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CAVALCANTE, Diego Frank Marques. A cognigao comunicacional no futebol: a semiose

tatica no agenciamento midiatico-televisual. Sao Paulo, 2015. Tese (doutorado). Escola de

Comunicagao e Artes, Universidade de Sao Paulo.

RESUMO: O objeto de investigagao dessa pesquisa sao as movimentagoes coordenadas

dos jogadores de futebol (a tatica) no contexto de midiatizagao televisual. Propomos uma

abordagem teorico-metodologica para compreender os significados envolvidos nesse

contexto investigativo: a cognigao comunicacional. Nessa abordagem as competencias

podem ser associadas quando estao em comunicagao. A cognigao comunicacional e

composta pela associagao de quatro linhas de significado: semiotica-cognitiva, culturais,

distingoes sociologicas e agenciamentos politicos. A semiotica-cognitiva tern o proposito

de compreender os aspectos logicos das competencias. Destacamos tres semioticas-

cognitivas principals: do cerebro, dos movimentos e das imagens televisuais. O significado

cultural tern a competencia de fornecer um repertorio de conhecimento bem como de

caracterizar uma cultura. A distingao sociologica tern a competencia de compor esquemas

de valoragoes para os significados semiotico-cognitivos e os culturais. Os agenciamentos

politicos organizam as linhas de significado que estao em comunicagao. Nossa tese e de

que o agenciamento das imagens televisuais no futebol gera transformagoes na dinamica de

sua cognigao comunicacional. Os efeitos principais sao cinco: a valorizagao das taticas

vencedoras, a formagao de uma comunicagao em rede entre as culturas taticas,

intensificagao das interagoes entre as culturas taticas, dos conhecimentos extrinsecos ao

futebol e das transformagoes taticas. Compreendemos esses efeitos por meio da analise dos

movimentos coordenados (tatica) dos jogadores.

Palavras-chave: Cognigao Comunicacional, Midiatizagao, Tatica, Futebol, Semiotica.



CAVALCANTE, Diego Frank Marques. The comunicational cognition in soccer: tactical

semiosis in mediatic-televisual agencement. Sao Paulo, 2015. Tese (doutorado). Escola de

Comunica^ao e Artes, Universidade de Sao Paulo.

Abstract: The main object of this research is the coordinated movements (tactic) of soccer

players in context of televisual mediatization. We propose a theoretical and methodological

approach to understand the meanings involved in that investigative context: the

communicational cognition. On that approach, the competences could be associated when

they are at communication. The communicational cognition is composed by association of

four lines of meaning: the cognitive-semiotic, the cultural influence, the sociologic

distinction and the political agencement. The cognitive-semiotic have the purpose of

understand logical aspects of competences. We highlight three main cognitive-semiotics:

from the brain, from the movements, and from televisual images. The cultural purport has

the competence of provide a plethora of knowledge and characterize the culture. The

sociological distinction has the competence of set the valorization schemes to semiotic -

cognitives and cultural meanings. The political agencement organizes the thought lines,

which are in communication. We believe that the political selection of televisual images

transform the dynamic of communication cognition in soccer. The main effects are five:

the valorization of the winners’ tactics, the formation of a communication network among

the tactical culture, the intensification of interactions among the tactical cultures as well as

the intensification of football extrinsic knowledge and tactical transformations. We

understand these effects through of analyses of coordinated movements of soccer players

(tactics).

Keywords : Communicational Cognition; Mediatization; Tactic; Soccer; Semiotic.
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LINTRODUQAO

A investigagao cientifica sobre futebol, sobretudo, a partir da decada 1980, vem

redimensionando seus prismas interpretativos. De mero opio do povo, o futebol desponta como

objeto de investigate privilegiado para analise da complexidade contemporanea. Como escreve

Da Matta (2006), o futebol pode ser compreendido como “um burro de carga simbolico”, onde

diversas experiencias sociais e comunicativas podem ser investigadas em uma gramatica

especifica: a futebolistica.

Um complexo amalgama semiotico, cultural, sociologico, politico e comunicativo ganha

expressividade atraves da experiencia futebolistica: nomes luminosos em outdoors, imagem

venerada na televisao, exorbitante montante financeiro envolvido, violencia e fanatismo no

comportamento das torcidas e religiosidade.

A essa qualidade sistemica de fatores, Mauus (1974) denomina, em outro contexto, de

fato social total. Nele se coadunam dimensoes religiosas, economicas, politicas, morais, esteticas

e ideologicas e, e possivel acrescentar, semioticas em um fenomeno singular.

Hilario (2007) desenvolve importantes implicates dessa experiencia no esporte. Para o

autor, o futebol desponta como metafora “boa para pensar”. Nesse sentido, o autor investiga

relates sociologicas, antropologicas, historicas e abre a possibilidade de pensar o futebol como
linguagem atraves da linguistica de Saussure.

Nessa perspectiva, o futebol e, de forma especifica, a tatica, desponta como um fenomeno

privilegiado de investigate. Na presente pesquisa, no entanto, nosso proposito nao e investigar

o futebol em si, mas pesquisar com o futebol. O proposito central da nossa tese e propor uma

compreensao dos processes de comunicagao treinada em um contexto de midiatizagao televisual.

A tatica futebolistica e um fenomeno privilegiado para nossas pretensdes investigativas.

Isso porque, no futebol profissional, os jogadores passam por intensos treinamentos, visando

refinar a comunicagao entre os jogadores. Por outro lado, o futebol e um esporte largamente

midiatizado, logo, a presenga dos meios de comunicagao de massa, sobretudo da televisao, e um

decisivo elemento de transformagao.
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A tatica no futebol, com a intensa profissionalizagao desse esporte, vem sendo alvo de

varias pesquisas em diferentes campos de estudo. No escopo da educagao fisica, a investigagao

sobre o futebol, de forma especifica sobre suas taticas, tern sistematicidade ha algumas decadas.

E possivel identificar, de forma apenas sumaria, tres grandes abordagens: a) a que

poderiamos chamar de topologica, b) a influenciada pela teoria dos jogos e c) a baseada nos

sistemas complexos e ciencias cognitivas.

A abordagem topografica se desenvolve, sobretudo, nas decadas de 1960 e 1970. O foco

era a evolugao dos ditos sistemas taticos. Estes eram representagoes numericas que indicavam o

posicionamento do jogador em campo, por exemplo, 3-5-2 (tres zagueiros, cinco meio-campistas

e dois atacantes). Tambem utilizavam nomes para designar a fungao dos jogadores, como

atacante, volante, lateral-direito. Tais pesquisas nao gozavam de uma metodologia clara de

analise e eclipsavam o carater cinesico da tatica. O Foco eram as variances de posicionamentos

em fungao da mudanga de regra, sobretudo, a de impedimenta, ou no intuito de anular o jogo

adversario (HUGHES, 1974; MELQUIZEDEC,1974; LODZIAK, 1977).

Por outro lado, vem sendo desenvolvidas abordagens a partir da teoria dos jogos. A tatica

passa ser entendida como manobras exercidas no ato do jogo de futebol, em que os

posicionamentos dos jogadores se combinam visando o triunfo no jogo. A boa execugao tatica e

pressuposta por uma estrategia previa de treinamento, que deve levar em conta as regras do jogo,

a forma de jogar do adversario e as condigoes especificas da competigao. Tai treinamento deve

fomecer possibilidades para a resolugao dos problemas no decorrer do jogo. Nessa situagao, o

jogador deve relacionar informagoes de espago, tempo, bola, companheiros de time e

adversaries, e escolher a melhor solugao para o problema da jogada a partir de objetivos

previamente tragados (GRECO: 1992; GARANO:1996).

Nao obstante, Paula et al (2000) compreende que no funcionamento tatico, pressionados

pelo tempo, os jogadores devem associar: objetivo (o que fazer), momento (quando fazer),

espago (onde fazer) e forma (como fazer). Esses aspectos devem ser organizados coletivamente

para a otimizagao da jogada.

Garganta (1995) busca influencias nas ciencias cognitivas e na teoria dos sistemas

complexos para compreender a tatica no jogo de futebol. Para o autor, nessa situagao coexistem

gradagoes de regularidades e novidade. Assim, inteligencia, criatividade e a boa execugao
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tecnica sao fundamentals para a adapta^ao do jogador as situates imprevistas do jogo. Para isso,

deve haver um treinamento que interiorize nos jogadores tai capacidade.

O autor propoe quatro elementos, dentro do escopo da modelagem oferecida pela teoria

dos sistemas, para analisar o futebol: a) os processes de interinfluencia entre os jogadores, b) um

valor global, resultado do efeito coletivo que se distingue da mera soma das partes (jogadores

isolados), c) emergencia da complexidade, dadas as diversas relates possiveis e as grada^oes de

imprevisibilidade, proporcionadas por sua rela^ao complexa, d) a organiza^ao. Nesta ultima, a

estrutura e o funcionamento taticos se estabelecem a partir da associate e da oposi^ao entre os

jogadores, visando objetivos previamente tra^ados, tendo em vista as limita^oes das regras.

Ainda nesta linha investigativa, Leitao (2009) propoe que, para um bom

desenvolvimento tatico, e necessario referencias entre os jogadores, para que eles compartilhem

a mesma ideia do jogo e este se desenvolva de forma organizada. A tatica do jogo poderia ser

pensada didaticamente a partir de quatro subsistemas: organiza^ao defensiva (Dinamica tatica

quando o time esta sem a bo la), organiza^ao ofensiva (intera^ao tatica do time de posse da bola),

transigao defensiva (organiza^ao do time no momento de perca de bola) e transi^ao ofensiva

(organiza^ao do time no momento da recupera^ao da bola).

No campo das ciencias humanas, a forma de jogar das sele^oes e times passa a funcionar

como aspectos de distin^ao para a forma^ao de identidades. Da Matta (2006) enfatiza que o

futebol brasileiro e aquele jogado prioritariamente com os pes, caracteristica inspirada na

capoeira e nas dangas regionais, que privilegiam a parte inferior do corpo. Nessa dinamica de

jogo, a bola e manipulada com talento e pericia, onde o futebol expressa seu carater dionisiaco.

O modo europeu de jogar e caracterizado por bolas aereas e fmaliza^oes de cabe^a. Nessa forma

de jogo, a condu^ao da bola e apenas o meio para se chegar ao firn (o gol), enquanto no modo

brasileiro, o trato da bola e ,em si, um fim.

Nao obstante, Grumbrechtv (2006) propoe o desenvolvimento de estilos nacionais de

jogar, como o da defesa italiana, o contra-ataque direto ingles e seus cruzamentos para area ou

mesmo do meio de campo e o ataque criativo brasileiro. No entanto, o autor pondera que nas

ultimas decadas, gragas a globaliza^ao, essas diferen^as tern se tornado cada vez mais sutis.

Wisnik (2007), de forma mais geral, argumenta que o futebol europeu seria aquele

jogado em prosa, caracterizado por um estilo pragmatico e com maior aten^ao para a defesa.
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Essa modalidade de jogo seria marcada por passes triangulares, contra-ataques, cruzamentos e

finaliza^oes. O poetico seria o futebol sul-americano, sobretudo, o brasileiro, caracterizado pela

imprevisibilidade, pela cria^ao de espa^os vazios, corta luz e pela autonomia do drible.

Toledo (2002) investiga o futebol a partir de tres dimensoes: da universalidade das regras,

das formas e dos estilos de jogo. O autor leva em conta as relates entre especialistas, jornalistas

e torcidas, como elementos envolvidos na forma^ao de identidades baseadas nos estilos de jogo.

Nessa trama, Toledo destaca nao so estilos nacionais, como o brasileiro ou o ingles, mas tambem

regionais, como o modo gaucho ou carioca de jogar.

No escopo das ciencias humanas, de forma especifica, na sociologia e antropologia, a

preocupa£ao principal parece ser o de compreender as representa^oes e as identidades formadas

a partir das taticas futebolisticas, enquanto na educa^ao fisica seria a otimiza^ao do rendimento.

Embora sabendo da importancia dessas pesquisas para suas respectivas areas de

conhecimento, aqui desenvolveremos uma abordagem que privilegia a compreensao do aspecto

comunicacional e midiatico atualizado na tatica futebolistica.

Nesse sentido, a principal contribui£ao da tese e a proposi^ao da no^ao de cogni^ao

comunicacional. De forma simplificada, e um conceito que se refere a um estado de mutuo afeto,

ou seja, comunica^ao entre elementos: semioticos-cognitivos, culturais, sociologicos,

organizadas por um agenciamento politico. As competencias destes elementos poderiam ser

associadas em um estado de cogni^ao comunicacional. O proposito desse conceito e

compreender processos comunicacionais de alta performance em contextos midiatizados.

Os significados envolvidos na cogni^ao comunicacional (semiotico-cognitive, cultural,

sociologico e de agenciamento politico) serao compreendidos por meio de um metodo logico de

analise dos movimentos coordenados dos jogadores de futebol (tatica). Por outros termos, a

tatica sera compreendida como signo dos complexes significados envolvidos na cogni^ao

comunicacional midiatizada no futebol.

No primeiro capitulo da tese, no primeiro topico, discutiremos o tecido semiotico-

cognitivo. Nosso principal intercessor1 sera Peirce. A partir da apropria^ao de aspectos de sua

1 O procedimento de utiliza£ao dos intercessores e um metodo de apropria^ao conceitual proposto por Deleuze
(2006). Detalharemos esse metodo nos procedimentos metodologicos.



5

semiotica, pragmaticismo, filosofia da mente e da cogni^ao, proporemos uma compreensao

semiotica da cogni^ao, que privilegia o aspecto comunicacional.

Em nossa proposta de semiotica-cognitiva, seriam tres os aspectos fundamentals

envolvidos na comunica^ao: habitos, experiencias e qualidades materials. Os habitos sao formas

de associates de ideias que influenciam a comunica^ao em dadas ocasioes, tendo em vista um
proposito.

Do ponto de vista semiotico-cognitivo, a comunica^ao seria compreendida como modos

de afetar e de ser afetado, logo, o habito influenciaria futuras formas de afetar e de ser afetado

com proposito. O habito e um geral, ou seja, nao estaria relacionado diretamente a realidade dos

contextos, para isso ele precisaria das experiencias comunicacionais.

As experiencias comunicacionais atualizariam os habitos. Seriam experiencias de afetar e

de ser afetado. A eficiencia dos habitos seria colocada em jogo, ou seja, sua capacidade de

mediar os afetos vindos do ambiente, bem como os afetos para o ambiente.

Assim, ao mesmo tempo que as experiencias sao influenciadas pelos habitos, elas

tambem os modificam. Nas experiencias comunicacionais, portanto, os habitos cognitivos seriam

atualizados, refinados, problematizados, recriados em processes de generaliza^ao. Formas de

afetar e de ser afetados deveriam evoluir por meio das seguidas experiencias: a comunica^ao

seria refmada.

O terceiro aspecto sao as qualidades materials da semiotica-cognitiva. Estas seriam as

ferramentas que deveriam ser manipuladas pelos habitos nas experiencias comunicacionais.

Seriam potencialidades de afetar, de ser afetado e de memoria. Seria em consonancia com essas

potencialidades que os habitos e as experiencias poderiam desenvolver formas especificas de

afetar e de ser afetado.

Nao se trataria de determinate, mas antes condigoes de possibilidades. Por exemplo, o

cerebro humano e capaz de realizar elaborados processos cognitivos que, por meio do raciocinio

controlado, projetaria situa£oes futuras, tendo em vista refinar sua a£ao. O cerebro de uma

galinha teria essa possibilidade? Suas qualidades materials oferecem condi^oes de possibilidades

diferentes.
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Seria por meio da intera^ao desses ties elementos principais (habitos, experiencias e

qualidades materials) em comunica^ao com o ambiente, ou seja, afetando e sendo afetado, que os

processes de semiotica-cognitiva desenvolver-se-iam

A semiotica-cognitiva, portanto, e uma epistemologia que se propoe a compreender os

processes de cogni^ao do ponto de vista logico-comunicacional. Chamaremos de especializa^oes

cognitivas formas especificas de semiotica-cognitiva, ou seja, os modos particulars de afetar e

de ser afetado, em consonancia com seus habitos, experiencias e qualidades materials.

No segundo e terceiro topico do primeiro capitulo, utilizaremos o modelo da semiotica-

cognitiva para compreender a logica comunicacional do cerebro, ou seja, como o cerebro deveria

ser afetado e afetar se fosse compreendido do ponto de vista semiotico-cognitive.

Compreendemos que a logica comunicacional do cerebro seria uma das semioticas-

cognitivas importantes para a compreensao do processo de cogni^ao comunicacional, na tatica
futebolistica midiatizada.

Isso porque o cerebro humano teria qualidades materials que possibilitariam o

desenvolvimento de habitos e experiencias com grande complexidade de especializa^ao, ou seja,

modos elaborados de afetar e de ser afetado. Os afetos do cerebro seriam um dos fios de

significado representados nas a^oes coordenadas dos jogadores durante a movimenta^ao tatica.

Para nossa proposta de compreensao da logica comunicacional do cerebro, tomaremos

como intercessores Peirce e o neurobiologo Antonio Damasio. Isso quer dizer que vamos

capturar da neurobiologia aspectos logicos que podem nos ajudar na compreensao e na

influencia do cerebro no processo de cogni^ao comunicacional. Nao e nosso interesse, portanto,

fazer uma analise neurobiologica, isso nao faz parte da nossa competencia ou do nosso interesse,

enquanto pesquisadores da comunica^ao.

A partir das alian^as com Peirce e Damasio, propomos cinco especialidades cognitivas do

cerebro, ou seja, cinco modos logicos de afetar e de ser afetado: a) sentimentos que, por sua vez,

possuiriam cinco modosrde reconhecimento, de sugestao-habitual, de altera^oes-cognitivas, de

avalia^ao-generaliza^ao e cren^a-duvida; b) memoria c) edi£oes-perceptivas; d) raciocinio nao-

controlado; e) consciencia ; f) raciocinio-deliberado.
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Cada uma dessas especializa^oes cognitivas cerebrais, deveriam possuir um habito, que

caracterizaria sua forma de associates de ideias com propositos especificos. Essas formas de

associa^ao de ideias poderiam ser por similaridade, contiguidade (por meio de experiencias) e

guiadas por uma causa final. Nesse sentido, cada uma das especializa^oes cognitivas, deveria ter

seu modo de afetar e ser afetado, ou seja, de contribuir para o processo de comunica^ao do

cerebro com o ambiente.

Nesse esquema de compreensao, as portas de comunica^ao deveriam estar nos modos de

sentir, passando pelo modo de filtrar o ambiente, de armazenar informates (memoria), pela

influencia dos raciocmios nao controlados, pela tomada de consciencia e pelas manipulates

controladas de raciocinio.

Do ponto de vista semiotico-cognitivo, cada um desses modos seriam logicas, que

interagem quando afetadas pelo ambiente e que, em conjunto, produziriam formas complexas, ou

seja, tecidas em conjunto de afetar. Esses modos de afetar seriam representados nas

movimentates dos jogadores de futebol.

No segundo capitulo, no primeiro topico, compreenderemos como o corpo, de forma

especifica, os musculoesqueleticos (responsaveis pelo movimento) poderiam representar os

afetos cerebrais de modo cinesico.

Do ponto de vista semiotico-cognitivo, os musculos esqueleticos tambem seriam

compreendidos como uma semiotica-cognitiva, ou seja, deveria ter habitos, experiencias e

qualidades materials especificas. A cogni^ao muscular teria o proposito de levar o organismo a

situates mais vantajosas por meio do deslocamento.

Sua formula cognitiva deveria ser capaz de transformar os complexos pianos cognitivos

realizados pelo cerebro em movimentos, ou seja, as especialidades cognitivas do cerebro

deveriam ser representadas sob a forma de movimentos.

Nesse sentido, seis logicas principals dos movimentos poderiam ser signos do afeto

cerebral: regularidade dos movimentos (signos dos sentimentos de sugestao habitual, avalia^ao e

generaliza^ao e memoria); contexto da movimenta^ao (signos do sentimento de reconhecimento

e sugestao-habitual); tempo de predicate cognitiva (signos dos sentimentos de altera^ao
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cognitiva); forga dinamica (signos dos sentimentos de alteragao-cognitiva); Indices cognitivos,

que seriam compulsoes que conectam o corpo com aspectos especlficos do ambiente de jogo

(signos do sentimentos de avaliagao- generalizagao, edigao-perceptiva e consciencia); Design do

movimento (signos do raciocinio nao controlado e deliberado).

No segundo topico do segundo capitulo, continuaremos a desenvolver nossa proposta de

cognigao comunicacional. No escopo das ciencias cognitivas, vem sendo desenvolvida a nogao

de cognigao estendida. Nessa abordagem, a cognigao nao e reduzida ao cerebro: o corpo e os

elementos ambientais tambem fariam parte do processo cognitive expandido.

No entanto, a abordagem de cognigao estendida nao privilegia uma compreensao

comunicacional do fenomeno. Nosso interesse, portanto, e compreender processes amplos de

cognigao priorizando o aspecto comunicacional. Para isso, utilizaremos a semiotica-cognitiva

bem como tomaremos Peirce como intercessor.

Em nossa proposta compreensiva, e por me io do desenvolvimento do conhecimento em

comum entre especializagoes cognitivas que os processes cognitivos poderiam ser associados.

Nao se trataria, portanto, de estender a cognigao, mas de associar as capacidades de afetar e de

ser afetado, ou seja, coordenar competencias logicas. Essa e a principal caracteristica de um

estado de cognigao comunicacional em sua dimensao semiotico-cognitiva.

Esse conhecimento em comum seria composto pelo interafeto entre diferentes semioticas-

cognitivas. Tai compartilhamento de habitos formaria uma premissa comunicacional. A

formagao dessa premissa colocaria as semioticas cognitivas em estado de cognigao

comunicacional, no qual as competencias especfficas seriam associadas.

Nesse modo de compreensao, o cerebro e o corpo ja estariam em cognigao

comunicacional. A ampla memoria do cerebro, a consciencia e capacidade de planejar sao

associadas a capacidade de movimentagao dos musculoesqueleticos.

Os musculos nao precisam planejar, ter memorias visuais, sonoras ou consciencia, se

estiverem em cognigao comunicacional com o cerebro. Da mesma forma o cerebro nao precisa

predicar diferentes modos de contragao muscular que resultem em dinamicas e intensidades de

deslocamento, se estiver em cognigao comunicacional com o corpo. Quando ha um
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conhecimento compartilhado, as especialidades cognitivas de cada cognigao poderiam ser
associados.

Na medida em que diferentes especialidades cognitivas vao compartilhando parte de sens

habitos, suas predicates poderiam se associadas, compondo uma cognigao comunicacional cada

vez mais complexa. No jogo de futebol, o jogador deveria conhecer os habitos da bola, das

regras do jogo, bem como dos outros jogadores. Quando cerebros humanos estao em estado de

cognigao comunicacional, mediados pelos portais sensoriais (visao, audigao, etc) e musculos

esqueleticos, as especialidades cognitivas do cerebro sao associadas e expressas sob a forma de

movimentos coordenados no futebol: a tatica.

O intenso treinamento em conjunto, realizado no futebol, possibilita aos jogadores o

recfproco conhecimento das diversas especialidades cognitivas cerebrais expressas nos

movimentos. Tai compartilhamento de conhecimento formaria sentimentos-comunicacionais,

edigoes-perceptivas comunicacionais, consciencia-comunicacional e raciocinios-
comunicacionais.

Chamaremos de cognigao tatica uma cognigao comunicacional de alta performance.

Nesse contexto comunicacional, desde habitos relacionados ao sentir ate os referentes a

raciocinios controlados, ha gradagoes de compartilhamento, e suas predicagoes seriam

associadas.

No terceiro topico do segundo capitulo, discutiremos como compreender os processos de

cognigao tatica representados nos movimentos dos jogadores de futebol. Partimos do pressuposto

semiotico de que a agao mental, cognitiva, de terceiridade gera gradagoes de regularidades.

Nesse sentido, se cognigoes estao associadas, entao, deveriam haver regularidades

coordenadas. Os movimentos dos jogadores e da bola, em relagao as regras do jogo, deveriam

adquirir gradagoes de realidade associadas, durante as partidas em diferentes jogos, se estivessem

sob a influencia de uma dada cognigao tatica.

Para analisar a cognigao tatica, expressa nos movimentos coordenados dos jogadores,

propomos seis signos cinesicos dos afetos cerebrais: a) gradagao de regularidade coletiva das

movimentagoes; b) contexto, que aciona as movimentagoes coordenadas; c) coordenagao dos
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tempos de resposta das cognises; d) associate das formas dinamicas; e) trilha perceptiva dos

movimentos coordenados, que promove o encontro entre jogadores especificos em dado espa?o-

contexto; f) Design associado dos movimentos, no qual as formas de movimenta^oes sao

associadas.

Para compreender indutivamente as consequencias de nossa proposta de semiotica-

cognitiva, no terceiro topico do segundo capitulo, analisaremos a sele^ao brasileira que disputou

a copa do mundo de futebol de 1970. Nessa analise, nos interessa compreender um dos fios de

significados da cogni^ao comunicacional no futebol midiatizado, representados nos movimentos

coordenados: a associa^ao das competencias logicas do cerebro.

Para isso, analisaremos a cogni^ao tatica que chamamos de planificaqao em avalanche.

Tai modo de orquestrar os movimentos foi responsavel por sete dos 19 gols da sele^ao brasileira

naquela copa do mundo. Tai regularidade, portanto, refor^a a plausibilidade de nossa proposta
compreensiva.

No terceiro capitulo, compreenderemos outros tecidos de significados da cogni^ao

comunicacional, representados nos movimentos taticos dos jogadores de futebol. No primeiro

topico, discutiremos os afetos dos tecnicos de futebol sobre as movimenta^oes coordenadas dos
jogadores. O tecnico e sua comissao seriam uma especie de designer tatico.

Cabe ao tecnico conhecer os habitos de movimenta^oes dos seus jogadores, para projetar

formas eficientes de movimentagoes orquestradas, em rela^ao aos adversaries e aos contextos de

jogo. Quando em cogni^ao comunicacional, os pianos dos tecnicos sao associados a capacidade

de movimenta^ao coordenada dos jogadores.

Para compreender as consequencias dessa proposta, analisaremos o famoso quarto gol da

sele^ao brasileira na final da copa do mundo de 1970 contra a Italia. Zagallo e Parreira (os

tecnicos daquela sele£ao), a partir do estudo do jogo italiano, projetaram uma forma de furar a

defesa italiana. Esse piano foi executado pelos movimentos coordenados dos jogadores que

foram associados aos pianos taticos do tecnico.
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Ainda no primeiro topico do terceiro capitulo, discutiremos um outro tecido de

significado da cogni^ao comunicacional, que seria tambem representado nos movimentos dos

jogadores: a cultura.

Nos apropriaremos de antropologos que privilegiam o papel da comunica^ao nos rituais,

como, por exemplo, Tambaiah (1986). Seriam nos processos de comunica^ao, realizados nos

rituais, que os significados culturais sao atualizados, negociados ou transformados. Os rituais

conferem significados culturais aos processos comunicativos, e sao nos processos comunicativos

que os significados culturais sao atualizados.

Em um estado de cogni^ao comunicacional, portanto, os significados culturais estariam

associados aos semioticos-cognitivos: os movimentos deveriam ter significados logicos e

culturais. Discutiremos como uma cultura tatica poderia ser compreendida como formas de

sentir, de perceber, de tomar consciencia e de raciocinar caracteristicas de um dado contexto
sociocultural.

Nesse sentido, os movimentos coordenados dos jogadores nao seriam signos apenas da

associa^ao de complexes processos cognitivos, mas tambem de significados culturais. Para a

compreensao das consequencias dessa proposta, analisaremos a cogni^ao tatica de ataque pelas

pontas da sele^ao brasileira que disputou a copa do mundo de 1962.

Essa forma de orquestra^ao de movimentos ficou conhecida e reconhecida como o modo

brasileiro de jogar. Quando esse modo de orquestrar os movimentos e ritualizado, os significados

de brasilidades seriam atualizados. Os movimentos orquestrados, portanto, sao indexados a um

repertorio de significados culturais de um dado contexto cultural.

Por meio dos rituais de treinamento, os conhecimentos e significados culturais sao

transmitidos aos jogadores. Por outro lado, gramas aos elaborados processos semiotico-cognitivos

entre jogadores e tecnicos, novas ideias taticas surgem, renovando a cultura. As competencias da

cultura e da semiotica-cognitiva sao associadas, em um estado de cogni^ao comunicacional.

No segundo topico do terceiro capitulo, discutiremos como os processos de midiatiza^ao

tambem poderiam ser compreendidos do ponto de vista da cogni£ao comunicacional, ou seja,

como associa^ao das competencias.
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De principio, discutiremos sobre os usos das imagens televisuais no contexto da cogni^ao

comunicacional no fatebol. Os tecnicos e sens assessores passam a utilizar das imagens

televisuais para pesquisar sobre a performance dos seus times e adversaries. As imagens

televisuais possibilitam observar os detalhes das movimenta^oes orquestradas dos jogadores em

espa^os-tempo desencaixados de sua execu^ao real.

Do ponto de vista da cogni^ao comunicacional, as especialidades semiotico-cognitivas

dos cerebros dos tecnicos e auxiliares passam a se associar com aquelas das imagens televisuais

e seus aparelhos de grava^ao, reprodu^ao e mixagem de imagens.

Associam-se as especialidades cognitivas humanas as formas tecnologicas de perceber as

movimenta^oes coordenadas em diversos angulos das jogadas. Montagens e edi^oes possibilitam

novos modos de observa^ao da tatica. As imagens podem ser repetidas, paralisadas, remontadas

e colocadas em camera lenta. Ha tambem uma memoria tecnologica, que possibilita aos tecnicos

explorar uma quantidade quase infmita de movimenta^oes taticas. A maquina nao precisa ter

consciencia, proposito ou sentimento, se estiver em cogni^ao comunicacional com os homens,

pois suas competencias semiotico-cognitivas seriam associadas.

O tecnico seleciona as imagens importantes, coloca em camera lenta, observa, grava,

edita as imagens que lhe interessa, infere possibilidades de soluQoes, planeja como treinar e passa

essas informa^oes aos seus jogadores que devem transforma-las em movimenta^oes

coordenadas.

Os deslocamentos coordenados, portanto, tambem deveriam ser signos dos usos de

imagens televisual, se elas estiverem em cogni^ao comunicacional. A tecnologia, de forma

especifica as imagens televisuais, deveriam tambem compor um dos tecidos de significados da

cogni^ao comunicacional na tatica fatebolistica.

No terceiro topico do terceiro capitulo, compreenderemos as consequencias da

midiatiza^ao do fatebol na cogni^ao comunicacional expressa nos movimentos coordenados dos

jogadores, ou seja, na tatica. Tratar-se-ia de buscar compreender outros tecidos de significados

envolvidos em uma cogni^ao comunicacional midiatizada. De principio, os altos investimentos

no fatebol e as consequentes cobran^as por melhores performances. A tatica passa a ser

reconhecida como um dos principals meios do sucesso performatico no fatebol.
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Assim, uma culture tatica vencedore passaria a exercer grande influencia sobre as demais

cultures taticas. Essa influencia seria amplificada pela possibilidade de investigagao das

movimentagdes coordenadas em espagos-tempo desconexos, aberta pelas imagens televisuais.

Formar-se-ia uma comunicagao tatica em rede entre as culturas taticas. Nessa trama, uma

inovagao tatica seria proposta e intensamente compartilhada, gramas as transmissoes televisuais.

De forma paralela, e em contextos especfficos, tecnicos, auxiliares e jogadores seriam afetados

por essas taticas midiatizadas e desenvolveriam novas cognigdes taticas. Essas inovagoes, por

sua vez, comporiam um novo no da culture tatica em rede, que seria intensamente

compartilhado, afetando diversos contextos nos quais novos nos deveriam ser compostos.

Os n6s de uma culture tatica midiatizada e em rede, no entanto, nao seriam horizontais.

Haveria distingdes entre os nos. Para compreender esse processo, nos apropriaremos do conceito

de capital simbolico proposto pelo socidlogo Bourdieu (2006).

Chamaremos de capital semiosico em rede os nos que teriam distinta influencia sobre os

outros contextos taticos culturais. Esse capital, portanto, estaria relacionado a capacidade de uma

dada culture de afetar as transformagoes subsequentes: os futures nos.

Os elementos que comporiam a distingao desse capital semiosico em rede seriam: o

reconhecimento da competigao em que a tatica foi ritualizada, o grau de audiencia dos jogos

midiatizados e o dinheiro-publicidade-marketing envolvidos na competigao. Nesse sentido, uma

inovagao tatica desenvolvida em um campeonato de futebol na Nova Zelandia, teria poucas

ressonancias na rede, enquanto uma inovagao tatica, desenvolvida na copa do mundo de futebol,

teria intense afeto sobre as transformagoes subsequentes. O que nos interessa destacar, portanto,

e a intensidade da comunicagao.

Outre conceito do qual nos apropriamos, para a compreensao do processo de

midiatizagao da tatica futebolfstica, e a nogao de agenciamento proposta por Deleuze e Guattari(

2007). O agenciamento, por assim dizer, "ajunta" ou separa elementos de um territorio. O

agenciamento e o co-funcionamento de linhas.

Em nossa apropriagao, portanto, o agenciamento e uma politica comunicacional, isso

porque o agenciamento mantem ou reformula os aspectos que estarao em comunicagao, por
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outros termos, quem afeta e quem e afetado por quem. Nesse sentido, o agenciamento articula os

afetos que devem estar em cognigao comunicacional: afetos midiaticos, culturais, sociologicos,

cientificos, cerebrais, etc.

Destacaremos os agenciamentos de territorializagao, desterritorializagao e

reterritorializagao. No primeiro (de territorializagao), ha uma tendencia de preservar a assinatura

de um dado territorio, ou seja, manter as interagoes estabilizadas. No segundo, o agenciamento

insere novas linhas, novos encontros, novas formas de ser afetado e de afetar, problematizando

os esquemas de representagao do territorio.

Na reterritorializagao, pode haver dois movimentos politicos de comunicagao: no

primeiro, os afetos do encontro tendem a ir para as margens. Nessa politica, o que se busca e a

preservagao da identidade: de uma produgao da reprodugao e a manutengao da assinatura do

territorio. Por outro lado, o territorio poderia assimilar o encontro e compor aliangas. No lugar de

tentar marginalizar o encontro, passa a inseri-lo em seu territorio, ampliando-o. Essa outra

politica privilegia o devir. Esse e outro conceito de Deleuze e Felix Guattari, que nos interessa

para podermos compreender os efeitos da midiatizagao na cognigao comunicacional no futebol.

Devir nao e imitar ou filiar-se. Trata-se de fazer aliangas, fazer com e nao fazer como. O

Devir e o processo e esta sempre no meio. As contribuigoes dos encontros sao efeitos do Devir,

ja semiotizados em dados territorios.

Em um contexto de futebol midiatizado haveria uma intensificagao dos afetos entre as

culturas taticas, gragas as imagens televisuais e sua possibilidade de compartilhamento, ao

capital semiosico e a cobranga por bons resultados. As culturas taticas, portanto, deveriam ser

intensamente afetadas, tendo seus territorios problematizados, tendendo a entrar em estados de

devir.

Em um agenciamento midiatizado, as culturas taticas de alta performance deveriam estar

sempre sendo afetadas por taticas vencedoras, bem como por outras formas de interagoes, que

devem otimizar sua performance. O agenciamento, por assim dizer, seleciona as competencias

que deveriam ser associadas, em um estado de cognigao comunicacional.
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Nesse sentido, a politica comunicacional do futebol midiatizado deveria influenciar

agenciamentos de desterritorializa^ao, os devires, tendo em vista a alta performance. Seria a

maquina de estado se apropriando dos processos criativos, para fins de entretenimento e

consumo no esporte midiatizado.

Nesse sentido, para compreender cada no da cultura tatica em rede midiatizada,

deven'amos levar em conta as linhas de seu agenciamento, ou seja, os afetos envolvidos no

processo de transforma^ao: quais competencias estao sendo associadas em dada cogni^ao

comunicacional?

De principio, analisamos o agenciamento da sele^ao inglesa de 1966. Segundo nossa

pesquisa, foi na copa do mundo de 1966 que o usos das imagens televisuais passaram a ser

usadas de forma generalizada pelas sele^oes nacionais.

No agenciamento Ingles de 1966, seriam tres afetos principais: o da sele^ao brasileira,

que vencera a copa de 1962 (influencia do capital semiosico), o do treinamento em circuito e o

da estatistica. Discutiremos como esses afetos seriam capturados pela sele^ao Inglesa de 1966.

Para isso, faremos uma analise da cogni^ao tatica, que chamaremos de contra ataque em bola

longa, desenvolvido pelos ingleses.

Investigaremos, tambem, o agenciamento brasileiro na copa de 1970. A partir da

cogni^ao tatica que chamaremos de avalanche em arco e flecha, compreenderemos os efeitos do

devir-ingles do futebol brasileiro, bem como a alian^a com o metodo de prepara^ao cooper.

Analisaremos, tambem, o agenciamento holandes na copa de 1974, destacando o devir-brasileiro

do futebol holandes por meio da analise da cognigao tatica, que chamaremos de triangulates em

corredor de finalizagao. Por fim, faremos uma descri^ao panoramica dos agenciamentos

vencedores das ultimas copas do mundo: da Espanha de 2010 e da Alemanha de 2014.
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II.PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS

SEMIOTICA- PRAGMATICISMO

A semiotica que nos interessa como metodo e essencialmente logica. Trata-se, portanto,

da semiotica proposta por Peirce (1998). De forma especifica, interessa-nos o refinamento e o

detalhamento dos diagramas de raciocinio que compoe o argumento, pois:

[...] o logico quer que cada passo do process©, por menor que seja, apare^a
distintamente, de tai forma que sua natureza possa ser compreendida. Acima de
tudo quer que seu diagrama seja tao analitico quanto possivel (PEIRCE, 2008
,p. 175).

Nesse sentido, a semiotica, como metodo, se aproxima do pragmaticismo proposto por

Peirce. O pragmaticismo, de principio, foi constituido como um metodo para esclarecer os

argumentos ou tomar as ideias claras. Com o desenvolvimento do pragmaticismo, Peirce amplia

sua a^ao, desde as portas da percep^ao ate os da agao utilitaria, inserindo no metodo os voos da
imaginagao.

Constitui-se um metodo capaz de aliar o pensamento especulativo-criativo ao rigor

logico, por meio de tres modos de argumento: abdugao, dedugao e indugao. Nesse sentido, esse

metodo e fundamental para a nossa tese. Isso porque o presente trabalho tern um carater

propositivo. Nossa pretensao e compor um modelo compreensivo para entender processos de

comunicagao de alta performance em contextos midiatizados: a cognigao comunicacional.

O metodo inicia com o argumento abdutivo. A abdugao e o unico argumento capaz de

propor uma nova ideia. Os processos de abdugao estao em estreita relagao com os processos

perceptivos. Isso quer dizer que, quando a ideia surge na consciencia, nao se sabe os detalhes

logicos que a ocasionaram. A nova ideia surge da conexao de predicados ate entao sem relagao.

Quando uma ideia surge o metodo deve submete-la ao rigor do raciocinio controlado, que

deve analisar sua plausibilidade. Aqui, portanto, nao se trata de provar, mas antes de mostrar que

a ideia e significativa e capaz de explicar o fenomeno, ou seja, compreende-lo.

