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RESUMO

Este artigo tern a intencäo de
proceder primeiras aproximactles

ao estudo da cultura esportiva, e o
faz sob duas perspectives: a)

partindo do entendimento sobre o
processo de globalizagäo que leva

a constituicao (e dela se
realimenta) de uma cultura

mundializada, produzida atrav6s da
acäo da inch:Istria de comunicagão
de massa. Neste sentido, o espor-

te 6 espetacularizado e transforma-
do ern bem cultural tornado merca-

doria simb6lica pela midia; b)
enfocando a Educagao Fisica,

enquanto campo do conhecimento
que tern o esporte como urn dos

seus objetos de estudo e principal
conteirdo da sua intervengâo

praica. Em vista disso, precisa
desenvolver estratêgias para

interagir corn a midia, a fim de
proporcionar a insergâo critica e

emancipada de seus alunos-
cidadaos na cultura esportiva.

ABSTRACT

This paper has the intention of
proceeding the first studies about
sportive culture, and it is made
under two perspectives : a) Starting
from the understanding about the
globalization process that takes to
the constitution (and feedback
itself) of a world-wide culture,
produced by the action of mass
communication industry . In this
sense, the sport is spectacled and
changed into a cultural aspect
turned in a symbolic merchandise
by the media . b) Focalizing the
Physical Education, while as
knowledge field that has the sport
as one of the objects of study and
main content of its practical
intervention . For this, it needs to
develop strategies to interact with
the media, in order to provide
critical and emancipated insertion
of its students-citizens in the
sportive culture
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Introducio

arece haver hoje um
razoavel consenso
de que o mundo,
neste final de secu-
lo, se encontra em
avancado processo
de integracao dos
mercados econOmi-
cos . Em bora nao
seja esta a primeira

tentativa de globalizacao da economia,
nao restam muitas dtividas de que nunca
antes houve uma conjugacao de fatores
tao favoraveis a sua implementacao. 0
fim da bipolarizacao entre os blocos so-
cialista e capitalista, a desregulamentagao
dos mercados internacionais, as moder-
nas tecnologias de informatizacao e dos
meios de comunicacao, entre outros, sat)
fatos concretos que estao tornando via-
vel o grande sonho capitalista da
internacionalizacao.

Em vista disto, conseqftencias da
globalizacao sao sentidas nos mais dife-
rentes ambitos das sociedades, especial-
mente aqueles que, de alguma maneira,
possam ser enfocados sob a Otica do
mercado. A cultura e, mais especifica-
mente, a cultura esportiva é urn exemplo
nitido de como os interesses do capital
globalizado podem vir a determinar
mudancas nas praticas culturais social-
mente construidas, corn vistas a torna-
las mercadorias ou veiculos de
comercializacao. Neste sentido, a parti-
cipacao dos meios de comunicacao de
massa é fundamental, por sua
abrangencia, hoje mundial, gracas as
transmissOes atraves de satelite, e tam-

por sua capacidade de influir deci-
si vamente na homogeneizacao das cul-
turas.

Diante disso, coloca-se o profissi-
onal de Educacao Fisica, que tern o es-
porte como um dos seus objetos de es-
tudo e principal conteddo pedagOgico
de sua intervencao pratica. Quais seus
compromissos politico-pedagOgicos
frente a este fenOmeno? Que competôn-
cias the devem ser garantidas na forma-
cab académica para que ele possa se
inserir e possibilitar uma insercao crftica
de seus alunos na cultura esportiva?

Estes sat) alguns dos questio-
namentos que se pretende apresentar
neste texto, na perspectiva de pontuar
t6picos para umareflexao sobre a forma-
cao do profissional competente para
estes novos tempos que vivemos.

Globalizacao e Cultura

Os autores que se dedicam ao estu-
do do fenOmeno de integracao das eco-
nomias mundiais tem se utilizado de
diferentes denominacOes para explica-
lo. Tambem sat) diversas as abordagens
te6rico-epistemolOgicas de que se utili-
zam para iluminar suas reflexOes. Pro-
vavelmente, Octavio Ianni, ao lado de
Milton Santos, é urn dos academicos
brasileiros que mais vem buscando es-
clarecer as causas, caracteristicas e con-
seqiiéncias da globalizacao. Em
cacao recente, Ianni (1995) visita as
diferentes teorias interpretati vas do pro-
cesso, estabelecendo um dialog() critic()
corn seus autores, que resulta na com-
preensao de sua complexidade. Mais do
que isso, ficam evidentes as dificuldades
em se descrever o fato atraves das ex-
pressbes usuais. Para tanto, tern sido
criadas metaforas e novas significacOes
as palavras, que vac) sendo incorporadas
ao vocabulario da globalizacao.



Motrivhancia

Talvez a mais conhecida destas
sej a a expressao aldeia global, cunhada
por McLuhan para designar o mundo
sob o signo da comunicacao planetaria.
Segundo Ianni (op.cit), a referencia aos
mcios de comunicacao como instrumen-
to desta globalizacao encerra tambem o
entendimento de que, neste novo merca-
do mundial, a informacao 6 a principal
mercadoria a ser produzida, corner-
cializada e consumida em escala global.
Isso implica em processo de ho-
mogeneizacao progressiva em dois sen-
tidos: como causa, a fim de possibilitar a
unificacao do consumo, e como conse-
qtiéncia, decorrente deste mesmo con-
sumo mundial. Mais adiante, quando
examinarmos o processo de mun-
di ali zap> da cultura, retornaremos a esta
idei a.

Outra metafora, a fcibrica global,
traduz o modo pelo qual a modernizacao
da producao capitalista 6 percebida, ten-
do como principal caracterfstica a
desterritorializacao do capital e das ins-
tancias de producao dos bens materiais
destinados ao consumo e a reproducao
ampliada deste capital. Citados por Ianni
(op.cit.), Frobel, Heinrichs e Kreye mos-
tram que isso se deve a redistribuicao
geografica das unidades fabris, incluin-
do os pafses perifericos e em desenvol-
vimento como mao-de-obra para a pro-
ducao globalizada. Fatores como o en-
fraquecimento da soberania destes esta-
dos-nacionais por conta da sua depen-
déncia econOmica, a disponibilidade
maior de trabalhadores para servicos
que requerem pouca qualificacao, e a
modernizacao dos meios e tecnicas de
comunicacao e de transporte dos bens
produzidos, entre outros, permitem uma
nova subdivisai, ,ocial do trabalho.

