pesquisa-acão realiza-
da na UFSC; na sequencia, säo expostas

reflexiies/interpretacties decorrentes da
analise de contelido do material produ-
zido, representadas atraves das seguin-
tes unidades de codiflcacäo ou expres-

sties de referencia: "Batepapo", "Vendo
coin outros olhos", "Tematizar a realidade",

"Receptor-sujeito", "Esclarecimento como
processo", "Mcios a obra".
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This text presents initially a brief
synthesis of the conceptual and
methodological framework for research-
action carried out at UFSC, followed by
an exposition of reflections/
interpretations resulting from the
content analysis of the material
produced, represented through the
following units of codification or
expressions of reference: "Chat", "Seeing
with other eyes", "'Thematization ofreality",
"Receiver-subject", "Clarification as a
process", "Hands on".
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1. 1ntroducäo

A constituicäo do campo
do conhecimento da Educacäo Fisi-
ca tem sido objeto de diferentes
abordagens teOricas, algumas incon-
ciliaveis como, por exemplo, as re-
lativas a existencia/necessidade ou
nao de estatuto cientifico pr6prio (e
de respectivo objeto de estudo). Se,
por urn lado, sáo feitas criticas quan-
to a ausencia de marco teOrico
referencial que a faca ciencia, atri-
buindo a isso a falta de credibilidade
da area (Sergio, 1993; Sergio, 1996;
Tani, 1996), por outro, entende-se
que as diferentes tentativas de
legitimacäo da Educacäo Fisica teri-
am-na levado a ser subsumida por
campos ja assim considerados, oca-
sionando a perda da sua autonomia
pedagOgica (Bracht, 1992; Soares,
1994; Bracht, 1999). Embora tenha
havido, ate aqui, o predominio de
posicOes dualistas, podem ser
registradas ainda posturas mais
relativistas, que tanto defendem a
pluralidade epistemolOgica quanto
questionam a prOpria legitimidade
da ciencia moderna (Santin, 1995;
Lovisolo, 1995).

Tomando partido pela op-
cäo defendida por Bracht (1999), que
entende a Educacão Fisica como
uma pratica de intervencao pedag6-
gica, portanto, social, compreende-
se que, para alem dos esforcos a se-
rem empreendidos no sentido da
construcäo de teoria da e para a pra-
tica a partir do estabelecimento de
disciplina-sintese que articule o "sa-
ber" e o "saber-fazer" necessarios a
sua caracterizacäo enquanto prati-
ca refletida, é fundamental que se
recolham do cotidiano apontamen-
tos do seu contexto sociocultural, a
fim de produzir-se uma teoria viva,
dinâmica, que tenha na perspectiva
da permanente transformacäo seu
elemento fundante. lsto significa
dedicar especial atencáo as diferen-
tes instituicOes sociais que säo tam-
bem produtoras de saberes e faze-
res correspondentes aqueles conhe-
cimentos e habilidades que säo tra-
dicionalmente orientadores da pra-
tica pedag6gica da Educacäo Fisica.

Neste caso, implica identi-
ficar e tematizar4 discursos e prati-
cas existentes em outras areas/cam-
pos de intervencäo social a respeito
dos elementos classicos da cultura
de movimentos que são submetidos

4 0 sentido da expressao "tematizar" segue o proposto pelo GEAEF (1996), visando ressignificar
pedagogicamente saberes/fazeres da cultura de movimento, a fim de transforma-los em contetidos das
aulas de Educacao Fisica.

5 Adoto aqui o conceito de cultura de movimento expresso por Kunz (1994), derivado da categoria mundo
vivido (Lebenswelt), formulada por Habermas em seu conceito de modernidade societaria e racionalidade
comunicativa. Resumidamente, cultura de movimento é a "compreensao-do-mundo-pelo-agir" (Tamboer,
citado por Trebels, 1992) ou o ambito do "se-movimentar", como espaco de acao e significacio social do
movimento humano (Kunz, 1991).
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ao trato pedagOgico pela Educacao
Fisica. Neste sentido, parece desejA-
vel que, ao lado dos conhecimentos
cientificos produzidos pelas
as que contribuem para a compre-
ensao, explicacäo e prescricao do
movimento humano, o curriculo aca-
demic° dos cursos que formam pro-
fissionais de Educacäo Fisica con-
temple tambern as demandas soci-
ais contemporaneas sobre os diver-
sos elementos da cultura de movi-
mento.

lsto nä° significa postular
o rebaixamento do contetido cienti-
fico da formacâo academica ao am-
bito do conhecimento sensivel;
tampouco pretende elevar as prati-
cas sociais cotidianas a condicao de
ciencia. Preconiza-se, isso sim, que
seja uma competencia do profissio-
nal da area dispor de conhecimen-
tos e habilidades que the permita
promover sinteses articuladoras en-
tre o cientificamente elaborado e o
culturalmente construido, pois é
nesta interlocucao/reconstrucão de
saberes (Marques, 1996) que a
legitimacäo social da Educacäo Fisi-
ca poderà acontecer.

Assim, a necessArio identi-
ficar praticas sociais da cultura de
movimento que se apresentem
como passiveis de serem

tematizadas pela Educacäo Fisica.
Dentre elas, merecem destaque os
saberes e fazeres que sac) conforma-
dos pelo discurso midiAtico sobre
exercicio fisico e esporte, isto e, o
conjunto de signos e significados (e
a prAticas deles demandadas)
construidos no imaginArio social
atraves da sua inclusäo no horizon-
te de intervencäo dos meios de co-
municacão de massa. Na medida em
que tais awes e atitudes se inserem
na cultura cotidiana por influencia
das mensagens da midia, determi-
nando escolhas e opcOes que, inclu-
sive, extrapolam o campo da cultu-
ra de movimento, o reconhecimen-
to sobre as formas de producão des-
tes discursos, sua intencionalidade
e estrategias, pode representar pri-
meiro passo para a construcâo de
agir esclarecido e de cidadania
emancipada (Demo, 1995) 6 em re-
lacäo a estas influencias.

Esta competencia, certa-
mente, em muito depende da atua-
cao, nos varios ambitos de insercäo
do profissional de Educacäo Fisica,
que deve, ele prOprio, tambem
desenvolve-la, como pressuposto
para sua intervencão educativa (Car-
valho; Hatje, 1996). A formacao aca-
demica, portanto, deve voltar-se
para isso, incluindo em seus elemen-

6 De forma muito apropriada, Pedro Demo diferencia cidadania tutelada ou assistida de cidadania emancipada,
considerando aquela uma concessio do Estado burgues, enquanto esta, a "conquista de competencia para
fazer-se sujeiro, para fazer histOria propria e coletivamente organizada" (1995, p.1)
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tos curriculares oportunidades sis-
tematizadas e estruturadas para a
aprendizagem da leitura, andlise e
ressignificaeao do conte6do do dis-
curso midiatico sobre t6picos da
cultura de movimento e esportiva.
Todavia, o que se percebe no pre-
sente momento direciona-se mais no
sentido oposto, conforme estudos
realizados em universidade palica
(Pires; Gonsalves; Padovani, 1999-a
e 1999-b).