O primeiro passo em diregao a plausibilidade e o entendimento do que "poderia ser”.

Trata-se da porgao autocontrolada da abdugao, a formulagao de uma hipotese: "A abdugao e o
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processo de formagao de uma hipotese explicativa. E o unico tipo de operagao logica que

introduz uma ideia nova” (PEIRCE, 1998, p. 1998).

Na formulagao da hipotese, o pesquisador deve buscar esclarecer que forma de

associate de ideias poderia ter dado origem a nova ideia, ou seja, quais predicados ate entao

desconexos poderiam ter sido relacionados. E nesse sentido que a hipotese e um raciocinio que

parte do consequente (ideia nova) para o antecedente (associagao de predicados).

Nesse momento, o elemento da plausibilidade e o reconhecimento da similaridade entre

as premissas e a conclusao da hipotese, ou seja, deve haver pelo menos uma sugestao de que a

ideia seja capaz de explicar o problema. O esclarecimento do poderia ser, portanto, e o primeiro

passo do metodo:
[...] a hipotese nao pode ser admitida [...] a nao ser que se suponha que ela da
conta da totalidade ou parte dos fatos [...] a formula logica da hipotese e a
seguinte: O facto surpreendente C e observado; Mas se A fosse verdadeiro, C
seria natural; Portanto, ha razoes para suspeitar que A e verdade [...] a abdugao
nao pode introduzir concepgbes completamente estranhas a premissa (PEIRCE,
1998 p. 230-231).

O segundo aspecto da plausibilidade e que, da assungao da hipotese, seja possivel deduzir

consequencias. A dedugao e um raciocinio necessario, ou seja, deve haver uma especie de

simbolo que liga suas premissas as conclusoes. Na dedugao algo deveria ser. Se continuassemos

o exemplo acima citado por Peirce, teriamos o seguinte argumento: Se A fosse verdadeiro, entao,

A deveria ter o comportamento X, ou seja, a assungao de uma hipotese deveria ter predigoes

virtuais necessarias.

O terceiro raciocinio voltado para a plausibilidade da hipotese e a Indugao. A Indugao

deve apontar se as consequencias sacadas, dedutivamente da hipotese, podem ser observadas no

seguimento das experiencias reais ou nao. Na indugao e possivel inferir a regularidade

(terceiridade) a partir do seguimentos das reagbes. Ou seja, por meio da observagao dos

fenomenos e possivel conecta-los a uma ideia geraL

Se continuassemos o exemplo de Peirce, por indugao, a partir da intensa observagao das

reagbes dos fenomenos, inferimos que o comportamento X, deduzido da hipotese A, dada a sua

regularidade, e operative. Nesse sentido, a assungao da hipotese A e plausivel, ou seja, e

possivel a compreensao do fenomeno a partir dessa hipotese:
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A unica justificativa da abdu^ao reside em que, a partir da ideia que ela sugere, a
dedu^ao pode inferir uma predi^ao que pode ser indutivamente testada, e ainda
que, se queremos aprender algo ou compreender os fenomenos, e atraves da
abdu^ao que queremos fazer [...]qualquer aspecto das teorias cientificas que hoje
se encontram estabelecidas foi obtido atraves da abdu^ao (PEIRCE, 1998, p.221).

Nesse sentido, durante todo o desenvolvimento da tese, partiremos do que poderia ser,

deduziremos suas consequencias e, em seguida, compreenderemos indutivamente suas

consequencias. O fenomeno dos movimentos coordenados dos jogadores (tatica) sera nosso

objeto de inferencias indutivas.

INDUCAO E ANTROPOLOGIA VISUAL

No momento indutivo da pesquisa, as consequencias de nossos processos de abdu^ao

serao compreendidas por meio da observa^ao dos movimentos coordenados dos jogadores de

futebol, ou melhor, das imagens dos seus movimentos.

O procedimento e o seguinte, inicialmente, selecionamos todos os jogos da sele^ao em

analise em uma dada copa do mundo. A partir da intensa observa^ao das imagens,

identificaremos as formas regulares e eficientes de orquestra^ao dos movimentos em dadas

ocasioes.

Como discutiremos no decorrer da tese, essas deveriam ser consequencias de nossas

propostas compreensivas. A partir desse metodo, analisaremos: a sele^ao brasileira que disputou

a copa do mundo de 1962, a sele^ao inglesa que disputou a copa do mundo de 1966, a sele^ao

brasileira que disputou a copa do mundo de 1970 e a sele£ao holandesa que disputou a copa do

mundo de 1974.

A utiliza^ao de imagens como objeto de investiga^ao deve ser entendida em sua

especificidade. Como lembra Canevacci (2001), tais amostragens se desenvolveram na

antropologia, dada a impossibilidade de investigar rituais diretamente.

E nesse sentido que nos apropriamos do metodo da antropologia visual. Nao se trata de

fazer uma etnografia da tatica, mas apenas de capturar o metodo de analise de imagens, para a

compreensao das consequencias de nossa proposta de cogni^ao comunicacional.
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Por dois motives principals tomamos imagens como material empirico de investigate

dos fenomenos: primeiro, pela impossibilidade de observar diretamente os jogos; segundo,

porque mesmo que fosse possivel tai observagao direta, nesse tipo de visualizagao, nao

conseguiriamos fazer o tipo de analise que fizemos. Isso, porque trata-se de uma analise

detalhada, que exige voltar as imagens imimeras vezes, pausar, colocar em camera lenta, em

suma, usar artificios que a observagao direta nao possibilita.

Ainda segundo Canevacci (2001), nesse tipo de investigate, deve-se ter em mente a

agencia de tres niveis: o sujeito focalizado (praticas taticas realizadas no campo de futebol), o

sujeito que focaliza (imagens televisuais) e o sujeito que observa (pesquisador) em suas relates.

z z

E importante, portanto, destacar as limitagoes e as vantagens do uso das imagens. E

verdade que os pianos televisuais recortam o jogo atraves dos pianos e o montam num jogo

televisual. Por outro lado, como destacamos acima, as imagens possibilitam que o pesquisador

manipule o andamento do jogo em consonancia com seus interesses investigativos.

O METODO DOS INTERCESSORES PARA A COMUNICACAO

A interdisciplinaridade vem sendo utilizada como um dos recursos para a investigagao

dos processos de comunicagao. O estudo interdisciplinar privilegia um esforgo entre disciplinas

para a investigagao de um objeto, dentro de um campo hibrido de conhecimento , como a

comunicagao, com suas problematicas especificas.

A proposta teorico-metodologica que desenvolveremos e essencialmente comunicacional.

A cognigao comunicacional visa compreender os processos de comunicagao treinada em um

contexto midiatizado.

Como metodo para essa pesquisa interdisciplinar utilizamos o procedimento dos

intercessores, subtragao e composigao ou colagem. Sao nomes diferentes para se referir ao

mesmo metodo proposto por Deleuze (1988; 2004; 2006; 2010) . Aqui, nos apropriamos desse

metodo para pensar a comunicagao.

Tai metodo valoriza a diferenga, a imanencia, a especificidade dos campos de estudo, ao

mesmo tempo em que possibilita contribuigao entre diferentes abordagens. Trata-se de tomar

outras abordagens como intercessores, mas nao se trata de copiar, filiar-se ou imitar. Tratar-se-ia
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antes de se apropriar de ou fazer com, ou seja,"[...] compreende, a sua maneira, a nogao proposta

pelo outro” (DELEUZE, 2004, p .157).

O procedimento e o seguinte: a partir do estudo sistematico de outra abordagem, deve-se

capturar contribuigoes. Por um lado, deve-se destacar das abordagens as singularidades que

interessam. Essas singularidades devem ser condensadas em um corpo: um espago, no qual esses

fragmentos sao atualizados compondo uma nova ideia.

Ter uma Ideia e ainda isto. Cada Ideia tem como que duas faces, que sao o amor
e a colera: o amor, na procura dos fragmentos, na determinagao progressiva e no
encadeamento dos corpos ideais de adjungao; a colera, na condensagao das
singularidades, que define a golpe de acontecimentos ideais o recolhimento de
uma "situagao revolucionaria” e faz com que a Ideia fulgure no atual
(DELEUZE, 1988, p. 182).

E um metodo de subtragao e composigao, na medida que se subtrai aspectos de uma

abordagem, se compoe um duplo. Esse duplo ou torgao e o que interessa nesse metodo, ou seja,

sua diferenciagao para a composigao de uma ideia em outro campo.

Foi esse o metodo que Deleuze utilizou para compor sua filosofia da diferenga-

imanencia. Suas aliangas com Espinosa, Bergson, Nietzsche, Proust, Kafka, Bacon, Cinema,

Hume, Foucault, tinham o proposito de captura ou apropriagao. Desses autores, ele capturava o

que lhe interessava: um pensamento da diferenga-imanencia: ’’[...]o importante nunca foi

acompanhar o movimento do vizinho, mas fazer seu proprio movimento" (DELEUZE, 2004 ,p.

156):

O essencial sao os intercessores. A criagao sao os intercessores. Sem eles
nao ha obra. Podem ser pessoas- para um filosofo, artistas ou cientistas; para um
cientista, filosofos ou artistas- mas tambem coisas, plantas, ate animais [...] E
preciso fabricar seus proprios intercessores (DELEUZE, 2006, p. 156).

Aqui, interessa-nos buscar intercessores para nossa proposta de cognigao comunicacional

em um contexto midiatizado. Nesse sentido, tambem nos interessa fazer aliangas com outras

abordagens, no sentido de capturar e se apropriar de aspectos que interessem a compreensao

comunicacional do fenomeno.
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No desenvolvimento da tese lan^aremos mao de alguns intercessores. Dentre esses, o

principal sera Peirce. Desse autor capturaremos aspectos de sua semiotica, pragmaticismo, teoria

da cogni^ao e filosofia da mente para propor uma abordagem comunicacional da cogni^ao: a

semiotica-cognitiva.

Outro importante intercessor e o neurobiologo Antonio Damasio. Interessa-nos capturar

do seu trabalho a logica comunicacional do foncionamento do cerebro. Ou seja, como cientistas

da comunica^ao, nao nos interessa discutir os aspectos fisiologicos do cerebro, pois esse e o

papel dos neurocientistas.

Escolhemos Antonio Damasio, porque o autor privilegia a intera^ao entre cerebro, corpo

e ambiente para a compreensao do foncionamento do cerebro. Faremos, portanto, um duplo de

Damasio, subtraindo os aspectos fisiologicos e nos apropriando dos logicos-comunicacionais.

Nesse sentido, tomando Peirce e Damasio como intercessores, faremos um primeiro

esfor^o para a compreensao da logica comunicacional do cerebro, ou seja, os modos de afetar e

de ser afetado do cerebro. Como discutiremos durante a tese, este e um dos fios da cogni^ao

comunicacional.

Em seguida, no campo das ciencias cognitivas, tomaremos Andy Clark como intercessor.

Desse autor, capturaremos a ideia de que os processes cognitivos nao se reduzem as operates

cerebrais. A cogni^ao deveria envoiver cerebro, corpo e ambiente. Essa ideia, no entanto, sera

entendida do ponto de vista semiotico-cognitivo, priorizando a comunica^ao.

Dessa apropria^ao e que desenvolveremos o conceito de cogni^ao comunicacional. Na

cogni^ao comunicacional, as competencia sao associadas, gragas ao compartilhamento de

conhecimento: a forma^ao de uma regiao em comum. Nesse sentido, cerebro, corpo, bola,

poderiam ter compreendidos como competencias associadas.

Outro intercessor muito caro a nossa pesquisa e a tatica no fotebol. Interessa-nos do

fotebol, portanto, capturar seu aspecto tatico. Destacamos a tatica porque ela e, sobretudo,

comunicacional. E a partir da comunica^ao entre os jogadores que seus movimentos sao

coordenados em dadas ocasioes. Por outro lado, a tatica no fotebol, passou a ser intensamente

midiatizada.
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Nao se trata, portanto, de uma tese sobre futebol. Mas uma tese que se utiliza da tatica

futebolistica para pensar processes de comunica^ao de alta performance em um contexto

midiatizado. Trata-se de compreender a cogni?ao comunicacional com a tatica futebolistica. Se

Deleuze se apropriou do cinema, do teatro ou mesmo da pintura para pensar sua filosofia da

diferenga, interessa-nos fazer alian^a com a tatica futebolistica para a compreensao da cogni?ao

comunicacional no contexto midiatizado.

Tomaremos tambem, como intercessor, a antropologia de Tambiah. Desse autor

capturamos a ideia de ritual, sobretudo, a no^ao de que seria nos processes de interact que os

significados culturais sao atualizados. Nesse sentido, em um estado de cogni^ao comunicacional,

ou seja, quando as competencias sao associadas, significados culturais tambem deveriam ser

atualizados e associados aos semioticos-cognitivos.

Capturaremos tambem aspectos da sociologia de Bourdieu (2006). Interessa-nos destacar

a ideia de campo de poder e de capital simbolico. Isso, porque o campo do poder e o espa^o da

comunica^ao. E na intera^ao entre as pessoas que as valora^oes dominantes (capital simbolico)

sao reproduzidas ou problematizadas. Nesse sentido, em uma cogni^ao comunicacional, seriam

associados aspectos semiotico-cognitivos, culturais e de distin^ao social.

Capturamos, tambem, aspetos da filosofia de Deleuze (2006). O que nos interessou,

sobretudo, foi a no$ao de agenciamento como uma politica de comunica^ao. Nessa trama, afetos

cerebrais, corporais, midiaticos, sociologies, culturais e cientificos, estariam em comunica^ao

em um agenciamento midiatizado no futebol.

Em suma, esse procedimento possibilita priorizar a investigate em comunicatao, e ao

mesmo tempo buscar contributes em outras abordagens, sem, no entanto, precisar se filiar a

tais abordagens. Dado que a comunicatao e um campo complexo, e que atualiza aspectos

cognitivos, sociologies, politicos e culturais, esse procedimento nos parece pertinente para esse

tipo de empreendimento teorico-metodologico, que aqui demos inicio.



CAPITULO 1. SEMIOTICA-COGNITIVA: A COMPREENSAO LOGICA
DO CEREBRO E SUA INFLUENCIA NOS MOVIMENTOS DOS
JOGADORES DE FUTEBOL

23

Aqui, desenvolveremos um dos tecidos de significado que compoe a cognigao

comunicacional: a semiotica-cognitiva. Nosso intercessor sera Peirce. A partir da captura de

aspectos da semiotica, pragmatismo, filosofia da mente e da cognigao desenvolvidos por Peirce,

proporemos tres elementos logicos para uma semiotica-cognitiva: habitos, experiencias e

qualidades materials.

Do ponto de vista semiotico-cognitivo, o processo de comunicagao seria compreendido

como modos de afetar e ser afetado pelo ambiente influenciados por habitos, experiencias e

qualidades materials.

A partir desse modelo compreensivo, no segundo e terceiro topico, discutiremos como

deveria se comunicar o cerebro se fosse compreendido do ponto de vista semiotico-cognitivo.

Compreendemos que o cerebro, dada sua distinta capacidade de memoria e planejamento,

deveria ser uma das semioticas-cognitivas de maior importancia para compreendermos os

processos cognitivos comunicacionais no contexto futebolistico da tatica midiatizada.

Para o desenvolvimento dessa proposta, tomaremos como intercessores Peirce e

neurobio logo Antonio Damasio. O cerebro sera compreendido como um circuito de semioticas-

cognitivas em interagao entre si e com o corpo. Propomos seis modos de afetar e ser afetado, ou

seja, de se comunicar do cerebro: de sentir, de edigao-perceptiva, de memoria, de raciocinio nao-

controlado, de consciencia e de raciocinio controlado.

1.1 SEMIOTICA-COGNITIVA: HABITO, EXPERIENCIA E QU ALIDADE MATERIAL

A semiotica esta inserida em uma ampla arquitetura conceitual desenvolvida por Peirce.

Este quadro conceitual pode ser assim apresentado: 1. Matematica; 2. Filosofia; 2.1

Fenomenologia; 2.2 Ciencias normativas. Sao tres as ciencias normativas: 2.2.1 Estetica; 2.2.2

Etica e 2.2.3 Semiotica. Da mesma forma, sao tres os ramos da semiotica: 2.2.3.1 Gramatica

especulativa; 2.2.3.2 Logica critica, 2.2.3.3 Retorica especulativa. Peirce propoe ainda a

metafisica Metafisica 2.3 e as ciencias especiais 2.4 (CP 1.991- 1.99)
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Uma analise detalhada da teoria dos signos de Peirce e suas relates com sua arquitetura

filosofica exigiria uma tese voltada a este fim. Romanini (2006), por exemplo, desenvolveu um

competente trabalho compreendendo esta trama.

Para a presente proposta, interessa-nos capturar a logica do funcionamento de alguns

signos que consideramos capitais para uma semiotica-cognitiva. Em principio, situaremos a

teoria semiotica de Peirce no contexto de sua arquitetura de pensamento.

Peirce (2008, p. 198) divide a filosofia em tres grandes ramos: Fenomenologia, Ciencias

normativas e Metafisica. A Fenomenologia se preocupa em contemplar fenomenos universais e

levantar um inventario de suas aparencias, sem entrar no merito da sua veracidade. As ciencias

normativas investigam as leis universais e necessarias dos fenomenos em rela^ao aos seus fins,

seja relacionado a beleza, ao direito ou a verdade. A metafisica se interessa pelo estudo da

realidade dos fenomenos.

Comentadores da obra de Peirce, como Santaela (2003; 2012) e De Wall (2013), apontam

relates de dependencia logica entre os ramos da filosofia de Peirce. A metafisica depende das

ciencias normativas (semiotica, estetica e etica) assim como estas dependem da fenomenologia.

A fenomenologia, como o nome propoe, e o estudo dos fenomenos, que e para Pierce qualquer

coisa que se apresente a mente. Os fenomenos podem ser descritos por meio da rela^ao das tres

categorias fenomenologicas (CP 8. 213).

As tres categorias sao: primeiridade (Firstness), secundidade (Secondness) e terceiridade

(Thirdness). Estas podem ser compreendidas como finos esqueletos, tons, ou estruturas logicas

das aparencias que, por meio das suas relates, tomam possivel estudar qualquer phaneron.

Peirce (1998, p.168) sintetiza suas categorias dessa forma:

Primeiridade e o modo de ser daquilo que e tai como e, positivamente e sem
referenda a qualquer outro. Secundidade e o modo de ser daquilo que e tai
como e relatado a um segundo, mas independente de qualquer terceiro.
Terceiridade e o modo de ser daquilo que e tai como e, pondo um segundo e um
terceiro em rela^ao um com o outro [...] Designo essas tres ideias como
categorias cenopitograficas.

A terceiridade como categoria da media^ao, regularidade, mente, inteligencia caracteriza

a a^ao do signo, fazendo, portanto, a conexao da fenomenologia com a semiotica. Estas tres

categorias fenomenologicas, por sua vez, sao recuperadas nos distintos ramos da arquitetura

conceitual de Peirce.
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Nas ciencias normativas, por exemplo, temos: estetica (primeiridade), etica (secundidade)

e logica ou semiotica (terceiridade). Nesse sentido, a estetica, como primeiro ramo das ciencias

normativas, depende da fenomenologia.

Se a fenomenologia se preocupa com o estudo do fenomeno em si, a estetica se interessa

por aquilo que e belo em si no fenomeno, sem qualquer autocontrole ou hierarquizagao. O bem

estetico se volta para o sentir: seu fim e a qualidade em si mesma. Nesse sentido, ”[...] ha

inumeras variedades de qualidades esteticas, mas nenhum grau puro de excelencia estetica”

(PEIRCE, 2008, p.203). A etica, por sua vez,

[...] e o estudo sobre quais as finalidades de agao que estamos deliberadamente
preparados para adotar [...] O homem correto e o que controla suas paixoes, e as
faz conformarem-se com os fins que ele deliberadamente esta preparado para
adotar como finsultimos (PEIRCE, 1998, p. 202).

Segundo De Wall (2013) a estetica e a etica podem ser entendidas como uma especie de

ponte entre a fenomenologia e a logica. A primeira fomece o bem estetico que e conduzido pelo

bem etico, inserido numa finalidade deliberada. A logica, por sua vez, parte dos elementos

esteticos e eticos e lhes acrescenta seu bem: a argumentagao.

[...] o bem logico e simplesmente a excelencia do argument© [...] sendo seu peso
e solidez o fato de ter ele realmente a forga que pretende ter e o fato de ser
grande essa forga, enquanto que seu bem quantitative consiste no grau que ele
faz avangar nosso conhecimento (PEIRCE, 2008, p. 207-208).

Peirce apresenta pequenas variances sobre sua definigao de logica ou semiotica. Em

geral, o autor destaca este ramo como a ciencia que estuda o carater representativo dos signos em

relagao a objetos. Esta representagao e pensada como uma mediagao inteligente que tern como

objetivo tomar eficientes as relagoes entre o objeto e sua representagao.

Interessa a logica, portanto, estudar como deveria funcionar o signo para que tivesse um

determinado efeito significative. "A logica e a ciencia das leis necessarias gerais dos signos e,

especialmente, dos simbolos” (PEIRCE, 2008, p. 29). "A logica classifica os argumentos, e ao

faze-lo reconhece diferentes especies de verdades” (PEIRCE, 1998, p. 200).

[...] a logica e [...] apenas um outro nome para semiotica [...] a quase necessaria,
ou formal, doutrina dos signos [...] observamos os caracteres de tais signos e, a
partir da observagao [...] Abstragao, somos levados a afirmagdes eminentemente
faliveis e por isso, num certo sentido, de modo alguma necessarias, a respeito do
que devam ser os caracteres de todos os signos utilizados por uma inteligencia 
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cientifica, isto e, por uma inteligencia capaz de aprender com a experiencia [...J
sua inten^ao de descobrir o que deve ser e nao simplesmente o que e no mundo
real (PEIRCE, 2008, p.45-46).

Em uma senten^a: a semiotica poderia ser compreendida como o estudo da a?ao do signo

ou semiose. Peirce, em diferentes textos, descreve diferentes grada?oes de detalhamento sobre a

agao do signo. O conceito mais simples e difundido poderia ser assim sintetizado: signo e uma

coisa (fundamento do signo) que esta no lugar de outra (seu objeto) para uma terceira (seu

interpret ante).

Ha defini^oes em que o autor privilegia as relates entre os correlates, a logica de

funcionamento do signo ou os efeitos de sua a^ao. Eis algumas passagens que se referem a estas

especifica^oes: ”[...] a fungao essencial de um signo consiste em tornar eficientes as relates

ineficientes" (PEIRCE, 1998, p.174); "[...] o signo e algo [...] que nos permite saber mais [...]

Todo pensamento e feito por meio de signos ” (CP 8. 332)

Ora, o signo tern, enquanto tai, tres referencias: primeiro, e um signo para um
pensamento que o interpreta: segundo, e um signo de algum objeto ao qual,
nesse pensamento, ele e equivalente: terceiro, e um signo, nalgum aspecto ou
qualidade, e um signo, que o poe em conexao com o seu objeto (PEIRCE, 2008,
p. 39).

A a^ao do signo ou semiose se desenvolve na rela^ao entre seus tres correlates signicos:

signo, objeto e interpretante. Semiose e sinonimo de comportamento inteligente, evolu^ao,

crescimento, processos adaptativos. E nesse sentido que a fim^ao do signo deve tornar eficientes

as relates ineficientes, possibilitar o acrescimo de conhecimento. Nesta rela^ao, predomina o

carater triadico-mediativo do signo em detrimento do diatico-reativo.

Peirce (1998) cita um exemplo simples para esclarecer tai distin^ao, a saber: um evento A

produz um evento B e, em seguida, o evento B produz um C. Se A age diretamente em B e este

diretamente em C, configura-se apenas uma rela^ao direta entre dois elementos (diadica). Por

outro lado, se o evento A produz B para gerar um efeito C, caracteriza-se uma rela^ao triadica

(mediada). Nesta dinamica, C (interpretante) e predicado da rela£ao de media^ao de B (signo)

1 [...]a sign is something by [...] which we know something more [...] all our thought and knowledge is by signs (CP
8.331).
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em rela?ao a A (objeto). Estabelece-se neste ultimo caso o processo de a?ao do signo ou

semiose:

Por semiosis designo [...] uma a^ao ou influencia, que e, ou envolve, uma
coopera^ao entre tres sujeitos, um signo, o seu objeto e os seus interpretantes; e
sua influencia tri-relativa nunca e irredutivel a a$ao de seus pares (PEIRCE,
1998, p. 155).

Os aspectos logicos envolvidos na semiose podem ser sumarizados da seguinte forma: o

primeiro correlate trata do signo em si mesmo: seu fundamento. O segundo correlate, da rela^ao

do signo com seu objeto. Nesta rela^ao ha dois tipos de objetos: o objeto dinamico (fora da

representa^ao do signo) e o objeto imediato (objeto tai como representado no signo). O terceiro

correlate se refere aos efeitos da media^ao do signo em uma mente, o interpretante (real ou

possivel).

Peirce divide o interpretante em tres: imediato (dentro do signo, possibilidade), dinamico

(efeitos concretes do signo em uma mente real) e interpretante final (trata-se de um efeito que se

obteria se uma investiga^ao fosse longe o suficiente para ter um conhecimento definitive sobre

um objeto).

O primeiro correlate e o fundamento do signo. Trata-se do signo em si mesmo. O

fundamento e o que habilita o signo a fimcionar como tai, tomar possivel a representa^ao. Para

ter a potencialidade de ’’estar no lugar" de outra coisa, e necessario abstrair as especificidades

materials. Isto porque esses ultimos nao sao generalizaveis, tern resistencias ou asperezas

especificas. O fundamento do signo, portanto, e abstrativo-formal ”[...] o fundamento e o eu

enquanto abstraido da concretude implicando a possibilidade de um outro” (PEIRCE, 1998, p.

22).

Neste sentido, nas suas relates com possiveis objetos dinamicos, o fundamento ”nao

coloca” no lugar do objeto todos os elementos deste ultimo, mas antes aqueles que apresentam

consonancia abstrativa e estao envolvidos com seu proposito: "Representa esse objeto nao em

todos os seus aspectos, mas com referenda a um tipo de ideia que eu denominei fundamento do

representamen" (PEIRCE, 2008, p. 46). Seguindo a logica das categorias fenomenologicas,

Peirce divide o fundamento do signo em tres tipos de signos:

Tai como ele e em si mesmo, o signo e da natureza de uma aparencia,
designando-o por qualisigno; ou entao, em segundo lugar, e um objeto de um
acontecimento individual, designando-o por sin-signo [...] ou entao em terceiro 
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lugar, e da natureza de um signo geral, designando-o por legi-signo (PEIRCE,
1998, p. 174-175).

Tendo em vista nossos propositos de uma semiotica-cognitiva , interessa-nos capturar

aspectos logicos do legi-signos. Trata-se do signo que incorpora a logica da terceiridade como

sen fundamento. Sua especificidade esta em fundamentar o signo para que ela possa estar no

lugar de leis, regularidades, habitos e propositos. Neste sentido, a nogao de lei e habito e de

suma importancia.

O que e entao uma lei? E uma formula a qual os eventos realmente se
conformam. Por conformar entendo que, tomando a forma como um principio
geral, se a experiencia mostra que a formula se aplica a um evento dado entao o
resultado sera confirmado pela experiencia (PEIRCE, 1998, p. 197).

A agao do habito, por sua vez, pode ser assim sintetizada: trata-se da crenga de que em

uma ocasiao geral, uma forma de predicagao deveria ser eficiente tendo em vista um proposito.

O habito e um geral. Seu papel e influenciar agoes futuras.

Por ser geral, nenhuma ocasiao atual, passada ou futura pode exaurir sua potencialidade

predicativa. Isso nao implica em sua imutabilidade. O habito tende a evoluir, generalizando as

contribuigoes derivadas das experiencias que govema. ”0 habito e essa especializagao da lei da

mente pela qual uma ideia geral adquire o poder de excitar reagoes" (PEIRCE, 1998, p. 261).

Um habito surge quanto, tendo tido a sensagao de executar um certo ato, M, em
diferentes ocasides, A, B, C, nos podemos executa-lo em qualquer ocorrencia
do acontecimento geral L, do qual A, B e C sao casos especiais. Isto e, pela
cognigao de que se qualquer caso A, B ou C e um dos casos de M, e
determinada a cognigao de qualquer caso de L e um caso de M (PEIRCE, 2008,
p. 48-49).

A logica da lei e da agao do habito acima destacados sao caros a nossa proposta

compreensiva. Isto porque os processos de comunicagao entre cerebro e corpo, entre os corpos

(tatica no fiitebol) e destes com as imagens televisuais, como discutiremos no seguimento da

tese, seriam possiveis gragas a agoes de habitos dotados de formulas capazes de mediar as

relagoes entre estas diferentes especialidades cognitivas.

O segundo correlato trata da relagao do fundamento do signo com seu objeto. Peirce

(2008) destaca dois tipos de objetos nesta relagao: dinamico e imediato. O objeto dinamico e o

conjunto de afetos que determina a agao do signo, quer dizer, um contexto que "reivindica" a

mediagao.
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O objeto dinamico e aquilo que o signo ”se colocara no lugar”. O objeto imediato diz

respeito ao objeto dinamico tai como representado no signo. Da rela^ao do fundamento do signo

com sen objeto dinamico Peirce destaca ties tipos de signos: "[...] a divisao em leones, Indices e

Simbolos" (PEIRCE, 2008, p. 177).

No Simbolo, do sen objeto dinamico devem emanar leis. Estes afetos agem sobre o

fundamento, reivindicando representa^ao. Para ser capaz de significar leis o fundamento deve ser

um legi-signo. O simbolo, portanto, e um geral que, por meio da a$ao de um habito, e capaz de

representar leis com proposito para algum interpretante.

Dado o carat er habitual do Simbolo, sua interpreta?ao depende da capacidade do

interpretante conhecer o habito representado no signo: "Um signo genuine e um [...] simbolo,

que e um signo cuja virtude significante se deve a um carater que so pode ser compreendido com

a ajuda de seu interpretante” (PEIRCE, 2008, p. 28-29).

Defino um simbolo como um signo que e determinado pelo seu objeto dinamico
apenas no sentido em que ele sera interpretado enquanto tai. Ele depende assim
de conven^ao, ou de um habito, ou de uma disposi^ao natural, ou entao do seu
campo interpretante (aquilo de que o interpretante e uma determinasao)
(PEIRCE, 1998, p. 175).

Outro aspecto derivado do carater geral do Simbolo e que, em essencia, nao se refere a

sujeitos ou objetos ou possui qualidades significantes. "Os simbolos encontram-se bastante

afastados da propria realidade. Eles sao abstraidos. Eles nem exibem os proprios caracteres

significados, como fazes os icones, nem nos asseguram da realidade dos nossos objetos, como

fazem os indices" (PEIRCE, 1998, p. 188). Para govemar eventos reais, portanto, o Simbolo

precisa de Indices e Icones: "[...] um Simbolo suficientemente completo envolve sempre um

Index, tai como um Index suficientemente completo envolve um leone" (PEIRCE, 1998, p. 202).

Os Indices sao necessaries para indicar ao Simbolo a ocasiao real em que este deveria

agir. Indices sao signos que representam seu objeto dinamico pelo fato de serem realmente

afetados por ele, portanto,"[...] nos asseguram da realidade dos nossos objetos" (PEIRCE, 1998,

p. 188). Indices funcionam chamando a aten^ao, interconectando sujeitos e objetos envolvidos,

"[...] pois o Indice e o meio ambiente em comum aos interlocutores" (PEIRCE, 2008, p.84).

Uma batida na porta e um indice. Tudo o que atrai a aten^ao e um indice. Tudo
que nos surpreende e um indice, na medida em que nos assinala a jun^ao entre
duas coisas da experiencia [...] um violento trovao indica que algo consideravel 
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ocorreu, embora nao saibamos exatamente qual foi o evento (PEIRCE, 2008, p.
67).

O indice incorpora a logica da secundidade na rela^ao do fundamento do signo com o

objeto dinamico. Assim, a aten^ao forjada pelo indice deriva das relates entre os corpos, dos

sens atritos, da resistencia de algo que afeta o signo. No entanto, o Indice, em essencia, nao

possui qualidades. Trata-se de uma especie de imperativo que diz: olhe isto!

Nesse sentido, ele precisa de leones de um tipo especial, sao icones de contraste. Para

Peirce, estes sao necessaries para apresentar diferen?as qualitativas que permitam distinguir

aspectos do objeto (CP 2.276). Assim, para chamar atengao de algo vermelho deve haver outra

cor, por exemplo, o preto. Tomemos o exemplo das ciclovias de Sao Paulo que sao vermelhas.

Ha uma compulsao que aponta para a distingao entre o espago das bicicletas (em vermelho) e o

dos carros (preto); este indice funciona por meio do contraste das qualidades de cor.

O terceiro tipo de signo na relagao do fundamento com o objeto dinamico e o icone.

Peirce distingue duas formas de compreende-lo: o primeiro e entendido como virtualidade,

destacando seu carater potencial, o segundo e o icone materializado, atuando como signo.

O fcone puro e potencial, sem relagao com um objeto dinamico especifico, trata-se da

"[...] possibilidade da possibilidade envolvida” (PEIRCE, 2008, p.79). Tem-se no icone puro a

essencia iconica, sua qualidade especifica. Trata-se da possibilidade associagao por semelhanga

de formas ou sentimentos.

Um icone e um signo que se refere ao objeto que o denota apenas em virtude de
seus caracteres proprios, caracteres que ele igualmente possui quer um tai objeto
realmente exista ou nao. E certo que, a menos que realmente exista um tai
objeto, o Icone nao atua como signo, o que nada tern a ver com seu carater de
signo (PEIRCE, 2008, p. 52).

Para que possa funcionar como signo, o icone deve se relacionar com o objeto dinamico e

compor uma qualidade material especifica. Trata-se de uma mutua implicagao. Se um Icone nao

e afetado e incorpora a materialidade de um objeto dinamico, ele e mera possibilidade da

possibilidade envolvida. Se, por outro lado, os objetos nao gozassem das possibilidades de

sugestao do fcone, nao poderiam passar qualquer ideia ou significagao:

Todo signo tern, real ou virtualmente, um preceito de explicagao segundo o qual
ele deve ser entendido como uma especie de emanagao, por assim dizer, do seu 
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objeto [...] Se o signo for um icone [...] especies do objeto que dele emana
materializou-se no Icone (PEIRCE, 2008, p. 47).

Por outros termos, se da materia fosse subtraida sua qualidade iconica, seu potencial de

estabelecer relates formais- qualitativas seria usurpado e nao poderia comunicar qualquer ideia.

”A unica maneira de comunicar diretamente uma ideia e atraves de um icone, e todo metodo de

comunica^ao indireta de uma ideia deve depender, para ser estabelecido, do uso de um icone"

(PEIRCE, 2008, p. 64).

Nao obstante, Santaella (2000, p. 213) tambem chama a aten^ao para a qualidade

materializada do Icone: "[...] qualidade materializada e a qualidade materializada em algo.

Qualidade que toma corpo, encontrando seu lugar no tempo e no espa^o".

E mister destacar que a distin^ao entre a essencia do Icone, por um lado, e da

materialidade do objeto dinamico, por outro, e um recurso de detalhamento logico. Tai como

Peirce (1998) destaca, o Icone puro, para enfatizar o carater essencialmente signico do Icone, a

qualidade material, por sua vez, daria relevo a materialidade na qual o signo e incorporado.

Do ponto de vista fenomenologico, ou seja, da forma como percebemos, o fundamento do

signo e seu objeto dinamico sao indissociaveis. leones sao percebidos quando materializados, a

materia so pode ser reconhecida quando traz o potencial de sugestao iconica. Peirce designa de

Hipofcones, os leones que sao determinados por seu objeto dinamico, ou seja, estao

materializados.

A possibilidade em si so e puramente um icone em virtude de sua qualidade; e
seu objeto so pode ser uma primeiridade. Mas o signo pode ser iconico, quer
dizer, representar seu objeto por meio de sua similaridade, nao importa seu
modo de ser [...] Qualquer imagem material, como uma pintura, e em grande
parte convencional no seu modo de representa^ao; mas em si mesma sem
rotula-la ou legenda pode ser chamada de hipoicone (CP 2. 276)

Hipoicones, portanto, sao signos materializados capazes de sugerir relagoes de

semelhangas. Peirce designa tres graus do hipoicone, que se referem a formas especificas de

relates por semelhan^a. Tais similaridades se distinguem pela incorpora^ao da logica das tres

categorias: primeiridade, secundidade e terceiridade:

3 "A possibility alone is an Icon purely by virtue of its quality; and its object can only be a Firstness. But a sign may be
iconic, that is, may represent its object mainly by its similarity, no matter what its mode of being[...] Any material image,
as a painting, is largely conventional in its mode of representation; but in itself, without legend or label it may be called a
hypoicon" (CP 2. 276).
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Hipoicones podem ser divididos de acordo com o modo de primeiridade que
incorporam. Aqueles que incorporam simples qualidades, ou primeira
primeiridade sao imagens; aqueles que representam relates [...] das partes de
uma coisa por relates analogas com suas proprias partes, sao diagramas;
aqueles que representam alguma coisa de forma paralela por meio de uma
convengao, sao metaforas4 (CP 2. 277)

As relates entre objeto dinamico e signo tambem sao fundamentais para nossas

pretensoes compreensivas. Em primeiro lugar, por enfatizar o objeto dinamico como elemento

"exterior” ao signo que reivindica sua mediagao. Do ponto de vista semiotico-cognitive, sao os

afetos extemos que colocam a cognigao em processo. Em segundo lugar, porque as relates

entre leones, Indices e Simbolos nos ajudam a compreender como uma cognigao poderia

representar estes afetos extemos e gerar predicates inteligentes.

Por exemplo, para compreender a interagao entre cerebro e os musculos esqueleticos

(responsaveis pelo movimento) e importante entender que cada uma destas cognites deveriam

possuir leones, Indices e Simbolos especificos que garantam sua comunicagao eficiente, ou seja,

que os afetos do cerebro sejam representados pelo corpo bem como os do corpo representados

pelo cerebro, garantindo a constante troca de informates. Esta mesma logica tambem deve

conduzir as relates com as imagens televisuais que analisaremos no terceiro capitulo.

Peirce (2008) designa o termo objeto imediato para se referir a forma como o objeto

dinamico esta representado no signo. O objeto imediato e tratado como uma parte da totalidade

dos objetos parciais, sendo este ultimo o objeto dinamico. O objeto imediato, portanto, se refere

ao espago semiotico interior a agao do signo. O autor os divide em tres tipos de signos: "Por

respeito ao seu objeto imediato, um signo pode ser um signo de uma qualidade, de um existente

ou de uma lei" (PEIRCE, 1998, p. 175).