Tais circunstancia levam a situa-
cOes ate entao inimaginaveis, como 0
cenario quase surrealista descrito por
Ortiz (1994), quando se refere a constru-
cao do carro mundial:

Urn carro esporte Mazda a dese-
nhado na California, financiado
por T6quio, o protOtipo e criado
em Worthing (Inglaterra) e a
montagem e feita nos Estados
Unidos e Mexico, usando compo-
nentes eletrOnicos inventados em
Nova firsei, fabricados no Ja-
pdo. (p.108)

Evidentemente que este movimen-
to de deslocalizacao da producao tem a
intencao de reduzir os seus custos, atra-
yes da otimizacao do use dos recursos
instalados, que possibilitam a definicao
de precos compatfveis corn a concorren-
cia e a ampliacao dos lucros sobre o
capital empregado. Por6m, se ha uma
globalizacao da producao, sem ddvidas,
ha tamb6m uma mundializacao do con-
sumo destes bens, um mercado mundial
cujas fronteiras alfandegarias e fiscais
vem sendo derrubadas para permitir o
ingresso de produtos cuja origem nem
sempre a possfvel determinar. As conse-
qiiencias deste processo global de pro-
ducao e consumo nos pafses de capitali s-
mo dependente podem ser observadas
atrav6s das estatisticas que apontam o
crescimento do desemprego nos setores
primario e secundario, a informalizacao
do setor de comercio e servicos, e o
desequilfbrio na balanca comercial com
o aumento das importactles de super-
fluos.

Por nao ser o principal objetivo
deste texto (e ate por nao nos sentirmos
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competentes para tanto), deixamos de
anal isar corn maior profundidade as im-
plicacOes sociais da globalizagdo da pro-
ducdo e do consumo, retendo a ideia de
que, para a implementacdo do mercado
consumidor em escala planetaria, sdo
necessarias estrategias de unificacao de
comportamentos, habitos, gostos e
val ores.

A Cultura Mundializada:
hegemonia ou
homogeneidade?

Estes aspectos levam-nos a perce-
ber que, paralelo a integracdo econOmi-
ca, face mais visivel da globalizacao,
subjaz uma mundializactio da cultura',
expressäo utilizada por Ortiz (op. cit.)
para explicar uma nova forma do homem
estar-no-mundo. Sem negar importanci a
as anal ises economicistas, o autor apon-
ta para os problemas que podem decorrer
do entendimento de que mudancas cul-
turais e sociais sejam determinadas ape-
nas pelo processo econOmico. Em que
pese as dificuldades encontradas para
sua andlise, que esta a exigir mudancas
disciplinares, o autor acredita que ndo é
mais possivel tentar entender os proces-
sor de producdo da cultura no mundo
ancorado em bases teOrico-metodo1O-
gicas que pressuptiem grupos fechados,
coesos, em escalas restritas da real idade.
Corrobora corn esta tese a afirmagao de
Wallerstain (1994), segundo o qual

Cultura, isto e, o sistema de ideias
desta economia mundial capita-
lista é o resultado das nossas ten-
tativas histOricas coletivas para
entrar num acordo corn as contra-

diccIes, com as ambigiiidades, as
complexidades das realidades so-
cio-politicas deste sistema parti-
cular. (p. 49).

Em outro momento, para rebater
cad cas, Wallerstein é ainda mais enfati -
co, ao afirmar que "a cultura é o sistema
mundial" (p. 75), ou seja, que seriam
infrutiferas ou, no minim°, reducionistas
as tentati vas de explicacdo para fentime-
nos sOcio-politicos globais baseados em
recortes apenas economicistas ou ideo-
lOgicos.

Desse modo, abre-se uma perspec-
tiva para se examinar as transformapies
da globalizacdo atraves do entendimen-
to ampliado de cultura, que deve permear
as andlises de cunho economicistas sem
estabelecer, todavia, vinculo de depen-
dencia. Algumas limitacties podem ser
apontadas desde ja, a partir da tentativa
de conceituar a expressao cultura. Pode-
mos falar de uma cultura no singular,
como propunha o iluminismo e como, ao
que parece, preconiza a tese da aldeia
global de McLuhan? Ou cultura so exis-
tiria no plural, como identidade prOpria
de urn povo, raga ou grupo, conforme
definicdo tradicional da antropologia?
Terfamos entdo urn conjunto de culturas
prOprias que, interagindo numa visdo de
territorialidade geografica, estariam se
influenciando mutuamente sem que, ne-
cessariamente, viesse a acontecer a subs-
tituicdo de uma cultura por outra. Este
conceito pode ser aceito corn algumas
reservas pois tende a serlimitante diante
da perspectiva de uma sociedade
global izada. Como pode ser constitufdo
urn mercado consumidor mundial sem
que necessidades de consumo seme-
lhantes sejam igualmente criadas? Se ha



um processo de padronizacao para a
producao em sale de bens culturais,
imperioso haver tambem uma estan-
dardizacao dos habitos de con sumo para
absorve-los. Seriam estes os tracos
definidores de uma cultura global, em
processo do desenvolvimento?

Em geral, os autores sac) cuidado-
sos no sentido de admitir a existencia ou
a cmergencia de uma cultura global.
Featherstone (1994) prefere considerar
que a ocorrencia de processos comerci-
ais transnacionais ou transociais geram
tambem fluxos de comunicacao de co-
nhecimentos, informacOes e imagens,
incluindo-se of os bens culturais, o que
constituiria as chamadas terceiras cul-
turas, formas integradas de culturas que
nao implicaria na sua homogeneizacao,
tampouco na perda da soberania dos
estados-nacifies, ainda que venham a se
tornar hegemOnicas e, assim, passem a
determinar aspectos do modo de ser de
parcelas significati vas daquelas socie-
dades.

Cultura e Consumo:
a inthistria cultural

Tambem em Ortiz (op.cit.) vamos
encontrar pistas para a compreensao de
que nab ha oposicao entre os conceitos
daquilo que a comum, no sentido da
mundializacao da cultura, e aquilo que 6
diferente, caracterfstico de urn dado
povo, grupo ou raga. Em outras pala-
vras, poder-se-ia afirmar que as culturas
diversas, que correspondem a formas
especificas de estar no mundo, embora
nao sejam totalmente subsumidas diante
de uma cultura mundial, nao estao imu-
nes a interpenetracao de determinada

Motrivii61— cia

cultura com caracterfsticas globais. As-
sestando um pouco mais nesta direcao,
pode-se perceber que a esta nova cultura
interessam, sobretudo, os possfveis
bolsifies de consumo dos bens produzi-
dos em escala mundial. Isto significaria
que a cultura mundializada, antes de
tudo, estaria voltada para o consumo,
havendo uma incorporacao seletiva de
mercados consumidores a esta dimen-
s 'do cultural.