Em vista disso, decidiu-
se pela realizacão deste estudo, corn
o objetivo de verificar a viabilidade
de experiencia de ensino/pesquisa
sistematizada na forma de discipli-
na optativa, implicando a criaedo de
espaco curricular pr6prio para o de-
senvolvimento da capacidade de
analise do discurso midiatico sobre
o esporte na formacdo em Educacdo
Fisica. Entende-se que os avancos e
possibilidades identificados pelo
estudo possam se constituir em sub-
sidios para que estudos sobre ou-
tros temas da Educacdo Fisica igual-
mente influenciados pela midia pos-
sam ser implementados (esta pare-
ce ser a situacao referente a forma
pela qual as relaeOes entre exercicio
fisico e promoeâo de sa6de vem sen-
do veiculadas e repercutidas pelos
meios de comunicacdo de massa).

11. Quadro teOrico-conceitual

A base conceitual de refe-
rencia, articulada para fundamentar
tanto a compreensâo critica da rea-
lidade quanto a proposta de inter-

veiled° emancipatOria, tern como
pano-de-fundo a concepeäo critico-
emancipatOria (Kunz, 1994). A par-
tir dela, foram buscados/refletidos
conceitos tanto da Teoria Social Cif
tica (Industria Cultural, Semicultura,
Esclarecimento) quanto dos estudos
culturais	 da	 Sociologia
Latinoamericana da Comunicacdo
(Estudos de Recepedo, Mediae-do e
Dialetica das Multiples Mediacties).

No primeiro momento,
buscou-se a formulacäo de urn qua-
dro teOrico que permitisse a corn-
preensdo do processo das novas re-
lacOes instituidas entre a ind6stria
midiatica e o fenOmeno cultural es-
porte. Neste sentido, verificou-se
inicialmente que estas relaciies en-
contram-se inseridas e sdo pertinen-
tes ao presente quadro de reorgani-
zacdo do capitalismo, podendo por-
tanto serem examinadas na perspec-
tiva expressa atraves do conceito
"composto" de globalizacdo da eco-
nomia/mundializactio 	 da cultura
(lanni, 1995; Ortiz, 1994). A genese
deste processo, porem, é bem mais
antiga, relacionada ao cendrio de
rebaixamento e adesdo da cultura
lOgica do mercado/valor de troca,
que foi exposto por Adorno e
Horkheimer (1985) no celebre en-
saio sobre a !ndustria Cultural.

Na mesma linha, percebe-
se que a cooptacdo progressiva da
cultura esportiva pelas exigencias
do mercado, cujos interesses são
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representados por parte da inthistria
midiatica, gera consequéncias sub-
jetivas e falsas necessidades de con-
sumo, conformando-se naquilo que
Adorno (1996) classificou de
semicultura ou semiformacao cultu-
ral (Halbbildung).

Na medida em que tais in-
fluéncias do discurso midiatico de-
terminam novos sentidos/significa-
dos a cultura de movimento, atin-
gindo assim, por via indireta, o cam-
po do conhecimento da Educacão
Fisica, resta-nos, na condicão de pro-
fissionais e formadores de novos
profissionais para a area, perguntar
"o que fazer?" Como intervir no sen-
tido de esclarecer os sujeitos sob
nossa responsabilidade pedag6gica
para que possam criar/desenvolver
"mecanismos de defesa" para urn
agir autOnomo e emancipado em
relacäo a midia esportiva? Essa
questão remete para a segunda eta-
pa do quadro teOrico, que visou or-
ganizar base conceitual capaz de
fornecer	 os	 elementos
fundamentadores de uma interven-
cäo critico-emancipatOria na Educa-
cäo Fisica em relacao ao discurso
midiatico sobre esporte.

Neste sentido, os esforcos
te6ricos foram na direcäo de uma
articulacao entre o Esclarecimento,
categoria universal muito cara ao
projeto de Modernidade, e a Media-

conceito que emerge dos estu-
dos culturais latinoamericanos so-
bre a midia.

Desde Kant (s/d), a pers-
pectiva de o homem se servir de sua
prOpria raid() para decidir sobre seu
"estar-no-mundo" implicou a busca
por um estado de maioridade e su-
peracAo em relacäo aos tutores in-
telectuais (Reis, Igreja), hoje talvez
melhor representados pela midia. A
crenca moderna na capacidade indi-
vidual, na auto-reflexäo critica para
atingir esta situacäo de autonomia
do sujeito em relacdo ao objeto, é
dialeticamente	 revista	 por
Habermas (1987), no sentido de que
o processo de Esclarecimento é fru-
to	 da acäo	 comunicativa
intersubjetiva, urn dialogo entre
sujeitos livres de coercOes, em bus-
ca de consensos validos e tempora-
rios a respeito dos objetos do mun-
do.

Pode-se perceber al uma
potencial interface corn os estudos
culturais latinoamericanos da area
da comunicacâo social, que valori-
zam a esfera da recepcäo midiatica,
na perspectiva da formacäo de re-
ceptores-sujeitos, isto é, nâo passi-
vos a direcâo e sentido dados pelo
discurso da midia de massa. Para
tanto, estes estudos investem na
categoria da Mediacão (Barbero,
1987) e da dialetica das m6Itiplas
mediacees (Orozco, 1993), como
campo conceitual e metodolOgico de
investigacäo e producäo de conhe-
cimentos emancipadores sobre a
midia, especialmente a televisào.
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Para tanto, devem ser identificadas
e fortalecidas as estruturas culturais
de que dispeie o receptor para me-
diar e ressignificar o conteCido da
mensagem veiculada no discurso
midiatico.

Percebemos of que o con-
ceito ampliado de Esclarecimento —
autoreflexao crftica e acão comuni-
cativa intersubjetiva — pode articu-
lar-se corn os estudos culturais para
o fortalecimento das estruturas de
mediacao por parte do receptor e
grupos de receptores.

Com essa base teOrico-
conceitual, foi formulada e operada
proposta didAtica de tematizacäo da
midia esportiva no Ambito da gra-
duacão em Educacäo Fisica, experi-
encia relatada e refletida a seguir.

III. Metodologia

3.1 Natureza da investigacao
Os procedimentos de

investigacâo foram operados atraves
do recurso metodolOgico da pesgui-
sa-aciio, ambientada em estrategia
formal de ensino, isto e, atraves de
disciplina optativa oferecida ao cur-
so de licenciatura em Educacâo Fisi-
ca da UFSC. A pesquisa-acao é, se-
gundo Thiollent (1994, p.14)

"urn tipo de pesquisa social parti-
cipante corn base empirica que é
concebida e realizada em estreita
associacäo corn uma acáo ou corn
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a resolucâo de urn problema cole-
tivo, no qual pesquisadores e
ticipantes representativos da situ-
acki ou do problema estäo envOI
vidos de modo cooperativo 
participativo".