O terceiro correlate e o interpretante. Refere-se ao efeito do signo em uma mente

(potencial ou real). O interpretante imediato esta dentro da esfera de um signo especifico. Trata-

se da possibilidade que o signo tern, em sua representagao do objeto, de gerar interpretagoes,

4 "Hypoicons may be roughly divided according to the mode of Firstness of which they partake. Those which partake of
simple qualities, or First Firstnesses, are images; those which represent the relations [...] of the parts of one thing by
analogous relations in their own parts, are diagrams; those which represent the representative character of a
representamen by representing a parallelism in something else, are metaphors" (CP 2.277).
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independente de qualquer interpretante real. Seriam os efeitos interpretativos potenciais. Peirce

(1998, p. 177) divide o interpretante imediato enitres tipos:

[...] na sua rela^ao com seu interpretante imediato, dividiria os signos nas tres
classes seguintes: 1. Aqueles que sao interpretaveis em pensamento, ou em
outros signos da mesma especie, atraves de series infinitas. 2. Aqueles que sao
interpretaveis em experiencias atuais. 3. Aqueles que sao interpretaveis em
qualidades de sentimento ou aparencias.

Tomemos um caso hipotetico. Uma imagem da jogada do quarto gol da sele^ao brasileira

contra a Italia na copa de 1970 seria um interpretante imediato. Esta imagem esta seguidamente

sendo exibida em um laptop no meio de uma floresta. Mesmo que nenhuma mente interpretante

passe pelo laptop, sua capacidade de significar ainda persiste. Sua potencia significante nao

depende de uma mente especifica.

Esta potencia significante deriva da forma como o signo representa o objeto dinamico em

consonancia com sua qualidade material signica, de como estas qualidades se relacionam neste

caso especifico (imagem da jogada) gerando indicios e de como a imagem pode representar leis.

E importante destacar que quando nos referimos ao fundamento do signo, signo em rela^ao ao

objeto e o efeito interpretante imediato, estamos detalhando os tecidos logicos intemos de um

mesmo signo e sua possibilidade de afetar outros signos.

Por outro lado, o interpretante dinamico: ” [...] e o efeito concreto que o signo, enquanto

signo, realmente determina” (PEIRCE, 2008, p. 177). Trata-se de desenvolver uma das

possibilidades do interpretante imediato de um signo. Este efeito e desenvolvido pela a^ao de

outro signo (mente interpretante) que em consonancia com suas qualidades iconicas experiencias

colaterais e habitos desenvolve uma das potencialidades do signo que o afetou.

Experiencias colaterais dizem respeito ao conhecimento adquirido por meio de

experiencias sobre um determinado objeto. Este conhecimento fomecera um repertorio sobre

aspectos que podem estar relacionados com este objeto, representa ”[...] uma previa familiaridade

com aquilo que o signo denota" (PEIRCE, 2008, p. 161).

Em consonancia com o afeto do signo precedente, com as qualidades iconicas, as

experiencias colaterais, o efeito do signo no interpretante dinamico pode ser emocional,

energetico ou logico. Sera emocional se o efeito do signo resultar apenas em uma emosao, uma

altera^ao qualitativa no corpo interpretante: um sentimento de alegria, prazer, medo. Nesse
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sentido, a emo?ao esta relacionada a altera^ao corporal, logo, e preciso uma materialidade

corporal para ser afetada.

Se for energetico, o efeito sera uma reatividade. Por exemplo, se o fogo toca em nosso

bra^o, imediatamente reagimos retirando-o, trata-se desta compulsao energetica. O interpretante

logico e da natureza de uma media^ao, ou seja, existe a presen^a de um habito que govema as

a?oes de uma dada forma em dadas ocasioes. O movimento tatico de um jogador de futebol e um

bom exemplo, pois atraves de seu treinamento desenvolveu habitos que em dadas situates de

jogo determinadas formas de movimenta^ao seriam eficientes.

E importante destacar que a a$ao mediada em si nao e um interpretante logico. Tratar-se-

ia de uma replica. Isto porque como o interpretante logico e um geral, logo, precisa da energia e

realidade do energetico para ser atualizado. A essencia do interpretante logico e aquilo que

poderia ser. Assim, depois de uma jogada que deu errado, o jogador imagina: da proxima vez, se

eu me movimentar de outra forma pode ser que a jogada seja eficiente, pois:

[...] esses primeiros interpretantes logicos levam-nos a realizar um mundo
inteiro diversas a^oes voluntarias. Imaginando-nos a nos mesmos em varias
situates e animados em varios motives; tra^amos entao as varias linhas de
conduta altemativas que as conjecturas nos deixaram abertas. Alem disso somos
levados, pela mesma atividade interna, a constatar diferentes formas de
modificar ligeiramente as nossas conjecturas. Portanto, o interpretante logico,
deve estar num modo relativamente futuro (PEIRCE, 1998, p. 153).

Estes efeitos interpretantes da a$ao de um signo (emocional, energetico e logico) sobre

uma mente interpretante, podem se tomar objetos dinamicos para outros interpretantes que

podem desenvolver dinamicamente novos significados. O processo de semiose, portanto, e um

processo continuo, mental, de expansao de significados.

Tomemos o exemplo das imagens televisuais de um jogo de futebol. Estas imagens,

independentemente de quern as analise, tern seu potencial significativo: suas qualidades iconicas,

suas relates indiciais e seus habitos. Se um individuo e por elas afetado, e capaz de representar

por meio de suas proprias qualidades os sons, as imagens do jogo ou a temperature da tela, por

exemplo.
Se este mesmo individuo for conhecedor do futebol, tiver uma experiencia co lateral sobre

futebol, conseguira ler os padroes de jogo representados nas imagens. Caso tenha experiencia

colateral referente a tecnologias de imagem, podera utilizar estas imagens, mixa-las, edita-las,
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como discutiremos detalhadamente no terceiro capitulo, ou seja, cada vez que o signo afeta uma

mente interpretante, os significados podem ser ampliados de forma diferente.

Capturamos e definimos, portanto, aspectos da semiotica de Peirce que serao caras para

nossa proposi^ao de uma semiotica-cognitiva. Tres aspectos logicos sao de maior importancia:

os hipoicones como signos de qualidade incorporados, que representam o objeto por meio de

suas proprias qualidades intemas; o Indice como o elemento que indica compulsivamente o

elemento experiencial, ou seja, os sujeitos e predicados realmente envolvidos; e o Simbolo que,

a partir da a$ao do habito, possibilita uma media^ao e proposito para a^oes futuras.

A cogni^ao, em nossa apropria^ao, representaria um dos aspectos do processo de

semiose: sua dimensao incorporada. Tratar-se-ia da posi^ao logica do interpretante dinamico:

”[...] ha uma conexao tripla de signo, coisa significada, cogni^ao produzida na mente" (PEIRCE,

2008, p. 11); "Um Signo e um representamen do qual algum interpretante e a cogni^ao de um

espirito" (CP 2. 242).

Nesta perspectiva, compreendemos a cogni^ao como um signo que representa a afec^ao

de um objeto dinamico (afetos extemos a uma dada cognigao). No processo cognitivo, estariam

envolvidos o signo (com seus leones, Indices e Simbolos) bem como o conhecimento colateral

adquirido sobre o objeto dinamico que incita o processo de cogni£ao. Logo, a cada cogni^ao, a

semiose e enriquecida com a contribui^ao de cada signo-interpretante singular ou quase-mente

(interprete).

Para alem da semiotica discutida acima, fizemos uma pesquisa no pragmaticismo, nos

textos de Peirce sobre cogni^ao e filosofia da mente, buscando capturar elementos logicos para

uma semiotica-cognitiva.

Dessa investigate, interessou-nos destacar tres elementos recorrentes: a) o habito ou

uma forma de associate de ideias tendo em vista um proposito; b) experiencia, referente as

experiencias de afetar e ser afetado do signo-cogni^ao; c) a qualidade material com suas

potencialidades de apresentar internamente as interferencias extemas bem como afetar o

ambiente em consonancia com seus Hipoicones cognitivos.

E importante ressaltar que nao e proposito desta tese uma discussao exaustiva sobre as

aludidas teorias, mas antes capturar passagens que sao caras a nossa proposta. Comecemos com

aspectos do Pragmaticismo: "[...] o tra^o mais patente da nova teoria foi ter reconhecido uma
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ligagao inseparavel entre a cognigao racional e a finalidade racional; foi isso que determinou a

preferencia pelo no me pragmatismo” (PEIRCE, 2008, p. 125).

Segundo o autor, o pragmatismo e o estudo dos conceitos intelectuais, aqueles que

influenciam agoes razoaveis. Estas ultimas sao atividades com proposito e guiadas pelo habito,

logo, se dadas ocasioes surgirem e a crenga predominar, uma dada forma deveria ser predicada

tendo em vista o objetivo:

O pragmatista assere que a totalidade do significado de uma predicagao de um
conceito intelectual esta contida na seguinte afirmagao: em todas as
circunstancias concebiveis de uma certa especie [...] o sujeito da predicagao
comportar-se-ia de um modo geral- isto e, seria verdadeiro em certas
circunstancias experimentais dadas (PEIRCE, 1998, p. 143).

O aspecto habitual do conceito, portanto, esta relacionado ao que deveria ser em dadas

ocasioes. Trata-se de influencias em agoes faturas. Este estado condicional, quando realizado,

toma-se objetivagao da generalidade do habito: "Os gerais [...] podem ser tambem fisicamente

eficientes [...] na acepgao do senso comum segundo o qual os propositos humanos sao

fisicamente eficientes" (PEIRCE, 1998, p. 137).

Se o habito e geral e precise que uma experiencia o acione, bem como o tome objetivo,

pois o ”[...] habito nao pode possuir ser concreto sem a agao, a qual e um objeto separado sobre o

qual exerce seu govemo" (PEIRCE, 1998, p. 140). No entanto, nao se trata de experiencias ao

acaso, esporadicas, mas antes experiencias com proposito. Estas podem ser compreendidas como

sequencias de experimentos relacionadas a ocasioes similares, tendo em vista uma finalidade.

Os experimentos possibilitam perceber a agao do habito sobre a realidade e, por meio das

suas consequencias, inferir conclusoes e refinar o conceito, pois "[...] algo que nao resulta da

experiencia nao pode ter influencia direta na conduta" (PEIRCE, 1998, p. 124).

[...J o experimentador seleciona certos objetos identificaveis sob os quais vai
operar. De seguida temos o acto extemo (ou quase extemo) pelo qual ele
modifica os objetos. De seguida vem a subsequente reagao, sob a forma de uma
percepgao, do mundo sobre um experimentador; finalmente, temos tudo aquilo
que o experimento nos ensinou. Embora as duas principals partes do evento
sejam a agao e a reagao, a unidade de essencia do experimento reside na sua
finalidade e piano (PEIRCE, 1998, p. 133).

O terceiro elemento do pragmatismo que gostariamos de destacar e a qualidade corporal

que o conceito deve governar. Em outros termos, para haver experiencia influenciada por um

habito, deve haver um corpo a ser afetado pelas experiencias: "Quais sao os ingredientes



37

essenciais de um experimento? Primeiro [...] um experimentador de came e osso" (PEIRCE,

1998, p. 133).

Trata-se dos aspectos inatos da materialidade do corpo. Esta materialidade pode ser

compreendida como a ferramenta que sera manipulada pelo habito: "A forma como ele e afetado

dependera de suas disposi^oes inatas e dos seus habitos” (PEIRCE, 1998, p. 157). Gostariamos,

portanto, de destacar estes tres aspetos do pragmatismo: habito, experiencia e as qualidades

materials do corpo.

Nos textos em que Peirce se refere a cogni^ao diretamente tambem encontramos estes

tres elementos. Os elementos do habito podem ser percebidos na generalidade: ”[...] toda

cogni^ao e geral [...] Uma representa^ao geral e um Simbolo" (PEIRCE, 2008, p. 310). Neste

aspecto, futuras cogni^oes sao entendidas como predicadas das precedentes: ”[...] toda cogni^ao

e determinada logicamente por cogni^oes previas” (CP 5.265). Desta forma, esta generalidade

diz respeito a influencias sobre cogni^des futuras: ”[...] a existencia de uma cogni^ao nao e algo
atual, mas consiste no fato de que sob certas circunstancias uma outra cogni^ao surgira5” (CP

7.357).

Como vimos enfatizando, o habito, em essencia, nao diz respeito a ocasioes reais. As

experiencias e que tomam objetivas e reais as influencias habituais. Por outro lado, as

experiencias tambem contribuem para a evolu^ao da cogni^ao, ja que "Cogni^ao alguma e Signo

algum sao absolutamente precisos” (PEIRCE, 2008, p. 182). Portanto, e a partir da experiencia

com objetos que o habito cognitivo elabora suas formulas: ”[...] o conhecimento do mundo

interno e derivado por raciocmio hipotetico a partir dos nossos conhecimentos de factos

extemos” (PEIRCE, 1998, p. 29).

Tai como no pragmaticismo e na teoria dos interpretantes dinamicos, o terceiro aspecto

que gostariamos de destacar e a materialidade cognitiva. Como vimos destacando, se o habito e

uma formula geral, ele precisa de uma experiencia real, que por sua vez precisa de um corpo.

Este pode ser compreendido como os aspectos materiais a serem manipulados pelo habito:

5 the existence of a cognition is not something actual, but consists in the fact that under certain circunstances some
other cognition will arise (CP 7.357).
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"O organism© [...] e o instrumento do pensamento6" ( CP 5.315).

Devemos agora considerar [...] propriedades dos signos que sao de grande
importancia na teoria da cogni^ao. Uma vez que o signo nao e identico a coisa
significada, mas difere dela nalguns aspectos, ele deve evidentemente ter alguns
caracteres que pertencem a si mesmo e que nada tern a ver com a fun^ao
representativa. Chamo isso de qualidades materiais do signo [...] Como exemplo
de tais qualidades tome-se o exemplo da palavra homem, o fato de ser
constituido por cinco letras; ou entao; tome-se na pintura, o fato de ser plana e
sem relevo (PEIRCE, 1998, p. 41).

Destacaremos agora alguns aspectos da filosofia da mente em Peirce. Cabe enfatizar que

nao e nosso proposito uma analise detalhada da sua trama mental, para isto seria necessario um

trabalho exclusive. Jorge (2006) realizou um competente trabalho neste sentido. Interessa-nos,

para este momento, capturar um aspecto da a^ao mental em Peirce: a lei da mente de associate

de ideias.

Uma das mais basicas leis da mente para Peirce e a associa^ao de ideias: "Ha uma lei de

sucessao de ideias. Podemos dizer que grosseiramente e a lei do habito. A grande lei de

associate de ideias - aquela lei de toda a^ao psfquica" (CP 7. 388).

Peirce destaca tres modos principals de associar ideias: por qualidades, contiguidades e

causa final. Estas formas, como boa parte das teorias de Peirce, estao relacionadas as tres

categorias fenomenologicas. Qualquer modo de a^ao mental - desde a formagao do leito de um

rio a agoes das celulas nervosas do cerebro - poderia ser compreendida por meio de associagao

de ideias:

[...J associagao de ideias procede de acordo com tres principios: semelhanga,
continuidade e casualidade. Nao pode haver duvida de que qualquer coisa e um
signo do que quer que esteja associado por semelhanga, contiguidade e
casualidade, nem pode haver duvida que o signo apela para a coisa significada.
Portanto, a associagao de ideias consiste num juizo ocasionar um outro juizo do
qual ele e signo. Ora, isso nao e mais nem menos do que uma inferencia
(PEIRCE, 1998, p. 53).

6 [...] the organism is [...] an instrument of thought" (CP 5. 315).
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A associate de ideias por semelhan^as compoe inferencias por meio de similaridades ou

sugestoes. No entanto, qualidades em si nao poderiam ser semelhantes, pois sao unicas enquanto

elementos de primeiridade. Segundo Peirce, nas sugestoes por semelhan^a as qualidades

parecem similares para uma cogni^ao especifica, ou seja, a semelhan^a e inferida por meio das

qualidades intemas de uma mente (CP 7. 392). Neste sentido, as associates de ideia por

semelhan^a estao tambem associadas a disposi^oes de uma materialidade cognitiva.

A associa^ao de ideias por contiguidade se caracteriza pela participa^ao fundamental da

experiencia. As seguidas experiencias mostram que, por exemplo, um evento A esta associado a

um evento B, assim, em ocasioes futuras, quando o evento B surgir, o evento A estara associado:

"[...] sugestao por contiguidade pode ser definida como uma sugestao de uma ideia por outra que

tinha sido associado a esta, nao pela natureza da mente, mas pela experiencia ou pelo curso da

vida" (CP 7. 391). Em resumo, nas formas de associa^ao por ”[...] contiguidade e similaridade, a

primeira e uma conexao devido a um poder externo, enquanto a segunda e uma conexao devido a

um poder intemo" (PEIRCE, 1998, p. 245).

O terceiro aspecto mental e a causa final. Nesta, as associates de ideais sao conduzidas

por um proposito, ou seja, nao se trata de associar ideias pela natureza interna de uma mente ou

pela experiencia, mas para alcan^ar determinados fins. Estes propositos sao generalidades, ou

seja, nao podem ser exauridos nas experiencias reais, pois estao sempre conduzindo a um

caminho evolutivo futuro (CP 1.211).

Em resumo, nosso interesse e enfatizar tres aspectos na teoria da mente - a importancia da

qualidade material (a partir da qual se desenvolvem associates de ideias por semelhan9a), das

experiencias (associate de ideias por contiguidade) e proposito ou causa final.

Tomando Peirce como intercessor, portanto, desenvolveremos uma semiotica-cognitiva

que seria uma epistemologia, ou seja, um modo de conhecer referente aos processes de semioses

incorporados ou de cogni^ao. A semiotica-cognitiva deveria dar conta dos aspectos basicos dos

processos cognitivos entendidos como comunicacionais, como detalharemos em seguida.

Seguindo a logica das categorias de Peirce, teriamos: Habito cognitive (elemento de

terceiridade), experiencia cognitiva (secundidade) e qualidade corporal cognitiva (primeiridade).

Cada um destes elementos terao tambem divisoes.

O habito cognitivo representaria o aspecto de terceiridade da cogni^ao. Na a^ao do

habito destacaremos tres aspectos: o proposito que guia sua a^ao; as formulas e leis que
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disponibilizam formas de associates de ideias para alcan?ar o proposito; e o contexto geral no

qual o habito deveria agir. Portanto, estes tres aspectos sao generalidades que sugerem a um

corpo sob seu governo que uma dada forma de associar ideias seria adaptativa em ocasioes

similares tendo em vista um proposito.

A complexidade cognitiva de um habito estaria relacionada a diversidade das ocasioes

gerais que acionariam suas formulas especificas para atingir seus propositos. Neste sentido,

organismos cognitivamente simples, possuiriam poucas formulas para diversos contextos gerais.

Por outro lado, quanto mais refinadas as cogni^oes, mais formulas para resolver situates gerais

mais especificas.

Por exemplo, se tomassemos o exemplo de uma minhoca de jardim. Se algo a tocar com

tai intensidade, entao, ela deve encolher-se. O contexto geral de sua cogni^ao de defesa e amplo

e sua formula simples. Por outro lado, as cognites desenvolvidas pelos jogadores de futebol sao

extremamente elaboradas. As ocasioes remetem a formulas mais especificas relacionadas a

habitos de sentir, de perceber, tomar consciencia, raciocinar bem como de uma ampla memoria

que enriquece o processo cognitive. Tratar-se-ia, portanto, de uma semiotica-cognitiva bem

mais complexa.

O segundo aspecto e a experiencia cognitiva, que estaria relacionada com um estado de

comunica^ao entre cogni^ao e ambiente. Tratar-se-ia da experiencia de afetar e ser afetada. Nesta

intera^ao, tres aspectos estariam envolvidos: a experiencia de ser afetado por qualidades, atritos-

reates e leis; a experiencia de afetar sob a forma de qualidades, reagoes e leis; e a experiencia

de generaliza^ao.

Gostariamos de distinguir geral do processo de generaliza^ao. O Geral, como

destacamos, e essencialmente abstrato, irredutivel a qualquer ocasiao real. Trata-se de influencia

sobre possiveis a^oes futuras.

Por outro lado, o processo de generaliza^ao se desenvolveria nas experiencias, e por meio

dos testes que as formulas sao reformuladas e adquirem cren^a e se estendem para influenciar

ocasioes similares no futuro ”[...] um termo ganha extensionalidade, sem perder profundidade,

diz-se que ganha extensao. Este e, por exemplo, o efeito comum da indu^ao. Neste caso o efeito

denomina-se generaliza^ao” (PEIRCE, 2008, p. 108).
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Poder-se-ia dizer, portanto, que a experiencia do processo de generalizagao funciona

como um meio para ampliar ou mudar as formulas gerais de um habito. O processo em si nao e

geral, e uma sequencia de experiencias, mas seu efeito e a generalizagao dos aspectos formais

regulares e efetivos presentes na sequencia de experimentos.

O terceiro aspecto da semiotica-cognitiva seria o corpo cognitive, ou qualidade iconica

incorporada. Em nossa apropriagao, esta potencialidade teria tres aspectos principals: potencial

de ser afetado, de afetar e de armazenar formulas.

O potencial de ser afetado se refere a possibilidade de substituir interferencias dos objetos

extemos por suas qualidades corporais intrinsecas. Ha do is modos desta potencialidade: 1) a

plasticidade de ser afetado: potencialidade de apresentar informagoes a partir das diferentes

qualidades de afetos que agem sobre o corpo, por exemplo, afetos sonoros, visuais, tateis etc. 2)

plasticidade de manipulagao: tratar-se-ia da potencialidade de reordenar, associar, sintetizar as

formas incorporadas, podendo gerar novas informagoes.

Esta manipulagao seria feita pelo habito cognitivo, no entanto, a materialidade exerce

influencia na plasticidade da agao mental. Se tomarmos a materia que compoe uma rocha e a que

forma um cerebro teremos potencialidades plasticas bem distintas, embora ambas sejam

manipuladas por habitos. Nao haveria determinagao, mas uma mutua implicagao; habitos

flexiveis exigem um material que seja voluvel o suficiente para poder apresentar a plasticidade

de suas formulas. A pedra e cristalizada, seus habitos sao enrijecidos enquanto o cerebro humano

e capaz de constantes mudangas de habito.

O potencial de afetar estaria relacionado com a possibilidade de afetar objetos extemos

por meio de suas proprias qualidades materials. Haveria tambem do is estilos de potencia: 1) a

plasticidade de afetar se refere a potencialidade de emitir distintas qualidades de afetos, por

exemplo, verbais, gestuais, sonoros; 2) a plasticidade de manipulagao se refere possibilidade de

recombinar formas, podendo gerar novos afetos ao ambiente.

Outro aspecto da qualidade do corpo-cognitivo e seu potencial memoria. Tratar-se-ia da

capacidade material de armazenar as formas e formulas que sao generalizadas a partir das

experiencias. Embora formulas sejam gerais, do ponto de vista cognitivo, ou seja, interiorizada

em um corpo especifico, estas disposigoes deveriam estar armazenadas em algum lugar. A

Figura 1 apresenta as subdivisoes de nossa proposta de semiotica cognitiva:
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Fonte: Elabor ado pelo autor

Habitos, experiencias e qualidades materials seriam os tres elementos fundamentals da

nossa proposta de semiotica-cognitiva. Estes elementos estariam em comunica^ao entre si e com

o ambiente. Seria por meio destas relates que um corpo, quando afetado por um objeto extemo,

predica a^oes inteligentes expressas em sua forma de afetar. Passemos, portanto, para a

compreensao desta trama cognitiva.

Conforme descrevemos acima, habitos sao gerais. E preciso que o real afete o corpo

gerando uma experiencia que encontre similaridade formal com a ocasiao generalizada no

habito. Para que exista esta rela^ao, as formas generalizadas devem estar disponiveis, ou melhor,

deve haver uma materialidade cognitiva que as tenha armazenado.

Desta rela£ao entre experiencia, generalidade da ocasiao e formas armazenadas na

materialidade cognitiva sao predicadas informa^oes sobre o contexto. Em consonancia com a

potencia material-cognitiva do corpo de ser afetado, podem ser apresentadas informa^oes

visuais, sonoras, auditivas etc.

Estas informa^oes acionariam a formula do habito que entra em a^ao associando as

informa^oes de uma dada forma tendo em vista o proposito. Estas formulas, por sua vez,

deveriam estar estocadas em uma memoria material para serem acionadas. Como ressaltamos, e

em consonancia com a potencia da materialidade da memoria cognitiva que formulas e

propositos podem desenvolver estados mais amplos e complexes.

Da a$ao do habito deriva uma predica^ao. Esta conclusao e expressa no corpo em

consonancia com suas possibilidades materiais de afetar. A a$ao do corpo marca, portanto, a

experiencia de afetar, predicando informa^oes no ambiente.

Propomos, portanto, estes tres elementos e suas subdivisoes como os basicos dos

processes semioticos-cognitivos, o que pressupoe dizer que as especialidades cognitivas, as
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formas especificas de cognigao deveriam se desenvolver das variagoes de suas qualidades

materials, experiencias e habitos. A comunicagao, portanto, do ponto de vista semiotico-

cognitivo, seria afetar e ser afetado por meio de habitos, experiencias e qualidades materiais.

Ha que se destacar que para Peirce a cognigao nao se reduz a semioses incorporadas no

cerebro humano, embora estas representem um caso especial. Ha semiose no trabalho das

abelhas, por exemplo. No entanto, e necessario sempre uma instancia que incorpore a semiose,

bem como um signo que faga esta materialidade sugerir algo (CP 4. 551).

Embora sabendo que, para o autor, os processos cognitivos vao bem alem dos

desenvolvidos por humanos, interessa-nos focar nestes ultimos, uma vez que o interesse de nossa

pesquisa se da nos processos cognitivos que governam as movimentagoes taticas dos jogadores

de futebol durante o jogo. Interessa-nos compreender a comunicagao humana.

Embora Peirce nao considere processos de cognigao reduzidos ao humano, o autor

confere a este ultimo um carater especial: "A mais plastica de todas as coisas e a mente humana”

(CP 7. 515). Esta plasticidade da cognigao humana possibilita o desenvolvimento da consciencia

critica, reflexao e imaginagao capazes de forjar pianos de sobrevivencia que vao bem alem dos

instintos. Os outros animais estariam na esfera dos instintos, ao que Peirce denomina de quase-

propositos que governam seus comportamentos (CP 7.381).

A semiotica permite uma detalhada compreensao da logica do processo cognitive

pensado por meio da agao do signo. No entanto, trata-se de uma teoria geral, nao e sua intengao

detalhar as especificidades materiais dos processos cognitivos ou seu contexto social.

Em nossa interpretagao, isto nao significa dizer que Peirce nao considerava como

importantes tais aspectos, apenas nao poderiam estar presentes em uma teoria geral. Em alguns

de seus textos, Peirce aponta para as influencias das qualidades corporais:

Os sentimentos, como todos sabemos, dependem do organismo do corpo. O
cego de natureza nao tern sentimentos como o de vermelho, azul ou qualquer
outra cor; sem um corpo, e provavel que nao tivessemos sentimentos em geral; e
provavelmente, portanto, a palavra que nao tenha corpo animal nao tern
sentimentos animais, e, naturalmente, se restringimos a palavra sentimento ao
significado sentimento animal, a palavra nao tern sentimentos [...] percepgao de
modo claro depende do organismo do animal (PEIRCE, 2008, p. 307).

Na passagem supracitada, Peirce desenvolve nos CP 7.585- 586- 587 o argumento de

que, do ponto de vista estritamente logico, nao haveria diferenga entre o homem e a palavra.

Nesta passagem, argumenta engenhosamente que ambos, ao seu modo, possuem formas logicas
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de sentimento, aten^ao e pensamento. Ao mesmo tempo, o autor destaca que para alem da logica

haveria, no entanto, diferengas fisiologicas que resultariam em distin^oes cognitivas: ”[...] um

homem e um sentimento animal, a palavra, da mesma forma, e um sentimento escrito” (PEIRCE,

2008, p. 306).

Acreditamos que embora Peirce tenha se preocupado intensamente e desenvolvido uma

teoria logica, nao ha indiferen^a em rela^ao as influencias das especificidades materials e

contextuais nas quais as cogni^oes sao incorporadas. Em nossa interpreta^ao, estes aspectos

poderiam ser complementares a uma logica geral.

Nao e a toa que, no aludido texto, quando Peirce compara as palavras com o homem, ele

os declara semelhantes se os aspectos corporais forem excluidos: ”[...] nao levando em conta

seus musculos, glandulas e nervos e considerando apenas seus sentimentos, esfor^os e

concep^oes” (PEIRCE, 2008, p. 306).

O que estamos chamando de qualidade material seria uma especializa^ao e encarna^ao da

mente em uma materia. Dado que a mente e essencialmente diagramatica, precisa da materia

para atualizar suas possibilidades. A a$ao mental manipula e governa as qualidades materials

para alcan^ar seus propositos. Processos cognitivos sao, portanto, ideias gerais materializadas:

"Elas sao ideias encarnadas, apenas desse modo podem transmitir ideias” (PEIRCE, 1998, p.

265).

Em sua cosmologia, Peirce destaca a materialidade como um dos aspectos de sua

tricotomia (mente, materia e evolu^ao): ”[...] uma cosmologia evolucionaria, na qual todas as

regularidades da natureza e da mente sao vistas como produtos do crescimento [...] a materia e

uma especializa^ao e rigidifica^ao da mente” (PEIRCE, 1998, p. 243).

Nesta perspectiva, no decorrer da tese, buscaremos outros intercessores para nossa

proposta de cogni^ao comunicacional. A semiotica cognitiva e aspecto fundamental que seria

complementada por outros elementos que oportunamente detalharemos. Nossa posi£ao, portanto,

e similar a de Santaella (2012, p. 12) quando trata da teoria da percep^ao, embora tenhamos

escolhido teorias complementares distintas:
Embora a teoria da percep^ao peirciana seja, de fato, muito original, pois se
trata de uma teoria triadica [...] ela e uma teoria puramente logica e bastante
esquematica. Certamente este esquematismo quase diagramatico, e capaz de
evidenciar o movimento logico das operates perceptivas. Entretanto, falta
came a esse esqueleto logico. Em fun^ao disso, busquei os complementos
necessarios.
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Tendo em vista a investiga^ao dos processes cognitivos realizados pelos movimentos

taticos dos jogadores e, logo, por seres humanos, buscaremos complementaridades entre nossa

proposta de semiotica-cognitiva baseada em Peirce e as teorias neurobiologicas de Antonio

Damasio. Isto porque partimos do pressuposto neurobiologico de que e no cerebro que se

desenvolve a capacidade de consciencia, planejamento e raciocinio critico que distinguem a

cogni?ao humana.

Tomaremos, portanto, Antonio Damasio como intercessor, ou seja, nosso proposito nao e

uma analise neurobiologica, mas antes capturar da neurobiologia elementos logicos que possam

contribute para nossa proposta de semiotica-cognitiva e cogni^ao comunicacional. Nos valemos

do metodo abdutivo - especulativo da semiotica para compreender como deveria se comunicar o

cerebro se fosse compreendido do ponto de vista semiotico-cognitivo.

Fizemos uma investiga^ao da obra de Antonio Damasio, identificamos os processos

cognitivos cerebrais propostos pelo autor e os compreendemos como formas de associa^ao de

ideias (habitos) com propositos especificos que se desenvolveriam por meio da experiencia e que

seriam atualizados na qualidade material do cerebro.

O cerebro, aqui compreendido do ponto de vista semiotico- cognitive, seria um dos fios

que afetariam os musculos esqueleticos (responsaveis pela execu^ao dos movimentos). Neste

sentido, uma das dimensoes que os movimentos dos jogadores representam seria o afeto do

cerebro. O movimento do jogador seria signo da complexidade cerebral humana.

Desta forma, se temos em vista compreender os significados dos movimentos taticos dos

jogadores de futebol em um contexto de midiatiza^ao televisual, em principio deveriamos

compreender quais seriam as especialidades cerebrais semiotico-cognitivas que afetariam e

seriam representadas por estes movimentos.

Eis um exemplo simples para ilustrar nossa proposta. Na copa do mundo de 1994 quando

o jogador brasileiro Bebeto fez o gol contra os Estados Unidos, o jogador fez um gesto que

Simula a condu^ao de um bebe, ou seja, este movimento estaria no lugar do filho de Bebeto. Este

e o grande trunfo do signo e que permite a representa^ao. Da mesma forma, os movimentos dos

jogadores colocariam no lugar das especialidades cognitivas cerebrais os movimentos taticos.

Neste sentido, embora sabendo que o movimento de recolher de uma minhoca de jardim

ao ser afetada por algum objeto externo seria govemado por um habito, as movimenta^oes taticas
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dos jogadores de futebol estao em outro nivel de complexidade. A potencialidade das qualidades

materials, possibilitariam o desenvolvimento de experiencias e habitos diversos.

Os movimentos taticos sao planejados, ensaiados, observados em imagens onde passam

por processos criticos e novas hipoteses de movimenta^oes sao propostas e testadas. As possiveis

movimenta^des dos adversaries e as condi?oes do campo e do tempo tambem sao projetadas. O

movimento da minhoca e influenciada apenas por um instinto acritico, se alguma coisa a toca ela

encolhe.

Portanto, nos proximos topicos, compreenderemos como poderia ser a comunica^ao entre

cerebro e corpo se compreendida do ponto de vista semidtico-cognitive. Ou seja, como os

habitos cerebrais seriam afetados e afetam o corpo nas experiencias a partir das possibilidades de

sua qualidade material.

1.2 A NEUROBIOLOGIA SOB O PONTO DE VISTA SEMIOTICO-COGNITIVO: A
COMPREENSAO LOGICA DOS SENTIMENTOS

No escopo das ciencias cognitivas, pesquisadores buscam compreender processos

cognitivos associados a aspectos sociais e comunicativos. Na psicologia cognitiva, por exemplo,

Csikizentimihalyi (1990) e Gardner (2001) buscam influencias sociologicas e culturais para

compreender o funcionamento psiquico. Na neurobiologia, renomados pesquisadores, como

Damasio (1996) e Changueux (2010) investigam as relates entre corpo e sociedade para

compreender aspectos neurobiologicos do cerebro:

Nao viso reduzir os fendmenos sociais a fendmenos biologicos, mas antes
debater a forte rela^ao entre eles [...] a cultura e a civiliza^ao nao poderiam ter
surgido a partir de individuos isolados e, portanto, nao pode ser reduzido a
mecanismos biologicos e ainda menos a um subconjunto de especifica^oes
geneticas. A compreensao destes fendmenos nao requer so a biologia e a
neurobiologia, mas tambem as ciencias sociais (DAMASIO, 1996, p. 153).

A inten^ao destes autores nao e fazer um estudo sociologico, semiotico ou antropologico

detalhado, ou seja, adentrar em sociedades especificas, compreender seus processos de

significa^ao, relates de poder ou reconhecimento social. Trata-se antes de levar em conta as

influencias que os aludidos elementos podem exercer nos processos cognitivos neurobiologicos.
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Da mesma forma, nosso interesse nao e no estudo do cerebro em si, este nao e nosso

papel enquanto cientistas da comunicagao. Interessa-nos compreender como aspectos

neurobiologicos do cerebro, que do nosso ponto de vista seria uma dada qualidade material

cognitiva, poderiam influenciar nos processos de comunicagao humana.

Nao nos interessa discutir os detalhes fisiologicos do cerebro, mas antes, por assim dizer,

capturar os aspectos logicos e comunicativos das hipoteses neurobiologicas de Damasio (1996).

Toma-lo, portanto, como intercessor, ou seja, torcer seus conceitos para que sirvam para o

campo de comunicagao.

O que tern o cerebro de distinto para que sua comunicagao com o corpo e o ambiente

possibilite gerar movimentos coordenados e intensamente planejados e com proposito em um

campo de futebol? E claro que o cerebro humano nao faz isso isoladamente, mas suas qualidades

cognitivas materials possibilitam esta atualizagao mental. O cerebro de uma minhoca de jardim,

por exemplo, nao deve possibilitar este tipo de atualizagao.

Se os cientistas da cognigao buscam aspectos nas ditas ciencias humanas para

compreender processos biologicos-cognitivos, como comunicologos nao deveriamos desprezar

as contribuigoes neurobiologicas para a compreensao de aspectos cognitivos comunicacionais.

Portanto, aspectos biologicos, sociais, culturais e comunicativos nao deveriam ser tornados como

excludentes, mas antes como complementares como quer Morin (2010, p. 41-42):

O ser humano nos e revelado em sua complexidade: ser, ao mesmo tempo,
totalmente biologico e totalmente cultural. O cerebro por meio do qual pensamos, a
boca, pela qual falamos, a mao, com a qual escrevemos, sao orgaos totalmente
biologicos e, ao mesmo tempo, totalmente culturais [...] o conceito de homem tern
dupla entrada: uma entrada biofisica, uma entrada psicosociocultural: duas
entradas que remetem uma a outra.

Decidimos por Damasio (2000) como intercessor para uma compreensao semiotica-

cognitiva do cerebro por tres razoes: a) Sua compreensao interacional da cognigao cerebral; b)

Sua teoria destaca a comunicagao entre cerebro, corpo e ambiente, que tambem e nosso interesse;

c) Suas especialidades cognitivas referentes ao humano tern similaridades com as propostas por

Peirce, do qual tambem nos apropriaremos para a compreensao de uma semiotica-cognitiva do

cerebro.

De principio, seguimos Clark (1997), quando este autor considera que Damasio propoe

uma compreensao diversa da posigao tradicional da ciencia cognitiva. Nesta ultima, o
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pensamento operaria de forma similar a um computador. O funcionamento mental e entendido

por meio de dispositivos simbolicos. O pensamento seria resultado da manipula^ao destes

simbolos. O cerebro teria uma forma interna estruturada de linguagem.

Para Damasio (2011), por outro lado, a representa^ao cerebral e compreendida por meio

de suas intera^oes com o corpo e ambiente. Estes ultimos nao sao tornados como elementos

passives, antes fazem parte de um circuito comunicativo para a compreensao neurobiologica da

mente:

As imagens que fluem na mente sao o reflexo da intera^ao entre o organismo e
o ambiente, o reflexo de como as reales cerebrais ao ambiente afetam o corpo,
o reflexo tambem de como as corre^oes da fisiologia do corpo estao
acontecendo (DAMASIO, 2004, p. 218).

A partir da investiga^ao de parte da obra de Damasio (1996; 1999; 2000; 2004; 2011)

observamos seis especialidades cognitivas cerebrais que poderiam ser compreendidas a partir de

nossa proposta de semiotica-cognitiva, sao elas: sentimentos, imagens-perceptivas, memoria,

raciocinios nao controlados, consciencia e raciocinio deliberado.

Como detalharemos no decorrer do capitulo, estes elementos funcionam por meio da

comunica^ao entre cerebro, corpo e ambiente e poderiam ser compreendidos do ponto de vista

logico. Estamos chamando de especializa^oes cognitivas formas de associates de ideias

(habitos) com propositos especificos expressos em uma dada qualidade material, no caso, a

cerebral.

Essas especializa^oes cognitivas cerebrais que capturamos da obra de Antonio Damasio

encontram similaridades com aspectos logicos propostos por Peirce que tambem se refere a

sentimentos, percep^ao, memoria, raciocinio nao controlado, consciencia e raciocinio critico,

como detalharemos no decorrer do capitulo.

Nossa proposta, e capturar elementos logicos referentes a cogni^ao cerebral de Damasio e

Peirce, e especular como poderia ser uma semiotica-cognitiva do cerebro. Interessa-nos o cerebro

porque ele deveria compor um dos tecidos de significados que seriam representados nos

movimentos taticos dos jogadores em um contexto de midiatizato televisual.