Dentro da lOgica de reproducao
ampliada do capital, tambem seria pos-
sfvel afirmar que este, o tempo todo,
procura intervir no sentido de aumentar
a faixa de acesso a este perfil de merca-
do consumidor, atraves das mais dife-
rentes estrategias, desde a serializacao
da producao dos bens culturais destina-
dos ao consumo, que reduz os custos, ate
a criacao de necessidades de consumo
que aderem ao cidadao comum, no sen-
tido indicado por Habermas (1987) para
os interesses humanos. Para viabiliza-
las, tern se utilizado dos avancos
tecnolOgicos da area da eletrOnica e da
informatica, co locando-os a servico tan-
to das linhas de producao como no cam-
po da comunicacao de massas.

Antes de passarmos a discutir a
importancia dos meios de comunicacao
de massa para o processo de mun-
dializacao da cultura, tese ja consen-
sualizada entre os estudiosos do fen&
meno, a importante lembrarmos que este
nao 6 um fenOmeno recente. Na decada
de 40, Adorno et Horkheimer (1985) in-
troduziam o conceito deinthistriacultu-
ral, visando superar a dicotomia entre
cultura erudita e cultura de massa. Se-
gundo eles, na perspectiva do modo de
producao capitalista, os conteados ar-
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tisticos e culturais sao unificados pela
capacidade tecnica da sua reprodu-
tibilidade e assumem a condicao de mer-
cadoria. Sua infludncia abrange todos os
espacos da vida social, corn influencia
direta no lazer, onde (...) a diversdo e o
prolongamento do trabalho (...). Ao pro-
cess° de trabalho na farica e no escri-
tOrio so se pode escapar adaptando-se
a ele durante o ciao (p. 128). No intuito
de roubar a dimensao critica do especta-
dor para que ele lido se perceba apenas
urn consumidor da indastria cultural, a
tOnica é minimizar os seus esforcos: o
espectador nä° deve ter necessidade de
nenhum pensamento prOprio, o produ-
to prescreve toda reacd o; nao por sua
estrutura temcitica - que desmorona na
medida em que exige o pensamento -
mas atraves de sinais (p. 128). Neste
sentido, o advento do cinema sonoro (e
posteriormente da televisao) permite a
integracao da linguagem a um conjunto
de slmbolos traduzidos pela imagem, corn
resultados muito mais contundentes, que
a indtistri a cultural manipula corn habil i -
dade atraves de meios tdcnicos, a fim de
que todos passem pelo seu filtro
unificador/homogeinizador. Mais recen-
temente, na decada de 60, em artigo que
retoma o tema, Adorno (1971) teve a
oportunidade de fazer andlises do novo
poder adquirido pela inchistria cultural a
partir do advento da televisao, enquanto
tócnica muito mais apurada para o pro-
cesso de mistificacao das massas.

Assim, na producao da cultura
mundializada, cuja genese pode ser en-
contrada na inthistria cultural, os meios
de comunicacao assumem papel de des-
taque. Para os objetivos deste artigo,
interessa-nos discutir sua importancia
na constituicao e difusao de um aspecto

especifico desta cultura global, que se
refere ao processo de mercadorizacao
do esporte, isto é, a transformacao deste
fenOmeno social em um conteado cultu-
ral que é produzido e consumido em
massa, gracas ao advento das modernas
tecnologias a servico da comunicacao.

Comunicacfio de Massa
e Cultura Esportiva

Nenhum estudo mais abrangente e
rigoroso que se proponha a refletir sobre
o fenOmeno da globalizacao pode pres-
cindir da analise dos processor de comu-
nicacao de massa, principalmente se o
foco mais direto do estudo concentrar-se
na questa() da cultura mundializada. Sua
importancia vem sendo destacada por
diferentes pesquisadores, desde o olhar
idealista de McLuhan e sua aldeia glo-
bal ate leituras crfticas realizadas por
pensadores de orientacao marxista, como
Schaff (1992). 0 que parece ser comum
entre eles é o entendimento de que sao
incomparaveis as transformacOes ocor-
ridas nos tiltimos trinta anos as de qual-
quer outro periodo, principalmente no
que se refere a modentizacao tecnolOgica
dos meios de comunicacao.

Se o radio e o cinema, na primeira
metade deste seculo, foram os principais
vefculos de transmissao da cultura atra-
ves da comunicacao de massa, nab resta
davida que a televisao2 é hoje o meio
mais abrangente e popular de midiacao3
dos bens culturais ou formas simbOlicas,
como entende Thompson (1995). 0 im-
pacto social causado pela difusao do
sinal televisivo atraves do sistema de
micro-ondas nos anos 50 e 60, que expan-
dia regionalmente o alcance das suas
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men sagens, pode ter sido semelhante ao
que se assiste agora, quando tecnologias
como os satelites de comunicacao, ante-
nas parabOlicas e redes de TV a cabo
passam a nos oferecer uma cobertura
informativa global e imediata. Entretan-
to, a magnitude e abrangencia do pro-
cesso atual e o grau de fixacao desta
mensagem, atraves de meios in-
formati zados de producao e divulgacao,
sao extraordinariamente superiores. He
leituras muito pessimistas do fenOmeno
que apontam para uma dominacao social
inapelevel, como a caracteristico aos
frankfurtianos Adorno e Horkheimer, ja
citados. Exageros a parte - ainda que nao
se deva subestimar a sua capacidade de
monopolizacao - seria bastante diffcil
imaginarmos, nos dias atuais, uma so-
ciedade que nao tenha suas manifesta-
cOes culturais mediadas pelos meios de
comunicacao de massa, especialmente a
televisao.