Diferentemente das demais
investigagOes-participantes, campo
epistemolOgico-metodolOgico em
que se situa, a	 pesquisa-acäo
oportuniza que o pesquisador desem-
penhe ativo papel de intervencao e
avaliacao na prOpria realidade obser-
vada. Thiollent afirma que, para alem
da interacao entre os diversos atores
sociais envolvidos no estudo, traco ca-
racteristico das observaciies partici-
pantes, a pesquisa realizada na forma
de KA° preve o explicit° reconheci-
mento dos diferentes papeis exercidos
por estes atores e da intencionalidade
das awes implementadas, inclusive
como condicão para que possam par-
ticipar ativamente como sujeitos au-
tOnomos do estudo.

Quanto a abrangencia da
pesquisa-acdo, o autor considera
que ela se insere numa faixa inter-
mediaria entre o que e geralmente
designado como nivel macrosocial
(a sociedade estruturada ou movi-
mentos de Ambito nacional) e o que
é considerado microsocial (indivi-
duo, famflia), sendo sua aplicacäo
mais frequente nos campos da edu-
cacao, comunicacao, servico social,
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priticas organizacionais e introdu-
(do de novas tecnolOgicas na pro-
ducdo.

3.2 A constituicâo do campo de
investigacäo e os sujeitos da pes-
quisa

A inexistencia de instdncia
formal de ensino com as caracteris-
ticas pretendidas pela pesquisa no
curriculo do curso implicou a oferta
de disciplina optativa, a fim de cons-
tituir o campo de pesquisa. Etica-
mente, a estrategia de divulgaeâo
que informava sobre o oferecimen-
to da disciplina tambern anunciava
as caracteristicas particulares que a
constituiriam, como campo de inves-
tigacdo. 0 grupo populacional de
referenda deste estudo foi represen-
tado pelo conjunto de alunos do
curso de graduacdo em Educacdo
Fisica da UFSC. A constituiedo da
amostragem, por demanda espon-
tãnea, resultou em 16 (dezesseis)
academicos de vârias fases do cur-
so, corn faixa etaria media de 19
(dezenove) anos no inicio da disci-
plina, sendo 11 (onze) do sexo fe-
minino e 5 (cinco) do masculino.

3.3 Coleta e registro dos dados
Como é tipico nas pes-

quisas participantes, cujo desenvol-
vimento vai apontando caminhos e
necessidades ao pesquisador, as es-
trategias para coleta e registro dos
dados foram bastante diversas, en-
volvendo didlogos, acOes coordena-
das e espontaneas, documentos pro-
duzidos, e informacOes obtidas em
eventos formais, como seminarios
didaticos, e informais, em situagOes
de gas:), de construed° individual ou
coletiva. Desta maneira, foi possivel
recolher grande mimero de observa-
cOes, corn registro no Didrio de Cam-
po', em circunstAncias vivenciadas
na cotidianeidade da pesquisa. Tal
procedimento determinou a constru-
ed() de protocolos de investigacdo de
onde foram desenvolvidas duas ca-
tegorias de andlise: o constructo tea-
rico e a definiccio operacional.

0 constructo teOrico serviu
para interpretar os registros das
observaciies empiricas para a lingua-
gem teOrica, a partir dos pressupos-
tos adotados, enquanto que para
definicdo operacional valeu o inver-
so, isto é, serviu para interpretar a
linguagem te6rica para a linguagem

7 A transcricao comentada dos apontamentos do di4rio de campo, na forma de texto descritivo-interpretativo
serviu de material documental para analises de contend ° e embasamento de reflexOes procedidas.
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observacional (corn o contexto
empiric° e os atores sociais envolvi-
dos). Desenvolveu-se, deste modo,
um processo dialetico de investigacao
empirica e interpretacOes teOricas: i)
da observaceio objetiva para a teoria,
isto e, da linguagem observacional
registrada nos protocolos visou-se
transcender a linguagem dos pressu-
postos teOricos atraves da categoria
constructo teOrico; ii) da teoria para a
observaciio objetiva, situacao em que
determinados conceitos puderam ser
observados a Iuz de observacOes con-
cretas da realidade empfrica, para o
que foi utilizada a categoria definicero
operacional.

Para sua implementacäo,
alem dos protocolos registrados no
diario de campo, outras estrategias
foram realizadas: a) pesquisa de opinicio
entre os alunos matriculados sobre to-
picos do terra da disciplina, utilizan-
do escala tipo Likert, corn as respos-
tas acompanhadas de respectiva jus-
tificativa. Este procedimento, aplica-
do como sondagem no inicio dos tra-
balhos, teve um prop6sito didatico,
visando orientar a organizacao peda-
gOgica da disciplina, e outro
inyestigativo, que permitiu a formu-
lacâo de perfil aproximado da turma;
b) entrevistas semi-estruturadas corn alu-
nos que haviam cursado a disciplina, re-
alizadas num periods° de, no mini-
m°, tres meses apOs a sua conclu-
sac), objetivando recolher opiniOes,

adequadamente distanciadas da
emocionalidade que cerca o encer-
ramento dos trabaihos académicos,
a respeito do que foi realizado na
disciplina, avancos percebidos, limi-
tes encontrados, possibilidades a
serem exploradas, enfim, da ade-
quacao ou nao da forma e do con-
tetido do trabalho implementado
aos objetivos do estudo. Neste sen-
tido, foram procedidas oito (8) en-
trevistas, equivalente a 50% dos es-
tudantes matriculados na disciplina.

Por outro lado, estrategi-
as implementadas que nä° estavam
previstas no projeto para producao
de dados para analise se revelaram
extremamente significativas, como:
a) organizacito e realizaciio de mesa-
redonda corn jornalistas esportivos dos
verculos locals e b) desenvolvimento de
pesquisa coletiva sobre o comportamen-
to da midia esportiva local na cobertu-
ra de urn evento, posteriormente
transformada em artigo e veiculada
em congresso cientffico da area (Bar-
bosa et al., 1999).

3.4 Sistematizacäo e analise dos
da dos

0 conjunto de dados
coletados atraves destes protocolos
foi sistematizado para analise, em
procedimento que teve os conceitos
da concepcäo critico-emancipatOria
como elementos de apoio
(constructos teOricos) para sua inter-
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pretacäo: , A ferramenta metodolOgica
adotada para a interpretarAo do materi-
al foi a andlise de conterido, que Bardin (s/
d, p.42) define como "conjunto de ticni-
cas de andlise das comunicacOes visando ot-
ter, por procedimentos sistemciticos e objeti-
vos de descriciio do conterido das mensagens,
indicadores (quantitativos ou ndo) que per-
mitam a inftrencia de conhecimentos relati-
vos as condicOes de productio/recepctio (va-
riciveis infridas) destas mensagens".

Aspecto considerado nesta
definicao se refere ao fato de se tra-
tar de procedimento descritivo sis-
tematico e objetivo dos significados
e significantes das mensagens, que
é possivel atraves da sua fragmen-
tacão em categorias. Para a constru-
cäo e utilizacäo destas categorias,
sugere-se leitura do material atraves
de um "ir-e-vir" constante entre as
unidades de codificaciio - pequenos
fragmentos das mensagens, como
palavra ou pequenas expressOes,
minuto, centimetro, etc. - e as uni-
dades de contexto, trechos maiores
onde se incluem as unidades de
codificacào, possibilitando a corn-
preensão do cenario da sua ocorren-
cia.