Existem outros aspectos que aproximam as teorias de Damasio as de Peirce, a saber.

Ambos entendem que a mente e a consciencia nao sao um mero epifenomeno: "[...] nao se deve
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inferir que eu considero a consciencia um mero epifenomeno" (PEIRCE, 1998, p. 164). Ja o

neurobio logo:

[...] desmente a ideia de que a consciencia e um epifenomeno inutil, um
omamento sem o qual os cerebros dariam conta da tarefa de gerir a vida com a
mesma eficacia e sem todo o incomodo (DAMASIO, 2011, p. 331).

Para o autores em questao, a consciencia e uma especialidade da mente e nao seu aspecto

fundamental. Para Peirce a "[...] a consciencia e um especial, e nao um universal,

acompanhamento da mente” (CP 7.366). Para Damasio: "Consciencia e mente nao sao

sinonimos. A consciencia e o processo que enriquece a mente com a possibilidade de saber de

sua propria existencia" ( DAMASIO, 2004, p. 194).

Os autores tambem consideram que haveria uma a$ao mental nao consciente com uma

razoabilidade especifica: "[...] me agrada bastante essa ideia de que nosso inconsciente cognitivo

tern a capacidade de raciocinio” (DAMASIO, 2011, p. 335). No entanto, Peirce vai mais longe ao

considerar que nao so a mente inconsciente, mas a propria natureza opera por meio de

inferencias:

Mas se ha alguma realidade, ela consiste no seguinte: que ha no ser das coisas
algo que corresponde ao processo de raciocinio, que o mundo vive, se move e
tern seu ser numa logica dos acontecimentos. Pensamos todos que a natureza
realiza silogismos (PEIRCE, 1998, p.120).

A proposta compreensiva de Damasio problematiza a dicotomia cartesiana entre mente e

materia, que para o autor nao poderiam ser entendidas como antagonicas, seriam antes,

elementos indissociaveis do funcionamento mental. As imagens mentais no cerebro so podem ser

expressas porque ha tambem uma materialidade cerebral. Para Damasio a mente e um fenomeno

biologico.

[...] os estados mentais e os estados cerebrais sao essencialmente equivalentes
[...] e prudente duvidarmos da visao tradicional de que os estados mentais nao
podem ser equivalentes a estados fisicos. E irracional defender essa posi^ao
com base apenas em observances introspectivas (DAMASIO, 2011, p. 282).

Ha, portanto, aproxima^ao com um dos aspectos do sinequismo de Peirce que rejeita o

entendimento de mente e materia como reinos antagonicos e separados: aquilo que

designamos por materia nao esta completamente morto, e apenas mente com habitos bastante
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rigidos. A materia retem ainda elementos de diversificagao; e nessa diversificagao ha vida"

(PEIRCE, 1998, p. 265).

Compreendemos, portanto, que seja plausivel que as teorias neurobiologicas de Antonio

Damasio podem ser compreendidas do ponto de vista semiotico cognitivo. Isto nao quer dizer

que sao semioticas, mas que poderiam ser interpretadas sob este ponto de vista. Neste sentido,

detalharemos, portanto, as hipoteses neurobiologicas propostas Damasio, das quais capturaremos

aspectos logicos para nossa proposta compreensiva.

Em sua proposta interpretativa, Damasio destaca tres principals estruturas

neurobiologicas que representam momentos evolutivos diferentes do cerebro: a mais basica seria

o Protosself, seguida pelo Self central e do Self Autobio grafico. O Protosself tern a fungao de

representar os aspectos relativamente estaveis do corpo, sao os sentimentos primordiais que

detalharemos em seguida. Os sentimentos, portanto, sao representagoes cerebrais dos estados

corporais.

O Self central e a representagao do estado de corpo alterado em associagao com a

imagem do objeto que motivou a alteragao corporal. O Self central, portanto, compoe uma

representagao por meio de um pulso imagetico que descreve a imagem do corpo alterado em

conjunto com uma imagem destacada do objeto. O Self autobiografico, por sua vez, insere

memoria e consciencia ampliadas que possibilitam ao cerebro se utilizar de largas informagoes

do passado para projetar cenarios futuros (DAMASIO, 2011).

Estas tres estruturas seguem a logica evolucionista, de modo que as mais antigas servem

de base para as mais "novas” que, se utilizando das antigas, trazem novas vantagens adaptativas

(DAMASIO, 2011).

Nao e nosso interesse adentrar nos detalhes fisiologicos destas tres estruturas

neurobiologicas, mas capturar os processos logicos que se desenvolvem a partir da relagao destas

estruturas, que sao: os sentimentos, as imagens perceptivas, memoria, raciocinio nao controlado,

consciencia e raciocinio deliberado.

No entanto, antes de compreender estas especialidades cognitivas da perspectiva

neurobiologica, e importante compreender o proposito do cerebro que as "abriga”. Isto porque os

fins de cada uma delas estao relacionados com o objetivo do cerebro.

Damasio (2011), como evolucionista, para compreender o cerebro, antes busca o

proposito fundamental da vida. Trata-se de aspectos que estao presentes desde amebas ate
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cerebros humanos. O proposito fundamental seria o impulso para a manuten^ao do estado de

homeostase, ou seja, o estado de equilibrio da vida e sua busca:

Todos os organismos vivos [...] nascem com dispositivos que solucionam
automaticamente, sem qualquer raciocinio previo, os problemas basicos da vida.

Esses problemas sao os seguintes: encontrar fontes de energia; incorporar
e transformar energia; manter, no interior do organismo, um equilibrio quimico
compativel com a vida; substituir os subcomponentes que envelhecem e morrem

de forma a manter a estrutura do organismo; defender o organismo de
processo de doen^a e lesao fisica. A palavra "homeostasia" descreve esse
conjunto de processes de regula^ao e, ao mesmo tempo, o resultante estado de
vida bem regulada (DAMASIO, 2004, p. 37-38)

Sendo este equilibrio quem garante a persistencia da vida, o proposito desta ultima

deveria ser a luta para a manuten^ao deste estado. Damasio (2011) define o valor biologico como

signo da sobrevivencia. Tai valor representa a estabilidade da homeostase, valorando suas

estabilidades e instabilidades.

[...] administrar e preservar a vida e a premissa fundamental do valor biologico.
O valor biologico influenciou a evolu^ao das estruturas cerebrais, e em qualquer
cerebro ele influencia quase todos os passos e operates. Ele se expressa de
forma simples, como na libera^ao de moleculas quimicas relacionadas a
recompensa e puni^ao, ou de forma elaborada, como nas emo^oes sociais e
raciocinio complexo (DAMASIO, 2011, p. 42).

Neste sentido, o proposito fundamental da vida e a sobrevivencia e o valor biologico e,

por assim dizer, seu Indice. Se o valor biologico indica perigo ou otimiza^ao, o organismo ou

celula, seja qual for a complexidade de vida, mobiliza-se em busca da sobrevivencia. A este

impulso Damasio (2004) chamou de conatus, uma declarada referenda a Espinosa:

As reales homeostaticas detectam dificuldades ou oportunidades e resolvem,
por meio de a^oes, o problema de eliminar as dificuldades ou aproveitar as
oportunidades [...] a tentativa continua de conseguir um estado de vida
equilibrado e um aspecto profundo e definidor de nossa existencia. E o que nos
diz Espinosa [...] E o que e o conatus de Espinosa em termos contemporaneos?
O conatus e o agregado de disposi^oes presentes em circuitos cerebrais que,
uma vez ativados por certas condi^oes do ambiente interno ou extemo, levam a
procura da sobrevida e do bem-estar (DAMASIO, 2004, p.42-43).

O proximo patamar evolutive que nos interessa destacado por Antonio Damasio (2011)

sao os neuronios. Sua distin^ao evolutiva esta na capacidade de alterar o funcionamento de

outras celulas por meio de sinais eletroquimicos. Seu proposito, portanto, e agir sobre outras
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celulas, tendo em vista otimizar sua sobrevivencia. Em formas vivas mais complexas, dotadas de

cerebro, os neuronios passam a gerir o corpo, compondo representagoes deste ultimo:

Mesmo em cerebros modestos [...] os neuronios assistem outras celulas do
corpo. Fazem isso recebendo sinais eletricos do corpo e promovendo a liberagao
de moleculas quimicas [...] Mas, nos seres de cerebro elaborado, redes de
neuronios finalmente passaram a imitar a estrutura de partes do corpo ao qual
pertencem. Acabaram representando estado do corpo, literalmente mapeando o
corpo para o qual trabalham e constituindo uma especie de substitute virtual,
um duble neural. E importante notar que eles permanecem por toda a vida
conectados ao corpo que imitam [...] o tema dos neuronios e o corpo, e essa
incessante referenda [...] ao corpo e a caractenstica distintiva dos neuronios,
dos circuitos neuronais e do cerebro (DAMASIO, 2011, p.57).

Para Damasio (2011), portanto, o proposito do cerebro e a gestao do corpo em situates

complexas. A evolugao do cerebro e do corpo e conduzida por esta finalidade. Assim,

sobressairam, na evolugao, estruturas neurobiologicas que possibilitam uma complexa e

detalhada comunicagao entre cerebro e corpo.

Cerebros mais evoluidos, como o humano, mapeiam nao so o corpo, mas a interagao

entre corpo e ambiente por meio dos portais sensoriais. Esta implementagao de representagdes e

fundamental para as adaptagdes em situates de alta complexidade. Corpo e ambiente, portanto,

estao em interagao continua com o cerebro:

[...] a fungao global do cerebro e estar informado sobre o que se passa no resto
do corpo (o corpo propriamente dito); sobre o que se passa em si proprio; e
sobre o meio-ambiente que rodeia o organismo, de modo que se obtenha
acomodagoes de sobrevivencia adequadas entre o organismo e o ambiente
(DAMASIO, 1996, p. 116).

O proposito do cerebro, portanto, e agir sobre o corpo de forma a tomar mais eficiente

sua interagao com o ambiente. Explicita-se nosso interesse pelas teorias de Damasio, ja que

buscamos compreender os afetos do cerebro sobre o corpo, de forma especifica, sobre os

movimentos corporais taticos dos jogadores de futebol. No segundo capitulo discutiremos como

os movimentos dos jogadores de futebol deveriam representar os afectos cerebrais.

Destacaremos, portanto, na obra de Damasio, os processos cognitivos envolvidos no

proposito cerebral que poderiam ser compreendidos por meio da semiotica cognitiva aqui

proposta. Seriam as especialidades cognitivas cerebrais, ou seja, formas de associagoes de ideais

com propositos especificos relacionados ao proposito geral do cerebro.
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A primeira especializa^ao cognitiva sao os sentimentos. A essencia dos sentimentos e

processada em uma estrutura neurobiologica que Damasio (1999) chama de protosself que e a

estrutura neurobiologica responsavel por representar os aspectos mais estaveis do corpo. E neste

complexo neurobiologico que sao formados os sentimentos primordiais. Os sentimentos

primordiais sao representa?6es do estado do proprio corpo. "Esses sentimentos baseiam-se na

rela^ao unica entre o corpo e o cerebro que privilegia a interocep^ao" (DAMASIO, 2011, p.

142). A interocep^ao, portanto, e a percep^ao do corpo.

7 O protosself e a estrutura neurobiologica mais antiga. Se o proposito fundamental do cerebro e govemar o corpo de
forma eficiente, o protosself e a estrutura que se conecta de forma mais intricada com o corpo, sobretudo, atraves do
tronco cerebral. Seu proposito e representar o corpo em si: as visceras, o corpo em geral e os portais sensoriais.
Trata-se, portanto, da estrutura neurobiologica responsavel pela interocep£ao,ou seja, percepsao do proprio corpo.
Damasio (2011) destaca tres formas nas quais o protosself mapeia o corpo: mapas interoceptivos gerais, mapas
gerais do organism© e mapas dos portais sensoriais. O primeiro diz respeito a representa^ao das visceras. Trata-se
dos aspectos mais estaveis do corpo. Tai estabilidade permite um ponto de referenda diante dos aspectos instaveis
do corpo e em sua rela^ao com o ambiente. Este ponto de referenda gera o sentimento de continuidade e, logo, de
pertencimento a um corpo: ”[...] a interocep^ao e uma fonte adequada para a relativa invariancia necessaria a algum
tipo de andaime estavel para sustentar aquilo que por fim constituira o Self (DAMASIO, 2011, p. 240). Na
interopercep^ao ha uma constante avalia^ao do meio intemo, valorando o estado intemo corporal como otimo,
regular ou instavel. Na medida em que e identificada uma instabilidade, substancias quimicas sao enviadas,
sobretudo, de nucleos do tronco cerebral superior, com o proposito de reestabelecer a estabilidade do corpo. O
efeito de fome e sede e um exemplo. Por outro lado, estados otimos sao premiados com sentimentos de prazer. Desta
rela^ao do cerebro com o corpo sao predicados os sentimentos primordiais. A segunda forma de "mapeamento" do
protosself sao os mapas gerais do organismo. Estes representam o corpo inteiro em repouso: cabe^a, tronco e
membros. Os movimentos do corpo sao "compreendidos" pelo cerebro pelas relates entre os mapas do corpo em
repouso e os movimentos. Tudo se passa como se o cerebro tomasse estes mapas gerais do organismo como
referenda para entender as variances do corpo. Da mesma forma estes mapas gerais do organismo estao
relacionados com os mapas interoceptivos gerais. Estes mapas nao se sobrepoem, trata-se antes de comunica^ao: [...]
O encaixe de um sistema no outro nao implica uma efetiva transferencia de mapas, e sim uma coordena^ao
(DAMASIO, 2011, p. 242). Os terceiros mapas forjados pelo protosself sao os relacionados aos portais sensoriais:
olhos, orelhas, lingua, nariz etc. Trata-se de uma deriva^ao dos mapas gerais do organismo. O que e interessante
destacar e que as imagens formadas a partir destes mapas, nao sao imagens visuais, auditivas. Estas sao imagens
perceptivas vindas de fora do organismo. O que e mapeado no protosself e o sentimento de ver, ouvir, sentir. Os
portais sensoriais possibilitam referencias em rela^ao ao mundo extemo, ou seja, e o sentimento visual que nos
possibilita saber que e com "nossos olhos" que estamos vendo, com o nariz que cheiramos. Trata-se da representa^ao
das altera^oes do mundo extemo sobre os portais sensoriais, e nao a imagem destes objetos: "Elas simplesmente tern
de indicar que ocorreu uma intera^ao entre o organismo e o objeto. Nao precisam transmitir coisa alguma a respeito
do objeto" (DAMASIO, 2011, p. 247). Da mesma forma que os mapas gerais do organismo, os portais sensoriais
estao coordenados com os mapas interoceptivos gerais. O protosself, portanto, compoe imagens dos estados do
corpo, seja das visceras, do estado geral do corpo e seus movimentos e dos portais sensoriais. A apresenta^ao destas
imagens e feita nos cortices somatossensitivos e o processamento das reales fisiologicas no tronco cerebral. Em
resumo, o [...] protosself e uma plataforma razoavelmente estavel e, portanto, uma fonte de continuidade. Usamos
esta plataforma para inscrever mudan^as causadas pela intera^ao com seu meio (como quando olhamos para um
objeto ou pegamos) ou para inscrever modifica^oes da estrutura ou estado do organismo (como quando sofremos um
ferimento) [...] As mudan^as sao registradas relativamente ao estado do protosself, e a perturba^ao desencadeia
eventos fisiologicos subsequentes, mas o protosself nao contem nenhuma informa^ao alem da existente nesses
mapas (DAMASIO, 2011, p.24).
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Ha cinco aspectos importantes sobre os sentimentos primordiais: a) sao resultados da

comunica?ao entre cerebro e corpo, desta rela?ao sao formadas imagens do corpo; b) Nesta

rela^ao, a fimgao dos sentimentos e, a partir das representa?oes das altera^oes do corpo, enviar

sinais eletroquimicos que deveriam gerar efeitos adaptativos para o organismo; c) Os sentimentos

primordiais8 nos possibilitam uma referenda estavel, gerando sensa^ao de continuidade; d)

produzem uma forma primitiva de senciencia; d) Avaliam os estados corporais predicando prazer

e dor; e) Estas avalia^oes acompanham outros sentimentos e especializa^oes cognitivas, como os

sentimentos de emo^oes, imagens perceptivas e os raciocinios controlados.

E importante destacar a comunica^ao entre cerebro e corpo no funcionamento logico

cognitive dos sentimentos. Isto porque ao ser afetado pelas informa^oes vindas do corpo, o

cerebro altera seu processamento, emitindo, por sua vez, afetos eletroquimicos para estabilizar o

corpo alterado. Para isto os sentimentos se utilizam de evolu^oes precedentes9. As emo^oes10 sao

a contraparte corporal dos sentimentos no dialogo entre cerebro e corpo.

8 r
”0 cerebro come^a a produzir mente consciente nao no nivel do cortex , mas no nivel do tronco cerebral. Os

sentimentos primordiais nao sao apenas as primeiras imagens geradas pelo cerebro mas tambem manifesta?6es
imediatas da senciencia. Sao as bases do protoself para os niveis mais complexes do self' (DAMASIO, 201 l,p. 38).

Nos ramos mais baixos da evolusao, Damasio (2004) destaca a regula^ao metabolica (elementos quimicos e
mecanicos que mantem o equilfbrio quimico interior), os reflexos basicos (alarme ou susto) e o sistema
imunologico. Em seguida o neurobiologo, destaca o papel da dor (puni^ao) e prazer (recompensa). Estes estao
envolvidos com comportamentos de aproxima^ao ou distanciamentos de situates especificas. Estes
comportamentos tambem derivam da a$ao automatica do afeto do cerebro sobre o corpo. Em casos de dor, por
exemplo, as celulas da regiao afetada emitem sinais quimicos chamados nociceptivos. Quando o cerebro recebe
estas informa^bes, age de modo a aumentar uma certa classe de globulos brancos para as regibes amea^adas alem
da produ^ao de moleculas, como a citosina, que ajudam na recupera^ao do organismo (DAMASIO, 2004, p. 40). O
proximo estagio destacado por Damasio (2004) sao as pulsbes ou motivates. Estas incluem os comportamentos
exploratorios, sexuais, fome e sede. Do ponto de vista evolutivo, os dispositivos mais simples servem aos mais
complexos que desenvolvem novos aspectos a partir dos mais simples. No topo da cadeia evolutiva das altera^bes
corporais estao as emo^bes que, por sua vez, incorporam os aspectos evolutivos precedentes: "Quando consideramos
a lista das a^bes regulatorias que asseguram a nossa homeostasia, entrevamos em um piano muito curioso. Consiste
em incorporar partes das reaches mais simples como componentes das reaches mais complexas [...] alguns
componentes do sistema imunologico e do sistema do metabolismo integram-se na maquinaria que executa os
comportamentos da dor e do prazer. Por sua vez, alguns destes ultimos fazem parte da maquinaria das pulsbes e
motiva^bes, a maior parte das quais revolve em torno de corre^oes metabolicas e envolve dor e prazer. Por ultimo,
numerosos componentes dos niveis de regulates mais simples - reflexos, respostas imunitarias, equilfbrio
metabblico, comportamentos de dor e prazer, pulsbes - fazem parte integrante da maquinaria das emo^bes
propriamente ditas [...] os diversos niveis da emo^ao estao construidas na base dos mesmos principios (
DAMASIO, 2004, p. 45).

10" EmoQbes sao conjuntos complexos de reaches quimicas e neurais, formando um padrao; todas as emo£bes tern
algum tipo de papel regulador a desempenhar, levando, de um modo ou de outro, a cria^ao de circunstancias
vantajosas para o organismo em que o fenomenos se manifesta: as emo^bes estao ligadas a vida de um organismo,
ao seu corpo, para ser exato, e seu papel e auxiliar o organismo a conservar a vida" (DAMASIO, 1999, p. 75-76).
As emo^bes sao fundamentals para o refinamento dos sentimentos, ou seja, para que estes ultimos se tomem
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Para Damasio (2004, p.72) "[...] a emogao e uma perturbagao do corpo, por vezes e uma

verdadeira convulsao". Dada a intensidade destas alteragoes, estas gerahnente se tomam imagens

conscientes. O autor propoe tres tipos de emogoes: de fundo, primarias e sociais. As primeiras

sao:

consequencia de por em macha certas combinagoes de reales regulatorias
simples. As emogoes de fundo sao manifestagoes compostas dessas reales
regulatorias na medida em que elas se desenrolam e interpretam de momento a
momento. Imagino as emogoes de fundo como o resultado imprevisivel do
desencadeamento simultaneo de diversos processos regulatorios dentro do nosso
organismo [...] o nosso bem estar ou mal estar resulta desta calda imensa de
interagoes regulatorias (DAMASIO, 2004, p. 52).

As emogoes primarias ou basicas sao aquelas mais conhecidas: o medo, a raiva, o nojo, a

surpresa, a tristeza, a felicidade. As emogoes sociais incluem a simpatia, a compaixao, o

embarago, a vergonha, a inveja, a gratidao, a admiragao, o espanto, a indignagao e o desprezo.

Estas ultimas podem ser aprendidas pela experiencia e usam a "maquinaria” neurobiologica das

primarias.

Os sentimentos e as emogoes estao conectados a aspectos evolutivos precedentes (como a

regulagao do metabolismo, reflexos basicos, sistema imunologico, comportamento de

aproximagao e foga), aproveitando-se de suas vantagens: processos da emogao e dos

sentimentos fazem parte integrante da maquinaria neuronal para a regulagao biologica, cujo

ceme e constituido por controles homeostaticos, impulsos e instintos” (DAMASIO, 1996, p.

109).

Os sentimentos e as emogoes sao dois lados de um mesmo processo comunicativo. As

alteragoes do corpo afetam o cerebro, este constroi uma imagem desta alteragao e predica uma

forma adaptativa, tendo em vista a sobrevida do corpo. Esta alteragao corporal afeta novamente o

cerebro, dando continuidade a relagao sentimento-emogao.

Todas as emogdes usam o corpo como teatro [...] mas as emogoes tambem afetam
o modo de operagao de inumeros circuitos cerebrais: a variedade das reagoes
emocionais e responsavel por mudangas profundas na paisagem do corpo e do
cerebro. O conjunto dessas mudangas constitui o substrato para os padroes
neurais que, em ultima instancia, se tomam sentimentos de emogoes (DAMASIO,
1996, p. 100)

adaptativos. Isto porque as predicates geradas pelos sentimentos sao baseadas nas emoteS- Estas sao, portanto,
"bussolas" para a eficiencia adaptativa dos sentimentos.
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Quando os sentimentos se associam a emo^oes provenientes de objetos extemos e mesmo

pensamentos, ampliam suas contribui^des para a cogni^ao cerebral. Uma destas contribui?oes e

associar a maquinaria inata e automatica da homeostase basica ao aprendizado proporcionado

pelas experiencias. Nesta trama, os sentimentos associam grada^oes de dor (puni^ao) e prazer

(recompensa) com comportamentos de aproxima^ao (recompensa) e fuga (puni^ao). Estas

imagens sao relacionadas a objetos emocionais competentes11.

Quando estas justaposi^oes de imagens se mostram vantajosas, quer dizer, a rela^ao do

organismo com o objeto emocional competente e adaptativa, o sentimento predica recompensa

(prazer) e aproxima^ao, caso contrario, ha grada^ao de dor (puni^ao) e distanciamento.

Portanto, em comunica^ao, o cerebro e o corpo aprendem a "filtrar" o ambiente,

selecionando aspectos que aprenderam como vantajosos, distanciando-se dos desvantajosos. Esta

e a essencia basica da hipotese do marcador somatico, proposta por Damasio:
Qual a fun^ao do marcador somatico? Ele faz convergir a aten^ao para o
resultado negativo. A que a a$ao pode conduzir e atua como um sinal de alarme
automatico que diz: aten^ao ao perigo decorrente de escolher a a$ao que tera
este resultado. O sinal pode fazer com que voce rejeite imediatamente o rumo
de a$ao negativa, levando-o a escolher outras altemativas. O sinal automatico
protege de perigos futuros, sem mais hesitates e permite-lhe depois escolher
entre um numero menor de altemativas [...] Quando um marcador somatico
negativo e justaposto a um determinado resultado futuro, a combina^ao
funciona como uma campainha de alarme. Quando, ao contrario, e justaposto
um marcador-somatico positivo, o resultado e um incentivo (DAMASIO, 1996,
p. 205-206).

Na medida em que cerebro, corpo em ambiente se comunicam, os marcadores somaticos

selecionam o ambiente, sugerindo que o corpo se aproxime ou se afaste de dadas situates,

11 Objetos emocionalmente competentes estao relacionados com imagens de objetos especificos capazes de
desenrolar situates emocionais. Estas imagens podem derivar diretamente de objetos extemos ou ser recuperadas
da memoria. Com a experiencia, o cerebro aprende qual efeito emocional deveria ser eficiente para cada objeto.
"Com efeito, uma das fmalidades principals da nossa educa^ao e interpor uma etapa de avalia^ao nao automatica
entre objetos que podem causar emo^oes e respostas emocionais. Essa modula£ao e uma tentativa de acomodar as
nossas respostas emocionais aos ditames da cultura [...] parte dos objetos que nos rodeia acaba por ser capaz de
desencadear emo^oes fortes ou fracas, boas ou mas, conscientes ou nao [...] Organismos complexos aprendem a
modular a execu^ao das emo^oes de acordo com as circunstancias individuals [...] Objetos emocionalmente
competentes podem estar presentes na realidade atual ou ser recuperados da memoria" (DAMASIO, 2004, p. 62-63-
64).
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objetos ou raciocinios. Nem sempre as marca^oes se tomam imagens corporais conscientes,

muitas vezes estados corporais, objetos e pensamentos sao evitados ou aceitos sem que

precisemos nos dar conta.

Os sentimentos e emo^oes em associa^ao com os marcadores somaticos, tambem agem

sobre a atengao e a memoria de trabalho, destacando aspectos que a experiencia mostrou ser

efetiva e os mantendo por mais tempo nas imagens mentais. Os sentimentos tambem estao

associados a raciocinios:

Para alem das imagens do corpo que dao ao sentimento o seu conteudo distinto,
temos que incluir a representagao da forma de pensar que acompanha a
percepgao do corpo, bem como a percepgao dos pensamentos que concordam
em materia e tema, com o tipo de emogao que estamos sentindo (DAMASIO,
2004, p. 96)

Os sentimentos, portanto, podem estar indexados a pensamentos da mesma forma que

estes estao associados a uma dada forma de alteragao no corpo. O sentimento elabora uma

complexa relagao entre emogdes, objetos emocionalmente competentes e dadas formas de

raciocinio e predica sinais eletroquimicos que aprendeu como eficientes.

[...] na memoria. Na nossa experiencia passada, a aprendizagem vem associando
emogoes e pensamentos numa rede que funciona em duas diregoes. Certos
pensamentos evocam certas emogoes e certas emogoes evocam certos
pensamentos. Os pianos cognitivos e emocionais estao constantemente ligados
por essas interelagoes (DAMASIO, 2004, p.79).

Para alem de estarem associadas aos pensamentos, as emogoes podem influenciar na sua
1 7forma de processamento . Interferem no detalhamento, vivacidade, velocidade e eficiencia das

12 Damasio destaca o papel dos neurotransmissores serotonina e dopamina como envolvidos nos processos de
alteragoes cognitivas: ”[...] serotonina e dopamina. Durante as emogoes, neuronios localizados no hipotalamo, no
prosencefalo basal e no tronco cerebral liberam essas substancias quimicas em varias porgoes mais rostrais do
cerebro, e assim, transformam temporariamente o modo de funcionamento de muitos circuitos neurais. Entre as
consequencias tipicas do aumento ou da diminuigao na liberagao de transmissores inclui-se a sensagao de que nossos
processos mentais sofreram aceleragao ou desaceleragao, sem falar na sensagao de prazer e desconforto que permeia
a experiencia mental. Essas sensagoes fazem parte do nosso sentimento de uma emogao” (DAMASIO, 2000, p. 84).
Do ponto de vista semiotico-cognitivo, esses neurotransmissores seriam, em si, meras qualidades materials. O que
faria destas qualidades adaptativas, seria a capacidade do habito de manipular estes neurotransmissores e predicar
uma modulagao ou uma medida que deveria ser eficiente em dada ocasiao. Ou seja, em si, os neurotransmissores
seriam mera qualidade de sentimento desconectada de propositos e mediates. Seriam mera possibilidade de alterar
a cognigao.
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imagens que serao manipuladas pelo raciocinio. Damasio (2011, p. 143), por exemplo, discorre

sobre a influencia da alegria e da tristeza:

Certos estilos de processamento mental sao imediatamente implementados
assim que ocorre uma emo^ao. A tristeza desacelera o raciocinio e pode levar a
ficar ruminando a situa^ao que desencadeou; a alegria pode acelerar o raciocinio
e reduzir a aten^ao para event os nao relacionados. O agregado de todas essas
respostas compoe o estado emocional que se desenrola no tempo com razoavel
rapidez e entao arrefece ate que os novos estimulos capazes de causar emo^oes
sejam introduzidos na mente e iniciem outra cadeia de reaches emocionais.

Outro aspecto importante a ser destacado sobre os sentimentos e sua rela^ao para a

eficiencia cognitiva e a intensidade da emo^ao, que tambem pode indicar o quao longe ou perto

emo^oes, percep^oes ou raciocinios estao do estado de vantagem. Talvez, se pudessem falar, os

sentimentos nos dissessem: "Isto que voce fez esta longe de ser adaptativo, tente outra coisa ou

melhore”

Os sentimentos positives e negatives sao determinados pela regula^ao da vida.
O sinal positive ou negativo e conferido pela proximidade ou distancia
relativamente aos estados que representam uma regula^ao otima da vida. A
proposito, a intensidade dos sentimentos tambem esta provavelmente ligada ao
grau de corre^des que e necessario fazer nos estados ditos negativos e a medida
que os estados ditos positives excedem o nivel homeostatico necessario para a
sobrevida e traduzem em uma regula^ao otimizada (DAMASIO, 2004, p. 143).

Convem uma sintese das principals contributes logico-cognitivas dos sentimentos em

sua comunicagao com as emoQoes na perspectiva de Damasio. Os sentimentos sao

representa£6es do estado do corpo (entre estes estao as emo^oes). Sentimentos podem

representar nao so estados do corpo, como a relac^ao deste estado alterado com elementos

ambientais e raciocinios.

Nas relates entre sentimentos e emo^oes, os primeiros estao constantemente avaliando

as reales do segundo, de modo a chegar a um estado emocional otimo para cada situa^ao. Isto

quer dizer um estado de altera£ao corporal vantajoso em uma dada situa^ao. Sentimentos

positives conspiram para a premia^ao e manutengao de uma certa rea^ao emocional enquanto os

negativos afastam as desvantajosas. O mesmo acontece nas relates com objetos emocionais

competentes e raciocinios que sao associados a determinadas emo^oes.



59

Em sua influencia sobre objetos extemos percebidos, as emo?des influenciam na memoria

de trabalho e aten?ao. Na sua rela^ao com o raciocinio, para alem de associa-lo a uma dado

estado emocional, interfere na sua forma de processamento e eficiencia. Os sentimentos e

emo^des tambem "filtram” o ambiente, eliminando situates, objetos e ideias que marcaram

como desvantajosas, oferecendo ao cerebro uma verdadeira economia cognitiva para que este

possa operar.

Em suma, no processo cognitivo dos sentimentos, representamos nao so os estados

alterados do corpo, mas tambem cogni^oes que estao conectadas a estes estados, ou seja,

imagens de objetos externos, memoria e raciocinio. Os sentimentos cognitivos emitem sinais

eletroquimicos que nao apenas avaliam, mas tambem influem no funcionamento das outras

especialidades cognitivas. Os sentimentos de emo^des , atingem todo este escopo cognitivo:

[...] a percep^ao [sentimento] e composta de tudo o que ocorreu durante as
emo^oes, as a^oes, as ideias, o modo como as ideias fluem, devagar ou
depressa, ligadas a uma imagem ou rapidamente trocando por outra
(DAMASIO, 20011, p. 143).
A estrutura por tras dos sentimentos oferece informa^oes explicitas e
sublinhadas sobre o estado do organismo e permite assim corre^oes biologicas
mais perfeitas. Os sentimentos colocam um carimbo nos mapas neurais, um
carimbo em que se pode ler "Preste aten^ao!” A aprendizagem e a recorda^ao
dos objetos e situates emocionalmente competentes sao tambem apoiadas pela
presen^a dos sentimentos. De um modo geral, a memoria de uma situa^ao
sentida faz com que consciente ou nao, evitemos acontecimentos associados
com sentimentos negativos e procuremos situates que possam causar
sentimentos positivos (DAMASIO, 2004, p. 191).

Tomaremos agora Peirce como intercessor. Nos apropriaremos de textos de Peirce

referentes aos sentimentos. Dos textos de Peirce sobre o sentimento, destacaremos cinco aspectos

cognitivos dos sentimentos: interocep^ao, sentimentos de similaridade (reconhecimento),

"As imagens do estado intemo do organismo constituem os sentimentos primordiais. Imagens de outros aspectos
do organismo combinados as do estado interno constituem sentimentos corporais especificos. Os sentimentos de
emo?6es sao variances de sentimentos corporais complexes causados por um objeto especifico e concemente a ele.
Imagens do mundo extemo sao normalmente acompanhadas por imagens das variedades [...] Sentimentos sao uma
variedade de imagem cuja rela^ao unica com o corpo os toma especiais. Os sentimentos sao imagens sentidas
espontaneamente. Todas as outras imagens sao sentidas porque sao acompanhadas pelas imagens especificas que
chamamos sentimentos [...] enquanto os nucleos do tronco cerebral assegurariam um nivel basico de sentimentos, os
cortices insulares proporcionariam uma versao mais diferenciada desse sentimentos e, importantissimo, seriam
capazes de associar os sentimentos a outros aspectos da cogni^ao com base na atividade de outras partes do
cerebro"(DAMASIO, 2011, p. 103-105).
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sugerem a a^ao do organismo por meio do sentimento de cren?a ou duvida, o grau de

imprevisibilidade da ocasiao e avaliam as a^des por meio do prazer e dor.

Tai como para Damasio, Peirce entende os sentimentos como percep^oes relacionadas ao

proprio corpo, ou seja, interocep^oes. Seu proposito e representar os afetos do ambiente por meio

das altera^oes no proprio corpo: "Os sentimentos dao-nos tambem um conhecimento direto das

qualidades, sejam eles perifericos ou viscerais" (PEIRCE, 1998, p. 183-184).

Os sentimentos, como todos sabemos, dependem do organismo do corpo. O
cego de natureza nao tern sentimentos como o de vermelho, azul ou qualquer
outra cor; e sem um corpo, e provavel que nao tivessemos sentimentos em geral
[...] Os sentimentos do homem sao percep^oes, ele e afetado pelos objetos [...] a
percep^ao de modo claro depende do organismo do animal (PEIRCE, 2008, p.
307).

A segunda fun^ao cognitiva dos sentimentos e a predica^ao da similaridade. E o aspecto

da interocep^ao responsavel por reconhecer os afetos externos. Para isto deve haver um processo

de generaliza^ao das qualidades de sentimentos.

O processo pode ser simplificado da seguinte forma: quando uma dada ocasiao ou objetos

similares afetam seguidamente a cogni^ao, a opera^ao mental de generaliza^ao associa as

qualidades regulares que lhe parecem semelhantes (sao* seme lhantes para a cogni^ao, nao em si)

e as "funde" compondo uma generalidade. "Quando estes [sentimentos] se tornam fundidos na

associate se tornam uma ideia geral14"(CP 6.136)

Quando a generalidade qualitativa identifica aspectos similares em um dado objeto ou

ocasiao atuais, predica o reconhecimento do objeto. O sentimento de similaridade deriva de uma

perspectiva intrfnseca da cogni^ao, ou seja, as qualidades nao sao similares em si, mas antes para

uma mente interpretante real: "[...] E uma especie de sentido de similaridade entre o presente e o

passado [...] um sentimento peculiar de similaridade, e isso porque as duas sensagoes sao

diferentes" (PEIRCE, 1998, p. 201).
O sentimento geral de similaridade [...] Todas as ocorrencias especificas do
sentimento de similaridade sao, elas proprias, reconhecidas como similares, e
isto por o mesmo Simbolo de similaridade, se lhes aplicar [...] e por ser um
Simbolo que o sentimento de similaridade se distingue de outros sentimentos.
Contudo, a significa^ao da psicosis enquanto signo consiste em que o percepto
ao qual ela ultimamente se refere tern tambem a mesma qualidade, a qual e
determinada pelo Simbolo-pensamento de similaridade (PEIRCE 1998, p. 204).

14 'When these [feelings] become welded in association, the result is a general ideia"(CP 6.136).
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A possibilidade de reconhecimento de objetos extemos a cognigao e de suma importancia

porque complementa a perspectiva de Damasio (2004). Embora o neurobiologo sugira a

importancia dos processes de reconhecimento dos objetos extemos, seu foco sao os processes

cognitivos que acontecem apos o reconhecimento:

O processo comega com uma fase de avaliagao que corresponde a detecgao do
EEC (Estimulo Emocional Competente). O meu trabalho concentra-se naquilo
que acontece apos o estimulo ser detectado na mente, ou seja, a parte final da
avaliagao (DAMASIO, 2004, p. 61).

Por outros termos, embora o neurobiologo reconhega o problema da continuidade

semiotica no processo cognitivo (objeto - corpo- cerebro), nao e seu proposito adentrar nesta

trama. Assim, a continuidade semiotica pode ser simplificada da seguinte forma: um objeto que

poderiamos chamar de J afeta os portais sensoriais que traduzem estes afetos em signos eletricos;

estes ultimos, por sua vez, afetam o cerebro que, por meio dos habitos de similaridade, infere o

reconhecimento do objeto.

Quando um dado objeto e reconhecido e desencadeada a terceira fungao cognitiva dos

sentimentos: tratar-se-ia de sugerir para todo o processo cognitivo (as outras especialidades

cognitivas) que um dado objeto teria sido reconhecido. Se pudesse falar, este sentimento diria:

’’Algo semelhante ao objeto J esta nos afetando, sugiro que acionem seus habitos relacionados a

este objeto”:

[...] para que a ideia geral possa atingir toda a sua funcionalidade e tambem
necessario que ela possa ser sugerida por sensagoes. Isso e realizado por um
processo psiquico que tern a forma de inferencia hipotetica (PEIRCE, 1998, p.
261).

Peirce parece designar o termo sensagao para as experiencias sentimentais, ou seja,

sentimentos realizados. Estes podem ser mediados por um habito, ou seja, sensagoes que sao

predicadas de um processo de associagao de ideias, como destacamos acima. Sensagoes tambem

podem ser meras alteragoes do corpo sem a influencia de um habito. Neste caso, sao resultado de

uma relagao diadica entre o corpo em um objeto. Nao ha, portanto, mediagao, apenas reatividade

entre o corpo e um objeto extemo:

Portanto, a sensagao, enquanto representa alguma coisa, e determinada, de
acordo com uma lei logica, por cognigoes previas; ou seja, essas cognigoes
determinam que havera uma sensagao. Mas na medida em que a sensagao e um 
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mero sentimento de um tipo particular, ela e determinada apenas por um poder
inexplicavel e oculto; enquanto e apenas esse sentimento ela nao e uma
representa^ao, mas apenas a qualidade material de uma representa^ao (PEIRCE,
1998, p. 45).