Percebida como uma indtistria que
mercadoriza informacees e entreteni-
mento e, enquanto tal, inserida no pro-
cesso de globalizacao econemica, a co-
municacao de massa vem experimentan-
do tambem novas estruturaciies admi-
nistrativo-gerenciais. Um dos aspectos
mais relevantes para este trabalho refe-
re-se a sua concentracao, expansao e
diversificacao (ver Thompson, op.cit.),
corn o surgimento de grandes
corporaceles, que retinem (nao apenas)
empresas de mfdia internacional, desti-
nadas a otimizar recursos, agilizar a
veiculacao da informacao e marcar pre-
senca em diferentes palses, gerando
maior espectro de cobertura. Isto garan-
tiria, em tese, urn maior poder de barga-
nha destas corporacties nas negociacties

corn patrocinadores. Uma possfvel con-
seqiiencia desta internacionalizacao do
mercado informacional e publicitario
seria a emergencia de uma nova lingua-
gem - aqui tornado num sentido mais
amplo, iconogrefica e pictografica, para
alem da simples oralidade da palavra,
ainda que a inclua, no caso, atraves do
ingles, lingua que tende a se universalizar
- destinada a demonstrar e convencer as
diferentes sociedades atingidas pela
mfdia as vantagens daquele produto.
Nesta linguagem comunicacional comum
estariam sendo construfdas expressOes,
habitos, comportamentos e valores soci-
ais comuns, veiculados juntamente corn
a informacao e que, interagindo corn a
cultura local, leva a criacao de uma cul-
tura cosmopolita, ou de uma "terceira
cultura" (conforme Featherstone, op.
cit.).

Neste sentido, Moraes (1997) en-
tende que:

Os aparatos de divulgaciio
disponibilizam signos sociais que
assumem significaccio mundial.
Niio apenas marcas de produtos
(Benneton, McDonald's, Levi's,...),
como tambein referencias cultu-
rais (artistas, personalidades, ido-
los esportivos, estilistas, pensa-
dores, programas de televistio, fil-
mes, videos, etc.) afirmam-se pe-
rante os consumidores, sem pro-
cedencias nitidamente identi-
ficadas. Tais signos prefiguram
uma memOria coletiva partilhada
por pessoas dispersas nos rincOes
geogrcificos(p. 19-20).

0 mesmo autor alerta, todavia, que
lido se deve perder de vista a importancia
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das caracteristicas diferenciais deste
mercado mundial de consumo da infor-
maga°, o que implica numa programacao
global segmentada dos meios de comu-
nicacao de massa. Na mesma linha de
raciocinio levantada por Ortiz e
Featherstone, em que se percebe a pre-
senca de identidades locais e regionais
coexistindo corn uma cultura mun-
dializada, tambem na midia este aspecto

observado. Os suplementos nacionais
das principais revistas mundiais, os
encartes regionais nos jornais de circu-
lacao nacional, as insercties locais nas
programaciies das redes de radio e tele-
visa° sat) alguns exemplos de que
localizados e especificos nao devem ser
desprezados enquanto possibilidades de
consumo da informacao. Nab restrito ao
aspecto da territorialidade, o advento
das antenas parabblicas e da TV a cabo
permitiu que as grandes corporacOes de
midia eletrOnica criassem canais corn
programaceies destinadas a cada tipo de
ptiblico. Mtisica jovem, filmes, varieda-
des, noticias nacionais e intemacionais,
esportes, culindria e outros tantos sao
temas que podem ser assistidos durante
todo o diaem canais que se especializam
nestes segmentos do mercado consumi-
dor. 0 que pode parecer contraditOrio na
perspectiva da mundializacao da cultura,
tem uma explicacdo bastante simples:
nao interessa o que vai ser assistido, o

importante a que se assista. Em outras
palavras, o fundamental 6 ter o
telespectador ligado, exposto ao poder
de persuasao e convencimento da lin-
guagem televisiva, o que garante a sua

insercao a cultura mediadapela comuni-
cacao de massa, a incorporacao de signi-
ficados sociais e o consumo de bens
culturais simbOlicos.

A estrategia comum a esta progra-
macao segmentada 6 a enfase na lingua-
gem visual. Por ser uma midia essencial-
mente de imagem, a televisao vem crian-
do conceitos visuais em que a estetica
pode ser sumariamente sacrificada em
beneficio da capacidade de impacto e de
fixacao da mensagem. A espetacu-
larizacao da informacao adquire, assim, a
preferthcia e o espaco de maior desta-
que. A noticia de um acidente de trens do
outro lado do mundo, corn imagens espe-
taculares 6, neste sentido, muito mail
significativa que a divulgacao do indice
de desemprego no pals, que assola qua-
se urn em cada cinco trabalhadores bra-
sileiros. A imagem aproxima o distante;
sua auséncia parece afastar o que esta
prOximo. Do ponto de vista da Indtistria
Cultural, o poder da imagem esta relaci-
onado a tentativa de eliminar a capacida-
de de crftica do telespectador. Mao ape-
nas atraves do apelo visual mas tambem
por suas repeticiies, que naturalizam a
informacao, e pelo ritmo empregado na
sucessao de imagens, que impede a refle-
xao ou a capacidade de filtragem cultural
para que a informacao atinja a dimensao
comunicacional , como ensina Rodrigues
(1994). Assim a que, atraves de tais me-
canismos, formas e signos sat) veicula-
dos e vao se constituindo numa identi-
dade coletiva que integra condutas e
valores sociais, na perspectiva de uma
cultura padronizada.



O Esporte Enquanto
Cultura Mundializada

Dos chamados espetaculos
televisivos, provavelmente o mais bem
explorado seja o esporte''. Maior fen&
meno social de massa deste final de se--
cub°, teve sua capacidade mobilizadora
potencializada enormemente pela tele-
visa°. 0 envolvimento dos diferentes
tipos de midia na sua repercussao, corn
noticiarios diarios em radio e secties
especializadas em jornal, certamente
contribuiu para este fato. Ainda que nä°
se deva atribuir apenas a tecnologia o
sucesso deste meio - a prOpria
indeterminacao do jogo, a impossibili-
dade de prever-se corn exatidao os resul-
tados merece ser destacada - sem dtivi-
das, a capacidade de colocar as imagens
do espetaculo esportivo na sala de estar
do consumidor, corn doze e ate dezesseis
cameras que captam os mais diversos
angulos da jogada, 6 que faz a diferenga
desta em relacao as demais midias. A
possibilidade de assistir ao vivo, corn
recursos nä° disponiveis a quem esta
presente ao espetaculo, como o reply
imediato de lances capitais ou duvido-
sos, as imagens em slow-motion, os
closes ou tomadas fechadas, que trazem
o detalhe ate o telespectador, enfim, sac,
tantas as t6cnicas informatizadas aplica-
das ao processo de espetacularizacao do
esporte, que se pode afirmar corn algu-
ma seguranca serem diferentes os even-
tos vistos por espectadores e
telespectadores!