IV. Apresentacão e discus-
säo dos resultados:

4.1 Expressties de referéncia
como sinteses das manifestapjes
do campo

Leitura transversal sobre
todos os documentos produzidos na

pesquisa-acao (sondagem, diario de
campo, entrevistas, mesa-redonda,
pesquisa/texto publicado), depois de
terem sido objeto de analises espe-
cfficas, possibilita olhar integrador
sobre o conjunto de registros e ob-
servacOes, visando interpretar avan-
cos, possibilidades e limites eviden-
ciados pelo trabalho de campo.

Conforme é preconizado
pelo metodo de analise de conteti-
do, são identificadas as unidades de
codificacero e de contexto, que permi-
tern a analise categorial. Neste sen-
tido, dupla é a tarefa requerida ao
pesquisador: por urn lado, é neces-
sari° compreender o "sentido mais
direto das comunicacties, como urn re-
ceptor normal"; por outro, deve-se
"tentar desviar o olhar para uma outra
significaciio, uma outra mensagem en-
trevista atraves ou ao lado da mensa-
gem primeira" (Bardin, s/d, p.41), que
possa revelar sentidos que se encon-
tram em segundo piano.

Esse processo a realizado
pelo transitar entre as referidas uni-
dades de codificacão e de contexto.
As primeiras correspondem a leitu-
ra direta de elementos linguisticos
que emergem do campo da pesqui-
sa, aqui denominados de "expres-
siies de referencia", e que assumem
a condicâo de sintetizadoras de co-
municaceies, dialogos, producOes,
atitudes e awes percebidas/recolhi-
das como significativas no desen-
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volvimento do trabalho. As unida-
des de contexto, por sua vez, são
consideradas descricOes mais amplas
(o olhar desviado), que se relacio-
nam corn aquelas, possibilitando
compreender o sentido pr6prio dos
itens destacados como unidades de
codificacäo no interior da estrutura
de significacào em que se encontram
inseridas.

As expressOes de referen-
cia (ou unidades de codificac5o) ex-
traidas do material produzido säo:
"Batepapo", "Vendo corn outros olhos",
"Tematizar a realidade", "Receptor-su-

jeito", "Esclarecimento como processo",
"Milos a obra". Na sequencia, ocorre
o momento interpretativo, em que,
atraves da descric5o/analise de cada
uma delas, busca-se identificar os
avancos obtidos, as possibilidades
e os limites que se projetam do es-
tudo.

4.2. Analise das expressOes
de referéncia

a) "Batepapo"
A unidade de codificacäo

"batepapo", primeira a ser destaca-
da, reflete a relevância assumida pela
estrategia didatica definida no de-
senvolvimento da disciplina-campo.
Aproveitando a existencia de traco
caracteristico da cultura esportiva do
povo brasileiro, que é o habit° de
comentar noticias e fatos referentes

ao futebol, seja local, estadual ou
nacional, resolveu-se introduzir o
procedimento j6 referido anterior-
mente, denominado pelos alunos de
"sportsnews". Sua adocäo segue o
que a feito, de certo modo, pela pro-
pria midia, a "falacäo esportiva"
(ECO, 1984), isto é, a utilizacäo
como espaco/tempo para manuten-
cab do interesse difuso e continua-
do da populacao (teleconsumidores)
pelo produto esporte, criando tacos
estreitos de identidade e fixac.50 de
audiencia.

0 interesse da pesquisa na
valorizacâo deste aspecto da cultu-
ra popular expressava-se, todavia,
em outro sentido, qual seja o de ins-
tituf-lo como campo apropriado para
manifestacäo de °pinkies minima-
mente fundamentadas, representan-
do ainda uma possibilidade de mu-
tua atualizacâo, pela circulacäo de
informacOes decorrentes dos mais
variados veiculos. Ressalta-se ainda
a importãncia da utilizacäo do
medium da linguagem para a cons-
truck) dialOgica de consensos. Pode-
se destacar aqui a inspiracão
habermasiana, que valoriza os dis-
cursos, isto é, a capacidade de argu-
mentar e contra-argumentar, de fa-
lar (e ser compreendido) e de escu-
tar (e produzir compreensees), en-
fim, de considerar a veracidade do
discurso do outro, a partir da inten-
cäo de verdade corn que reveste o
seu prOprio. Estas säo aciies comu-

I 	 I 	 I 	 4
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nicativas que servem a constituieão
de entendimentos entre sujeitos Ii-
vres de coercOes, a respeito de ob-
jetos do mundo. Em outras palavras,
essa manifestacäo da razäo comu-
nicativa relaciona-se ao conceito do
esclarecimento na medida em que
o desenvolvimento de tais habilida-
des permite que o discurso midigtico
(urn objeto do mundo) sobre espor-
te possa ser ressignificado, atraves
do dialog° empreendido entre su-
jeitos capazes de produzir novos e
emancipados entendimentos, dife-
rentemente do sentido unilateral-
mente pretendido, implicito na
mensagem da midia.

Desta forma, como contri-
buicäo a sua formacäo academica,
os sujeitos da pesquisa, alem de tra-
zerem noticias ou fatos veiculados
pela midia esportiva para a reflexäo
coletiva, eram instados a expressa-
rem, argumentativamente, sua opi-
niäo a respeito do que relatavam,
dando inicio ao processo dialOgico
de construcäo de compreensOes
superadoras em relacâo ao senso
comum, assim como de desenvolvi-
mento da competencia comunicati-
va.

A adequacäo do procedi-
mento incentivador do "batepapo",
que pode ser confirmado pelo
envolvimento e pela motivacäo corn
que os alunos traziam e comparti-
lhavam informacties sobre fatos da
cultura esportiva, permite sugerir

que o mesmo pode ser
implementado no Ambito das inter-
vene -6es pedagOgicas do professor
de Educacäo Fisica no campo pro-
fissional. Deve-se, contudo, ter o
cuidado de introduzir um minim°
de organizacão e sistematizacäo nas
reflexOes, a fim de evitar que haja
dispersäo na atencäo e nos propOsi-
tos norteadores da estrategia. Ou-
tra limitacäo a ser evitada é quanto
a preservacäo de iguais possibilida-
des de participacdo a todos os alu-
nos, a fim de garantir-Ihes acesso/
permanencia no diAlogo que se de-
seja produzir, em busca de consen-
sus validos/validados pela via da lin-
guagem.

b) "Vendo corn outros olhos"
Conectada ao "batepapo",

uma segunda expressäo de referen-
cia emergida do campo foi expressa
pela unidade codificada "vendo corn
outros olhos". Contextualmente,
ela se refere as diferencas da forma
como, de posse de determinadas
compreensOes preliminares, as men-
sagens do discurso midiatico sobre
cultura esportiva passam a ser per-
cebidas e significadas pelos alunos.