A terceira fim^ao cognitiva dos sentimentos na perspectiva de Peirce seriam as emo^des.

Em nossa interpreta^ao, elas sugerem a proximidade entre o objeto ou situafao geral e os afetos

reais, ou seja, suas grada?oes de reconhecimento: "[...] quando um sentimento emerge na

consciencia ele aparece como uma modifica^ao de um objeto mais ou menos geral ja presente na

mente. A palavra sugestao adapta-se bem para exprimir essa rela^ao” (PEIRCE, 1998, p. 259).

Nesta perspectiva, quando a rela^ao de similaridade e reconhecimento e intensa, o habito

do sentimento predica emo^des fracas. Por outro lado, se ha pequenas gradates de

reconhecimento, as emotes se intensificam. O medo e uma emo^ao que indica a cogni^ao de

que o objeto ou ocasiao seria imprevisivel e mereceria aten^ao:

As emo?6es, como observances simples podem mostrar, surgem quando nossa
aten^ao e fortemente arrastada para situates complexas e imprevisiveis. O
medo surge quando nao podemos prever o que nos acontecera [...] O
indescritivel, o inefavel, o incompreensivel, normalmente excitam a emo^ao
(PEIRCE, 1998, p. 45).

Neste sentido, tai como para Damasio, as emo^oes para Peirce seriam altera^oes

corporais predicadas de uma avalia^ao mental (grau de similaridade). As altera^oes corporais

"estariam no lugar" (seriam signos) dos aspectos imprevisiveis da situa^ao, logo, sao predicates

que, tais como a hipotese, substituem um predicado complexo por um simples. As emo^oes

seriam altera^oes corporais que indicam o grau de imprevisibilidade da ocasiao. Este grau de

excita^ao altera o fluxo do pensamento, auxiliando no processo de cogni^ao:

[...] uma emonao e sempre um predicado simples que, por uma opera^ao da
mente, substitui um predicado altamente complexo [...] Ha razoes para pensar
que, correspondendo a cada sentimento dentro de nos, um movimento tern lugar
nos nossos corpos [...] uma emo^ao [...] vem muito mais tarde no
desenvolvimento do pensamento - quer dizer, vem depois do primeiro comedo
da cogni^ao de seu objeto - e os pensamentos que ha determinam ja tern
emotes que lhes correspondent no cerebro ou no ganglio principal;
consequentemente, ela produz fortes movimentos no corpo e, independente do
seu valor representativo, afeta fortemente o fluxo do pensamento (PEIRCE,
1998, p. 45-46).
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A quarta fun^ao cognitiva do sentimento para Peirce seria a cren^a. Se as emo^oes como

o medo, por exemplo, sao importantes por sugerirem que dados aspectos sao imprevisiveis e

merecem aten?ao, a cren$a, por outro lado, sugere que a situa^ao atual pode ser conduzida com

eficiencia pelas generalidades cognitivas. O habito da cren^a, portanto, predica confian^a quando

avalia que a situa^ao pode ser resolvida pelas especialidades cognitivas generalizadas no

organismo. Este sentimento tambem simplifica a complexidade das relates entre a

especificidade da ocasiao e a generalidade da percep^ao e raciocinio e predica uma sugestao de

avan?ar:

As nossas cren^as guiam nossos desejos e moldam nossas a^oes [...] o
sentimento de cren^a e uma indica^ao mais ou menos segura de que se esta
estabelecendo na nossa natureza um habito que determinara as nossas a^oes [...]
coloca-nos numa condi^ao tai que nos agiremos de uma certa forma logo que a
ocasiao surja (PEIRCE, 1998, p. 64).

A quinta fun^ao cognitiva dos sentimentos sao o prazer e a dor. Para Peirce, estes

deveriam ser entendidos nao como meras qualidades de sentimentos, mas antes como uma

predica^ao de um habito de sentimento que avaliou uma certa intera^ao como prazerosa ou

dolorosa:

[...J o prazer e a dor so podem ser reconhecidos como tais num juizo; sao
predicados gerais atribuidos mais a sentimentos do que a sentimentos
verdadeiros. Mas um sentir meramente passivo, que nao atua nem julga, que
tern todas as especies de qualidades mas nao atua nem julga, ele mesmo, nao
reconhece essas qualidades porque nao procede nem uma analise nem uma
compara^ao (PEIRCE, 2008, p. 14).

Apropriado-nos das teorias damasianas e peircianas sobre sentimentos, acima discutidos,

proporemos uma compreensao dos sentimentos enquanto especializa^oes cognitivas cerebrais,

ou seja, semioticas-cognitivas especificas.Tratar-se-ia de um primeiro esfor^o para compreender

a influencia do cerebro sobre a comunica^ao humana do ponto de vista semiotico-cognitivo.

Como destacamos no primeiro topico, buscamos compreender a influencia da cogni^ao

cerebral sobre os movimentos. Isto porque partimos do principio de que a comunica^ao entre

cerebro e corpo e fundamental para entender a complexidade dos movimentos taticos no campo

de fiitebol e sua midiatiza^ao. A representa^ao das especialidades cerebrais nos movimentos sera

discutida no segundo capitulo e o conceito e influencia da midiatiza?ao nos movimentos taticos
sera discutida no terceiro capitulo.
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Os sentimentos seriam a primeira especialidade cognitiva do cerebro, do ponto de vista

semiotico-cognitivo aqui proposto. As especialidades cognitivas sao entendidas como formas

especificas de habitos, experiencia e qualidades materials. Estes seriam os elementos basicos do

processo de cognigao do ponto de vista semiotico-cognitivo, como discutimos no primeiro

topico.

Em nossa proposta compreensiva os sentimentos semioticos-cerebrais seriam govemados

por um complexo de habitos em comunicagao, ou seja, formas de associates de ideias em que

seus predicados interagem compondo uma agao habitual em conjunto.

E importante destacar que o cerebro so se comunicaria diretamente com o corpo e

indiretamente com o ambiente; o corpo faria esta mediagao. Neste primeiro capitulo, estamos

destacando a contraparte cerebral da comunicagao, ou seja, como o cerebro poderia representar

os afetos do corpo. No segundo capitulo destacaremos como o corpo poderia representar os

afetos cerebrais sob a forma de movimentos em um campo de futebol.

Os sentimentos cerebrais deveriam ter propositos que, por meio de suas formulas,

govemariam sentimentos futuros. Os habitos sao realizados e evoluem por meio das

generalizagoes obtidas atraves das experiencias. As qualidades materials (cerebrais), por sua vez,

dariam as ferramentas para a agao mental e, logo, inserem um campo de potencialidades

relacionadas a sua qualidade material.

O primeiro proposito dos sentimentos cerebrais seria o sentimento de reconhecimento

corporal , ou seja, reconhecer o corpo a ele associado (no proximo topico discutiremos como

estes sentimentos estabelecem uma relagao interdependente com a memoria). Para isto ele

precisaria de habitos que prediquem o reconhecimento do corpo.

O reconhecimento seria inferido por meio de associates de ideias por similaridade, ou

seja, um afeto atual do corpo seria similar a ideia de corpo generalizada no cerebro, logo, este

afeto deveria ser o corpo.

O habito do sentimento de reconhecimento tambem poderia reconhecer objetos extemos

por meio das alteragoes que estes fazem nos portais sensoriais. Este reconhecimento, por sua vez,

seria possivel por meio de associates de ideias por contiguidade, ou seja, pelas experiencias. E

precise fazer distingao entre dois tipos de habitos que agiriam em comunicagao com os portais

sensoriais: os primeiros sao aqueles que inferem as imagens de sentimento (representagdes do
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corpo) e os segundos aqueles que predicam imagens perceptivas (de objetos extemos que

discutiremos no proximo topico).

Tomemos um exemplo. Em um dado contexto o objeto J se precipita sobre a visao. Nesta

trama, a luz refletida pelo objeto afeta o olho, alterando-o. A representagao desta alteragao pelo

cerebro sao os sentimentos visuais, ou seja, a imagem do olho alterado pelo afeto luminoso. Por

outro lado, teriamos a imagem visual do objeto J mediada pelo olho. Esta seria uma imagem

perceptiva externa.

Ora, quando o sentimento visual de J e predicado em seguida seria tambem inferida a

imagem visual de J nos cortices sensoriais iniciais da visao. Assim, por contiguidade, o

sentimento de J e associado a sua imagem perceptiva bem como sua imagem perceptiva e

relacionada ao sentimento. Assim, o sentimento seria capaz de reconhecer tambem objetos

extemos bem como as imagens perceptivas dos objetos extemos poderiam remeter a

sentimentos.

O predicado do habito do sentimento de reconhecimento funcionaria como um dos

elementos da premissa de um outro habito do sentimento que propomos chamar de sentimentos

de sugestao habitual.

O processo logico deste sentimento (sugestao habitual) poderia ser compreendido da

seguinte forma: o sentimento de reconhecimento do objeto-contexto (predicado do habito de

sentimento discutido acima) seria associado por contiguidade (por meio de experiencias) aos

outros habitos cognitivos (imagens perceptivas, memoria, consciencia, raciocinio), assim, se o

contexto for reconhecido, o habito de sugestao ocasional predica o reconhecimento da ocasiao

geral aos outros habitos. O proposito deste sentimento seria coordenar as especializagoes

cognitivas a um mesmo contexto geral. Se pudesse falar, tai sentimento talvez dissesse:

"senhores, a ocasiao X vem ai, sugiro que acionem seus habitos relacionados a ele".

Citemos um exemplo. Em um jogo de futebol o jogador vai bater o escanteio. A imagem

refletida da bola na marca do escanteio afeta os portais sensoriais visuais do jogador. O

sentimento de similaridade reconhece a situagao. Este predicado aciona o sentimento de sugestao

habitual, conectando os habitos de edigao perceptiva, consciencia e raciocinio relacionados a

cobranga de escanteio, coordenando as especialidades cognitivas ao contexto do escanteio.

Assim como o habito de sentimento de reconhecimento, o sentimento de sugestao habitual

tambem deveria agir em parceria com a memoria, como retomaremos no proximo topico.
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O terceiro habito de sentimento seria o de altera^ao cognitiva e corporal. Estes

sentimentos tambem seriam acionamos pelos predicados dos sentimentos de sugestao habitual.

Como discutimos acima, estes ultimos seriam os que sugerem para as outras especializa^oes

cognitivas que dada situa^ao geral afetou a cogni?ao.

Acionado o habito de altera^ao sentimental, sua formula poderia ser compreendida da

seguinte forma. Em dadas conduces gerais uma dada forma de alterar o corpo e outras

especialidades cognitivas (edi^oes-perceptivas, memorias, consciencia, raciocinio) deveriam ser

vantajosas para se atingir um dado proposito.

Quando se trata da rela^ao com o corpo, o sentimento de altera^ao deveria sugerir um

grau de energia que os musculos esqueleticos deveriam realizar (detalharemos esta representa^ao

no segundo capitulo). Por outro lado, quanto se trata das altera9oes nas outras especialidades

cognitivas, o habito deveria predicar sugestoes relacionadas ao tempo que deveria ser eficiente

para a realiza^ao do processo cognitive em dadas situates.

Estas associates seriam compostas por contiguidade, ou seja, em dadas situates , por

meio das seguidas experiencias, generaliza-se o tempo efetivo para se tomar a decisao de forma

eficiente, influenciando o grau do sentimento de altera^oes cognitivas para as ocasioes futuras.

Os sentimentos de altera^ao cognitiva se comunicariam, sobretudo, com as edi^oes-

perceptivas, a consciencia e o raciocinio. Na edi^ao-perceptiva e na consciencia, o sentimento de

altera^ao cognitiva deveria sugerir o nivel de detalhamento e o tempo de exposi^ao das imagens

mentais do objeto "extemo". No raciocinio, sugere a velocidade das manipulates das premissas

para obter uma conclusao. As predicates destes habitos sao, portanto, os sentimentos de

alterates cognitivas.

E importante esclarecer o que estamos chamando de sentimentos de alterates cognitivas.

Continuaremos no exemplo do escanteio de um jogo de futebol. Como destacamos acima, o

jogador reconhece a situa^ao e o habito do sentimento de altera^ao cognitiva seria acionado. Na

situa^ao de cobran^a de escanteio o jogador aprendeu, por contiguidade, que teria um tempo

mais amplo para decidir, ou seja, se o contexto e o de escanteio o jogador poderia obversar com

calma o ambiente, destacando os jogadores, simulando mentalmente os possiveis deslocamentos

ate tomar uma decisao e efetuar o cruzamento. O sentimento de altera^ao sugere este longo

tempo para o processamento cognitivo, e altera o processamento cognitiwo para mais rapido ou
demorado.
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Por outro lado, o jogador que receberia a bola estaria em uma situa?ao sentimental bem

diversa. No contexto de cabeceio o tempo e extramente reduzido. A percep^ao deveria se deter

no minimo de informa^oes e o raciocinio ser o mais rapido possivel para conseguir cabecear a

bola antes do adversario.

O quarto habito do processo cognitivo sentimental teria como proposito avaliar a a$ao

dos outros habitos e auxiliar nos processes de generaliza^ao. Gradates de prazer e dor seriam

predicadas das formulas deste habito. Se uma dada ocasiao e avaliada como eficiente, ou seja,

contribui para a sobrevida do corpo, predicates sao liberadas provocando sensa^oes de prazer e

sugerindo a generaliza^ao da a<?ao, ou seja, sua utiliza^ao em ocasides similares no future.

Por outro lado, quando a a^ao de outro habito e entendida como ineficiente, sua formula

tende a ser eclipsada e sua influencia sobre as a^oes futuras se reduziria. Neste sentido, dois

aspectos estariam relacionados para a generaliza^ao, a saber: contiguidade e intensidade das

predicates de dor e prazer relacionados a um proposito.

A generaliza^ao cognitiva sentimental, em nossa proposta interpretativa, deriva da

associate das experiencias conectadas tendo em vista um proposito e as gradates de prazer e

dor predicadas de cada experiencia. Por exemplo, uma unica experiencia com o fogo e capaz de

generalizar uma formula que predica nosso afastamento do fogo. Trata-se de uma grande

intensidade de dor associada a uma formula simples: Se o fogo aparecer, mantenha-se longe dele.

No entanto, formulas extremamente elaboradas como as que influenciam as

movimentates taticas no futebol, nao seriam feitas de um golpe so. Seriam necessarios longos

periodos de experiencias conectadas com pequenas gradates de prazer para avan^os e dor para

corretes. Formulas complexas sao compostas por pequenas mudan^as.

Esta especializato dos sentiment os nao generalizar ia apenas habitos referentes ao corpo,

mas tambem relacionados a percept© externa e raciocinios, contribuindo para a generaliza^ao

de todo o processo cognitivo, sobretudo, para a memoria, sugerindo para esta ultima o que

deveria ser armazenado. Os sentimentos predicados destes habitos sao os de avalia^ao e

generalizato-

No exemplo do escanteio, durante os varios treinamentos, estes sentimentos auxiliariam

na generalizato das cognites efetivas por meio de predicates de prazer e dor. Na

generalizato de dadas formas de selecionar o campo, de to mar consciencia, de raciocinar.

Sugeriria, portanto, para que a memoria armazenasse tais formulas eficientes.
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O quinto habito do complexo cognitive dos sentimentos tem como proposito sugerir a

seguran^a (cren?a) para a a$ao dos outros habitos. Este habito agiria por meio de associate de

ideias por semelhan^a. Ele deveria agir em parceria com o de sentimento de reconhecimento.

A associate das formulas seria a seguinte: a ocasiao atual e semelhante a generalizada

pela cogni?ao (predica^ao dos habitos de sentimento de reconhecimento). Se em situates

similares o processo cognitive foi eficiente, entao, na ocasiao atual tambem poderia ser

(predica^ao do sentimento de cren^a).

Caso o sentimento de reconhecimento predique baixa similaridade entre a ocasiao atual e

a generalizada, entao, o habito de cren^a-duvida deveria predicar sentimentos de duvida-medo.

Os aspectos inferidos como imprevisiveis deveriam ser sugeridos para que a percep^ao,

consciencia e o raciocinio se ocupem deles. O estado da cogni^ao e do corpo deveriam ser

excitados para resolverem a problematica da duvida ate o estado de cren^a se estabelecer.

No caso do exemplo de escanteio, apos observar o ambiente, quando o sentimento de

cren^a surgir de que dada forma de bater na bola seria eficiente, o "gatilho” da a$ao e acionado.

Por outro lado, quando a diivida ainda persiste, o jogador se esfor^a observando o

posicionamento e simulando possibilidades ate a cren^a predominar. A Figura 2 apresenta os

diferentes habitos de sentimentos de nossa proposta compreensiva.
Figura 2: sentimentos semiotico-cognitivos

Sentimentos semioticos-cognitivos

Qualidades materials
Habitos de sentimentos
( mediagoes semiotico-cognitivas)

Experiencias de sentimento
( predicagoes reais dos habitos)

Sentimento de reconhecimento-==Z_
experiencia de reconhecimento corporal

----- -> Experiencia de reconhecimento de
objetos externos

Sentimento de sugestao habitual--------
Experiencia de

------> coordenagao das
especializagoes cognitivas
ao mesmo contexto.

Cerebro —-— V""" Sentimento de alteragao-------------------
cognitiva

-----> Tempo de processamento cognitive

\Sentimento de avaliagao e------------------
\ generalizagao

Experiencia e avaliar e
-----> generalizar as demais

especialidades cognitivas

* Sentimento de crenga e duvida------------ Experiencia de crenga e
duvida

Fonte: Elaborado pelo autor.
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1.3 ESPECIALIZA£OES SEMIOTICO-COGNITIVAS DO CEREBRO: EDI^AO
PERCEPTIVA, MEMORIA, RACIOCINIOS NAO-CONTROLADOS, CONSCIENCE E
INFERENCES AUTOCONTROLADAS

Neste topico discutiremos como poderiam ser as outras especializa?6es semiotico-

cognitivas do cerebro. Tai como no topico precedente, tomaremos como intercessores a

neurobiologia do cerebro de Damasio e a logica de Peirce.

A partir destes encontros, proporemos uma compreensao semiotica-cognitiva das outras

especialidades cognitivas do cerebro, que seriam: as edi^oes-perceptivas, memoria, raciocinio

acritico, consciencia e raciocinio autocontrolado. Comecemos com as edisoes-perceptivas,

capturando aspectos da neurobiologia de Damasio.

Para Damasio (2011) a vantagem evolutiva da percep^ao (dos objetos extemos) e a

representa^ao detalhada do ambiente que afeta o organismo. Estas imagens cerebrais do

ambiente representariam uma grande vantagem adaptativa, pois ”[...] sem a orienta^ao das

imagens, nossas a^oes nao iriam muito longe. Efetivas a£oes requerem a companhia de efetivas

imagens” (DAMASIO, 1999, p. 24).

Na medida em que o organismo e capaz de representar imagens do ambiente, sejam estas

visuais, sonoras, olfativas ou cineticas, o mundo exterior passa a ser conhecido por meio de uma

diversidade qualitativa mais ampla de afetos, nao se reduzindo as imagens corporais

(sentimentos). Para alem da pluralidade de informa^oes, ha uma vantagem espa^o-temporal. E

possivel perceber a presen^a de aspectos vantajosos e desvantajosos antes que estes toquem

diretamente na came (imagens corporais), tai como avistar uma presa ao longe ou sentir o cheiro

de um predador. Tai como os sentimentos, as imagens perceptivas sao derivadas da

comunica^ao, neste caso entre cerebro, portais sensoriais e ambiente:

A caracteristica distintiva de um cerebro como o nosso e a sua impressionante
habilidade para criar mapas. O mapeamento e essencial para uma gestao
complexa. Mapear e gerir a vida andam de maos dadas. Quando o cerebro
produz mapas, informa a si mesmo. As informa^des contidas no mapa podem
ser usadas de modo nao consciente para guiar com eficacia um comportamento
motor, uma consequencia muito conveniente, uma vez que a sobrevivencia
depende de executar a a$ao certa. Mas, quando o cerebro cria mapas, tambem
esta criando imagens, o principal meio circundante da mente [...] Mapas sao
construidos de fora para dentro do cerebro quando interagimos com objetos, por 
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exemplo uma pessoa, uma maquina, um lugar. Quero frisar aqui a ideia de
intera^ao (DAMASIO, 2011, p. 87).

Damasio (2011) chama de portais sensoriais os dispositivos de comunica^ao com o

ambiente. Estes tem a fun^ao nao so de informar o cerebro sobre o que acontece do "lado de

fora” como tambem possibilita uma referenda em rela^ao aos objetos extemos, importantes para

a definite de um Self.

Os pouco enaltecidos portais sensoriais tem um papel fundamental na
perspectiva da mente em rela^ao ao resto do mundo [...] um referencial para o
que quer que esteja ocorrendo fora da mente [...] um referencial em rela^ao aos
sons que chegam do mundo exterior, um referencial em rela^ao aos objetos que
tocamos e ate um referencial para os objetos que sentimos no nosso proprio
corpo [...] os portais sensoriais fornecem a mente o referencial do organismo em
rela^ao ao objeto. O referencial e extraido do grupo de regioes do corpo em
tomo dos quais a percep^ao surge (DAMASIO, 2011, p. 245)

Os portais sensoriais enviam informa^oes para os cortices sensoriais iniciais. Cada

modalidade sensorial tem um cortice sensorial inicial equivalente, e estes sao os locais onde as

imagens perceptivas sao exibidas. Imagens nao se reduzem ao aspecto visual, todos os portais

sensoriais resultam em imagens mentais no cerebro. Nestes cortices sensoriais iniciais sao

construidos mapas dos objetos que interagem com o organismo:

O ambiente deixa a sua marca no organismo de diversas maneiras. Uma delas e
pela estimula^ao da atividade neural dos olhos (dentro do qual esta a retina), dos
ouvidos (dentro dos quais esta a coclea, um orgao sensivel ao som, e o
vestibulo, um orgao sensivel ao equilibrio) e das miriades de terminates
nervosas localizadas na pele, nas papilas gustativas e na mucosa nasal. As
terminates nervosas enviam sinais para pontos de entrada circunscritos no
cerebro, os chamados cortices sensoriais iniciais da visao, da audito, das
sensates somaticas, do paladar e do olfato [...] cada regiao sensorial inicial [...]
e um conjunto de areas diversas, existindo uma intensa sinaliza^ao cruzada
dentro desses agregados e cada conjunto sensorial inicial [...] irei sugerir que
estes setores intimamente correlacionados constituem a base das representa^oes
organizadas topograficamente e a fonte das imagens mentais (DAMASIO,
1996, p. 117).

Interessa-nos aqui destacar um tipo de imagem perceptiva de maior interesse para nossa

pesquisa: a imagem do corpo em movimento. Para Damasio (2011), o cerebro e capaz de mapear

o movimento do corpo a partir do seu mapa geral estatico (cabe^a, membros e tronco). A

imagem do movimento deriva da rela^ao da representa^ao estatica em rela^ao a constante a^ao
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dos musculos esqueleticos (responsaveis pelos movimentos). Estas representagoes do corpo em

movimento seriam de responsabilidade das estruturas somatossensitivas.

Outro aspecto importante e que o cerebro seria capaz de simular possi'veis movimentos,

prevendo as condigoes em que o corpo estaria apos o deslocamento. Esta previsao se associaria

as estruturas responsaveis pela visao, antecipando para esta a provavel situagao espago-temporal

do corpo ap6s o deslocamento. O autor chamou esta hipotese de alga corporea virtual

(DAMASIO, 2011).

Para o neurobiologo, da mesma forma que o cerebro apresenta imagens e Simula

movimentos do proprio corpo, poderia simular de outros corpos. Neste sentido, a alga corporea

virtual, evolutivamente, viria antes dos chamados neuronios espelhos, que sao aqueles

especializados na simulagao de movimentos de terceiros. O cerebro representaria o movimento

por meio de quatro vias:
1) movimento real, 2) representagoes somatossensitivas do movimento, 3)
representagoes visuais do movimento e 4) memoria. Esse episodic teria sen papel
na elaboragao da ideia da simulagao do corpo e sua aplicagao na alga corporea
virtual (DAMASIO, 2011, p. 13 8).

Para Damasio (2011), as imagens sao qualidades materials da mente. Sao estas que serao

manipuladas no processo que ele chama de pensamento. As imagens perceptivas se comunicam

com as reagoes emocionais do corpo em geral e com os portais sensoriais a elas (imagens

perceptivas) relacionadas.

Por exemplo, na formagao de uma imagem sonora, estao em comunicagao imagens

sonoras, alteragoes nos portais sensoriais auditivos e os sentimentos decorrentes desta alteragao.

Gragas a esta comunicagao, a mente aprende a associa-los de forma adaptativa. Assim, se um

dado organismo escuta o som de um predador, a mente associa tai imagem a emogao do medo

que desemboca um estado emocional de alerta no organismo, preparando-o para a fuga. Portanto,

os tres mapas estao em constante comunicagao:

1) os mapas no sentido especifico, gerados pelo respective mecanismo sensorial,
ou seja, visao , audigao, olfato etc.; 2) os mapas da atividade sensorial no portal
sensorial onde o mecanismo sensorial se localiza no corpo; 3) os mapas das
reagoes emocionais/sentimentos relacionados aos mapas 1 e 2 (DAMASIO, 2011,
p. 320).
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Damasio (2011), em sua trama evolucionista, portanto, propoe que o funcionamento da

percepgao se "aproveita" dos beneffcios dos sentimentos para qualificar as imagens e associar

alteragoes corporais a estas imagens.

As imagens ou mapas, como tambem denomina Damasio (2011), nao sao passivas do

ponto de vista emocional ou representacional. Cada imagem esta associada a uma alteragao no

corpo e e uma versao do cerebro sobre o objeto, nao se trata de mera copia. A percepgao e ativa

em todos os sentidos e exerce um constante esforgo para compor mapas atualizados do que se

passa na nossa came e no ambiente:

Os mapas cerebrais nao sao estaticos como os da cartografia classica. Sao
instaveis, mudam a todo momento para refletir as mudangas que estao
ocorrendo nos neurdnios que lhes fomecem informagoes, os quais, por sua vez,
refletem mudangas no interior do nosso corpo e no mundo a nossa volta. As
mudangas nos mapas cerebrais refletem o fato de que nos mesmos estamos
constantemente em movimento (DAMASIO, 2010, p. 91).

Para Damasio (2004), a mente se compoe de imagens do corpo, imagens dos objetos

extemos ao corpo e imagens destas interagoes, estas representagoes nao necessariamente sao

conscientes ou coordenadas, ao contrario, a maioria nao se torna consciente e e formada

paralelamente e sem organizagao. A tarefa da percepgao e ordenar estas imagens.

Damasio (2000) compara a organizagao mental das imagens na mente com a edigao de

um filme. Nesta trama, uma serie de imagens paralelas e organizada em sintagmas mentais de

forma logica. O sentido de continuidade das imagens e resultado de uma operagao mental

realizada no cerebro. Para isto, a percepgao precisa de ajuda dos sentimentos, que valoram e

destacam as imagens adaptativas, ajudando a percepgao a editar o filme mental:

Dado que a produgao de imagens evoluiu por selegao natural porque elas
permitiam uma avaliagao mais precisa do ambiente e uma melhor resposta as
circunstancias que ele impunha, a gestao estrategica de imagens provavelmente
evoluiu de baixo para cima, nas fases iniciais, muito antes da evolugao da
consciencia. A estrategia consistiria em selecionar automaticamente as imagens
que fossem mais valiosas para a gestao da vida no momento- precisamente o
mesmo criterio que pauta a selegao natural dos mecanismos produtores de
imagens. As imagens especialmente valiosas, por serem importantes para a
sobrevivencia, foram destacadas por valores emocionais. O cerebro
provavelmente produz esse destaque gerando um estado emocional que
acompanha a imagem em uma trilha paralela. O grau da emogao serve como
marcador da importancia relativa da imagem (DAMASIO, 2011, p. 218).
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No entanto, destacar imagens nao garante a montagem dos aspectos perceptivos de forma

logica, ordenada e continua. Para isto e necessario o que Damasio (2000) chama de

representasoes de segunda ordem, que estao localizadas em uma regiao que o neurobiologo

denomina zonas de convergencia e divergencia (ZCD).

Estas representa?oes sao dispositivas, posto que em si nao representam imagem alguma,

mas tern uma especie de codigo para ativar imagens nos cortices sensoriais iniciais adequados.

Estes sao os espa^os da apresenta^ao explicita das imagens. Uma das fun^oes ZDC e disparar

impulsos que ativam outros setores do cerebro de modo a sincroniza-los. A hipotese de Damasio

e que esta sincroniza^ao orquestra as imagens do corpo e do objeto de forma logica,

possibilitando uma ordem nas imagens perceptivas, a que o autor chama de quadros. Para alem

de sincronizar as imagens, sao destacados aspectos das imagens perceptivas que o cerebro

aprendeu como valorosas:

[...] as estruturas de segunda ordem que tenho em mente devem realizar uma
conjuga^ao especifica de sinais proveniente de mapas do organismo todo e de
mapas do objeto [...] devem ser capazes de exercer influencia sobre os mapas de
primeira ordem para que possam ocorrer o realce e a coerencia das imagens dos
objetos (DAMASIO, 2000, p. 233-234).
[...] ZCD desencadearia uma sequencia extremamente rapida de ativa^oes que
poria regioes neurais separadas para funcionar em alguma ordem, sendo a
sequencia imperceptivel a nossa consciencia (DAMASIO, 2011, p. 185).

A eficacia da edi^ao perceptiva e de suma importancia, tendo em vista que o espa^o

consciente para exibisao de imagens e extremamente restrito, muitas imagens ficam submersas

na consciencia. O ordenamento das imagens funciona como um quadro que a percep^ao

seleciona e "monta". A continuidade das imagens e formada por uma sequencia destes quadros. E

importante destacar que coexistem imagens das diversos cortices sensoriais, aquele que e mais

adaptativo para a ocasiao pode ganhar maior destaque:

Primeiro o cerebro esta sempre produzindo imagens em profusao. O que vemos,
ouvimos e tocamos com o que recordamos constantemente [...] Segundo, o
cerebro tende a organizar essa abundancia de material de um modo bem
parecido com o trabalho de um editor de imagens: dando-lhe algum tipo de
estrutura narrativa coerente na qual certas a^oes supostamente causam
determinados efeitos. Isso requer selecionar as imagens certas e ordena-las em
uma procissao de unidades temporais e enquadramentos especiais [...] Em
terceiro lugar, so um pequeno numero de imagens pode ser exibido claramente
em um dado momento, visto que o espa^o de forma^ao das imagens e muito
escasso [...] Essas tres restri^oes (abundancia de imagens, tendencia a organiza- 
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las em narrativas coerentes e escassez de espago para a exibigao) prevalecem
por longo tempo na evocagao e necessitam de eficazes estrategias de gestao a
firn de impedir que danifiquem o organismo na qual ocorrem (DAMASIO,
201 l,p. 218).

As formulas das imagens e suas relates armazenadas nas regides dispositivas tambem

estao associadas a dispositivos emocionais que avaliam as "edigbes” feitas pela percepgao,

valorando as eficientes e inibindo as desvantajosas. As zonas de convergencia e divergencia

tambem promovem comunicagao entre imagens perceptivas distintas. Quando aprende conexbes

entre imagens perceptivas diferentes, por exemplo, entre cheiro e sons, basta que uma delas seja

ativada para que a outra entre em agao de forma paralela.

Damasio (2011) cita o exemplo das associates que se estabelecem entre os sons e os

movimentos dos labios. Nesta situagao, dada a experiencia conjunta dos dois em momentos

anteriores, aprendemos a inferir o significado dos sons a partir do movimento dos labios.

Em suma, iremos capturar quatro aspectos principals sobre o funcionamento das imagens

perceptivas para Damasio. Primeiro, a formagao de imagens do ambiente de diversas naturezas

(visuais, sonoras, auditivas, de movimentos, olfativas) que maximizam a eficacia das agbes, dada

a orientate que estas imagens possibilitam ao organismo. Segundo, a percepgao possibilita uma

referenda entre o organismo e o ambiente externo. Terceiro, a percepgao organiza as imagens do

corpo, do objeto e de suas interagbes de modo a torna-las ordenadas, sequenciais e logicas. Esta

edigao seleciona os aspectos que entendeu como importantes do ambiente. Quarto, a percepgao

possibilita indexar imagens diferentes, de modo a poder inferir a presenga de uma imagem a

partir de outra.

A terceira especializagao cognitiva que destacaremos e a memoria, que para Damasio

(2011) possibilita uma importante vantagem adaptativa na medida em que permite armazenar

informates do ambiente, do corpo e de suas interagbes, bem como de raciocinios e sentimentos.

Quando um objeto surge na percepgao ele e auxiliado por uma serie de informagbes que o

organismo aprendeu sobre o objeto, enriquecendo o processo cognitive. Por me io da evocagao de

imagens, tomada possivel pela memoria, e possivel ’’trazer de volta" estas cenas para que o

raciocinio possa planejar formas adaptativas para otimizar a relagao do organismo com o objeto.

Para compreender a memoria na perspectiva de Damasio e preciso voltar na evolugao.

Segundo o neurobiologo, em seres vivos extremamente simples ha um dispositivo latente que

predica respostas quando este organismo e afetado por qualquer coisa. Estes organismos nao
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possuem percep^oes de objetos exteriores, quando algo os afeta, seja o que for, ha disposi?oes

que trazem formulas para conduzir suas a<?6es nestas ocasioes, trata-se de uma especie

rudimentar de memoria que armazena as rea?oes que o organismo deveria apresentar em dadas

ocasioes:

[...] disposi^oes - prescribes ou formulas para um modo de fazer, codificando
algo mais ou menos assim: se for atingido de um lado, mova-se na dire^ao
oposta por um numero X de segundos, nao importa que objeto o atingiu nem
onde voce esta (DAMASIO, 2011, p. 171).

Como discutimos acima, no processo evolutivo as imagens perceptivas do exterior do

organismo foram desenvolvidas, otimizando o processo de sobrevivencia com o enriquecimento

de informa^oes sobre o meio. Armazenar estas imagens de forma explicita, requeria demasiado

espa^o. A solu^ao da evolu^ao foi usar a maquinaria dispositiva para armazenar imagens

perceptivas de todos os tipos.

Quando o cerebro humano decidiu criar arquivos prodigiosamente grandes de
imagens registradas, mas nao dispunha de espa^os para armazena-los, tomou
emprestada a estrategia da disposi^ao para resolver este problema de
engenharia. Realizou com isso uma fa^anha de conciliabo: conseguiu inserir
numerosas memorias em um espa^o limitado e ainda assim conservou a
capacidade de recupera-las com rapidez e consideravel fidelidade (DAMASIO,
201 l,p. 172-173).

As regioes dispositivas se conectaram com diferentes regioes do cerebro, elaborando

formulas para armazenar por meio de "codigos" imagens das distintas modalidades que o cerebro

entende como importantes para sua adapta^ao. Dado o seu carater distribuido e conectado, estas

disposi^oes tambem estao presentes nas chamadas Zonas de Convergencia e Divergencia:

Toda a nossa memoria, herdada da evolu^ao e disponivel ao nascermos ou
adquirida desde entao pelo aprendizado - em suma, toda a nossa historia sobre
coisas, propriedade das coisas, pessoas e lugares, eventos e rela^ao de eventos,
habilidades, regulates biologicas, tudo - existe na forma dispositiva (ou seja,
implicita, oculta, inconsciente), aguardando para tomar-se uma imagem
explicita ou uma a$ao. Note que as disposi^des nao sao palavras. Sao registros
abstratos de potencialidades (DAMASIO, 2000, p. 419).
[...] os cortices de ordem superior - que formam o oceano de cortex cerebral em
tomo das ilhas de cortices sensoriais iniciais e cortices motores - partes dos
cortices limbicos e numerosos nucleos subcorticais, da amidala ao tronco
cerebral, contem disposi^oes, ou seja, registros implicitos de conhecimento.
Quando circuitos dispositivos sao ativados, sinalizam para outros circuitos e 
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fazem com que imagens ou agdes sejam geradas em outras partes do cerebro
(DAMASIO, 2000, p. 423-424).

A memoria esta em uma relagao intricada com as imagens perceptivas. Suas formulas

dispositivas sao compostas a partir destas imagens, logo, antes devem existir imagens

perceptivas para depois estas serem armazenadas sob a forma dispositiva. Por outro lado, a

memoria age sobre as imagens perceptivas, fomecendo formulas que trazem o conhecimento

adquirido, enriquecimento as imagens.

Nesta trama cognitiva ha comunicagao e retroalimentagao entre imagens perceptivas

explicitas e formulas dispositivas implicitas. Tais relates estao presentes nas diversas

modalidades de imagens mentais, sejam registros de imagens de movimentos, de sons, cheiros

etc:

[...] um espago de imagem e urn espago dispositive. O espago de imagem e aquele
no qual imagens de todos os tipos sensoriais ocorrem explicitamente. Algumas
dessas imagens constituem os conteudos mentais manifestos que a consciencia nos
permite experimentar, enquanto algumas imagens permanecem inconscientes. O
espago dispositivo e aquele que contem as disposigoes formadoras da base de
conhecimentos e dos mecanismos que permitem construir imagens por evocagao,
gerar movimentos e facilitar o processamento de imagens. Ao contrario dos
conteudos do espago de imagem, que sao explicitos, os conteudos do espago
dispositivo sao implicitos. Podemos conhecer os conteudos das imagens (assim
que a consciencia central e ativada), mas nunca conhecemos diretamente os
conteudos das disposigoes. Os conteudos das disposigdes sao sempre
inconscientes, e existem de forma dormente. Entretanto, as disposigoes podem
produzir uma grande variedade de agoes — a liberagao de um hormonio na
corrente sanguinea, a contragao de musculos viscerais ou de musculos em um
membro ou no aparelho fonador. As disposigoes guardam alguns registros para
uma imagem que foi realmente percebida em alguma ocasiao pregressa e
participant da tentativa de reconstituir na memoria uma imagem semelhante. As
disposigoes tambem auxiliam no processamento de uma imagem percebida no
momento corrente, por exemplo, influenciando o grau da atengao dispensada a
imagem corrente (DAMASIO, 2000, p. 418-419).

Tais como as outras cognigoes a memoria e influenciada pelos sentimentos que as

valoram, assim, memorias entendidas como valiosas para a adaptagao tern suas sinapses

fortificadas, sendo mais preservadas e mais passiveis de serem reconstruidas do que as

emocionalmente fracas. Isto porque, tai como todo processo cognitivo para Damasio (2011), a

memoria e composta a partir da interagao entre cerebro, corpo e ambiente.

[...] memoria de um objeto e a memoria composta de atividades sensitivas e
motoras relacionadas a interagao entre organismo e objeto durante um dado tempo.
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O conjunto de atividades sensitivo-motoras varia conforme as circunstancias e o
valor do objeto, e o mesmo se da com a reten^ao das atividades [...] O cerebro
retem uma memoria do que ocorreu durante uma intera^ao, e essa intera^ao inclui
fundamentalmente nosso passado, e ate, muitas vezes, o passado de nossa especie
biologica e de nossa cultura (DAMASIO, 2011, p. 169).