Claro esta que esta forma
midiatizada de difusao/reproducao do
esporte tem conseqiiencias diretas sobre
a autonomia e a capacidade de percep-
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gao do telespectador. Embora nao seja
do escopo deste estudo a crftica
tecnificacao do esporte veiculado pelos
meios de comunicacao de massa, é im-
portante citar para registro o alerta feito
por Silva (1994):

0 consumidor (espectador), por
sua vez, tern niio so o seu gosto
manipulado pela influencia do
mercado, mas tambem sua prO-
pria capacidade perceptiva alte-
rada. Na medida em que a grande
maioria dos espectadores ndo esta
mais nas arquibancadas ou pla-
teias, mas sim em casa, e preciso
considerar a mediactio do meca-
nismo que leva estas atividades
ate ele. (...). A (imagem) do
telespectador a partial e depen-
dente dos outros. A subdiviscio das
imagens, imposts pela prOpria Mc-
nica de reproduciio do espetacu-
lo, é um componente fundamental
que independe da vontade do
telespectador e foge de sua capa-
cidade de alterar a situacilo, re-
forcando a passividade que se ex-
pande gradativamente. (p. 33)

A espetacularizacao do esporte,
etapa que sucede a de esportivizagao do
jogo, determinao apagamento do espiri-
to lddico que o caracterizava, enquanto
atividade humanadescomprometida, fri-
vola e de fruicao imediata, produzindo
um lazer moderno, passivo, indi-
vidualizante, consumivel de forma sub-
jetiva. Sobre isso, Peruzzolo (91) observa
que o (...) jogo apropriado/expropria-
do pela Indastria Cultural (...), torn-se
uma retdrica do jogo, quer dizer, o jogo
enquanto espetdculo para os outros,
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que e o jogo jogado pelos outros para
mim(e vistopormim)(p.20).Identificada
corn o modelo da sociedade industriali-
zada/capi tali sta, esta nova forma de lazer
assume o carater de mercadoria, in serin-
do-se na cultura mundializada, como um
dos seus elementos de maior valor de
troca. A padronizacdo imposta atraves
das regras das diferentes modalidades
represents uma linguagem universal, que
proporciona o seu entendimento (e seu
consumo) no mercado globalizado. 0
sistema associativo, via FederacOes e
Comite Olimpico Internacional, permite-
lhe rigid° controle dos negOcios envol-
vendo o esporte em qualquer parte do
mundo, mediante sangOes, boicotes e
outras estrategias comuns ao competiti-
vo mundo dos negOcios. Simson et
Jennings (1992) explicamdetalhadamente
a associacdo destes organismos espor-
tivos corn as grandes redes de comunica-
cdo de massa, as maiores empresas de
capital transnacional e ate mesmo os
governos dos palses desenvolvidos!

Certamente, ndo a nenhum exagero
afirmarmos que, em vista da sua impor-
tancia, o esporte passou a ser terra de
interesse da economia mundial. A
profissionalizagdo do marketing espor-
tivo e as estrategias de inclusdo e di ver-
sificacdo dos mercados consumidores
puderam ser observados recentemente,
durante as Olimpiadas de Atlanta, (cer-
tamente ndo por coincidencia) cidade-
sede da Coca-Cola, patrocinadora de
135 comites olimpicos nacionais e da
FIFA. No texto sob a manchetePatroci-
nio poliniza Olimptadas Saccomandi
( I 996-a) demonstra que o quadro de
medalhas olimpicas foi ampliado corn a
inclusdo de paises de participagdo tradi-

cionalmente intermedidria ou fraca. Isto
teria acontecido por conta do patrocfnio
de multinacionais a federacOes, modali-
dades ou diretamente a atletas que, por
sua condic -do de Idolos, consolidam a
identificacäo cultural dos consumidores
locais com as marcas internacionais. 0
novo mapa destas medalhas, corn sua
distribuicão entre as multinacionais do
setor de materiais esportivos leva o mes-
mo articulista a afirmar queReebok ven-
ce a Olimplada das mtiltis (Saccomandi,
1996-b), consagrando que, do ponto de
vista do mundo dos neg6cios esporti-
vos, a representatividade nacional nos
Jogos Olimpicos ja na() e tao signifi-
cativa.

Diante desta importdncia assumi-
da em escala mundial e retomando o
entendimento de Featherstone e de Ortiz
sobre a mundializacdo da cultura, pode-
mos, ao menos preliminarmente, enten-
der que o fenOmeno social esporte vem
se constituindo num dos segmentos da
dimensào cultural que denim carater
mundial. Em outras palavras, significa
dizer que se trata de uma cultura espor-
tiva cujas influencias n -do se limitam ao
campo estrito da competiCao esportiva,
mas permeiam as di versas dimensOes da
sociedade global. Dal resulta a geracdo
de formas simbOlicas comuns de estar-
no-mundo, isto 6, gostos, comportamen-
tos e valores sociais semelhantes que,
por sua padronizagdo e aceitacdo, sao
legitimadores das awes empreendidas
neste campo.

A ja referida coexistencia de iden-
tidades culturais locais e de aspectos da
cultura mundializada, bem como o cres-
cente processo de subsungdo daquelas
por esta, tambem pode ser percebida na



construcdo/transmissdo da cultura es-
portiva. Claro exemplo disso sdo os Jo-
gos Indfgenas promovidos pelo Institu-
to Nacional de Desenvolvimento do Es-
porte - INDESP. Ali, ao lado de modalida-
des esporti vas jA incorporadas a cultura
na sua forma espetacularizada, prAticas
corporais tradicionais da cultura silvfcola,
ligadas a prOpria subsistencia das popu-
lay:5es indfgenas, foram padronizadas -
para permitir comparacOes objetivas - e
transformadas em formas competitivas.
Corn espacos institucionais de insergão
namfdia, (corn apoio do setor empresarial
de mAquinas e produtos agricolas!), foi
dado a observar cenas insOlitas. Indios
que, num momento, competiam em trajes
tfpicos e corn suas pinturas caractentsti-
cas e, em outro, apareciam fardados da
camisa as chuteiras, inclusive imitando
gestos comemorativos do futebol, foram
apresentados como demonstracão da
integracdo entre povos, sem causar ne-
nhuma estranheza por conta da sua
explicitacao como manifestacOes da cul-
tura esportiva.