A partir do reconhecimen-
to do amplo leque de interesses que
configuram a apropriacäo do fen6-
meno esporte pela midia, consta-
tou-se mudanca qualitativa na ma-
neira de os academicos relaciona-
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neira de os academicos relaciona-
rem-se corn os velculos de comuni-
cacao de massa. Sem dados que per-
mitam afirmar a ocorrencia de alte-
racOes quantitativas referentes a
tempo dedicado a midia, percebeu-
se, entretanto, crescimento da aten-
(do dispensada a assistencia de pro-
gramas esportivos em geral. Isso
pode ser constatado a partir da ri-
queza de detalhes com que são re-
latados e de referencias a associa-
cOes que comecam a ser percebidas
entre fatos aparentemente descone-
xos, envolvendo o campo esportivo
e o "negOcio do esporte", mediados
pela inditstria da comunicacäo de
massa. A medida que se sentem sen-
sibilizados para o problema, os alu-
nos evidenciam atitudes que os clas-
sificam como observadores atentos,
interessados na leitura das "entreli-
nhas" do discurso midiStico.

Aparentemente, estas pri-
meiras descobertas funcionam como
o rompimento de urn dique que, ate
entào, represava a percepcäo da di-
mensäo subliminar das mensagens
sobre o tema, impedindo a filtragem
do seu contelido. Corn o desenvol-
vimento deste novo "modo-de-
olhar", desencadeia-se processo que
se poderia denominar pre-a-Ida),
denunciatOrio, que atribui intencOes
conspiratOrias e interesses escusos
aos procedimentos da midia espor-
tiva. As inforibaciies veiculadas e a
utilizacao do esporte como entrete-

nimento ou como motivacão para
pecas publicitarias são logo
identificadas como integrantes do
projeto capitalista-monopolista,
cuja objetivo precipuo é a consoli-
dacäo da cultura de consumo, assu-
mindo, para tanto, papeis e senti-
dos pouco diferenciados entre si na
constituicäo do discurso midiatico
sobre esporte.

Sentimentos contraditOri-
os entre os academicos podem ser,
entao, identificados. Se, por um
lado, é demonstrada grande euforia
pelo reconhecimento da capacidade
de verem alem das aparencias, por
outro, percebe-se certa sensacão de
impotencia, diante da constatacäo
das dimensOes da influéncia da
midia no esporte. Dito de outro
modo: na mesma proporcâo em que
se sentem satisfeitos por aprende-
rem a identificar estas influencias,
demonstram angdstia por se acha-
rem incapazes de fazer-lhes frente.

Tanto a tendéncia ao
denuncismo pouco critic° quanto o
sentirnento de impotencia experi-
mentado pelos alunos nesta etapa
podem vir a se constituir em limita-
cOes ao processo de esclarecimento
e de construcäo coletiva de autono-
mia, porque levam a provavel
imobilismo, comum aos doffs proce-
dimentos: i) satisfacäo pela simples
denCincia, que nä° transcende nem
possibilita a superacão do senso
comum, e ii) fragilizacäo para o
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e nem permite vislumbrar possibili-
dades de fortalecimento para tanto.
Outra limitacao a ser contornada,
contrariamente ao imobilismo refe-
rido, é a predisposicao, talvez pro-
pria da faixa etaria, na direcao de
certo ativismo, isto 6, um agir pou-
co consistente porque carente de
qualquer reflexao que o possa fun-
damentar teoricamente.

Analisando a realidade
que se consubstancia nesta expres-
säo de referencia na perspectiva do
exame das possibilidades de avan-
co que representa para percepcao
critica da midia, pode-se sugerir que
este é urn momento de grande im-
portancia para a continuidade do
processo de esclarecimento do aca-
demic() de Educacão Fisica sobre o
discurso midiatico. 0 desenvolvi-
mento desta capacidade de compre-
ensao diferenciada implica necessi-
dade experimentada de "falar-so-
bre", ou seja, comunicar-se corn sews
pares, expressando esta nova con-
dicão e revelando detalhes recem-
percebidos, o que se descortina tam-
bem como Otima oportunidade de
aquisicão/construcao da competen-
cia comunicativa, no conjunto das
condicties que a pressuptiem: habi-
lidades de argumentacao e compre-
ensào, formulacao e testagem de
"teses", abertura ao dialogs e ten-
tativa de formulacâo de consensos.

Se pedagogicamente aco-
Ihida, no sentido de manter o inte-
resse demonstrado, fortalecer o im-

peto para mudancas e, ao mesmo
tempo, redirecionar o denuncismo
e o ativismo manifestos, esta etapa
pre-critica pode propiciar o
surgimento de um novo momento,
bastante fertil, caracterizada por ati-
tude de busca/descoberta de major
sistematizacäo na leitura da realida-
de do esporte tecnologicamente
mediado, aqui representado pela
expressäo "tematizar a realidade".

c) "Tematizar a realidade"
0 sentido atribuido ao ter-

mo tematizaccio refere-se ao proces-
so de ressignificacao, na perspecti-
va pedagOgica, de aspectos da cul-
tura cotidiana com interface junto
ao campo da Educacäo Fisica. Para
isso, é necessario que a
racionalidade que cria e difunde os
feneimenos	 analisados	 seja
desconstruida/decomposta em suas
unidades constitutivas, incluindo os
significados originalmente atribui-
dos, os interesses hegemOnicos, o
discurso legitimador, enfim, o con-
texto sociocultural e politico-ideo-
lOgico onde eles sac) pensados, pro-
duzidos e sustentados.

Condicao basica para que
este processo possa ser eficazmen-
te levado a efeito a que a aborda-
gem critica a ser implementada seja
feita de forma sistematizada e radi-
cal, isto e, se busque a raiz dos fa-
tores socioculturais do fenömenos.
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Nesta releitura, a imprescindiVel a
construcao de estruturas teOrico-
conceituais que proporcionem
balizamentos para orientar a procu-
ra e elementos explicativos para os
resultados encontrados, cujo obje-
tivo é o de promover novas sinte-
ses, superadoras das visOes da rea-
lidade baseadas no senso comum.

Desta forma, tematizar a
cultura esportiva associada ao en-
tendimento critic() da presenca
determinante da miclia na sua cons-
trucao/difusäo significa, sobretudo,
apropriar-se de conceitos que pos-
sibilitem it ao encontro da realida-
de objetivada, para tentar
compreende-la em seus aspectos
tecnico-funcionais, sua motivacâo
politico-ideolOgica e sua acao
psicossocial na semiformacao cultu-
ral sobre esporte. lsso pode repre-
sentar a concretizacao de possibili-
dades de	 acao autOnoma,
dialogicamente mediada, na direcäo
da construcao do esclarecimento.

A tarefa pedag6gica reser-
vada aos docentes na conducao des-
te processo de construcäo de estru-
turas teOricas de mediacao da reali-
dade, se orientados por interesses
critico-emancipatOrios, deve ser a de
proporcionar	 acesso a bases
conceituais consistentes para este
propOsito.	 A	 organizacäo
metodolOgica deste procedimento
didatico deve vicar que o acesso se
de da maneira mais participativa e

dialogada possiVel, considerando as
dificuldades inerentes a teorizacties,
normalmente aridas a academicos
mais caracterizados por sua dispo-
nibilidade para awes motoras do
que para refiexOes de natureza filo-
sOfica. Sugere-se, entao, o aprovei-
tamento da curiosidade produzida
pela sensibilizacâo em relacäo ao
tema e a tentativa de promocäo da
unidade teoria-pratica, utilizando-se
de exemplos da realidade como pon-
to de partida para a analise a ser
procedida sob as bases conceituais
apontadas.