A memoria possibilita, por meio de sens codigos implfcitos, armazenar informa^oes das

intera^oes entre objeto, organismo e cerebro, bem como dos movimentos e raciocinios

relacionados a intera^ao. Estas disposi^oes possibilitam evocar e associar imagens mentais em

suas distintas qualidades, assim, mantendo estreitas relates com as emo^bes e com outras

imagens perceptivas. Damasio (2000, p. 283) cita o exemplo do martelo:

[...] varios registros em nosso cerebro que correspondem a diferentes aspectos de
nossa intera^ao passada com martelos: sua forma, o movimento tipico que fazemos
ao usa-los, a configura^ao e o movimento da mao necessarios para manipular um
martelo, o resultado da a^ao, a palavra que o designa em qualquer uma das muitas
linguagens que conhecemos. Esses registros encontram-se dormentes, sao
dispositivos e implicitos, e se fundamentam em sitios neurais separados,
localizados em cortices de ordem superior separados. Essa separa^ao e imposta
pela estrutura do cerebro e pela natureza fisica do meio.

As regibes dispositivas (memorias) estabelecem uma comunicasao caracterizada pela

retroalimenta^ao, na qual suas formulas sao "alimentadas" pelas imagens mentais ao mesmo

tempo em que estas formulas auxiliam a formagao das imagens presentes e futuras.

A comunica^ao entre sentimentos-emogoes, percep^ao e memoria cria um campo

cognitive complexo capaz de recriar as interagbes em processes chamados evoca^ao. Esta trama

abriu caminho para o desenvolvimento do raciocmio consciente: [...] "quando os mapas sao

gravados na memoria e podem ser trazidos de volta evocados na imagina^ao, tomamo-nos

capazes de planejar e inventar respostas melhores" (DAMASIO, 2011, p. 99). Estas respostas

seriam otimizadas por meio da delibera^ao e reflexao, atributos da consciencia.

A consciencia e a quarta qualidade cognitiva que destacaremos do trabalho de Antonio

Damasio. Para o autor, o aspecto fundamental-basico da consciencia e o sentimento de si. Este

sentimento distingue organismo (EU) do ambiente (nao-EU). A consciencia possibilita um

processo de cogni^ao intencional voltado para os interesses privados do organismo. Esta

cogni^ao deliberada passa a se associar com os processos cognitivos nao-intencionais

(sentimentos, percep^ao e memoria) (DAMASIO, 1999).
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[...] consciencia e um estado mental no qual existe o conhecimento da propria
existencia e da existencia do mundo circundante. Consciencia e um estado
mental - se nao ha mente nao ha consciencia; consciencia e um estado mental
especifico, enriquecido por uma sensa^ao de organismo especifico no qual a
mente atua; e o estado mental inclui o conhecimento que situa essa existencia: o
conhecimento de que existem objetos e eventos ao redor. Consciencia e um
estado mental ao qual foi adicionado o processo do self (DAMASIO, 2011, p.
197).

Para Damasio (2004) a consciencia permite o sentimento de conhecer que se

desenvolve da comunica^ao de tres dimensbes: as emo^bes (altera^bes do corpo), sentimentos

(representa^oes mentais destas altera^bes), sentimento de si (uma segunda representa^ao dos

sentimentos). Esta ultima gera o conhecimento dos proprios sentimentos, predica que o estado

alterado representado nas imagens mentais pertence ao proprio organismo:

A consciencia permite que os sentimentos sejam conhecidos e, assim, promove
internamente o impacto da emo^ao, permite que ela, por intermedio do
sentimento, permeie o processo do pensamento. Por fim, a consciencia toma
possivel que qualquer objeto seja conhecido - o objeto da emo^ao e qualquer
outro objeto - e, com isso, aumenta a capacidade do organismo para reagir de
maneira adaptativa, atento as necessidades do organismo em questao. A emo^ao
esta vinculada a sobrevivencia de um organismo, e o mesmo se aplica a
consciencia (DAMASIO, 2000, p. 80).

O sentimento de si e resultado da a^ao da estrutura neurobiologica que Damasio (1999)

chama de Self central. Esta ultima se utiliza das vantagens evolutivas das estruturas precedentes,

sobretudo, do protosself (estrutura neurobiologica responsavel pela representa^ao dos aspectos

estaveis do corpo propriamente dito e dos portais sensoriais) bem como dos cortices sensoriais

iniciais (responsaveis pela apresenta^ao explfcita das imagens perceptivas).

O processo pode ser simplificado da seguinte forma: O self central dispbe das imagens

do corpo e de objetos ambientais. O Self central realiza uma segunda representado na qual

associa as imagens do corpo (imagens com dominancia de estabilidade) com as do corpo alterado

(sentimentos) e as do ambiente (imagens perceptivas de objetos externos). Desta rela^ao, o Self

central indica que as gradates de maior estabilidade pertencem ao Self (sentimento de si)

enquanto sob dominancia das variances pertenceriam ao ambiente: "A consciencia depende da

constru^ao e da exibi£ao interna de um novo conhecimento, referente a uma intera£ao entre o

organismo e o objeto” (DAMASIO, 2000, p. 220).



79

Self central: O protagonista transitorio da consciencia, gerado para qualquer
objeto que adicione o mecanismo da consciencia central. Devido a permanente
disponibilidade de objetos acionadores, ele e gerado continuamente, assim,
parece continuo no tempo. O mecanismo do self central requer a presen^a do
protosself. A essencia biologica do self central e a representa^ao, em um mapa
de segunda ordem, do protosself sendo modificado (DAMASIO, 2011, p. 332).

A a^ao do Self- central resulta na consciencia central. Esta ultima funciona como pulsos

que geram o sentimento de si e ao mesmo tempo destacam a imagem de algum objeto. Cada

objeto emocionalmente competente gera um pulso de Self central, estas imagens podem vir

diretamente do exterior ou da memoria. Se pudesse falar, talvez o Self Central diria o seguinte:

’’Estas imagens de corpo alterado sao suas. Quern as causou foi aquele objeto, portanto, fique de

olho nele”.

A consciencia central, portanto, abre caminho para a manipula^ao autocontrolada das

imagens em favor dos interesses do organismo. Se algum objeto altera o corpo, estas altera^oes

passam a estar sob a mira de um estado de vigilia e aten^ao mais refinados. A consciencia

medeia a rela^ao entre as imagens fomecidas automaticamente pelo processamento inconsciente

e sua manipula^ao consciente no raciocinio:

[...] o poder da consciencia provem da liga^ao eficaz que ela estabelece entre o
mecanismo biologico de regula^ao da vida do individuo e o mecanismo
biologico do pensamento. Essa liga^ao e a base para a cria^ao de um interesse
individual que permeia todos os aspectos do processamento do pensamento, da
foco para todas as atividades, resolu^ao de problemas e inspira as solu^oes
resultantes. A consciencia e valiosa porque centraliza o conhecimento sobre a
vida de um organismo individual (DAMASIO, 2000, p. 283).

Este sentimento de conhecer as imagens corporais, cinesicas ou vindas dos portais

sensoriais, permite ao organismo agir sobre estas imagens para alem do encontro emocional em

um dado espa^o-tempo. Cada pulso de Self central esta relacionado com um objeto especifico e a

sequencia destes pulsos e que garante o sentido de continuidade da consciencia: ’’Concebo a

consciencia central como criada em pulsos, cada pulso individualmente desencadeado pelos

objetos com que interagimos ou evocamos” (DAMASIO, 2000, p. 228).

A consciencia central, portanto, gera o sentimento de si, o conhecimento de que um dado

organismo e proprietario das imagens e de que pode agir sobre elas, refinando a vigilia e a

aten^ao ao proprio corpo e a objetos extemos. No entanto, um fluxo de consciencia central so se

refere a um pequeno lapso de tempo. Ele apenas conhece a si mesmo e ao objeto e se esvai.
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Quando este fluxo de consciencia central aciona uma memoria autobiografica, o processo

cognitivo se toma mais complexo. Para Damasio (2011) a memoria autobiografica e aquela que

enriquece a consciencia com conhecimentos armazenados durante a vida do organismo sobre os

objetos e contextos, bem como toda a sabedoria a eles relacionada, ou seja, as emo^oes,

raciocinios ou mesmo respostas motoras que o organismo aprendeu nas intera^oes passadas com

o objeto em questao. Com o enriquecimento desta memoria autobiografica uma outra dimensao

da consciencia, mais ampla e fundamentada, entra em a^ao: a consciencia ampliada.

A de abrangencia minima chamei de consciencia central, o sentimento do aqui e
agora, desembara^ado de passado e futuro. Ele gira em tomo do se/f-central e
nos da a personalidade, mas nao necessariamente uma identidade. A de grande
abrangencia chamei de consciencia ampliada ou autobiografica, pois ela se
manifesta mais acentuadamente quando uma parte substancial da nossa vida
esta acontecendo, e tanto o passado como o futuro esperado dominam a a$ao.
Ele nos da a pessoalidade e uma identidade. E presidida pelo seZf-autobiografico
(DAMASIO, 2011, p. 211).

A consciencia estendida traz todos estes conhecimentos adquiridos para o paleo da

cogni^ao e os mantem ativos e ordenados para que o raciocinio possa agir sobre estas imagens,

logo, raciocinio e consciencia ampliada nao sao sinonimos. Aquela (consciencia ampliada)

prepara o "cenario" com uma pluralidade de conhecimentos em forma de imagens para que o

raciocinio possa atuar de forma mais vantajosa. Para estabilizar estas imagens, a consciencia

ampliada precisa da ajuda da memoria operacional. Esta ultima mantem estaveis as imagens na

consciencia por um periodo de tempo maior, possibilitando a interven^ao do raciocinio.

Portanto, quando algo afeta um organismo que goza de consciencia estendida, as

consequencias cognitivas sao complexas. Para alem de alterar o estado do corpo e gerar imagens

destes estados (sentimentos), estas ultimas passam a ser conhecidas pelos organismos como suas

e ha um destaque no objeto garantido pelo fluxo da consciencia central.

Este fluxo aciona uma memoria autobiografica que disponibiliza para a consciencia um

acervo de conhecimentos sobre o objeto, bem como provisoes sobre seu comportamento e sua

importancia para os propositos individuals do organismo, pois ”[...] quando os mapas sao

gravados na memoria e podem ser trazidos de volta e evocados na imagina^ao, tomamo-nos

capazes de planejar e inventar respostas melhores" (DAMASIO, 2011, p. 99).

Como discutiremos no terceiro capitulo, a consciencia ampliada humana sera associada

as percep^oes tecnologicas dos jogos de futebol. Estas possibilitam associar as imagens da
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consciencia dos treinadores e comissao tecnica com as imagens televisuais. E um processo de

cognigao comunicacional, este conceito sera abordado no segundo capitulo.

O processo cognitivo envolvido na consciencia ampliada, portanto, pode ser

compreendido da seguinte forma. O objeto afeta o organismo. Este afeto gera um sentimento de

si, ou seja, o cerebro representa as alteragoes do corpo relacionado a um objeto especffico, e

designa o primeiro como Self e o segundo como objeto (consciencia central), destacando-o. O

sentimento relacionado a esta interagao perdura, destacando o aludido objeto.

A memoria autobiografica entra em agao disponibilizando informagoes acumuladas ao

longo da vida do organismo e compondo um rico cenario imagetico em uma consciencia

ampliada. A organizagao coerente destas imagens na consciencia e que sera usada no processo de

raciocinio. Este processo cognitivo possibilita nao so ao organismo aprender propositos, mas

tambem projetar novos.

Em suma, interessa-nos capturar seis aspectos da consciencia para Damasio: a) predica

um proprietario para as imagens mentais que passam a ser manipuladas em favor do organismo;

b) possibilita o conhecimento consciente da interagao entre corpo e objetos; c) especializagao da

vigilia e da atengao; d) conecta as memorias dispositivas e imagens explicitas com inferencias

autocontroladas; e) possibilita a elaboragao de pianos de agao e reflexao em favor de seus

propositos; f) possibilita o aprendizado e a construgao de propositos que nao se reduzem aos

neurobiologicos, embora sejam influenciados por estes.

A ultima especializagao cognitiva que destacaremos sao as inferencias autocontroladas.

Em nossa pesquisa da obra de Damasio (1996; 1999; 2000; 2004; 2011), compreendemos que o

detalhamento deste tipo de raciocinio nao e algo sistematico. Embora o autor, esporadicamente,

aborde o assunto, seu objetivo principal parece ser as instancias cognitivas que possibilitam ao

raciocinio todo o seu alcance.

De forma geral, o autor entende o raciocinio como manipulagao consciente das imagens

mentais que geram tomadas de decisoes com proposito. E possivel identificar algumas variagoes

nestas formas de manipulagao imagetica. A imaginagao e a inteligencia parecem estar

relacionadas ao raciocinio criativo. Trata-se de, por meio da manipulagao de imagens, construir

novas possibilidades de intervengoes sobre o mundo e sobre si, recombinar imagens e inventar

simbolos (DAMASIO, 1999).
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Outra forma de raciocinio autocontrolado destacado por Damasio sao as que partem de

premissas e propositos bem definidos. Neste tipo de manipulate consciente de imagens, nao se

parece buscar criar novas possibilidades, mas solu^oes para um problema com elementos e

finalidades bem definidos (DAMASIO, 1996).

Estas premissas bem definidas tendo em vista um proposito sao manipuladas e derivam

uma tomada de decisao, que leva em conta as diferentes op^oes de a^ao, suas possiveis

consequencias e tempo de realiza^ao para chegar a meta (DAMASIO, 1996).

Outro tipo de raciocinio parece estar relacionado com experiencias mentais, uma

especie de indu^ao. A partir das experiencias vividas e observadas, o raciocinio compoe uma

logica de agao que passa a servir de referenda para o comportamento de terceiros em situates

similares (DAMASIO, 2000).

O raciocinio consciente, portanto, possibilita de forma deliberada a manipula^ao das

imagens mentais para propositos escolhidos. No entanto, para Damasio (2011) para alem dos

processes conscientes de inferencia que o autor chama de raciocinio, ha tambem processes

logicos nao conscientes que o autor chama de razoaveis, as emo^oes sao um exemplo:

[...] emo?6es tem uma racionalidade intrinseca [...] o termo "racional" nao
denota raciocinio logico explicito, mas uma correla^ao entre certas a^oes e
consequencias beneficas [...] acabam promovendo consequencias que poderiam
ter sido deduzidas racionalmente [...J o melhor termo para descrever essa
propriedade das emo^oes nao seja racional, mas sim razoavel (DAMASIO,
2004, p. 191).

Compreendemos que uma das grandes contributes de Damasio e o detalhamento destes

processos cognitivos inconscientes, a formagao da consciencia e a comunica^ao destes aspectos

com os processos de raciocinio consciente. Como discutimos acima, ha uma rede de

comunica^ao entre sentimentos, percep^des, memorias, consciencia e inferencias. Se os

sentimentos influenciam o fluxo do raciocinio consciente, este pode projetar formas e

experiencias para controlar suas reagoes emocionais, como fazem profissionais que lidam com

situates de risco, por exemplo, o jogador de futebol em cobran^as de penalidades maximas.

Se por um lado as inferencias conscientes tem a delibera^ao como vantagem, sua

desvantagem e que uma pequena por^ao de imagens e capaz de se tomar consciente. Assim,

quando uma dada a$ao adquire eficiencia e ja nao precisa da aten£ao e vigilia especializadas da
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consciencia, e jogada para a razoabilidade inconsciente. A consciencia, portanto, passa a se

preocupar com outros elementos ambientais.

Delegar tarefas ao espa^o nao consciente e o que fazemos quando aprimoramos
uma habilidade a tai ponto que deixamos de prestar aten^ao as etapas tecnicas
necessarias para exerce-la. Desenvolvemos habilidades a luz clara da
consciencia, mas depois permitimos que elas des^am para o espantoso porao de
nossa mente, onde nao atracavam a exigua metragem do nosso espa^o de
reflexao consciente (DAMASIO, 2011, p. 335).

Trata-se de um processo de associa^ao de vantagens cognitivas. Se a consciencia

possibilita uma manipula^ao deliberada de imagens que forja propositos, intensifica a vigilia e

aten^ao, a mente inconsciente tern um espa^o mais amplo para armazenar, apresentar imagens e

realizar raciocinios ja aprendidos. Alem disso, suas associates de imagens, impulsionadas pelo

sentimento, podem resultar em novas ideias sem que precisemos saber conscientemente como

estas foram forjadas:

[...] O espa^o nao consciente e bem aberto e adequado a essa manipula^ao
oculta [...] um importante processo de raciocinio esta em curso no nivel nao
consciente, na mente subterranea, e esse raciocinio produz resultados sem que
tomemos conhecimento das etapas intermediarias. Seja qual for o processo, ele
produz um equivalente a uma intui^ao sem aquele estalo que nos diz que a
solu£ao foi encontrada. Limita-se apenas a nos entregar discretamente a solu^ao
(DAMASIO, 2011, p. 335-336).

Sentimentos, imagens perceptivas, memoria, razoabilidades nao conscientes, consciencia

e inferencias criticas sao, portanto, os aspectos que capturamos de Damasio e que servirao para

nossa semiotica cognitiva do cerebro e depois para o conceito de cogni^ao comunicacional.

Tomaremos agora Peirce como intercessor para a composi^ao das outras especialidades

cognitivas.

A no^ao de percep^ao em Peirce, como lembra Santaella (2012), nao e consensual entre

sens comentadores. Nao e nosso proposito propor uma interpreta^ao de toda a teoria perceptiva

de Peirce, acreditamos que tai feito mereceria um trabalho especifico, no entanto, destacaremos

alguns aspectos que serao uteis para nossa proposta compreensiva.

A percep^ao, de forma geral, esta relacionada a processes cognitivos nao controlados, por

isso, como escreve Peirce, ”[...] e inutil tentar criticar logicamente aquela parte da performance

que produz o julgamento a partir do percepto, pela excelente razao de que e involuntario e nao

pode ser evitado ou corrigido" (CP 7.198).
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Em nossa apropria^ao de Peirce, na percep^ao haveria formas especificas de inferencias

nao controladas que poderiamos chamar de razoabilidades. Estas teriam formas caracteristicas de

associa?ao de ideias e de propositos. Os sentimentos, que discutimos acima, seriam uma destas

formas.

Destacaremos agora uma inferencia perceptiva que propomos chamar de imagens

perceptivas. Esta opera^ao cognitiva seria analoga a amplitude logica, ou seja, e responsavel por

colocar em conjunto os elementos reais (sujeitos e objetos) que deveriam participar do processo

de raciocinio consciente (PEIRCE, 1998).

Em alguns dos seus textos Peirce discute sobre este tipo de inferencia perceptiva. Tai

como toda cogni^ao, para Peirce, a percep^ao e um geral, logo, precisa de um aspecto de

resistencia extemo-real que lhe afete, solicite sua influencia e o fa$a evoluir. Peirce cita o

exemplo do tinteiro:
O que eu chamo de tinteiro e um percepto generalizado, uma quase-inferencia a
partir dos perceptos; talvez eu deva dizer uma composi^ao fotografica de
perceptos. Neste produto ha um elemento de resistencia a mim do qual tenho
desde o inicio uma consciencia imperfeita. Subsequentemente, quando eu aceito
a hipotese de um sujeito intemo aos meus pensamentos, eu me rendo a esta
consciencia de resistencia e admito o tinteiro como estando para um objeto
externo [...] E claro que, sendo real e extemo, ele nao cessa minimamente de ser
um produto puramente psfquico, um percepto generalizado, igual a qualquer
outra coisa da qual eu possa ter algum tipo de conhecimento (CP 8.144 apud
ROMANINI, 2006, p. 59 ).

Neste processo de cogni£ao perceptiva, tres elementos parecem compor a trama. O

percepto ocuparia a posi^ao logica do objeto dinamico. Trata-se dos afetos extemos que possuem

potencia significante independente de qualquer frui^ao perceptiva.

O juizo perceptivo poderia ser compreendido como um habito que mediaria uma forma

de apresentar o percepto, ou seja, se dado objeto for reconhecido, tais aspectos deveriam ser

selecionados e montados de uma dada forma. O percipumm. por sua vez, seria uma predica^ao

deste habito, ou seja, uma experiencia da imagem de um percepto derivada da a$ao do juizo

perceptivo:

Nada podemos saber do percepto a nao ser pelo julgamento de percep^ao,
exceto o fato de que nos sentimos o golpe do percepto, a rea^ao dele contra nos
[...J Mas no momento em que fixamos nossa mente sobre ele e pensamos a
respeito de seu menor detalhe, e o julgamento perceptivo que diz o que nos
assim o percebemos. Por essas e outras razoes proponho considerar o percepto, 
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tai como ele e imediatamente interpretado, no julgamento de percep^ao, sob o
nome de percipumm (CP 7.643).

Tai como as outras cogni^oes, as imagens perceptivas atuais sao influenciadas pelas

precedentes que foram generalizadas. No exemplo de Peirce do tinteiro, ja havia uma cogni^ao

generalizada que influenciou a percep^ao do tinteiro atuaL Trata-se de um processo de inferencia

inconsciente:

[...] fazemos uma inferencia toda vez que um signo presente sugere para nossa
mente uma realidade ausente; e se toda vez que fazemos uma inferencia nos
raciocinamos, entao a percep^ao e, indubitavelmente, raciocinio (CP 8. 65).

No caso especifico do que propomos distinguir como imagem perceptiva,

compreendemos que esta cogni^ao esta envolvida com uma forma especifica de selecionar

aspectos do percepto. Sua opera^ao seria a composi^ao de uma imagem dos aspectos do

percepto: "[...] o fato de nossa percep^ao se decidir por uma maneira de classificar os perceptos

mostra que esta classifica^ao esta contida nos juizos perceptivos” (PEIRCE, 1998, p. 227).

A percep^ao nao e meramente passiva. Em consonancia com seus habitos influenciam

formas especificas de ler o ambiente que o afeta, ou seja, de recortar seus aspectos e associa-los

em uma imagem perceptiva compondo uma especie de proposi^ao, pois ”0 Juizo perceptivo e

uma proposi^ao de existencia determinada pelo percepto, que ele interpreta" (PEIRCE, 2008, p.

178). A imagem perceptiva teria uma logica similar a de um indice que compulsivamente nos

joga para aspectos especificos do ambiente:

Resta apenas uma maneira na qual pode representar um percepto; a saber, como
um indice ou um sintoma verdadeiro, como um galo campanario indica a
dire^ao do vento ou um termometro a temperatura [...] E algo que, sem qualquer
necessidade racional, e for^ado por um fato cego a corresponder a seu objeto
(CP 7.628 apud ROMANINI, 2006, p. 59).

Em nossa apropria^ao, a logica inferencial da imagem perceptiva seria associar os

aspectos compulsivos da realidade (percepto) e compor uma imagem inteligivel: "[...] qualquer

forma geral de colocar conceitos em conjunto e, nos seus elementos, dada na percep^ao"

(PEIRCE, 1998, p. 229).

As realidades compelem-nos a colocar algumas coisas num relacionamento
estrito, e outras num relacionamento nao tao estrito, de um modo altamente
complicado e ininteligivel no (para?) o proprio sentido: mas e a habilidade da
mente que apanha todas essas sugestoes de sentido, acrescenta muita coisa a 
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elas, toma-as precisas e as exibe numa forma inteligivel nas intui^oes do espa^o
e do tempo (PEIRCE, 2008, p. 17).

Compreendemos que e neste sentido que Peirce diz que a percep^ao "prepara" a premissa

para o raciocinio consciente. Tratar-se-ia de montar um cenario inteligivel. Por contiguidade,

esta inferencia aprende a copular aspectos do percepto relacionados a dados contextos, montando

uma imagem perceptiva que passa a influenciar em percep^oes futuras de objetos similares.

Portanto, o "[...] juizo perceptivo, [e] o ponto de partida da primeira premissa de todo o

pensamento controlado e critico (PEIRCE, 1998, p. 226).

E claro que para compor esta premissa para a opera^ao do raciocinio, a imagem

perceptiva precisa dos sentimentos de reconhecimento e dos demais repertorios da memoria para

identificar o percepto. Doravante destacaremos aspectos relacionados a memoria em Peirce.

A memoria para Peirce poderia ser compreendida como uma especie de "estoque de

conhecimentos" generalizados a partir das experiencias. Estes conhecimentos envolveriam nao

so sentimentos, mas tambem copulas perceptivas ou mesmo raciocinios conscientes. Assim,

quando a ocasiao surge, a memoria compulsivamente enriquece o processo cognitivo: "[...] a

memoria nos fornece um conhecimento do passado por uma especie de forga bruta, uma

completamente binaria, sem qualquer raciocinio15" (CP 2. 86):

Para Peirce, a memoria, portanto, esta associada a disponibilizagao de conhecimentos,

garantindo a agao do passado sobre o futuro. A memoria seria o deposito do nosso conhecimento

(CP 5. 460). "No fluxo do tempo na mente, o passado perece agir diretamente sobre o futuro, este

efeito pode ser chamado de memoria16" (CP 1. 325). Assim, na medida em que se vivencia

diferentes experimentos, a influencia da memoria e ampliada e refinada, tomando as agoes mais

embasadas. Peirce cita seu exemplo com a tinta:

Eu lembro das cores com uma precisao incomum porque eu tive muito
treinamento em observa-las; mas minha memoria nao consiste em alguma visao,
mas em um habito em virtude de que eu possa reconhecer uma cor atualmente
presente como semelhante ou nao a que eu tinha visto antes17 (CP 1. 379).

15 "[...] memory supplies us a Knowledge of the past by a sort of of brut force, a quite binary action, without any
reasoning” (CP 2. 86).

16 '7/7 the flow of time in the mind, the past appears to act directly upon the future, its effect being called memory”
(CP 1.325).

I remember colors with unusual accuracy, because I have had much training in observing them; but my memory
does not consist in any vision but in a habit by virtue of which I can recognize a newly presented color as like or on
like on. I had seen before (CP 1.379).
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O ultimo aspecto que nos interessa destacar da percepgao em Peirce, ou seja, das

cognigoes inconscientes, e um processo inferencial acritico capaz de gerar ideias novas. Em

nossa apropriagao, esta logica de associates nao controladas de ideias e motivada por um

proposito.

Quando alguma problematica perturba a estabilidade do organismo, o processo e ativado.

A nova ideia ou insight desponta sem que seja necessario o conhecimento dos caminhos

discretos que levaram a sua composigao. Tratar-se-ia da agao de uma razoabilidade instintiva

com a proposito de cessar a irritagao da duvida. Seria uma terceiridade instintiva:

Seja como for que o homem tenha adquirido sua faculdade de adivinhar os
caminhos da natureza, certamente nao o foi atraves de uma logica critica e
autocontrolada consiste em dizer que o homem tern uma certa introvisao
(insight), nao suficientemente forte para que ela esteja com mais frequencia
certo do que errado, mas forte o suficiente para que esteja, na esmagadora
maioria das vezes, com mais frequencia certo do que errado, uma Introvisao da
terceiridade, os elementos gerais da natureza. Denomino-o introvisao porque e
necessario relaciona-lo a mesma classe geral de operates a que pertencem os
juizos perceptivos. Esta Faculdade pertence ao mesmo tempo, a natureza geral
do instinto [...] chamamos de razoavel aquela opiniao que se baseia apenas no
instinto (PEIRCE, 2008, p. 221).

Como discutimos na metodologia, a abdugao e o unico tipo de raciocinio que pode gerar

uma nova ideia. Para Peirce, ha uma linha tenue entre percepgao e a parte consciente da abdugao.

Isto porque quando surge um insight, nao sabemos os caminhos discretos que levaram a estas

ideias. Tai associate inconsciente (percepto) que forja novas ideias estaria em intensa

comunicato com o processo abdutivo. Tratar-se-ia da parte acritica da abdugao:

[...] a inferencia abdutiva se transforma gradualmente em juizo perceptivo sem
que exista uma nitida linha de demarcagao entre ambos [...] nossas premissas
primeiras, os juizos perceptivos, devem ser encaradas como um caso extremo de
inferencias abdutivas, diferindo dessas apenas por se encontrarem
absolutamente fora do alcance do criticismo. A sugestao abdutiva chega-nos
como uma iluminagao (PEIRCE, 1998, p. 226).

Para alem das novas ideias, o processo de inferencia inconsciente (razoabilidade) tambem

e capaz de realizar operagoes que, de principio, eram conscientes. O treinamento consciente

possibilita elucidar as relagoes importantes na trama do raciocinio. Com a repetigao, o raciocinio

se toma automatizado, passando para a esfera das inferencias inconscientes. Assim, tai como
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Damasio, o raciocmio passa para o piano nao controlado para que a consciencia se detenha em

outros aspectos. Peirce cita o exemplo dos movimentos circulares das maos:

[...] muitas pessoas tem dificuldade em mover simultaneamente as duas maos
em duas dire^oes opostas e descrevendo dois circulos paralelos junto ao piano
medio do corpo. Para aprender a faze-lo e necessario atentar, em primeiro lugar,
nas diferentes a^oes em diferentes partes do movimento, apos o que surge
subitamente uma concep^ao geral da a^ao, o qual se toma bastante facil.
Pensamos que o movimento que estamos tentando realizar envolve esta, aquela
e aquela outra a^ao, pelo que o desejo de realizar o movimento apela para uma
ideia geral (PEIRCE, 1998, p. 261-262).

Capturaremos agora aspectos da consciencia propostos por Peirce. Em nossa pesquisa de

seus textos sobre esta tematica e recorrente a referenda a tres tipos de consciencia. Estes tipos

estao relacionados a primeiridade, secundidade e terceiridade. As categorias sao interativas e ha

uma dependencia das mais complexas em rela^ao as mais simples, tai como a abordagem

neurobiologica de Damasio.

Peirce se utiliza da metafora de um Iago sem fundo para compreender a consciencia. As

aguas do Iago seriam transparentes de modo a ser possivel ver objetos em diferentes

profundidades. Estes objetos seriam a materia-prima da consciencia (CP 7. 435). Quando um

objeto sobe a superficie da consciencia, reconfigura esse ambiente, tomando mais visfveis alguns

objetos e obscurecendo outros. Os objetos mais visiveis sao os que de alguma forma estao

associados aos objetos que recebem mais aten^ao da consciencia, enquanto os menos visiveis sao

aqueles que possuem pouca ou nenhuma rela^ao com tais objetos (CP 7. 553).

Para compreender esta dinamica de funcionamento da consciencia, Peirce propoe a

intera^ao dos tres modos de consciencia que, em momentos diferentes de sua obra, aparecem

com nomenclaturas diferentes. A consciencia relacionada a primeira categoria (primeiridade)

encontramos, pelo menos, tres nomenclaturas: sentimento imediato da consciencia, quale-

consciencia e primisense.

Este primeiro modo de consciencia e caracterizado por florescencias imanentes a um

fluxo de consciencia. Trata-se de uma gw^Ze-consciencia, ou seja, um tom especifico de um azul,

uma sonoridade, um toque, em si mesmo, ou seja, sem qualquer rela^ao com outra qualidade de

consciencia (CP 1. 306). Nesta modalidade, chamada tambem de primisense, nao ha consciencia

de resistencia em rela^ao a algo extemo, ou a?ao do pensamento, apenas a qualidade da
consciencia em si mesma (CP 7. 551).
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No entanto, isto nao significa que a quale- consciencia de algo coexista em tempo real

com o objeto extemo que incitou uma qualidade de consciencia. Isto porque entre a emana^ao de

um afeto do objeto e sua recep^ao na cogni^ao ha um gasto de tempo. Neste sentido, a

consciencia atual e, na verdade, a consciencia do passado. Quanto maior o tempo de ’’viagem” do

afeto, maior e o, por assim dizer, delay da qualidade da consciencia em rela^ao ao momento

exato da ocorrencia que incitou esta qualidade especifica.

Para alem deste gasto de tempo extemo, ou seja, do tempo gasto do afeto extemo ate

chegar a uma cogni^ao consciente, haveria tambem um tempo interno. Isto porque a quale-

consciencia e uma sintese de qualidades generalizadas da experiencia, uma especie de

composi^ao fotografica (CP 6. 232). A cada instante, uma qualidade de consciencia emerge com

sua fluorescencia especifica, sintetizando em um fluxo de consciencia das qualidades

imediatamente passadas, presentes e gerando continuidade e influenciando as consciencias

futuras. A gz/^Ze-consciencia e uma especie de media das qualidades envolvidas no tempo

necessario para produzir um fluxo de consciencia (CP 6. 223).

[...] e necessario sustentar que a consciencia ocupa intrinsecamente o tempo; e
aquilo que esta presente a mente em qualquer instante ordinario e aquilo que
esta presente durante o momento em que esse instante ocorre. Portanto, o
presente e metade passado e metade futuro [...] a cor das partes de uma
superficie nada tern a ver com a cor precisamente neste ponto; e seguindo
sempre o mesmo paralelo, o sentimento, em qualquer parte do tempo separada
do presente por um intervalo finito, nada tern a ver com o sentimento presente,
exceto atraves de um substituto. Tome-se um outro caso; a velocidade de um
particula em qualquer instante do tempo e a sua velocidade media durante o
instante infinitesimal em que este instante temporal esta contido. De modo
identico, o meu sentimento imediato e o meu sentimento atraves da dura^ao
infinitesimal contendo o instante presente (PEIRCE, 1998, p. 255).

As qualidades de consciencia sao as ferramentas para o raciocinio, ou seja, sao as

imagens que as inferencias autocontroladas utilizarao para predicar suas conclusoes (CP 6. 233).

Em consonancia com sua intensidade, a gz/^Ze-consciencia pode despertar uma grada^ao de

aten^ao para si, alem de influenciar a subida ou descida de outros perceptos no ”lago” da

consciencia. Peirce chama esta influencia de intensidade subjetiva. Assim, quanto maior esta

intensidade subjetiva, maior a vigilia em rela^ao a este objeto (CP 7. 555).

O segundo modo de consciencia esta relacionado a categoria de secundidade. Nos textos

de Peirce, encontramos este modo de consciencia com diferentes nomenclaturas: polar sense.
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liveliness e altersense. E nesta modalidade de consciencia que e predicada da rela^ao entre ego e

alter ego.

Segundo Peirce, antes de sermos acometidos por uma experiencia, estamos em um

estado de estabilidade: uma qualidade de consciencia especifica. Quando afetados, as resistencias

do real se precipitam sobre o self compondo atritos. Desta luta derivam altera^oes de quale-

consciencia que funcionam como indicios apontando para algo extemo. Assim, o EU e o nao-

EU sao inferidos pelas instabilidades da gwa/e-consciencia. A estabilidade indica o Eu e a

perturba^ao o nao-Eu. Peirce cita um exemplo simples:

Imagine que numa noite esta sentada num cesto de balao, bastante acima da
terra, gozando de uma calma e tranquilidade absolutas. Subitamente, o silvo
estridente de uma maquina a vapor percute-a durando algum tempo. A
impressao de tranquilidade era uma ideia de primidade, era uma qualidade de
sentimento. O silvo percutante nao lhe permite pensar ou fazer algo, mas tao
somente softer. Portanto, isto tambem e absolutamente simples. Outra
primidade. Mas a quebra do silencio pelo ruido foi uma experiencia. Na sua
inercia, uma pessoa identifica-se com o estado de sentimento antecedente; para
ela o novo sentimento que vem e o nao ego. Tern uma consciencia as duas
faces: ego e nao ego (PEIRCE, 1998, p. 170).

Outro aspecto citado por Peirce e a autoconsciencia. Trata-se da tomada de conhecimento

e inten^ao do eu privado e nao o mero sentimento de si, como no exemplo acima descrito. O

sentimento de si abre caminho para a autoconsciencia, mas esta ultima caracteriza-se pela

reflexao que se desenvolve apos o sentimento: por autoconsciencia quero significar um
IO

conhecimento de nos mesmos [...] o reconhecimento do meu eu privado ” (CP 5.225).

Para Peirce, este conhecimento de si e inferido a partir da conscientiza^ao da ignorancia

expressa atraves do erro nas experiencias. Se nao houvesse ignorancia, nada levaria o self ao

erro, logo, nao haveria resistencias. Seria uma continua e estavel qualidade de consciencia,

assim, nao haveria distin^ao do Eu e do nao-Eu e sua reflexao (CP 5. 235).

Portanto, segundo o autor, gramas a ignorancia podemos ter uma autoconsciencia. Isto

porque o erro indica a nao continuidade do ser. A ignorancia e signo do alter ego e possibilita a

identifica^ao do ego que se toma consciente de sua ignorancia, distinguindo-se do mundo (CP 5.
234).

Peirce cita o exemplo da rela^ao da crianga com o fogo. E preciso que a crian^a seja

afetada pelo fogo para tomar consciencia de sua ignorancia (em rela^ao ao calor do fogo). Esta

18
"[...]by self-consciousnessis meant a knowledge of ourselves  [...] the recognition of my private self "(CP 5.225).
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tomada de consciencia revela a sua ignorancia em relagao ao fogo e possibilita a crianga um

autoconhecimento a partir da falibilidade (CP 5. 233).

Como elemento de secundidade este modo de consciencia tem dois aspectos. Peirce cita

duplas de fenomenos como resistencia e esforgo ou vontade (will) e sensagao (sense). Estes dois

elementos sao complementares e estao relacionados a trama de atrito e luta entre ego e nao-ego,

da qual se infere a autoconsciencia.

Se algo afeta o corpo, precipita-se uma compulsao. Trata-se de uma sensagao que revela a

resistencia do real. Indexado a esta sensagao esta a consciencia da vontade e o esforgo com o

proposito especifico de veneer a resistencia que lhe afeta:

O tipo de uma ideia de secundidade e a experiencia do esforgo, dissociada da
ideia de um objetivo. Pode dizer-se que nao ha uma tai experiencia, pois um
objetivo e sempre visado na consciencia do esforgo [...] A existencia da palavra
esforgo e uma prova suficiente de que as pessoas pensam que tem uma tai ideia;
e isso e tudo que basta. A experiencia do esforgo nao pode existir sem a
experiencia da resistencia. O esforgo e esforgo na medida em que algo se lhe
impoe [...] falo da experiencia do esforgo, nao do seu sentimento (PEIRCE,
1998, p. 169).

Trata-se, portanto, de um esforgo autocontrolado para suplantar as resistencias do real. A

sensagao seria efeito de uma resistencia externa que age sobre a mente (interna) enquanto a

vontade e o esforgo seriam a forga interna em diregao ao exterior. A sensagao seria o afeto

passivo e a vontade um ativo.

Peirce cita um exemplo simples sobre esta dualidade da consciencia. Trata-se da situagao

do levantamento de um alteres, o seu peso produz uma resistencia sobre o brago de forma que

um esforgo intemo da mente envia energia para o brago para veneer a resistencia externa (CP 7.

543).

Em outro texto, Peirce propoe para alem da vontade e sensagao em relagao a um afeto

extemo uma trama especificamente interna. A vontade interna pode ser compreendida em termos

de autocontrole, do qual a inibigao seria seu efeito enquanto a sensagao interior e expressa na

introspeegao. Peirce compreende que esta capacidade de inibigao e uma das distingoes da

racionalidade consciente na medida em que torna ainda mais evidente a deliberagao (CP 1. 383).