Tamb6m por conta disto, incorpo-
ra-se a cultura esportiva conjunto de
conceitos que relacionam o esporte a
vArios discursos descontextualizados e
fragmentados do tipo: esporte d sadde,
esporte socializa, esporte reduz a
agressividade, esporte recupera a auto-
estima, esporte ajuda a formar identidade
prOpria, esporte é educacdo, etc... Ainda
que nho the caiba a responsabilidade
pela producdo destes chavOes, os meios
de comunicacäo de massa, certamente,
estão entre os principais veiculadores
destes entendimentos que, por seu
reducionismo, podem levara sacralizacdo
ou a satanizacào do esporte.
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Sem a pretensão de aprofundar a
analisedestes limites jAamplamente apon-
tados, vamos nos deter um momento no
primeiro: a controversa relacäo entre
esporte e sadde. Este conceito, via de
regra, tern sido enfocado de maneira es-
sencialmente funcionalista, no sentido
de centrar no indivIduo a responsabili-
dade pela busca e manutencdo da sadde,
desconhecendo os fatores sOcio-cultu-
rais e econOmicos que sào determinantes
desta condicdo, al6m de revelar visa()
utilitaria da pratica esportiva como meio
para fins outros (apagamento do hidico
pela esportivizacäo do jogo). Grave tam-
bem a que o conceito de sadde prio-
ritariamente agregado ao esporte orien-
ta- se naquilo que o GT Frankfurt
(Hildebrandt, 1988) denominou tenden-
cia a instrumentalizacdo, isto 6, o domf-
nio t6cnico da natureza interna para a
maximizacão da performance atletica. As
conseqiiencias, a mddio e longo prazo,
podem ser facilmente apontadas:
hipertrofia de determinados grupos mus-
culares em detrimento de outros, que
acarreta assimetrias posturais e patolo-
gias crOnico-degenerativas; lesOes por
superexposicão a esforcos repetitivos;
consumo de subsancias qufmicas para
otimizacdo do treinamento, cujos efei-
tos colaterais , na maioria dos casos, s5o
irreversfveis; etc. Ocorre que, na pers-
pectiva da cultura esportiva hege-
monicamente veiculada pela comunica-
cao de massa, o que interessad o momen-
to imediato, ou seja, o espetaculo espor-
tivo. A imagem vencedora de urn destes
super-atletas e fdolos esportivos d asso-
ciada ao conceito de corpo saudavel, de
padrão de sadde obtido atravds do es-
porte. Modelo a ser venerado e copiado
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por todos os que praticam esporte e que
imaginam alcancar, por seu intermedio,
igual condicao. Aci ma de tudo, descon-
sidera-se a caracteristica extra-setorial
da sailde, irresolutiva a partir de aborda-
gens focais que busquem pontuar ape-
nas urn ou outro dos seus elementos
constitutivos.

A integracao do espetaculo espor-
tivo a indtistria da comunicacao de mas-
sa, na perspectiva da sua mercadori-
zacao, embora tido seja fenOmeno recen-
te, atualmente vem adquirindo contor-
nos mais delineados. Os exemplos sac)
os mais diversos. Da introducao da pu-
blicidade virtual pela rede Globo (Folha
de SP, 1996-a), quepermite multiplicar a
veiculacao de I ogomarcas em diferentes
pracas retransmissoras do seu sinal,
fixacao das competiceies em horarios uni-
camente compatIveis corn seu ofereci-
mento pela televisao, conforme denun-
cia Helena Jr. (1995). Das alteracOes das
regras de algumas modalidades para
melhor se adequarem ao formato da tele-
visao, a introducao de recursos eletreini-
cos no esporte para torna-lo ainda mais
espetacular, como cameras nas flechas,
nas disputas olimpicas do arco e flecha
(Folha de SP, 1996-b). A verdade a que,
provavelmente, nem um nem o outro
teria conseguido os respectivos esta-
gios de desenvolvimento isoladamente.
Na medida em que a garantida a audien-
cia ao espetâculo esportivo, as redes de
comunicacao de massa podem buscar
maiores patrocfnios que vem incentivar
o aperfeicoamento tecnico dos meios (a
televisao) e da mensagem (o esporte-
espetaculo).

Sem a preocupacao de identificar
quem, nesta relacao, leva maiores vanta-
gens, duas constatacifies podem ser des-
tacadas. A primeira a que, ao transfor-
mar-se em elemento da Indtistria Cultu-
ral, o esporte adquiriu o status de cultura
mundializada, que significatornar-se u ma
mercadoria simbOlicadisponibilizada no
mercado global atraves dos meios de
comunicacao de massa. A segunda, de-
corrente da anterior, aponta para o fato
de que a sua transformacao em mercado-
ria consolida-se numa cultura esportiva,
tornando-se determinante de conjunto
de atitudes e comportamentos relativos
ao esporte que, apropriado pelos meios
de comunicacao de massa, tambein exer-
ce influencias em outras esferas sociais.

Isto posto, podemos tentar esfor-
co de sIntese: a construcao da cultura
esportiva se deve a capacidade de
espetacularizacao do esporte, sendo este
processo, prioritariamente, determinado
pela indtistri a da comunicacao de massa.
Vale dizer, a insercao do espectador-
consumidor a cultura esportiva tern par-
ticipacao decisiva da midia, que oferece
este bem cultural na forma de mercadoria
simbOlica. Se assim 6, a pergunta seguin-
te questiona quem seriam os responsa-
veis pela qualidade da insercao do cida-
dao a cultura esportiva? Dentre outras
instituicOes sociais possiveis, entende-
mos que a Educacao Fisica, enquanto
campo do conhecimento que tern o es-
porte como urn dos seus objetos de es-
tudo e como principal conteildo de sua
intervencao pratica, deve ser chamada a
responde-la.



A Educacäo Fisica
e a Cultura Esportiva

Nao estamos s6s ! Nem somos os
pi oneiros ! No estudo dos envolvimentos
histOricos e culturais do esporte moder-
no sao varias as areas das ciencias hu-
manas e sociais que se atem na compre-
ensao deste fen6meno. Da mesma for-
ma, olhares biologizantes e psicologi-
zantes sat) lancados para as praticas
corporals competitivas, prescrevendo e
avaliando Kees, normas e comporta-
mentos. A Educacao Fisica tern se abas-
tecido tanto daquelas quanto destes para
programar suas intervencOes na pratica
esportiva. Ainda que seu campo de es-
tudo/atuacao nao se limite ao esporte,
nao restam ddvidas que esta é a area
atraves da qual temos, prioritariamente,
nossa identificacao social. Entretanto,
via de regra, temos nos limitado aplica-
cao de tecnicas, taticas e regulacOes de
modalidades esportivas, enfatizando sua
importancia como profilaxiae tratamento
para varios problemas, funcao essa que
adere ao conceito de esporte, conforme
vi mos anteriormente.