Possivel limitacão a ser
evitada nesta etapa a certa tenden-
cia de apropriacao aligeirada e su-
perficial destes referenciais te6ricos.
Em vista das reconhecidas dificulda-
des academicas de aprofundarern-se
mais demorada e detalhadamente
nos conceitos, ha risco de os alunos
se satisfazerem com explicacOes
pseudosuficientes para os proble-
mas estudados, forcando associacties
nä° claramente demonstradas ou
fazendo ilacOes caracterkticas da-
quilo que, metodologicamente, se
costuma denominar de tentativa de
encaixar o problema no modelo te-
Orico.

d) "Receptores-sujeitos"
Quando os alunos passam

a perceberem-se como "receptores-
sujeitos" da mensagem midiatica -
outra expressao de referencia mui-

4..
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outra expressào de referencia mui-
to relevante para o processo do es-
clarecimento -, novas transforma-
cOes qualitativas na relacäo dos aca-
demicos com a midia esportiva po-
dem ser observadas. Para alem do
que ocorre diante de exemplos ex-
ternos, muitas vezes pouco signifi-
cativos a sua realidade (embora p6-
blicos e notOrios), a experiencia
formativa de atribuicäo de sentidos
prOprios a midia esportiva, quando
dialogicamente refletida, oportuniza
outras possibilidades para compre-
ensäo do fenOmeno do esporte
mediatizado. A descoberta da capa-
cidade individual de recepcäo criti-
ca ao conteddo originalmente pre-
tendido pelas mensagens dos mei-
os de comunicacão, como resultado
particular da apropriacdo dos
aportes teOricos que proporcionam
a construcdo de novas bases
conceituais de anAlise, exerce papel
legitimador e, ao mesmo tempo,
multiplicador das possibilidades de
esclarecimento e autonomia frente
ao discurso dos veiculos de comu-
nicacäo de massa.

Da experiencia vivenciada,
já em si muito rica para o processo
de superacâo da pretensa
unidirecionalidade de sentidos da
comunicacäo mediatizada, abre-se
aos academicos um novo e amplo
espaco, passivel a intervencao do
profissional da area, na medida em
que säo vislumbradas possibilidades

do agir critico-emancipatOrio no in-
terior da Educacäo Fisica, na pers-
pectiva do fortalecimento das estru-
turas culturais que fazem a media-
cão do discurso midi gtico sobre es-
porte.

A compreensäo de que a
atribuicäo de sentidos prOprios as
mensagens da midia é uma possibi-
lidade concreta, pessoalmente cons-
tatada pelos academicos, gera novo
compromisso profissional: que seus
futuros alunos tambem poderäo
desenvolver atitudes mais seletivas
e aut6nomas ao se relacionarem
com a midia esportiva, sendo per-
cebidos como sujeitos-receptores,
ou seja, cidadOos corn iguais direi-
tos de emanciparem-se em relacäo
a interesses subliminares, identifica-
dos subjacentemente ao discurso
midigtico sobre esporte. E, para tan-
to, admitem ser necessario que, nas
diferentes oportunidades em que se
encontrem sob a atencao pedagOgi-
ca de urn profissional da area, o
tema da midia esportiva constitua-
se em elemento diatico da inter-
vencOo emancipatOria da Educacäo
Fisica.

Diante disso, os academi-
cos passam a entender que o forta-
lecimento das estruturas culturais
que podem levar ao esclarecimen-
to, visando uma relacäo mais auto-
noma dos seus alunos com a midia
esportiva, constitui-se em novo e
inadidvel compromisso pedagOgico
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Educacao Fisica. A dimensão da eti-
ca é referida porque nä° mais Ihes
parece possivel aceitar que, diante
do reconhecimento das influencias
diretas exercidas pela mfdia sobre
cultura	 esportiva	 e,	 por
consequencia, sobre a qualidade do
exercfcio da prOpria cidadania, o pro-
fissional da area silencie ou, ainda
pior, contribua corn sua intervencao
pedagOgica para a ampliacao da re-
lacäo de dependencia e consumo
acritico dos produtos oferecidos
pela mfdia esportiva.

Se a formacão do receptor-
sujeito atraves dos processos de
mediacão cultural parece apresentar
significativas aproximacOes te6ricas
corn a perspectiva do esclarecimen-
to, esta associacão pode ser aqui
referida na express -do de referencia
anteriormente tratada ("receptores-
sujeitos") relacionada a nova unida-
de de codificacão.

e) "Esclarecimento como proces-
so,,.

0 primeiro aspecto do co-
nhecimento a respeito do conceito
de esclarecimento refere-se o fato de
que este é um traco caracterfstico da
humanidade, compreendido como
urn processo permanente, sempre
inconcluso, de producâo de enten-
dimentos m6tuos e de consensos
provisOrios entre sujeitos, a respei-
to de "coisas do mundo".

No que se refere a mfdia
ern geral (e a esportiva, de modo
especial), o desenvolvimento proces-
sual do esclarecimento a configura-
do como etapa cumulativa de apren-
dizagem de estruturas que permi-
tem o refinamento da informacao
consumida. Com isso, quer-se regis-
trar que a racionalidade produzida
a partir da reflexao e do diglogo so-
bre a mfdia pode possibilitar a ado-
câo de atitudes cada vez mais
esclarecidas e autOnomas em rela-
cao aos significados originalmente
expressos pelo discurso midiStico,
como consequencia de sentidos par-
ticular e coletivamente atribufdos
atraves do medium da linguagem e
da acäo de filtragem das informa-
cOes, realizada por acao das estru-
turas de mediacäo que, nesse pro-
cesso dialOgico, se fortalecem e se
constrOem mutuamente.

0 reconhecimento da ca-
racterfstica de provisoriedade do
esclarecimento, no que se refere a
uma condicäo em permanente cons-
trucao pelos academicos da Educa-
cäo Fisica, os leva a compreenderem
o carater tambem processual da sua
prOpria formacao profissional. De
fato, os saberes/fazeres sobre espor-
te produzidos e modificados por in-
fluencia da mfdia revelam-se urn
born exemplo de como a cultura es-
portiva, da qual sat) recolhidos os
contetidos didaticos de sua interven-
cao pedagOgica, é dinamica e coti-
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dianamente reconstruida, tal como
eles mesmos observam no percurso
do seu caminho em direcäo ao es-
clarecimento. Por conta disso, tam-
bem säo fugazes os conhecimentos
decorrentes somente de experienci-
as sensiveis vividas na formacão aca-
demica, o que requer a apropriacäo
de bases te6rico-conceituais mais
consistentes, tanto para esta fase da
sua profissionalizacäo quanto para
a sua formacão continuada. Neste
sentido, contribuicAo que este estu-
do pode oferecer e a compreensâo
de que os procedimentos de educa-
cão permanente a serem buscados
pelos acadernicos/profissionais se-
jam pautados por situacOes critico-
retlexivas e dialOgico-comunicativas
de apropriacäo e reconstrucäo do
conhecimento.