Mas o autocontrolo e o carater que diferencia os raciocinios dos processos pelos
quais os juizos perceptivos se formam, e qualquer especie de autocontrolo e 
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puramente inibitorio. Ela nada origina [...] Elas tern de emergir quando se da a
primeira percepgao de que assim podemos raciocinar (PEIRCE, 1998, p. 233).

Das relates de conflitos, resistencias, vontades e sensagoes entre uma cognigao e afetos

extemos derivam instabilidades na consciencia, ou seja, variances constantes nas qualidades de

consciencia. Outro aspecto destacado por Peirce neste segundo modo de consciencia e a

vivacidade ou uma atengao especifica a determinados objetos da consciencia.

[...] o esbatimento ou a vivacidade nao pertencem a sua ideia de qualidade. Sem
duvida que poderia ser este o caso se a ideia fosse apenas considerada
sentimento; mas quando voce pensa na vivacidade nao e deste ponto de vista
que a ideia e encarada. Pensa nela como um grau de modificagao na sua
consciencia. A qualidade do vermelho nao e pensada como pertencendo a si ou
como estando ligada a tribes (PEIRCE, 1998, p. 169).

Diferente da ^wa/e-consciencia, portanto, a vivacidade nao e uma qualidade em si, mas

uma forma especifica de atengao derivada das relates e variagbes entre qualidades de

consciencias. As relagoes entre as especificidades das g&fl/e-consciencia geram "relevos" de

consciencia. Estas diferenciagbes e que compbe a vivacidade ( CP 6. 222).

Ao terceiro modo de consciencia Peirce chama de consciencia de sintese ou de processo.

Consiste na mediagao das duas consciencias precedentes de forma a organizar um fluxo coerente

de consciencia. Trata-se de organizar relagoes entre fluxos de qualidades de consciencia,

vivacidades que derivam de suas relagoes, bem como do autocontrole (inibigao, vontade interna),

tendo em vista um proposito consciente.

Peirce propbe tres graus de degeneragao. O primeiro esta relacionado ao afeto do real que

compulsivamente nos forga a colocar dados objetos em conjunto na consciencia. O segundo

consiste em uma sintese que julga os elementos da consciencia como similares ou diferentes, nao

em si, mas para a consciencia. O efeito desta trama e que dados objetos na consciencia tendem a

se aproximar enquanto outros se afastam. O terceiro tipo de consciencia e uma busca do

conhecimento ou uma teleologia da consciencia, onde seu proposito e guiado pelos interesses do
Eu.

[...] o tipo mais elevado de sintese e aquele que a mente e compelida a realizar
nao pelas atragbes interiores dos proprios sentimentos ou representagoes [...]
mas sim no interesse do proprio eu penso sintetizador; e isto a mente faz atraves
da introdugao de uma ideia que nao esta contida nos dados e que produz
conexbes que estes dados, de outro modo, nao teriam (PEIRCE, 2008, p. 16).
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Em nossa apropria?ao, estes interesses do Eu estao relacionados com a no?ao de

personalidade proposta por Peirce. Esta teleologia nao se reduz a aspectos biologicos ou qualquer

aspecto transcendente. E um proposito que pode ser aprendido e evolui por meio das

experiencias, apontando para caminhos diversos. Este proposito influencia a trama de associa^ao

de ideias e esta voltado ao que poderia ser:

[...] a personalidade e uma certa ideia de coordena^ao ou conexao de ideias [...]
A personalidade, tai como qualquer ideia geral nao e apreensivel num instante.
Ela tem de ser vivida no tempo; nem pode qualquer tempo finite abarca-la na
sua totalidade. No entanto ela esta presente e viva em cada intervalo
infinitesimal, embora especialmente colorida pelos sentimentos imediatos do
momento. Enquanto apreendida num momento, a personalidade e
autoconsciencia imediata. Mas a palavra coordena^ao implica algo mais do que
isso, implica uma harmonia teleologica nas ideias, e no caso da personalidade
trata-se de algo mais do que simplesmente procurar voluntariamente um fim
predeterminado, trata-se de uma teleologia em evolu£ao. E isso o carater
pessoal. Uma ideia geral, viva e atualmente consciente, determina ja actos no
futuro (PEIRCE, 1998, p. 264).

Em outro texto, Pierce destaca uma compreensao similar da consciencia enquanto

terceiridade. O autor a denomina medisense. Esta terceiridade da consciencia tambem tem tres

modos, que Peirce chama de Abstraction, Sugestion e Association. O primeiro (Abstraction)

modo esta relacionado ao destaque de um dado objeto da consciencia em rela^ao aos demais,

uma vivacidade que pode ser compreendida como aten^ao. Ora, como as ideias sao associadas, o

destaque de uma ideia atrai um conjunto de outras para a superficie da consciencia. Esta atra^ao

gera um processo de altera^ao de vivacidade e revezamento do protagonismo de conjunto de

ideias na consciencia. Esta e a marca do segundo mQ&s(Sugestiori) de terceiridade da

consciencia. A terceira modalidade associa o primeiro ao segundo modo e predica uma sequencia

organizada de ideias na consciencia, conferindo uma continuidade coerente de conjuntos de

ideias com vivacidades distintas (CP 7 5.48- 49- 50).

Se retomassemos a metafora do Iago, poder-se-ia sintetizar a a£ao da consciencia da

seguinte forma. A especificidade dos objetos da consciencia, em si, em um dado instante, sao as

qualidades de consciencia. Quando a estabilidade da consciencia e perturbada, caracterizando

seu fluxo, alguns objetos saem das profundidades do Iago para a superficie, enquanto os que

estavam na superficie afundam no Iago.

Tai varia^ao da consciencia pode ser consequencia de um afeto externo ou por meio da

vontade interna que vai buscar imagens na memoria. O autocontrole, portanto, pode trazer
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conteudos submersos para a superficie, bem como tentar inibir outros, afundando-os nas

profundezas do Iago da consciencia.

Quando uma ideia ascende a superficie, afunda a precedente e traz um conjunto de ideias

associadas para as "aguas rasas”. Estas associates sao formadas por semelhan^a, contiguidade

ou causalidade. No caso da causalidade e o proposito do Eu que "pesca” as ideias para a

superficie, trazendo outro conjunto de ideias, assim, os objetivos conscientes da cogni^ao estao

constantemente trazendo objetos da consciencia que de alguma forma estao relacionados com a

sua finalidade (CP 7. 554).

Em outra passagem, Peirce (1998) sintetiza a dinamica do funcionamento da consciencia

em sua interagao com os afetos exteriores a cognigao. A consciencia, associada aos outros

processes cognitivos, media uma resposta e "dispara” o gatilho da agao autocontrolada, fazendo

um corpo agir sobre o mundo extemo:

[...] a consciencia pode ser definida como um aglomerado de predicados nao
relativos, variando bastante em qualidade e intensidade, e que sao sintomaticos
da interagao do mundo externo- o mundo das causas fortemente compulsivas
sobre os modos da consciencia, com variates conduzindo por vezes ao choque,
e sobre os quais pouco podemos agir, a nao ser por uma especie de esforgo, o
esforgo muscular- com o mundo intemo, o qual aparentemente e derivado do
mundo externo e esta sujeito a esforgos diretos de varios tipos aos quais
correspondem reagoes pouco intensas. Quanto a interagao destes dois mundos,
ela consiste principalmente numa agao direta do mundo extemo sobre o mundo
interno, e numa agao indireta, atraves de habitos, do mundo interno sobre o
mundo extemo. Se isto mostra corretamente o que consiste a consciencia, i.e
aglomerados de sentimentos, parece que ela desempenha uma fimgao real no
autocontrolo, visto que sem este, ou, pelo menos, sem aquilo de que ele e
sintoma, as resolugdes e exercicios do mundo interno nao poderiam afetar as
determinates e habitos do mundo extemo (PEIRCE, 1998, p. 164).

O ultimo aspecto cognitive e o raciocinio. Para Peirce o raciocinio e ”[...] um tipo

especial de conduta controlada” (CP 1.610). O proposito do raciocinio e a ampliagao do

conhecimento de forma a evitar duvidas nas agoes futuras, ou seja, estabelecer o estado de crenga

(CP 7.334). Para isto, por meio de suas operates, o raciocinio deve, a partir dos conhecimentos

que possui, solucionar as problematicas que o constrangem, refinando a agao futura em ocasioes

similares (CP 4. 476).

O objetivo do raciocinio e descobrir, a partir da consideragao daquilo que ja
conhecemos, algo que ainda nao conhecemos. Em consequencia, o raciocinio e
bom se nos conduzir a uma conclusao verdadeira partindo de premissas
verdadeiras; o raciocinio nao e bom em qualquer outro caso. Portando, a 
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questao da validade e uma questao de fato e nao de pensamento. Sendo A os
fatos enunciados nas premissas, e sendo B os fatos concluidos, a questao esta
em saber se esses fatos estao realmente ligados de modo que, se A ocorresse, B,
em geral, ocorreria igualmente (PEIRCE, 1998, p. 61).

O raciocinio e bom se e capaz de predicar conclusoes que fazem ruir as problematicas

que comprometem o proposito consciente de um EU, logo, o raciocinio e essencialmente egoista

(CP 1. 631). O termo egoista evidencia o interesse privado que motiva a agao do raciocinio.

Nisto esta implicado o carater autocontrolado, voluntario, critico e inibitorio do raciocinio como

uma modalidade da autoconsciencia (CP 2. 182).

Nesta perspectiva, operates realizadas entre premissas e conclusoes e suas

consequencias devem ser em alguma medida conscientes. Quando se trata do que Peirce chama

de logica utens, o raciocinio cotidiano que tern em vista fins praticos, nao e necessario tomar

consciencia de amplos detalhes diagramaticos da manipulagao do raciocinio (CP 2. 183). No

entanto, deve haver um sentimento de crenga de que as relates entre as premissas e as

conclusoes poderiam ser efetivas e de suas possiveis consequencias (CP 4. 476).

Segundo Peirce, o sentimento de conhecimento possibilita a inibigao que, por sua vez,

caracteriza os seres racionais. Enquanto nos demais animais as inferencias ou razoabilidades sao

instintivas, nos racionais e precise do carimbo de uma autoconsciencia inibitoria antes de agir. A

aprovagao do EU distingue o raciocinio consciente de razoabilidades inconscientes. Isto porque,

a todo momento, a mente inconsciente sugere ideias e a autoconsciencia possibilita a inibigao ou

desenvolvimento e manipulate consciente destas ideias (CP 1. 606).

Esses fendmenos parecem ser as caracteristicas fundamentais que distinguem os
seres racionais. A culpa parece ser uma modificagao, frequentemente realizada
por transferencia ou projegao, do sentimento primario de auto-recriminagao. Em
consequencia disso [...] pensar e uma especie de conduta que se encontra
bastante submetida pelo auto-controlo (PEIRCE, 1998, p. 130).

Como as demais cognigoes, o raciocinio tambem e influenciado por um habito formado a

partir de cognigoes previas. Logo, nao raciocinamos a partir do zero. Ha um habito que

influencia operates do raciocinio em certas ocasioes, ou seja, reconhecida a ocasiao, uma dada

forma de associar as ideias tendo em vista um proposito consciente deveria ser eficiente para

ampliar o conhecimento ou guiar uma agao em determinada situagao (CP 1. 606; CP 2. 773).

O ato da inferencia consiste no pensamento de que a conclusao inferida e
verdadeira porque em qualquer caso analogo uma conclusao analoga seria 
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verdadeira. Assim, a logica e coeva do raciocinio. Todo aquele que raciocina
ipso facto sustenta virtualmente uma doutrina logica, sua logica utens (PEIRCE,
2008, p. 201).

Para a operagao do raciocinio sao necessarios leones, Indices e Simbolos. Os leones, de

forma especifica, os diagramas, disponibilizam uma visualizagao das premissas. Os Indices

apontam para alguns aspectos do diagrama que precisam ser destacados enquanto os Simbolos

promovem uma forma da associagao dos elementos diagramaticos tendo em vista uma conclusao

guiada pelos interesses daquele que raciocina (PEIRCE, 2008).

Na operagao do raciocinio a observagao consiste em um dos aspectos importantes,

pois raciocinar consiste em observar que onde certas relates subsistem certas outras podem se

encontrar; o raciocinio exige pois a exibigao das relates atraves de um icone" (PEIRCE, 1998,

p. 77).
A operagao da observagao e seguida da selegao e combinagao de diferentes aspectos do

diagrama (premissas) que sao manipulados tendo em vista o proposito. O autor ainda destaca o

esforgo da copula, ou seja, a conexao das informagoes em uma unica premissa bem como

alteragoes, ampliagoes ou omissoes dos seus elementos sem que haja prejuizo para o raciocinio

(PEIRCE, 1998)

Segundo Peirce (1998) as tres principals inferencias logicas sao: abdugao, dedugao e

indugao. Estas sao formas de raciocinio fundamentals. Compreendemos que raciocinio,

inferencias logicas e argumentos sao conceitos similares na perspectiva de Peirce, pois o autor

trata os tres como suas formas essenciais de agao da alma humana: ”O argumento e de tres tipos:

dedugao, indugao e abdugao” (PEIRCE, 2008, p. 30).

No terceiro capitulo, quando compreenderemos a influencia do tecnico de futebol como

uma especie de designer que projeta formas de jogar a partir da observagao dos jogos, bem como

das imagens televisuais, destacaremos estas tres formas de argumento. Compreendemos que a

forma que os tecnicos raciocinam se aproxima da logica cientifica proposta por Peirce, enquanto

o raciocinio realizado no desenvolvimento do jogo pelos jogadores se aproxima da logica Utens,

descrita acima.

Tai como fizemos no topico precedente com os sentimentos, capturaremos aspectos

complementares entre Peirce e Damasio que, por sua vez, serao compreendidos por meio dos tres

elementos essenciais de uma semiotica-cognitiva proposta no primeiro subtopico: habitos,

experiencia e qualidade material.
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Como discutimos acima, interessa-nos compreender as influencias do cerebro humano

sobre os movimentos. Isto porque destacamos que o afeto cerebral como um dos fios importantes

para a compreensao da cogni^ao comunicacional em sua expressao sob a forma de movimentos

taticos.

Tomando Damasio e Peirce como intercessores, propomos seis especialidades semiotico-

cognitivas cerebrais: sentimentos (discutidos no topico precedente), edi^ao-perceptiva, memoria,

raciocinio nao-controlado, consciencia e raciocinio consciente. Estas especialidades cognitivas

seriam formas de associar ideias com propositos especificos. Como discutimos no segundo

topico, as especialidades cognitivas se comunicam de modo que a predica^ao de uma

especializa^ao influencia nas premissas de outra e vice-versa.

De principio a edi^ao-perceptiva. Suas qualidades materials sao as imagens de diversas

naturezas possibilitadas pelo cerebro: imagens corporais, cinesicas, visuais, sonoras etc. E

importante destacar que a qualidade material e apenas uma ferramenta cognitiva. O que esta em

jogo e a potencialidade do cerebro de produzir imagens das distintas naturezas desde sentimentos

ate fornecer imagens para manipula^ao do raciocinio controlado.

O proposito da edi^ao perceptiva e organizar as imagens mentais de forma coerente e

compor premissas inteligiveis para que a consciencia possa apresentar e o raciocinio manipular.

A formula da edi$ao perceptiva poderia ser descrita da seguinte forma: se uma dada ocasiao for

reconhecida, dados aspectos do ambiente deveriam ser associados de uma dada forma, tendo em

vista a composi^ao de uma imagem dos aspectos importantes do ambiente.

Para ter sua formula acionada, o habito deveria ser afetado pela predica^ao do sentimento

de sugestao habitual. Como discutimos no segundo topico, este sentimento teria o proposito de

coordenar o processo cognitive a um mesmo contexto. O proposito da imagem perceptiva nao

seria avaliar as imagens mentais, apenas organiza-las.

Para compor suas formulas, a edi^ao perceptiva precisaria das predicates do sentimento

de avalia^ao e generaliza^ao. Como destacamos no primeiro topico, estes sentimentos teriam o

proposito de avaliar as demais especializa^oes cognitivas, predicando gradagoes de sentimentos

de prazer e aproxima^ao para as vantajosas e dor e distanciamento para as desvantajosas.

Neste sentido, os sentimentos avaliam as imagens dos objetos extemos nas seguidas

experiencias e predicam aqueles que seriam vantajosos para o proposito do organismo. Caberia

ao habito de edi^ao-perceptiva associar os destaques feitos pelo sentimento em suas imagens e
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compor um cenario coerente. Este habito seria composto por meio de associates de ideias por

contiguidade, ou seja, pelas seguidas experiencias.

Funcionaria da seguinte forma: as imagens destacadas pelo sentimento seriam associadas

de uma dada forma nas experiencias de edigoes-perceptivas. Na medida em que uma dada forma

de organizar imagens se mostra vantajosa seguidamente, os sentimentos de avaliagao

predicariam o sentimento positive, generalizando esta forma de organizar imagens para ocasioes

futuras similares.

O sentimento de alteragao cognitiva tambem influenciaria na edigao-perceptiva. Como

discutimos no segundo topico, os habitos de alteragao cognitiva predicariam o tempo que seria

vantajoso para o processo cognitive em dadas ocasioes. Por exemplo, em ocasioes que exigem

respostas rapidas, a edigao perceptiva deveria selecionar e organizar as imagens mais

importantes para a tomada de decisao. Isto porque estas imagens se tomarao conscientes e

formarao as premissas do raciocinio consciente. Quanto menos elementos na premissa, menos

imagens para se manipular e, logo, mais rapido se poderia chegar a uma conclusao.

Outro habito de sentimento no qual suas predicates afetam as premissas do habito de

edigao-perceptual e o sentimento de duvida. Como discutimos no segundo topico, o habito deste

sentimento predica o grau de imprevisibilidade da ocasiao atual em relagao a generalizada na

cognigao. Tratar-se-ia de elementos do ambiente ou formas de comportamento estranhos a

edigao-perceptual generalizada em dadas ocasioes. Se pudesse falar, o sentimento enunciaria o

seguinte: cuidado com este elemento, nao sabemos muita coisa sobre ele. A edigao-perceptiva,

portanto, deveria organizar estes aspectos desconhecidos em relagao aos generalizados.

A memoria tambem influenciaria, pois, como discutiremos a seguir, as formulas de

edites-perceptivas seriam armazenadas na memoria. A consciencia e o raciocinio tambem

poderiam influir destacando de forma deliberada aspectos do ambiente que seriam importantes.

A seguir discutiremos estas especializagoes cognitivas e detalharemos como deveria exercer sua

influencia.

Em resumo, o proposito da edigao-perceptiva seria ordenar de forma logica e inteligivel

as informates importantes do ambiente sob a forma de uma imagem mental. Nesta trama, sua

formula deveria organizar em uma imagem mental as informagoes do ambiente que aprendeu

como importantes em dado contexto e desprezar aquelas desvantajosas. Esta formula tambem
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deveria inserir os aspectos imprevisiveis de cada contexto, para que a consciencia e o raciocinio

se detenham sobre ele.

Citemos o exemplo do escanteio em um jogo de futebol. Quando vai bater o escanteio, o

jogador tem uma enorme por^ao do campo que poderia observar. No entanto, o jogador aprendeu

por meio da experiencia que, neste contexto, deveria dirigir sua aten^ao a grande area adversaria,

pois e la onde os jogadores deveriam se posicionar para tentar fazer o gol. O primeiro filtro,

portanto, seria selecionar a regiao proxima a baliza.

Nos treinamentos de escanteio, o jogador aprende tambem quais jogadores do seu time

sao os melhores na finaliza^ao de cabe^a e as posi^oes onde estes jogadores geralmente se

colocam. Neste sentido, automaticamente a edi^ao-perceptiva ja seleciona as posi^oes onde

deveriam estar estes jogadores. Por ultimo, a edi^ao-perceptiva destacaria os aspectos

imprevisiveis. Se, por exemplo, na hora da cobran^a do escanteio um dos marcadores do time

adversario trope^asse a edi^ao deveria seleciona-lo e organiza-lo com as informa^oes

influenciadas pelo habito de edi^ao-perceptiva.

A memoria seria a terceira especializa^ao cognitiva. Seu proposito e armazenar

informa^oes que sao generalizadas pela a^ao mental durante as experiencias. A memoria

enriquece as demais cogni^oes com sens conhecimentos, possibilitando ao organismo recuperar

informa^oes que estao para alem do momento da intera^ao, ou seja, faz com que o passado

influencie as a^oes futuras. Neste sentido, o habito de memoria pode ser compreendido como

tao fundamental como os sentimentos para os outros habitos cognitivos.

A qualidade material da memoria seria a potencialidade de armazenar informa^oes vindas

dos diversos modos sensoriais em formulas. Uma das distin^oes materiais do cerebro humano e a

possibilidade de armazenar um amplo e diversificado estoque. A memoria toma o raciocinio

consciente ainda mais vantajoso, pois possibilita que informagoes passadas de diferentes

modalidades sensoriais componham suas premissas.

Segundo as investigates de Damasio (2011), como discutimos, haveria regioes

dispositivas que armazenam as diversas imagens sensoriais. Estas regioes se situam em diversas

localidades do cerebro, em um complexo neurobiologico que o autor chama Zona de

Convergencia e Divergencia. Estas regioes seriam a qualidade material da memoria do ponto de

vista semiotico-cognitivo aqui proposto.
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Estas regioes dispositivas seriam ferramentas para a?ao de um habito de memoria.

Embora esta qualidade material tome possivel uma ampla memoria, seria necessario um habito

que manipule esta ferramenta, tendo em vista um proposito. Este habito tambem precisa de

experiencias que o realizam bem como para fazer seu habito evoluir.

Discutiremos como deveria ser a trama do habito cognitivo da memoria se fosse

compreendido do ponto de vista semiotico-cognitivo. Tratar-se-ia de um habito complexo,

formado por associa^ao de dois habitos especificos. E importante destacar alguns detalhes. A

memoria nao guardaria imagens, mas formulas para recompor estas imagens, logo, a memoria

deveria ter um habito para transformar imagens explicitas em formulas dispositivas e vice-versa.

So desta forma poderia haver a comunica^ao que, segundo as teorias da neurobiologia, ocorrem

entre memoria (dispositiva-implicita) e sentimentos, imagens perceptiva, consciencia e

raciocinio (sendo estes ultimos imagens explicitas).

Partindo deste pressuposto, quando a imagem afeta as regioes dispositivas, o habito

tradutor da memoria deveria ter uma formula para traduzi-las em formulas dispositivas. Este

habito, portanto, seria responsavel por estocar informa^oes vivenciadas pelo organismo.

Quern faria a sugestao automatica de quais imagens deveriam ser guardadas seria o

sentimento de avalia^ao. Como discutimos no segundo topico, o proposito deste sentimento e

sugerir a generaliza^ao dos aspectos vantajosos para a cogni^ao. A consciencia e o raciocinio

tambem poderiam agir de forma intencional sobre a memoriza^ao, destacando deliberadamente

aspectos entendidos como importantes para seu proposito.

O habito da tradu^ao, portanto, seria o primeiro habito de memoria. Seu proposito seria

traduzir as demais especializa^oes cognitivas (imagens de sentimento, de objetos extemos, de

consciencia, inferencias nao controladas e controladas) para suas formulas dispositivas,

possibilitando que estas formulas possam influenciar nas a£oes futuras de outras especializa^oes

cognitivas.

O segundo habito de memoria deveria organizar e disponibilizar as informa^oes que

seriam importantes para dadas ocasioes. Discutiremos, portanto, como poderia funcionar este

processo. Antes e preciso destacar uma intima "parceria" e comunica^ao entre o sentimento de

reconhecimento e as formulas da memoria. Isto porque os sentimentos tambem estocariam suas

formulas nas regioes dispositivas da memoria.
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Os sentimentos de reconhecimento, como destacamos no primeiro topico, tem o

proposito de reconhecer o corpo e os objetos extemos mediados pelo corpo por meio das

altera^oes corporais (sentimentos). Granas a associa^ao de ideias por similaridades, o sentimento

predica que a atual situa^ao seria similar a generalizada. No entanto, para fazer esta inferencia,

os sentimentos precisam da memoria. Esta teria armazenado as formulas dos sentimentos de

forma dispositiva.

A logica desta intera^ao poderia ser feita da seguinte forma. As imagens de sentimento

que, para fins didaticos, poderiamos chamar de imagem K, afetariam a memoria. O habito

tradutor da memoria traduziria estes afetos para a linguagem dispositiva da memoria,

chamaremos esta predica^ao de KD.

Neste momento agiria um segundo habito da memoria que poderiamos chamar de coletor.

Designamos este nome porque seu proposito seria selecionar as informa^oes relacionadas ao

afeto (K) que fora traduzido (KD) pelo habito tradutor da memoria. Este habito agiria por meio

de associa^ao de ideias por similaridade, vejamos como poderiam funcionar estas relates.

A primeira a$ao do habito coletor da memoria seria relacionar KD com os conhecimentos

estocados na memoria e predicar um estoque de formulas que entende como similar a KD.

Chamaremos este estoque de formulas de KDG. Estas formulas seriam predicadas para o habito

tradutor da memoria.

Este ultimo traduziria estas informa^oes para a linguagem dos sentimentos. Recebendo

estas informa^oes, o habito de reconhecimento, portanto, associaria a imagem atual com as

fomecidas pela memoria e predicaria o reconhecimento. Neste sentido, haveria um intricado

dialogo entre os sentimentos e a memoria para a predica^ao do reconhecimento. Nao seria

proposito da memoria o reconhecimento, mas o armazenamento e disponibiliza^ao de

informa^oes, da mesma forma que nao seria proposito do sentimento estocar informa^oes, mas

inferir o reconhecimento a partir das informa^oes disponibilizadas pela memoria.

Como discutimos no segundo topico, a predica^ao do sentimento de reconhecimento

afetaria o habito de sentimento de sugestao habitual. O proposito deste habito seria coordenar a

a^ao cerebral a um mesmo conceito. Por meio de associates de ideia por contiguidade, este

habito acionaria as especializa^oes cognitivas que no decorrer da experiencia estariam

diretamente envolvidas com a ocasiao.
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Tendo seus habitos coordenados, estas especializa?des cognitivas afetariam a memoria

com a imagem atual e esta seria traduzida para a linguagem dispositiva pelo habito tradutor da

memoria. A partir desta predica^ao, o habito coletor, por meio de associate de ideias por

similaridade, reuniria os conhecimentos similares a formula atual e os predicaria para o habito

tradutor da memoria. Este, por sua vez, traduziria para a linguagem das imagens que seriam

exibidas no cortice sensorial inicial adequado (como discutimos no capitulo precedente estes

cortices sao responsaveis pela exibi^ao explicitas das imagens), enriquecendo-os com os

conhecimentos do passado.

Retomemos o exemplo do escanteio. Vamos supor que no momento em que o jogador se

desloca para bater o escanteio ele olha para o tecnico. Este apresenta um codigo utilizando os

dedos para o jogador, que representaria uma jogada ensaiada. O sentimento de reconhecimento,

em parceria com a memoria, identificaria a ocasiao. O sentimento de sugestao habitual acionaria

os habitos de conhecimento envolvidos.

Vamos supor que o codigo represente que o escanteio deveria ser cobrado na primeira

trave. Associado a este conceito, por contiguidade, ou seja, gramas aos constantes treinamentos

estariam associadas as outras especialidades semioticas-cognitivas envolvidas nesse conceito: de

edi^oes-perceptiva, consciencia, raciocinio bem como a memoria.

Por exemplo, uma memoria de edi^ao-perceptiva, que fornece uma formula que

selecionaria o ambiente da primeira trave e os jogadores que deveriam estar presentes nesse

espa^o. Uma memoria de movimento que disponibilizaria ao jogador informa^oes sobre a forma

do movimento, para que bata na bola de modo que esta tome a dire^ao da primeira trave, bem

como os deslocamentos dos jogadores aprendidos no treinamento.

Por outro lado, a memoria do cheiro do campo nao seria intensificada nesta ocasiao, pois

esta nao fora associada por contiguidade as ocasioes do treinamento. Isto porque os sentimentos

de avalia^ao nao predicariam o cheiro como vantajoso para a situa^ao. O que gostariamos de

destacar e o carater comunicacional das especializa^des cognitivas. Se o contexto fosse a

degusta^ao de um vinho, as memorias relacionadas ao cheiro e ao paladar seriam sugeridas pelo

sentimento de sugestao habitual e enriqueceriam a cogni^ao com suas informagao armazenadas.

Neste sentido, e possivel compreender, do ponto de vista semiotico-cognitivo, a hipotese

neurobiologica de Damasio de que a memoria armazena a intera£ao das imagens. Estas seriam

generalizadas, armazenadas e associadas por contiguidade, ja que coexistiam na experiencia.
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Quando armazenadas, basta que uma seja reconhecida para ativar o sentimento de sugestao

habitual que acionaria as outras memorias.

A quarta especialidade cognitiva seriam os raciocinios acriticos, ou seja, aqueles nos

quais a consciencia nao daria conta dos processos discretes envolvidos na sua trama. Seu

proposito seria a ampliagao do conhecimento em associate com o raciocinio consciente. Seus

habitos foncionariam por meio de associates de ideias por similaridade, contiguidade e guiados

por um proposito.

Seu primeiro proposito seria realizar processos de associate de ideias ja automatizados

na consciencia. Isto ocorreria quando o sentimento de crenga adquirisse um alto nivel de

confianga. Este sentimento, portanto, sugeriria a consciencia que esta nao precisaria gastar seu

pouco espago com esta forma de associate de ideias. Isto porque o curso da experiencia ja

mostrou que esta inferencia e efetiva e seria para ocasioes futuras similares.

Assim, por contiguidade, ou seja, por meio da experiencia, uma forma de raciocinio se

torna nao consciente em dadas ocasioes. Ou seja, se dada ocasiao surgir, esta forma de associar

ideias seria efetiva para este proposito especifico, logo, nao precisaria da vigilia especial da

consciencia. Desta forma, o raciocinio nao consciente liberaria espago na consciencia para que

esta condense sua vigilia na solugao de novos problemas.

Por outro lado, quando o raciocinio consciente nao consegue solucionar uma

problematica e ampliar o conhecimento, passaria a problematica para o raciocinio nao

consciente. A plausibilidade da explicagao desta passagem (consciente para inconsciente) partiria

da assungao de premissas neurobiologicas e semiotica-cognitiva.

Do ponto de vista neurobiologico, como destacamos acima, a consciencia goza de um

pequeno espago para exibigao de imagens. Isto significaria um pequeno numero de elementos

para que o raciocinio consciente possa manipular e chegar a uma conclusao. Em certas

problematicas, a relagao dos elementos apresentados na consciencia nao seriam suficientes para

predicar uma solugao para o problema.

Como discutimos no segundo topico, o sentimento de duvida seria predicado quando a

situagao atual apresentasse baixos graus de similaridade com a generalizada na mente, ou quando

os habitos nao fossem capazes de governar a agao com eficacia. Neste sentido, o sentimento de

duvida seria o responsavel por endossar a resolugao da problematica para o raciocinio nao
consciente.
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Como discutimos acima, segundo Damasio (2011), o ambiente inconsciente da cogni?ao

teria um espa^o bem mais amplo de exibi^ao de imagens, logo, as premissas dos raciocinio nao-

controlado deveriam ser bem mais volumosas. Se as premissas sao mais extensas, intensifica-se a

amplitude de associates de ideias. Se ha mais ideias para associar, entao, deveria aumentar a

probabilidade de se chegar a uma solu^ao.

Peirce chama de il lume naturale esta capacidade da mente instintiva de chegar a

solutes que teriam maior probabilidade de chegar a uma solu^ao satisfatoria do que o mero

acaso (CP 1. 630). Essas associates poderiam ser compreendidas por meio de associates de

ideias por semelhan^a e contiguidade guiadas por um proposito.

O proposito seria a resolu^ao da problematica que fora consciente. Por contiguidade, a

mente associaria as ideias que, no decorrer das experiencias passadas, estiveram associadas com

os aspectos da premissa que estavam na consciencia. Esta associa^ao ja ampliaria muito as

premissas. Em seguida a mente associaria as ideias similares a esta. Formar-se-ia, portanto, uma

ampla premissa, no qual grande quantidade de ideias passaria a se associar buscando a solu^ao

da problematica. Nao haveria inibi^ao nestas associates de ideias, pois seriam nao controladas.

A questao logica seria: se haveria um intense processo de associa^ao de ideias nao

controladas o que faria uma conclusao saltar a consciencia, ao inves de outras, ou em outras

palavras, porque varias ideias sem sentido nao surgiriam na consciencia ao mesmo tempo? Com

certeza nao deveria ser uma avaliagao consciente, pois estariamos no dominio nao controlado da

cogni^ao. Os sentimentos, enquanto inferencias nao controladas, poderiam avaliar e sugerir as

conclusoes mais plausiveis.

Como discutimos no segundo topico, o sentimento de cren^a, por meio de associates de

ideias por similaridade, predicaria que dada forma de associates de ideias poderia ser efetiva

em dado contexto. Neste sentido, este sentimento avaliaria as intensas associates de ideias

desenvolvidas no raciocinio nao controlado e predicaria o sentimento de cren^a para aquelas

conclusoes que poderiam ser satisfatorias para resolver a problematica. Estas solutes, portanto,

saltariam para a consciencia, sem que esta ultima saiba a diagrama^ao do raciocinio que levou a

essa conclusao.

Como poderia ser compreendido o raciocinio nao controlado no ambiente futebolistico?

Como em todo esporte de alta performance, por meio do intense treinamento e repeti^ao, o

jogador deveria ter passado para o ambiente nao consciente os raciocinios basicos envolvidos nas
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movimenta^oes, nos gestos tecnicos. No exemplo do escanteio, por exemplo, a forma de bater na

bola, de organizar o corpo para a execu^ao da cobran^a, por exemplo, deveria estar

automatizado, deixando que o raciocinio consciente se concentre em outros elementos dojogo.

Por outro lado, quando o jogador, por assim dizer, esta em "apuros", ou seja, em situates

nas quais os habitos de raciocinio nao tern solu^des claras, o raciocinio inconsciente deveria

buscar novas solu^oes para a problematica. E claro que no momento do jogo o raciocinio nao

consciente teria pouco tempo para fazer suas operates, no entanto, este seria o unico recurso

para o jogador no caso de situates nao treinadas.

E provavel que o movimento nao seja eficiente diante da condi^ao de emergencia. Nestes

casos, o sentimento da duvida persistiria, fazendo com que a cogni^ao continue focando naquela

problematica. E provavel que depois do jogo o raciocinio nao consciente e consciente continue

buscando a solu^ao para ocasioes futuras similares.

A quinta especialidade cognitiva seria a consciencia, que teria tres propositos principals.

O primeiro seria a inser^ao de um protagonista na cogni^ao. O segundo seria compor um fluxo

de consciencia que destacasse imagens mentais mais vantajosas em cada especifica ocasiao. O

terceiro seria a delibera^ao, ou seja, a capacidade de manipular as imagens exibidas na

consciencia. Os dois primeiros habitos preparariam de forma nao controlada o cenario da

consciencia, enquanto o terceiro agiria de forma controlada sobre este cenario.

Destacaremos, de principio, como poderia ser a formula que predicaria um protagonista

na cogni^ao. Apropriando-nos de aspectos complementares propostos por Damasio e Peirce, sua

formula poderia ser simplificada da seguinte forma: Quando o organismo e afetado (ocasiao), o

habito associa as imagens de estabilidade (do corpo) com as instaveis (corpo alterado e do

ambiente) e predica as estaveis como Eu e as instaveis e resistentes como nao-Eu (ambiente

extemo). O predicado da a$ao deste habito seria uma experiencia de imagens conscientes do

ambiente percebidas como pertencentes ao Eu-cognitivo. Este habito precisaria, portanto, das

predicates dos sentimentos de reconhecimento do corpo (discutidos no topico 2) bem como das

imagens predicadas da edi^ao perceptiva.

Embora a consciencia abra as portas para o autocontrole, o habito que predicaria o Eu

seria automatico, ou seja, nao e necessario autocontrole para inferir um Eu nas relates com o
ambiente.
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O segundo habito da consciencia teria o proposito de hierarquizar imagens das edi^des-

perceptivas compondo um fluxo de consciencia. Este habito seria necessario porque, como

discutimos acima nas teorias de Damasio, o espa^o da consciencia comportaria bem menos

espa^o do que a mente nao controlada, logo, deveria haver uma sele^ao de imagens.

A vantagem destas predicates da consciencia seria reduzir as gradates de continuidade

(de apresenta^ao de imagens ao mesmo tempo) e ampliar o detalhamento das imagens mentais,

possibilitando sen exame mais detalhado e maior vigilia. Em virtude do pequeno espa^o de

exibi^ao de imagens conscientes, este habito deveria ter uma formula para predicar aquelas

imagens que ganhariam maior vivacidade. As predicates dos sentimentos de cren$a e duvida

seriam um dos elementos que participariam das premissas desta formula.

Como discutimos acima, os sentimentos de cren^a e duvida predicariam o grau de

imprevisibilidade dos elementos envolvidos na ocasiao. Da previsibilidade se predica a cren^a,

da imprevisibilidade a duvida. Se a consciencia teria a vantagem da menor continuidade e maior

detalhamento das imagens, seria vantajoso que destacasse os elementos imprevisiveis no sentido

de otimizar sua compreensao.

Se utilizassemos a metafora do Iago de aguas cristalinas usada por Peirce teriamos a

seguinte logica: no caso de situates imprevisiveis as imagens causadoras da duvida acenderiam

para as aguas rasas do Iago, sendo destacadas e "afundando" as outras. Isto porque se a vantagem

da consciencia e o maior detalhamento das imagens mentais, entao seria mais vantajoso

selecionar aquelas imagens que causam surpresas a cogni^ao. Submetendo estas imagens a maior

vigilia da consciencia, aumentaria a possibilidade de sua compreensao.

A formula deste habito seria a seguinte: se a imagem e surpreendente, deveria ser

destacada com o proposito de ser melhor avaliada e compreendida. Essa formula de fluxo de

consciencia seria para situates com altos graus de imprevisibilidade. O habito, portanto,

predicaria as imagens surpreendentes como aquelas que receberiam maior vigilia.

Em ocasioes nao emergenciais, as imagens relacionadas com o proposito da cogni^ao em

dada ocasiao deveriam ganhar maior vivacidade, como quer Peirce (como foi discutido acima).

A formula do habito funcionaria da seguinte forma: se as imagens estao associadas ao proposito

por contiguidade (por meio da experiencia) ou por similaridade, entao deveriam ascender a

superficie e ganhar vivacidade.
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Estas imagens seriam destacadas das edi?6es-perceptivas, que por sua vez, como

discutimos acima, seriam influenciadas pela memoria, sentimentos, bem como pelos portais

sensoriais. Estes ultimos, como destacaremos no segundo capitulo, teriam a fun?ao de traduzir as

informates para o cerebro. Gostariamos de destacar mais uma vez a logica comunicacional

entre as especialidades cognitivas do cerebro e do corpo.

Estes dois habitos (de protagonismo e fluxo da consciencia) deveriam funcionar de forma

automatica, nao seria necessario autocontrole para compor a predica^ao da propriedade das

imagens, bem como o fluxo da consciencia que se apresenta destacada na mente. Estes habitos

comporiam as premissas do terceiro habito da consciencia, que teria o proposito de delibera^ao.