Parece-nos que a Educacao Fisica
ainda nao percebeu a complexidade do
fenOmeno esportivo na sociedade glo-
bal, as suas relacOes corn o estabeleci-
mento de uma cultura esportiva que aju-
damos a produzir/reproduzir, e tampouco
as possibilidades de intervencao que
nao temos aproveitado conveniente-
mente. Mesmo percebendo que, com o
processo de espetacularizacao do es-
porte, o seu principal vefculo de difusao
passou a ser a inastria da comunicacao
de massa, nao temos conseguido desen-
volver estrategias para interagir com a

midi aesportiva. As iniciativas neste sen-
tido tern sido timidas e polarizadas: ou
aderimos incondicionalmente a ela, re-
produzindo os sentidos e significados
sociais com que vem constituindo a cul-
tura esportiva, ou superestimamos o seu
poder controlador, responsabilizando-a
pela manipulacao polftica, pela desarti-
culacao social e por varias outras situa-
cOes alienantes, cujo sentido a muito
mais ideolOgico do que resultante de
critica social fundamentada. Quando nao
a ignoramos simplesmente, como se fos-
se possfvel separar na cultura esportiva,
em que estamos imersos todos nos, as
formas simbOlicas produzidas pela co-
municacao de massa das atitudes e habi-
lidades que julgamos ser nosso dever
ensinar.

Neste sentido, caberia a Educacao
Fisica buscar formas de reflexao/inter-
vencao nas suas diversas areas de Ka°
pratica, seja na escola, no clube, na aca-
demia ou em qualqueroutro ambito, a fim
de levar seus alunos a inserirem-se na
cultura esportiva de forma critica. Sem
aderir, nem negar ou, tampouco, desco-
nhecer as influencias determinantes da
comunicacao de massa na sua constru-
ção. Fundamentalmente, o papel da Edu-
cacao Fisica deve ser o de esclarecer,
produzindo cidadaos aut6nomos, corn
capacidade para se situar no interior desta
cultura, de serem sujeitos na sua cons-
truck) e no seu consumo. Estee o sen-
tido da atitude critica que defendemos
para a Educacao Fisica. A atitude de
questionar radicalmente o que esta dado,
nao para nega-lo, sena° para ter com ele
atitude emancipada. Sobre isto, voltare-
mos a refletir logo adiante.
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Ocorre que, para tanto, devem os
profissionais de EducagAo Fisica desen-
volverem, eles pr6prios, atitudes igual-
mente criticas e emancipadas. Sem des-
conhecer que tais atitudes sao compo-
nentes de qualquer projeto de cidadania
e que, portanto, podem surgir em dife-
rentes situacOes de interacão social como
nos partidos politicos, sindicatos, asso-
ciacOes, etc (o que a plenamente deseja-
vel tambem do professor de Educacão
Fisica!), estamos defendendo aqui uma
criticidade pelo conhecimento, que alie
o saber-agir tecnico-instrumental ao sa-
ber-agir comunicativo, na perspectiva
habermasiana, para que nao seja produ-
zida critica vazia, inconseqiiente.

Espagos privilegiados para isto,
certamente, são os cursos de graduacAo
e pOs-graduacão, alem das polfticas pil-
blicas de formacAo continuadaem servi-
co, realizadas normalmente em cony&
nio ou corn assessoria de Universidades.
Na relacao da Educacdo Fisica corn a
comunicagdo de massa, Carvalho et Hatje
(1996) alertam que as escolas formado-
ras necessitam preparar seus alunos
para posturas diferenciadas, mas que,
antes disso, terdo os professores fonna-
dores e as respectivas instituicOes em
que trabalham, se prepararem para isto
(p.262). Enecessario, entdo, refletirmos a
formacdo profissional em Educacäo Fisi-
ca. Que competencias sao necessarias
para garantir intervencdo com qualidade
transformadora num mercado de traba-
lho que aumenta em abrangencia e corn-
plexidade?

Na pressa em atender as demandas
dos novos nichos de consumo (que nao
podem ser ignoradas), temos esquecido
de priorizar aspecto pelo qual legitima-

mos nossa presenca na Universidade: o
conhecimento especifico aliado a capa-
cidade de, ao interagirmos com os dife-
rentes grupos sociais que comp'Oem este
mercado, contribuir para que se possa
distinguir, na cultura esportiva, o essen-
cial do super-flu°, o significativo do
modismo passageiro, o que produz cida-
dania do que cria necessidades artifi-
ciais de consumo. No que se refere
questao especifica da relacäo entre es-
porte e indtistria da comunicacAo de
massa, parece-nos que o quadro se evi-
dencia. Prova disso a que na maioria das
grades curriculares dos nossos cursos
de graduacao, especialmente os bacha-
relados - voltados para o chamado mer-
cado alternativo ou emergente - encon-
tramos disciplinas relacionadas ao
marketing esportivo e de academias,
enquanto que a compreensão da lOgica
da midia esportiva, quando ha, constitui-
se tao somente em contetido dos progra-
mas de disciplinas como Sociologia do
Esporte.

.14 a pOs-graduacäo em Educacäo
Fisica, que completa quase vinte anos no
Brasil, comeca a produzir atitudes aca-
&micas mais reflexivas, mesmo nas
chamadas pesquisas empirico-anal itic as
referentes a dissertacOes de mestrado da
area (Silva, 1997). Em se tratando de
uma prcitica de intervencdo imediata
(Bracht, 1993) e nao ciencia basica, isso
pode significar a compreensAo de que
mesmo o conhecimento instrumental
produzido no Ambito micro-estrutural
nao pode estar isolado do compromisso
social e politico-pedagOgico de intervir
na realidade concreta.

Especificamente na relagäo entre
Educagdo Fisica e cultura esportiva
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midiatizada como campo de investiga-
cao, duas iniciativas importantes devem
ser destacadas, sem desconhecer aque-
les academicos que a tem buscado i sola-
damente. A primeira é a criacao de uma
subarea de Comunicacao, Movimento e
Mfdia, no programa de pOs-graduacdo
em Ciencia do Movimento Humano da
Universidade Federal de Santa Maria.
Corn disciplinas oferecidas no ambito
da graduacao e atuacao efetiva na espe-
cializacao, mestrado e doutorado, tern
sido produzido significativo volume de
pesquisas que originaram varios artigos
publicados em periOdicos nacionais,
alem de Caderno Didatico, que ja esta no
seu terceiro volume. Corn estudos de
carater essencialmente interdisciplinar,
em que o esporte aparece como uma das
principais areas de intersecdo, recente-
mente seu coordenador teve aceita pro-
posta de criacao de Grupo de Trabalho
(GT Esporte e Mfdia) na Sociedade
Interdisciplinar de Estudos em Comuni-
cacao Social (INTERCOM) 5. 0 segundo
destaque é a KO() colaborativa empreen-
dida entre o Laborat6rio de Jornalismo
daUnicamp (LABJOR) e o Departamen-
to de Ciencias do Esporte da Faculdade
de Educacao Fisica (DCE/FEF) daquela
Universidade paulista, que ja produziu,
entre outros eventos de menor duracdo
como cursos de extensdo, encontros tee-
nicos, workshops e seminario internaci-
onal, Curso de Especializacdo em Jorna-
lismo Esportivo (96/97) e que agora bus-
ca viabilizar a implementacao de progra-
ma de pOs-graduacao em Comunicacao e
Esporte.