Limitacäo evidenciada,
contudo, se refere ao reconhecimen-
to das dificuldades dos academicos
em romperem corn o quadro de aco-
modacAo aos "tutores intelectuais",
papel exercidos pela midia esporti-
va na sociedade contemporAnea. De
fato, o discurso midiatico institui-se
muito fortemente no papel dos con-
dutores das visties de mundo (de-
nunciados por Kant), por uma serie
de razdes: a sua caracteristica de
emocionalidade, os recursos
tecnolOgicos de que dispOe e o cri-
terio da chamada competencia da
autoridade de que se vale, exercida
por ex-atletas guindados a condi*

de agentes da midia esportiva. Agir
no enfrentamento e superacäo de tal
submissäo implica, necessariamen-
te, na desconstrucäo dos diferentes
elementos que conformam o discur-
so midiatico sobre esporte, produ-
zindo uma compreensäo progressi-
vamente critica a este respeito,
como condicão imprescindIvel para
o processo de esclarecimento.

f) "Maos a obra"
Estas acOes, no sentido

mais literal da palavra, geram mais
uma expressäo de referencia
emergida do campo da pesquisa,
que é simbolizada pela unidade de
codificacäo "mAos a obra".
Contextualmente, corn ela esta-se
referindo ao impulso a intervencão
direta e pontual na realidade em
analise, visando compreende-la me-
lhor para transforms-la, que se per-
cebe associadamente ao desenvol-
vimento do processo de esclareci-
mento.

Diferentemente do impul-
so inicial para o ativismo, agora a
Ka() é percebida como uma forma
ativa de apropriacAo/reelaboracäo de
conhecimentos que levem a essa
condicAo. Na medida em que etapas
sucessivas de progressivo amadure-
cimento te6rico vao sendo
vivenciadas pelos estudantes (sinte-
tizadas pelas expressties de referen-
cia anteriores), as experVencias
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formativas decorrentes de aciies que
exigem deles	 atitudes mais
participativas e cooperativas reve-
lam-se momentos apropriados e de
grande contribuicdo para a sua for-
macäo critico-emancipatOria, em
funcäo de que praticas dialOgicas e
de	 reflexao	 coletiva,	 que
reconstrOem e consolidam os conhe-
cimentos adquiridos pela experién-
cia sensivel, se tornam atitude per-
manente em seu processo de ensi-
no-aprendizagem.

Desta maneira, entende-se
que o reconhecimento objetivo das
condiceies concretas que conformam
a realidade examinada pode se dar
na sua amplitude contextual, evitan-
do que recortes aleatOrios procedi-
dos apenas por suas condicOes de
singularidade ou exotismo sejam
destacados e inferidos como repre-
sentativos da totalidade do fent-me-
no estudado. Da mesma forma, as-
sociaciies entre predisposicOes, fa-
tos e consequencias passam a ser
percebidas e corretamente
significadas, superando entendimen-
tos pontuais ou de natureza "magi-
ca" que podem decorrer de visiies
superficiais sobre o cotidiano da
midia esportiva.

Por fim, cabe ressaltar que
este caminho parece mostrar-se se-
guro para a promocâo de situaciies
de esclarecimento que sejam basea-
das em formas praticas/reflexivas de
apropriacão de conhecimentos. Por

isso, destaca-se como exempt() o
procedido a partir das dugs estrate-
gias diditicas de aproximacão ativa
e critica a realidade da cultura es-
portiva construida pela midia. Os
eventos realizados (mesa-redonda e
pesquisa coletiva) configuraram-se
como principais referendas citadas
pelos alunos nas entrevistas, consi-
derados momentos privilegiados em
seu processo de esclarecimento —
salientando-se ainda que as refle-
Vies e awes dialOgicas que antece-
deram e repercutiram os momentos
ditos "praticos" dos eventos foram
de grande relevancia para a forma-
cdo de uma visäo mais critica e
emancipada sobre os temas aborda-
dos.

V. Consideracties finais

Primeiramente, cabe desta-
car a atualidade e adequacao dos
conceitos da Teoria CrItica, funda-
mentalmente os da Indiistria Cultu-
ral e da Semicultura, para a compre-
ensäo critica do papel da midia na
conformacao do processo de
mercadorizacdo da cultura esporti-
va e, mais do que isso, na formacão
subjetiva de estruturas psicolOgicas
e cognitivas adaptadas ao consumo
acritico desta producäo simbOlica,
razäo pela qual o esporte inscreve-
se crescentemente como um dos
principals vetores do processo fim-
clonal de globalizacão da economia/
mundializacäo da cultura.
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De fato, a interpretacAo da
area das praticas culturais de espor-
te na sociedade globalizada, tal
como se apresenta constituida atu-
almente, pode ser, em boa parte,
facilitada pelos os esquemas
conceituais introduzidos por Ador-
no e Horkheimer. Assim tambem o
é no que se refere a compreensào
das consequencias subjetivas e
mistificadoras deste processo, a
semicultura esportiva. A nocäo de
adaptacäo domesticada ao ritmo e
a oferta de produtos sempre iguais
da cultura massificada possibilita o
entendimento das manobras porque
passa o sistema esportivo mundial,
motivadas por sua associacäo as
corporacOes transnacionais, cuja all-
anca é operada pela ind6stria
midiâtica. Ao lado disso, a naturali-
dade corn que se reconhece e admi-
te esta "colonizacâo" da cultura de
movimento, isto é, a subsuncäo des-
ta manifestacão do mundo vivido
dimensâo tecnicamente regulada
pelo sistema financeiro e do poder,
é em si fruto da coisificacäo das cons-
ciencias pela Ind6stria Cultural.

Igualmente, a possivel
constatar a relevAncia do conceito
de Esclarecimento, destacando seu
carAter dialetico e sua condicâo pro-
cessual (urn vir-a-ser, na acepcâo de
Adorno, 1995), como eixo
fundamentador e articulador de pro-
jetos de resistencia critica a Ina's-
tria Cultural e de intervencao peda-

g6gica contra-hegemOnica a midia
esportiva no campo da Educacäo
Fisica. Como processo que se cons-
trOi dialetica e intersubjetivamente
na relacäo individual-coletivo, o es-
clarecimento se revela recurso apro-
priado para nortear o encaminha-
mento de awes que visem intervir
na qualidade da percepcáo e atribui-
cäo de sentidos pelo receptor do
discurso midiatico sobre a cultura
esportiva e de movimento, na pers-
pectiva da producäo da sua
criticidade, seletividade e autono-
mia.

Tambern parece razoavel
afirmar que os estudos culturais da
corrente latinoamericana da Socio-
logia da Comunicacào, especialmen-
te aqueles orientados para a corn-
preensão das estruturas de media-
cäo para a formacão do receptor-su-
jeito, convertem-se em significativos
colaboradores dos procedimentos
critico-emancipatOrios em relacão
semicultura esportiva. Neste senti-
do, revelam-se promissoras as
potencialidades investigativas e de
intervencäo produzidas a partir da
aproximacão teOrica entre o concei-
to de esclarecimento, permeado
pela racionalidade comunicativa de
orientacäo habermasiana, e a explo-
racão das possibilidades de produ-
cao de autonomia do sujeito, reve-
ladas em estudos sobre o polo da
recepcâo midiatica. Pode-se afirmar,
então, que na sociedade contempo-
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rAnea, cujos significados simbOlicos
da sua cultura sac) fortemente mar-
cados pela influencia dos meios de
comunicacao, intervir no fortaleci-
mento dos mecanismos sociais de
filtragem da mensagem midiatica é,
essencialmente, uma forma de agir
em nome do esclarecimento.

Objetivamente, conside-
rando a linguagem como o medium
pelo qual pode acontecer este en-
tendimento entre as muitas vozes
constituintes do campo das media-
cOes e da recepcäo critica, parece
ratificar-se a ligacäo que pode ser
estabelecida entre o esclarecimento
baseado na racionalidade comunica-
tiva e os estudos para formacao do
receptor critic° e autkinomo.

Se educacäo é o mesmo
que emancipacao, como afirma Ador-
no (1995), e entendendo que a in-
&Istria midiatica assume atualmen-
te o papel de principal agente das
forcas antiesclarecimento, entäo o
preconizado é uma educacäo que
tematize o discurso da midia no
ambito da formacao academica e
oriente-se para facilitar o acesso dos
alunos a "ferramentas" (conceituais
e tecnicas) que lhes permitam efe-
tuar a leitura critica das mensagens
subliminares a este discurso, como
forma de buscarem dialogicamente
o esclarecimento frente aos meios.

Assim, abrem-se amplos
espacos e renovam-se compromis-
sos pedagOgicos transdisciplinares

de uma educacão para a formacão
critica do receptor no ensino formal,
do fundamental ao superior — ainda
que nä° limitados ao sistema esco-
lar. Percebem-se al as possibilidades
de que esta educacão para a midia
esportiva	 seja	 pensada/
implementada no Ambito da forma-
cão academica em Educacào Fisica,
na perspectiva do esclarecimento,
cujos objetivos devem visar,
concomitantemente, o exame rigo-
roso das determinacOes midliticas
sobre os saberesgazeres da cultura
esportiva e a articulacäo de proce-
dimentos	 de	 intervencão
emancipatOria, para a superacao de
estagios de compreensäo de senso
comum.

Do ponto de vista teOrico-
metodolOgico, os procedimentos
didaticos adotados na pesquisa-acao
podem ser considerados adequados
aos objetivos de formacäo critica
para a recepcao a midia esportiva,
entre academicos de Educacao Fisi-
ca. De modo geral, foram adotadas
estrategias complementares entre
si, como as que proporcionam o aces-
so a esquemas te6ricos explicativos,
ao lado de reflexOes dialogicamente
mediadas sobre o cotidiano do ob-
jeto de estudo, tudo isso
intermediado por formas ativas, cri-
ativas e criticas de producao de co-
nhecimentos sobre a tentOtica. A
conjugacao equilibrada destas dife-
rentes metodologias parece ser bem



Mo XIII, n°18, Marco/2002 73

indicada para fazer frente ao alto
grau de complexidade das possiveis
abordagens do tema sob a forma
disciplinar.

Por fim, cabe sugerir que
se examinem possibilidades de apli-
cacao deste arcabougo teOrico-
metodolOgico para a abordagem de
outran tematicas da Educacäo Fisi-
ca, igualmente sob influencias da
indtistria midiatica. Muitos säo os
exemplos que podem ser citados,
mas talvez o de maior empatia refe-
re-se ao discurso midiatico sobre os
beneficios do exercicio fisico para a
promocäo da satIde. Silenciando
sobre as controversias que cercam
esta relacao, mas aproveitando-se
das 	 possibilidades	 de
mercadorizacgo que podem advir da
sua "legitimacao social" (igualmen-
te fabricada), a indtIstria midiatica
atua simbolicamente na "venda" de
sailde e qualidade de vida atraves
do exercicio fisico (GONCALVES: Pl-
RES, 1999).

0 campo de estudos da
satide coletiva/atividade fisica vem
recolhendo diversas evidencias de-
correntes deste processo, cujas di-
mensiies atingem parametros que
podem ser caracterizados como epi-
demias da nova sociedade instru-
mental (GONCALVES et al., 1997).
Por um lado, observa-se o aumento
do ntimero e da gravidade de lesslies
cronico-degenerativas provocadas
por exposicao demasiada	 ou

indevida a praticas corporals
lancadas como moda a cada nova
estacao. Por outro, cresce a utiliza-
cäo de substancias quimicas desti-
nadas a aumentar e acelerar os re-
sultados de programas de ativida-
des fisicas, cujas consequencias co-
locam-se no sentido oposto ao da
pretendida melhoria das condicties
gerais de sat-1de.

No que se refere as rela-
ciies corn a Educacao Fisica, perce-
be-se influencias sobre a formacao
academica, em vista da delimitacao
de significativa parcela do mercado
de trabalho da area que praticamen-
te exige a formacao de profissionais
destinados a reproduzi-las, confor-
mando circulo vicioso que vai con-
solidar tal concepcâo funcionalista
da relacäo satide/atividade fisica,
corn o questionavel aval da Acade-
mia.

Alias, esta parece ser uma
caracteristica peculiar deste enfoque,
destacando certa especificidade que
sua analise deve merecer: se o dis-
curso midiatico sobre esporte prati-
camente prescinde do estatuto da
ciencia, porque opera no ambito do
entretenimento e dali recruta seus
"especialistas" (por exemplo, ex-atle-
tas que viram comentaristas), sua
aplicacão ao campo do exercicio fi-
sico e satide insere-se na dimensào
da informacäo pretensamente vali-
dada por criterios cientificos, por
isso necessita da legitimacao e do
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respaldo da comunidade cientffica
(novos	 tutores	 intelectuais
kantianos?), normalmente pesquisa-
dores ligados a universidades e cen-
tros de investigae5o.

Alem disso, no que se re-
fere ao estudo das relacties entre
exercicio fisico e sadde veiculadas
pela midia, tambem se faz necessa-
rio a ampliacäo da abordagem (aqui
orientada apenas para o polo do re-
ceptor), passando a considerar igual-
mente a atuacäo do emissor (no
caso, os agentes cientfficos que res-
paldam o discurso midiatico), vez
que é nesta condic5o que acontece
sua intervenc5o.

Assim, ressalvadas estas
caracteristicas prOprias, os elemen-
tos constituintes deste processo de
producäo da realidade parecerem
expressar significativas semelhancas
corn o que se observou ern relacäo
a cultura esportiva, o que leva a crer
que os	 fundamentos teOrico-
conceituais e metodolOgicos empre-
gados na compreens5o/intervenc5o
do fenOmeno do esporte
tecnologicamente mediatizado pos-
sam servir de referencia para abor-
dagens sobre o papel da midia na
construcão deste discurso midiatico
sobre atividade fisica como sinOni-
mo de sailde e qualidade de vida.
Logicamente, desde que os objeti-
vos de tais enfoques tambem se pau-
tern pela perspectiva do esclareci-
mento, da formaeâo do receptor

autOnomo e, em Ultima analise, da
busca pela emancipacäo como tare-
fa pedagOgica da Educacão Fisica.
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