Pensamos serem muito importan-
tes estas e outras iniciativas que venham
a ser desenvolvidas neste sentido, desde

que nao percam de vista a perspectiva de
acdo/reflexao/acao na cultura esportiva
atraves da Educacdo Fisica, cuja
especificidade nao deve ser submetida a
Comunicacdo Social, como aconteceu
na suarelacao corn a Medicina ate recen-
temente.

Tarefas para uma
Educacio Fisica Critico-
EmancipatOria

Para finalizar, é importante
retornarmos a questao da atitude crftica
que deve ser desenvolvida pela Educa-
cao Fisica a fim de permitir insercao
igualmente critica dos cidaddos na cultu-
ra esportiva. Para tanto, valemo-nos dos
princfpios que permeiam a concepcao
crftico-emancipatdria sistematizada por
Kunz (1994) e que servem de referencia
para uma serie de aches pedagOgicas do
Nticleo de Estudos Pedag6gicos da Edu-
cacao Fisica - NEPEF/UFSC.

Esta concepcdo principia por
revisitar o conceito iluminista do
esclarecimento, que Kant definiu
como o processo de emancipacdo
que resulta da superacdo da igno-
rancia e, principalmente, da inca-
pacidade voluntdria de pensar por
conta prOpria. Vale dizer, é a pas-
sagem da condicdo de menorida-
de para a maioridade intelectual
pela racionalidade; significa li-
vrar-se das coercOes externas e
internas que se estabelecem pela
acomodactio auto-imposta, que
se origina (e se realimenta) pela
actio dos tutores intelectuais,
aqueles que pensam e decidem
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pelos ndo-emancipados. Na so-
ciedade contempordnea, este pa-
pel e exercido pelos especialistas
das mais diversas areas que, atra-
ves da autoridade adquirida pela
ausencia de esclarecimento, in-
culca normas, valores e compor-
tamentos a serem reproduzidos.
Nesta perspectiva, tornar-se criti-
co e emancipar-se pelo esclareci-
mento (Kunz, op. cit).

Ocorre que o esclarecimento pela
racionalidade, atraves do qual os ho-
mens livram-se do encantamento mftico
da natureza, foi apropriado pela razao
instrumental da ciencia positivista, tor-
nado-se nova dominacao da natureza e
do prOprio homem (Adorno et
Horkheimer, op.cit.). Cabe a Habermas
(op.cit.) superar o pessimism° dos pri-
meiros frankfurtianos e resgatar o ideal
da emancipacao humana, como resul-
tante da combinacao entre o interesse
pelo conhecimento tecnico, que permite
ao homem satisfazer suas necessidades
de ordem prâtica, e o interesse na acao
comunicativa, atraves da qual os ho-
mens relacionam-se entre si e estabele-
cem entendimentos mtituos.

Assim, a nesta perspectiva que
uma concepcao critico-emancipatOria
para a Educacao Fisica 6 proposta e,
aqui, sugerida para pensarmos nossa
intervencao na cultura esportiva. Co-
nhecimento tecnico sobre as diferentes
competencias para o esporte deve ser
ensinado/aprendido em comunhab corn
o interesse comunicativo, ou seja, a ca-
pacidade de se estabelecerem compre-
ensfies esclarecidas sobre o fenOmeno
esportivo, no sentido da emancipacao.
Isto implica em percebermos e

explicitarmos como se configuram os di-
versos projetos sociais para o esporte,
atraves da indtistria cultural, a fim de
proporcionarmos aos nossos alunos a
sua insercao crftica e emancipada na
cultura esportiva. Em outras palavras,
pode-se dizer: instrumentalizacao tecni-
ca e comunicativa dos cidadaos sob nossa
responsabilidade pedagOgica para que
se tornem consumidores esclarecidos e,
por isso, seletivos dos bens culturais
relativos ao esporte disponibilizados
pelos meios de comunicacao de massa.
Tarefa de uma Educacao Fisica que se
faca emancipadora numa sociedade em
processo de globalizacao.

Notas

Professor do RPD/Centro de Despor-
tos/UFSC; doutorando em Ciencias
do Esporte na FEF/UNICAMP; bol-
sista PICD/CAPES; Orientador: Prof.
Dr. Aguinaldo Gonsalves. As dife-
rencas quanto a significados e aplica-
Vies dos termos ocidentalizactio,
internacionalizacdo, mundializagio
e globalizagelo podem ser encontra-
das tambem em Dreifuss, (1997).
Referimo-nos aqui a comunicacao de
massa, por isso limitamos nossa anali-
se as midias que tern esta caracteristi-
ca. As comunicacires via rede Internet,
no nosso entendimento, ainda nao al-
cancam este status, ainda que se enca-
minhem para isso.

2 A expressao midiacao vem sendo uti-
lizadacomo sintinimo de mediatizacao,
isto 6, acesso a informacao mediado
pelos meios de comunicacao de mas-
sa. Para efeito de entendimento, aqui
desconsideramos as diferentes clas-



sificacOes de dimensOes, ambitos ou
niveis para o esporte e o tomamos na
perspectiva da totalidade, como urn
fen6meno cultural cuj a face mais visf-
vel e, por isso determinante, é aquela
espetacularizadae disponibilizadapara
consumo como bem cultural pela in-
dtistria da comunicacdo de massa.

0 Col6gio Brasileiro de Ciencias do
Esporte, por ocasido do X Congresso
Brasileiro de Ciencias do Esporte
(Goiania/GO, outubro/97) tambem apre-
senta proposta de Grupo de Trabalho
Tematico (GTT) em Educacdo Fisica/
Esporte, Comunicacdo e Midia, con-
forme Boletim Informativo n. 03/96 e
folder de divulgacdo do evento.
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