Este habito poderia funcionar da seguinte forma: se ha um fluxo detalhado de imagens

mentais (predica^ao do habito de fluxo da consciencia) e estas sao inferidas como pertencentes a

uma dada cogni^ao (predica^ao do habito de protagonismo), entao, esta cogni^ao poderia

manipula-las de acordo com o seu interesse.

O habito de delibera^ao possibilitaria a manipulate autocontrolada das imagens, ou seja,

inibi-las, realizar um esfor^o para trazer imagens a consciencia, ou mesmo reordena-las e

sintetiza-las, tendo em vista simular a^oes futuras em dados contextos. A deliberate abre a

possibilidade de associar ideias de forma controlada, bem como intervir nos processos de

associato de ideias nao controladas.

Na memoria, por exemplo, e possivel fazer um esfor^o consciente para lembrar algo

especifico. Nas edi^oes-perceptivas e possivel destacar intencionalmente alguns elementos. A

consciencia poderia tambem agir sobre o reconhecimento, esfor^ando-se para encontrar

similaridades entre a imagem atual e as similares armazenadas na memoria, bem como no

sentimento de altera^ao cognitiva, realizando um esfor^o consciente para alterar o estado

emocional, como nos casos de automotiva^ao.

O autocontrole agiria tambem sobre o proposito que, tornado consciente, passaria a ser

criticado, inibido, reformulado, bem como criado. As tomadas de decisao tambem passam a ser

autocontroladas. Se uma cogni^ao e consciente deveria ter, em alguma medida, o conhecimento

parcial das associates de ideias, suas conclusoes, bem como de suas possiveis consequencias.

As a$6es passam a ter o "carimbo" legitimador de um Self.

A ultima especializa^ao cognitiva que destacaremos e o raciocinio. O proposito do

raciocinio e ampliar o conhecimento de modo consciente a fim de tornar mais eficazes as a^oes
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futuras. Neste sentido, se a memoria seria a influencia do passado sobre o future, o raciocinio

possibilita a agao de um futuro imaginado sobre o presente.

Seguindo a logica que vimos desenvolvendo, o raciocinio deveria ter um habito que

influencie a amplia^ao dos repertories de conhecimento. Neste sentido, poder-se-ia conhecer

mais a partir de associates de ideias hipoteticas, indutivas ou dedutivas.

Seriam, portanto, habitos que influenciam o acrescimo de conhecimento por semelhan^a,

contiguidade ou necessidade. Uma experiencia de raciocinio seria a amplia^ao de conhecimento

em uma situa^ao especifica influenciado por uma das tres formas de habitos ou por suas relates.

Peirce se refere tambem a validade do raciocinio cotidiano e pratico, a logica utens. No

entanto, suas refmadas e detalhadas defini^oes de hipoteses, dedu^ao e indu^ao parecem se

aplicar, sobretudo, no raciocinio cientifico, embora acreditemos que, para Peirce, estas operates

se encontram de forma menos detalhada no raciocinio pratico.

No entanto, partindo do pressuposto das categorias peircianas, interessa-nos propor tres

graus de degenerate do raciocinio pratico desenvolvidos nos esportes de alto rendimento, de

forma especifica, no futebol. Sao raciocinios for^ados por uma emergencia espa^o-temporal no

qual as decisoes deveriam ser tomadas, por assim dizer, on line.

Damasio (2011), em sua hipotese sobre a al$a corporea virtual, propoe que o cerebro

seria capaz de simular provaveis movimentos do corpo. A estas simulates o autor chama de

copias referentes. Estas copias informariam as imagens visuais sobre as possiveis consequencias

da realizato de tai movimento. Segundo o neurobio logo, a al$a corporea virtual seria anterior

aos ditos neuronios espelhos, que seriam neuronios especializados em simular estados corporais,

inclusive de outros corpos.

Do ponto de vista semidtico-cognitivo, os neuronios-espelho seriam as ferramentas para

um habito de raciocinio cinesico. Seria o habito que deveria inserir um proposito e formulas

nessa materialidade cognitiva (neuronios-espelho) para que ele predique as possiveis

consequencias do movimento em dadas ocasioes.

Se o raciocinio possibilita que o futuro provavel influencie o presente, no caso da

dinamica futebolistica, trata-se de um futuro urgente, ou seja, as possiveis consequencias da sua

movimentagao em rela^ao as movimenta^oes do adversario decorrentes do atual momento da

jogada. Seu habito, portanto, deveria garantir a cren^a de que em determinadas ocasioes as

movimentates deveriam se desenvolver de determinada forma.
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Esse raciocinio envolvendo movimentos seria dominante nos dois primeiros graus de

raciocinio que agora propomos. Os tres graus sao sentimento (primeiridade), observagao

(secundidade) e reformulagao-composigao (terceiridade).

Estes graus de degeneragao sao relacionados: ao grau de continuidade das premissas

(quantidade de informagoes exibidas ao mesmo tempo); ao tempo e esforgo gastos para as

manipulates diagramaticas no raciocinio pratico. Quanto maior a continuidade, ou seja, a

coexistencia dos predicados nas premissas, menor seria o detalhamento dos predicados, pois a

consciencia precisaria dividir sua vivacidade em varios perceptos. Por outro lado, uma vez o

pouco detalhamento conferido a cada percepto, seria menor o numero de informagoes, exigindo,

portanto, menos tempo de observagao.

Desta forma, quanto menor a continuidade, ou seja, a coexistencia de perceptos, mais

detalhes sao fomecidos de cada um destes. No entanto, se ha mais informates de cada percepto,

exige-se mais tempo de observagao. Por outro lado, por haver menos predicados, mais tempo se

teria. Os intensos treinamentos nos esportes profissionais deveriam forjar habitos capazes de

predicar relates vantajosas entre continuidade e detalhamento em consonancia com o tempo de

decisao eficiente em cada ocasiao de jogo. Seriam, portanto, tres graus de degenerate do

raciocinio esportivo.

O raciocinio degenerado em primeiro grau seria aquele no qual ascende a consciencia

apenas o sentimento de crenga, de forma que a conclusao e assumida sem observar as premissas.

Em esportes de alta performance, a intensidade da repetigao dos raciocinios gera um forte

sentimento de crenga relacionado a algumas operagoes de raciocinio.

Estes raciocinios sao os que encontram alto grau de efetividade em dadas ocasioes. Por

habito, a mente ere que em ocasioes similares este raciocinio seria eficaz. Em termos logicos, a

composigao deste sentimento de crenga poderia ser compreendido por meio do seguinte

argumento: se nao tern havido resistencia a este raciocinio nao seria necessario esforgo. Se nao

ha esforgo nao conviria observagao e alteragoes nas predigoes do raciocinio, logo, nao seria

necessario tomar consciencia das relagdes diagramaticas. Surge apenas o forte sentimento de

crenga para a execugao do movimento. A operagao deste raciocinio nao precisaria ser consciente.

Logo, ha intensa continuidade de modo a nao detalhar qualquer percepto envolvido na

manipulagao diagramatica do raciocinio.
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No entanto, nao acreditamos que este raciocinio "quase- inconsciente" seja o unico na

performance futebolistica. Isto porque se trata de um jogo caracterizado por constantes

deslocamentos e duelos de movimentacjoes altamente treinados. Logo, em varies mementos do

jogo equipes adversarias devem exercer consideravel resistencia, exigindo esfor^o intelectual e,

logo, autocontrole e consciencia.

Neste sentido, o segundo modo de raciocinio seria o observacional. Trata-se de situates

no qual o sentimento de cren^a nao e tao dominante como no primeiro caso. E necessario

concentra^ao, esfor^o e observa^ao no cenario do jogo. Desta observa^ao uma sugestao de

conclusao e predicada. Nao e necessario a consciencia dos detalhes diagramaticos que resultaram

na conclusao. Seus sintomas conscientes sao um razoavel sentimento de cren^a, o aval do Eu na

tomada de decisao, esforgo e observa^ao.

Este raciocinio ainda estaria sob o dominio da continuidade, ou seja, de manipular ao

mesmo as premissas do diagrama. E claro que, como discutimos acima, os processos cognitivos

precedentes sao responsaveis por realizar uma economia cognitiva dos predicados. Estes

deveriam ser economicos o suficiente para a observa^ao inteligivel das premissas em um breve

espa^o de tempo, amplos o suficiente para exibir as informa^oes essenciais para o raciocinio na

jogada.

Por exemplo, em uma jogada, o atacante observa rapidamente a movimenta^ao da bola,

do zagueiro e a posi^ao da trave e infere um remate ao gol. O tempo de raciocinio deve ser muito

rapido. Ele e treinado para associar rapidamente as relates entre esses elementos e predicar uma

forma de a$ao que seria efetiva nesta ocasiao. Nao e necessario tomar consciencia dos detalhes

inferenciais envolvidos na dita opera£ao.

O terceiro tipo de raciocinio seria o de dominancia discreta. Este atinge seu nivel mais

alto no raciocinio verbal. Sua diagrama^ao e sintagmatica, extensiva a cumulativa. Em razao de

sua potencia de detalhamento e explica^ao e possivel corrigir, reordenar e projetar formas de

raciocinio em consonancia com os propositos da cogni^ao. No andamento do jogo de futebol,

enquanto o jogador participa da jogada, e improvavel que se desenvolva este tipo de raciocinio.

No entanto, depois de uma jogada errada e plausivel a ocorrencia de planejamentos para

proximas a^oes.

E possivel observar sintomas destes raciocinios na conversa entre os jogadores durante o

andamento do jogo. Sua forma mais concentrada talvez esteja no discurso do tecnico, pois e seu
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trabalho compor o design dos movimentos taticos dos jogadores, detalhes destes aspectos serao

discutidos no terceiro capitulo..

No primeiro capitulo, discutimos os aspectos basicos ou fundamentals da nossa proposta

de cogni^ao comunicacional. De principio, propomos uma semiotica-cognitiva que funciona

como uma epistemologia da cogni^ao do ponto de vista comunicacional.

A partir deste modelo de conhecimento, discutimos como deveria ser o funcionamento do

cerebro se fosse compreendido por meio de habitos, ou seja, como processes logicos de

associates de ideias com proposito.

Em nossa proposta de compreensao da cogni^ao do ponto de vista comunicacional, como

destacamos, a comunica^ao poderia ser compreendida como modes de afetar e ser afetado por

meio de habitos, experiencias e qualidades materials. Em se tratando de comunica^ao humana

estariam envolvidos habitos de sentir, de edi^oes-perceptivas, memoria, de raciocinios nao

controlados, consciencia e raciocinio controlado.

A semiotica-cognitiva do cerebro, portanto, e um dos fios de complexidade da nossa

proposta de cogni^ao comunicacional. A influencia cerebral, portanto, seria um dos afetos que

seriam representados nos movimentos dos jogadores de futebol que, como discutiremos,

significariam muito mais do que meros deslocamentos no espago-tempo.

No capitulo 2 discutiremos como os movimentos dos jogadores poderiam representar os

afetos cerebrais e como as competencias dos cerebros poderiam ser associadas e representadas

por meio de movimenta^oes orquestradas (tatica). Proporemos e discutiremos o conceito de

cogni^ao comunicacional e o compreenderemos indutivamente a partir da analise da sele^ao

brasileira que disputou a copa do mundo de 1970.
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CAPITULO2. A COGNICAO COMUNICACIONAL NO FUTEBOL: DO

CEREBRO AOS MOVIMENTOS TATICOS

No primeiro capitulo, tomando Peirce como intercessor, propomos uma semiotica-

cognitiva composta por tres elementos fundamentals: habitos, experiencias e qualidade material.

As intercedes entre esses tres elementos caracterizariam uma forma especffica de cogni^ao.

Chamamos essas formas especificas de especializa^des cognitivas.

Partimos do pressuposto neurobio logico que o cerebro humano seria um dos elementos

que marcariam a distin^ao dos movimentos do corpo, de forma especffica, dos jogadores de

futebol. Essa especificidade da qualidade material cerebral humana atualizaria cognises capazes

de complexes processes de planejamento, investigate, critica, cria^ao e recria^ao, ou seja, os

movimentos nao significariam apenas deslocamento no espa^o-tempo, mas a representa^ao

cinesica de elaborados processes cerebrais.

Tomando a neurobiologia de Antonio Damasio e a semiotica de Peirce como

intercessores, propomos uma compreensao semiotica-cognitiva do cerebro, ou seja, como

poderia fimcionar o cerebro se fosse compreendido pelo modelo epistemologico aqui posposto.

Em uma senten^a: como seria o funcionamento logico do cerebro? Propomos seis formas de

especializa^oes cognitivas cerebrais: sentimentos, edi^ao-perceptiva, memoria, raciocinio nao-

controlado, consciencia e raciocinio controlado.

A influencia cerebral sobre os movimentos dos jogadores, portanto, foi o primeiro fio da

complexidade envolvida na cogni^ao comunicacional na tatica futebolistica. O movimento

corporal e as imagens televisuais, serao os outros fios semioticos-cognitivos que destacaremos.

Se vamos compreender o significado dos movimentos coordenados dos jogadores, entao

deveriamos levar em conta a complexidade comunicativa possibilitada pelo cerebro humano, de

forma especifica, como afeta os movimentos.

Por outros termos, e preciso compreender a influencia dos sentimentos, da edi^ao-

perceptiva, da memoria, do raciocinio nao-controlado, da consciencia e do raciocinio controlado

na comunica^ao cinesica desenvolvida pelos jogadores no campo de futebol. O proposito do
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primeiro capitulo, portanto, foi a compreensao destas dimensdes comunicativas possibilitadas

pela cognigao cerebral

Aqui, no primeiro topico, a partir do esquema semiotico-cognitivo proposto no primeiro

capitulo, compreenderemos como os movimentos dos jogadores poderiam representar os afetos

cerebrais, ou seja, os movimentos como signos da complexidade cognitiva do cerebro.

Em nossa perspectiva, os musculos esqueleticos tambem seriam processes semidticos-

cognitivos que "colocariam no lugar" do processo cognitive cerebral predicates sob a forma de

movimentos. No primeiro topico, portanto, compreenderemos como sentimentos, edigoes-

perceptivas, memoria, raciocinio nao-controlado, consciencia e raciocinio controlado, seriam

representados sob a forma de movimentos no jogo de futebol.

No segundo topico, proporemos uma compreensao semiotica-cognitiva do que se tern

chamado de cognigao estendida. No escopo das ciencias cognitivas, a cognigao estendida vem

sendo compreendida como processes amplos de cognigao que nao envolvem apenas o cerebro,

mas tambem o corpo, bem como elementos ambientais, sendo os usos dos meios uma forma de
extensao cognitiva, como discutiremos no terceiro capitulo.

Aqui, propomos uma compreensao comunicacional dos processos de cognigao estendida.

Em nossa perspectiva, gramas ao compartilhamento de conhecimento entre diferentes semioticas-

cognitivas, e possivel conectar essas cognites, possibilitando a associate de suas

competencias. Chamamos esse processo de associate das competencias, gramas ao
compartilhamento de conhecimento de cognigao comunicacional.

Neste sentido, cerebro, portais sensoriais (responsaveis por traduzir as informates de

fora do corpo para a linguagem do cerebro), musculoesqueleticos (responsaveis pelos

movimentos), movimentos de outros corpos, bola, regras do jogo e espago do campo,

formariam um complexo processo de cognigao comunicacional. Isso quer dizer que, gragas ao

compartilhamento de conhecimento, as competencias especificas desses elementos envolvidos

poderiam ser associados.

No contexto do futebol profissional, onde ha intensos treinamentos em conjunto, seria

possivel o compartilhamento eficaz de conhecimento entre jogadores, bola e contextos de jogo
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por meio de jogadas ensaiadas. Desenvolver-se-ia uma forma especializada de cogni^ao

comunicacional: a tatica. Quando os jogadores estao em cogni^ao tatica, seus movimentos sao

coordenados de forma eficiente com a bo la e as regras do jogo, tendo em vista a evolu^ao efetiva

da jogada. O uso das imagens televisuais refinaria esse conhecimento em comum, como

discutiremos no terceiro capitulo.

Neste sentido, os movimentos coordenados dos jogadores significam muito mais do que

meros deslocamentos no espa^o-tempo, eles significam a complexidade da cogni^ao humana de

se comunicar por meio de sentimentos, percep^oes, raciocinios nao controlados, consciencia e

raciocinio controlado. A pratica coordenada desses movimentos com proposito significa a

associa^ao das competencias dos cerebros altamente treinados, com amplas capacidades de

memoria que interagem por intermedio dos portais sensoriais e musculos esqueleticos.

No terceiro topico deste capitulo, a partir da investiga^ao das imagens dos movimentos

coordenados (tatica) da sele^ao brasileira que disputou a copa do mundo de 1970,

compreenderemos indutivamente as consequencias de nossas propostas compreensivas, ou seja,

como, neste contexto especifico, a associate das competencias cerebrais (estado de cogni^ao

comunicacional) poderiam ser compreendidas por meio das movimenta^oes coordenadas dos

jogadores.

Nesse capitulo, portanto, analisaremos duas linhas de significados da cognigao

comunicacional da tatica futebolistica midiatizada: as semioticas-cognitivas cerebrais e do corpo

em movimento.

2.1 DO CEREBRO AO MOVIMENTO: A CINESE TATICA COMO SIGNO CEREBRAL

Aqui, detalharemos como poderia ser compreendida a comunica^ao entre o cerebro,

portais sensoriais e os musculoesqueleticos (movimentos) se fossem compreendidos do ponto de

vista da semiotica-cognitiva.

Para Peirce e Damasio, os processes de cogni^ao se desenvolvem por meio da

comunica^ao. Damasio (1996) ressalta a intera?ao entre o cerebro e o corpo para a compreensao
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da mente. Para o neurobiologo, por exemplo, os sentimentos seriam representagoes cerebrais do

corpo alterado.

Da mesma forma, os fenomenos biologicos, que Damasio (2011) chama de imagens

visuais, auditivas, sinestesicas, representadas no cerebro, derivam da comunicagao com os

portais sensoriais. Como discutimos no primeiro capitulo, essas imagens sao exibidas nos

cortices sensoriais iniciais especificos (da audigao, visao, por exemplo). Esses cortices sensoriais

iniciais se comunicam com as terminates nervosas vindas dos portais sensoriais (olhos,

ouvidos, papilas gustativas, mucosa nasal). Neste sentido, o cerebro precisaria da mediagao dos

portais sensoriais, para "saber” o que acontece no ambiente extemo:

[...] para que o cerebro mapeie o mundo externo ao corpo, precisa da mediagao
deste. Quando o corpo interage com seu ambiente, ocorrem mudangas nos
orgaos dos sentidos, como nos olhos, nos ouvidos ou na pele; o cerebro mapeia
estas mudangas e assim o mundo extemo ao corpo adquire alguma forma de
representagao dentro do cerebro (DAMASIO, 2011, p. 47-48).

O funcionamento neurobiologico da cognigao cerebral, para Antonio Damasio, portanto,

e essencialmente comunicacional. Nao obstante, para Peirce (2008), o funcionamento da mente

e tambem comunicacional. O signo possibilita a comunicagao entre mentes incorporadas (Quase-

mente) especificas, possibilitando seu mutuo afeto e evolugao. O dialogo e pressuposto para
qualquer processo de semiose:

Admitindo-se que signos conectados devem ter uma Quase-Mente, pode-
se ulteriormente declarar que nao podem haver signos isolados. Alem do
mais, os signos requerem pelo menos duas quase-mentes: um quase-
elocutor e um quase-interprete [...] toda evolugao logica do pensamento
deve ser dialogica, nao e um fato apenas da psicologia humana, mas sim
uma necessidade logica (PEIRCE, 2008, p. 190).

Peirce (CP.4.551), ainda, argumenta que um diagrama mental e composto por

interpretantes dinamicos (quase-mentes) em comunicagao, gramas a mediagao do signo. Quando

quase mentes (cognigao especifica) estao em comunicagao formam uma mente complexa, ou

seja, tecida em conjunto.

Embora as quase-mentes em comunicagao ainda mantenham sua individualidade, sua

interagao compoe, tambem, um interpretante em comum, ou seja, essas mentes em comunicagao

poderiam resultar em um efeito cognitivo tecido em conjunto:
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[...]A mente [...] como sendo a quase-mente de todos os signos representados no
diagrama. Pois qualquer conjunto de signos conectados de tai modo que um
complexo de dois pode ser um interpretante, deve ser Determinagoes de um
signo que e uma Quase-Mente [...] embora estes dois seja um (sao uma mente)
no proprio signo, nao obstante devem ser distintos [...] No signo eles [quase-
mentes] estao, por assim dizer soldados (PEIRCE, 2008, p. 190).

O que Peirce chama de quase-mente e similar ao que estamos chamando de semiotica-

cognitiva, ou seja, associates de ideias com propositos especificos incorporados em uma

materia e que se realizam e evoluem por meio de experiencias reais.

Neste sentido, o cerebro poderia ser uma quase-mente ou uma semiotica-cognitiva com

especializagoes cognitivas especificas, como discutimos no primeiro capftulo. O corpo, de

acordo com nosso esquema de compreensao, poderia ser tambem uma quase-mente ou cognigao

especifica, logo, deveria ter tambem seus habitos, propositos, materialidade e experiencias
especificas.

Cerebro e corpo, como discutimos no primeiro capitulo, estao neurobiologicamente

conectados por meio de interagoes eletroquimicas. Essas conexoes neurobio logicas fazem com

que corpo e cerebro mantenham um processo ininterrupto de comunicagao. O processo de suas
cognigoes especificas dependem dessa interagao.

Do ponto de vista semiotico-cognitive, o corpo afetaria o cerebro que representaria essas

influencias em consonancia com suas especializagoes cognitivas ( habitos, qualidades materials

e experiencias). Esses habitos predicariam afetos eletroquimicos que , por sua vez, afetariam o

corpo. O corpo representaria tais afetos dando seguimento ao constante processo de interagao.

Tomemos um exemplo simples. Seria um processo de comunicagao entre cerebro, olho

(portal sensorial) e um movimento corporal desenvolvido no ambiente. Se compreendido do

ponto de vista semiotico-cognitivo, o proposito da cognigao ocular deveria ser o de transformar

ondas eletromagneticas (luz refletida dos movimentos em um dado ambiente) em afetos eletricos

(sinapses) que afetariam o cerebro.

Essa trama seria pressuposta pela qualidade da materialidade cognitiva do olho, de forma

especifica, sua capacidade de ser afetado, ou seja, apresentar as influencias extemas em

consonancia com suas qualidades intemas. Seria sua potencialidade iconica de "colocar no
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lugar" de afetos eletromagneticos (luz refletida dos movimentos), pulsos nervosos. As celulas

fotorreceptoras seriam as responsaveis por essa apresenta^ao.

No entanto, como vimos discutindo desde o primeiro capitulo, a qualidade material

precisaria de um habito que insira proposito, formula e ocasides gerais. O habito cognitivo

ocular, portanto, deveria manipular suas ferramentas (celulas fotorreceptoras presentes no olho) e

predicar um afeto em consonancia com sua capacidade de afetar. No caso da cogni$ao ocular,

seriam as fibras nervosas que compoe o nervo optico. Essas fibras, portanto, enviariam afetos

eletricos ao cerebro.

Se esse habito for efetivo, deveria ter nos sens pulsos eletricos (predicado) a possibilidade

de alguma cogni^ao representar os movimentos extemos que afetaram o olho. Segundo Damasio

(2011), as informa^oes vindas do globo ocular, por meio das fibras nervosas que compoe o

nervo otico, se direcionam para os cortices sensoriais inicias da visao onde a imagem visual dos

movimentos deveriam ser apresentadas. Tai imagem seria reconhecida pelos sentimentos

cognitivos cerebrais, a memoria seria acionada, bem como as edi^oes-perceptivas selecionariam

aspectos da imagem do movimento, para que a consciencia e o raciocinio possam manipula-las.

A partir dessa complexa trama cognitiva realizada no cerebro, este deveria enviar afetos

eletroquimicos que afetariam o corpo. O corpo, por sua vez, representaria esse afeto cerebral em

consonancia com suas especialidades cognitivas. O olho deveria se mover no sentido de

acompanhar as previsoes do movimento que o cerebro houvera inferido.

E claro que o esbo^o acima descrito e extremamente simplificado. Seria necessario uma

tese para analisar detalhadamente a cogni^ao ocular. O que nos interessa, no entanto, e apenas

indicar o processo interativo entre cognises cerebrais e oculares. Por outros termos, a cogni^ao

cerebral nao seria capaz de representar ondas eletromagneticas, bem como a cogni^ao ocular nao

seria capaz de inferir o possivel deslocamento do movimento. Como discutimos no primeiro

capitulo, o proposito do cerebro e garantir relates vantajosas para seu corpo, enquanto o

proposito dos portais sensoriais seria traduzir as informa^oes extemas para a "linguagem”

cerebral.

Poderiamos compreender a comunica^ao entre cerebro e corpo como um diagrama

mental (conexao entre quase-mentes) neurobiologicamente estruturado e que se realiza nos
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processos de comunicagao entre o cerebro e o corpo e entre o corpo e o ambiente. Granas a esses

dialogos, as vantagens de cada especializagao cognitiva (cerebro e portais sensoriais) seriam

associadas. Este processo de associate de competencias chamaremos de cognigao

comunicacional. No segundo topico deste capitulo detalharemos essa proposta.

Aqui, interessa-nos especular sobre a cognigao musculoesqueletica, que teria como

predicagao-competencia a realizagao dos movimentos corporais. Se um dos propositos de nossa

tese e investigar os significados das comunicagdes cineticas (tatica) dos jogadores de futebol, em

um contexto de midiatizagao televisual, entao deveriamos compreender como os movimentos

poderiam expressar esses significados.

Neste capitulo, compreenderemos como os movimentos poderiam representar os afetos

cerebrais (discutidos no primeiro capitulo) e como os movimentos coletivos (tatica) poderiam ser

signos da associate das competencias cerebrais, ou seja, como a tatica poderia representar a

cognigao comunicacional.

No terceiro capitulo, especularemos sobre os afetos socioculturais, politicos, da comissao

tecnica e da midiatizagao televisual e como esses afetos poderiam ser compreendidos nas

movimentagoes coordenadas dos jogadores de futebol. E importante destacar que nao e nosso

proposito discutir a linguagem televisual, para isso seria necessario um trabalho especifico.

Interessa-nos compreender os usos de suas imagens e seus efeitos no contexto da cognigao

comunicacional na tatica futebolistica.

Segundo Damasio (2011), corpo e cerebro estao em constante comunicagao por meio de

pulsos eletroquimicos (sinapses), bem como via corrente sanguinea por meio de substancias

como hormonios. Quando as sinapses se dirigem a fibras musculares, ocorre o movimento. Para

Damasio (2011), a execugao do movimento nao representa apenas uma sequencia de agao sob o

comando das regioes motoras do cerebro, mas o efeito de um processo cognitivo envolvendo

percepgao, memoria e tomada da decisao.

Para Damasio (2011) o comportamento, por meio do movimento, teria a fimgao de

procurar situagoes mais vantajosas para o organismo, tais como buscar alimento, reprodugao,

fuga de predadores. Esses movimentos estariam tambem relacionados ao valor biologico, ou

seja, a busca do estado 6timo do organismo ou homeostase. Portanto, a fimgao dos movimentos
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seria realizar os deslocamentos projetados pelo cerebro que deveriam levar o organismo a

situates mais vantajosas (DAMASIO, 1996).

De acordo com nosso esquema compreensivo, nao seria apenas o cerebro que

representaria o corpo, o corpo tambem representaria o cerebro em consonancia com suas

especializa^oes cognitivas. Interessa-nos aqui compreender as cogni^oes musculoesqueleticas,

ou seja, aquelas que seriam responsaveis pela execu^ao do movimento. No futebol, o movimento

deve levar o jogador a melhores situates de jogo.

Neste sentido, discutiremos como deveriam ser as cogni^oes musculoesqueleticas, se

fossem compreendidas do ponto de vista da semiotica-cognitiva, ou seja, por meio de habitos,

experiencias e qualidades materiais. No processo cognitive muscular-esqueletico, partimos do

pressuposto que haveriam tres especializa^oes cognitivas: sentimentos de reconhecimento,

memoria muscular e contra^ao muscular.

Partimos desse principio porque os movimentos dos jogadores gozam de regularidades

em sua eficiencia, por exemplo, o movimento de bater na bola de uma dada forma poderia ser

compreendido como um habito, ou seja, em dadas ocasioes uma dada forma de bater na bola

deveria ser eficiente. Se e um habito, entao deveria haver um sentimento de reconhecimento da

situa^ao geral para que o habito seja acionado.

Se esse movimento e acionado regularmente, entao deveria haver uma memoria

muscular para armazenar formulas de contra^ao, que resultariam na regularidade do movimento.

Neste sentido, compreenderemos a realizagao do movimento do ponto de vista da semiotica-

cognitiva, ou seja, por meio de habitos, experiencias e qualidades materiais.

Como discutimos no primeiro capitulo, as qualidades materiais sao as ”ferramentas"que

seriam manipuladas pelo habito. Dividimos as qualidades materiais em capacidade de ser

afetada, de afetar e de memoria. As fibras musculares teriam a potencialidade de serem afetadas

por meio de pulsos eletricos vindos do sistema nervoso. Deveriam ter um potencial de memoria

capaz de armazenar formulas de contra^oes musculares. Sua potencialidade de afetar seriam os

movimentos.
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Propomos a divisao da experiencia em tres aspectos: experiencia de ser afetado, de afetar

e de generaliza^ao. A experiencia de ser afetado seria o afeto real dos pulsos eletricos enviados

pelo cerebro, a experiencia de afetar deveria ser a execu^ao de um movimento. A experiencia de

generaliza^ao, seriam as seguidas experiencias de ser afetado e afetar do movimento, que

resultam em generaliza^ao de formulas que compoe os habitos.

Mais uma vez gostariamos de destacar que o que estaria envolvido na experiencia de

generaliza^ao nao e a formula em si, a formula e uma generalidade. Tratar-se-ia das seguidas

experiencias das quais sao generalizadas formulas. Para haver generaliza^ao, deve haver uma

experiencia, ou seja, o processo de generaliza^ao se desenvolve nas experiencias.

O terceiro aspecto da semiotica-cognitiva e o habito. Seus tres elementos seriam

proposito, formula e contexto geral. Se os musculos esqueleticos fossem compreendidos por

meio da semiotica-cognitiva, deveriam haver tres habitos ou especializa£oes cognitivas. Seriam

habitos de sentimento, de memoria muscular e contra^ao muscular.

Os sentimentos de reconhecimento, com o auxilio da memoria da cogni^ao musculo-

esqueletica, deveria reconhecer os afetos eletricos vindos do cerebro acionando o habito de

contra^ao muscular.

O proposito do habito de contra^ao musculoesqueletica deveria executar o movimento

que houvera sido projetado pela cogni^ao cerebral. Para isto, esse habito deveria ter uma formula

para predicar maneira de contra^ao muscular a partir do reconhecimento do afeto cerebral. Por

outros termos, se o cerebro enviou um dado pulso eletrico, entao, o musculo deveria se contrair

de dada forma e gerar um movimento especifico. Os movimentos, portanto, deveriam ser signos

dos afetos eletricos vindos do cerebro.

Quais seriam as potencialidades de afetar dos movimentos? Tendo em vista compreender

as possibilidades de afetar, do movimento, buscamos referencias na semiotica do movimento

proposta por Umberto Eco (2002), na linguagem do movimento, a kinesica, desenvolvida por

Fernando Poyatos (1994), na metodologia para a analise do movimento de Rudolf Laban (1978),

bem como pela cinesiologia, que disponibiliza ferramentas para a analise qualitativa dos

movimentos, discutida por Hamill (1999). Esses autores propoe elementos para descri^ao do

movimento.
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A partir dos elementos em comuns e complementares, chegamos a seis formas potenciais

de afetar do movimento, ou seja, a potencialidade comunicacional do movimento: acelera?ao,

velocidade, longitude (deslocamento horizontal), extremidade (deslocamento vertical), fonja

dinamica (intensidade do movimento) e vetor (dire^ao do movimento).

E importante destacar que, se estamos compreendendo o movimento do ponto de vista

semiotico-cognitivo, esses elementos deveriam ser as qualidades materiais de afetar, ou seja,

apenas as ferramentas para a manipula^ao dos habitos musculoesqueleticos. A forma como essas

potencialidades sao associadas e influenciada por um habito que deveria ter formulas para atingir

propositos musculares em dadas ocasioes. Neste sentido, modos regulares de movimentos

deveriam ser predicates de um habito muscular que, por sua vez, representariam os afetos

cerebrais.

Os movimentos, portanto, seriam os predicados da cogni^ao muscular, enquanto signos-

cognitivos, como discutimos no primeiro capitulo, representariam os afetos de cerebro por meio

de movimentos. Aqui nos interessa especular sobre como as especializa^oes cognitivas cerebrais

poderiam ser representadas pela cogni^ao musculo- esqueletica (pelos movimentos).

Por outros termos, como os sentimentos, edi^oes perceptivas, memoria, raciocinio nao-

controlado, consciencia e raciocinio controlado (especializa^oes cognitivas do cerebro) poderiam

ser expressos sob a forma de movimento em um jogo de futebol? A figura 3 apresenta de forma

simplificada as especializa^oes cognitivas do cerebro.

Figura 3. Especial iza^bes cognitivas do cerebro

Sentiment

Reconheci mento

Sugestao habitual
Alteragoes
cognitivas
Sentimentos de crenga e
perigo

Sentimentos de avaliagao e generalizagao

Memoria
Especializagoes cognitivas do cerebro

-*Edigao perceptiva
inferencias nao
controladas

Consciencia

Raciocinio autocontrolado

Fonte: Elaborado pelo autor.



122

Comecemos pelo sentimento de reconhecimento e o sentimento de cren^a. O proposito

do sentimento de reconhecimento e inferir se ha similaridade entre a ocasiao atual e as

generalizadas e armazenadas na memoria. Se houver similaridade, entao, esse habito de

sentimento predica o reconhecimento do afeto extemo.

O sentimento de cren^a sugere a cogni^ao cerebral que o processo cognitivo poderia ser

eficiente, porque em ocasioes similares o processo foi eficiente. Os sentimentos de

reconhecimento e cren^a, portanto, influenciam no reconhecimento do contexto e na sugestao da

realiza^ao da a$ao.

Nesse sentido, os sentimentos de reconhecimento e cren^a deveriam ser representados

por meio do contexto regular, em que dada forma de movimenta^ao seria acionada. Citemos um

exemplo simples: quando a bo la ultrapassa a linha branca por baixo da trave significa que um gol

foi marcado. Em todo o contexto que essa a$ao ocorrer, deve haver o reconhecimento do

contexto e a cren^a de que foi gol. Assim, de forma regular, quando a bola ultrapassa a linha e o

jogador acredita que foi gol, entao, o jogador se movimenta de forma a comemorar o gol. A

regularidade do contexto de comemora^ao do gol seria o signo cinesico dos sentimentos de

reconhecimento e cren^a. Como discutimos no primeiro capitulo, o sentimento de

reconhecimento deveria agir em conjunto com a memoria.

Outro sentimento seria o de sugestao habitual. Seu proposito seria sugerir aos outros

habitos cognitivos cerebrais que dada ocasiao foi acionada. Se os aspectos regulares dos

movimentos, como discutimos, sao influencias de especializa^oes cognitivas cerebrais, e os

sentimentos de sugestao seriam responsaveis por aciona-los, entao, de forma indireta, os

sentimentos de sugestao habitual deveriam influenciar todas as regularidades expressas no

movimento.

O sentimento de alteracpao cognitiva, como destacamos no primeiro capitulo, teria o

proposito de influenciar modos de alterar o corpo bem com as outras especializa^oes cognitivas

cerebrais. Destacaremos primeiro sua influencia direta no movimento e depois sua influencia

indireta, ou seja, por meio da altera^ao das outras especializa^oes cognitivas cerebrais

Como poderiam os sentimentos de alteragao cognitiva ser representados nos

movimentos? Como discutimos acima, se os movimentos representam a^oes habituais, entao,
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em sua expressao deveria ter regularidades. Se o proposito dos sentimentos de altera^oes

cognitivas e predicar uma excita^ao eficiente no corpo para dadas ocasioes, entao, a

regularidade da forga dinamica do movimento (intensidade do movimento), em dada ocasiao,

deveria representar esse sentimento.

Por exemplo, quando o atacante esta dentro da area e recebe a bo la, seus musculos devem

estar em um tai estado de excita^ao que permita a energia necessaria para fmalizar a bo la em gol.

A intensidade do deslocamento, do impacto sobre a bola seriam expressoes cinesicas dos

sentimentos de altera^ao cognitiva. Portanto, nao se trata da for?a dinamica em si, mas como

essa intensidade e efeito de um habito que tern como proposito regular de forma vantajosa a

intensidade da movimenta^ao em cada dada ocasiao.

Assim, a intensidade das movimenta^oes, chutes e mesmos choques no adversario,

quando regulares em dados contextos, poderiam ser cogni^oes corporais influenciadas por

sentimentos de altera^oes cognitiva.

Como discutimos no primeiro capitulo, os sentimentos de altera^ao cognitiva influenciam

tambem outras especializa^oes cognitivas cerebrais. Seu proposito e sugerir o tempo eficiente do

processamento cognitive em dadas ocasioes. Sua influencia principal seria no detalhamento das

informa9oes nas edi^oes-perceptivas e na consciencia, bem como no tempo de manipulate do

raciocmio consciente. Como esta influencia poderia ser representada na cognigao cinesica?

Por exemplo, se os sentimentos de alteragao cognitiva generalizaram que, em dada

ocasiao se exigiria uma resposta rapida, as edigoes-perceptivas devem ser resumidas, a

consciencia deveria destacar apenas as imagens mentais fundamentals e o raciocmio deveria

predicar rapidamente sua conclusao. Esse conjunto de altera^oes faz com que a resposta seja

mais rapida, como discutimos no primeiro capitulo. Nesse sentido, os sentimentos de alteragao

cognitiva, influenciariam no tempo de resposta do movimento, ou seja, do reconhecimento da

ocasiao ate sua execu^ao.

Tomemos como exemplo um atacante que estaria dentro da area recebendo uma bola

cruzada e deveria efetuar o cabeceio. Tratar-se-ia de um contexto de extrema emergencia. O

atacante esta cercado por zagueiros e com pouco espa^o, seu tempo de rea^ao deveria ser o mais

rapido possivel.
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A edi(;ao-perceptiva deveria selecionar apenas os aspectos fundamentals do ambiente, a

bola, seu marcador, a posi^ao da trave e do goleiro. A consciencia deve predicar maior vigilia a

essas imagens mentais, e o raciocinio controlado deve observar rapidamente esses elementos e

predicar uma conclusao, ou seja, uma forma de cabeceio. A grada^ao de regularidade nas

ocasioes reais deste tempo de processamento cognitivo entre cruzamento da bola e cabeceio do

atacante, portanto, seria a representa^ao cinesica dos sentimentos de alteragao cognitiva.

Por outro lado, ha situates que privilegiam o detalhamento perceptivo e uma trama mais

elaborada de raciocinio, como no caso do jogador de meio-campo, que arma a jogada. Suas

edi^des-perceptivas inserem mais elementos, sua consciencia e mais ampla e seu raciocinio mais

elaborado, resultando em um tempo de resposta mais demorado do que no caso do escanteio.

Ambos os tempos (do atacante e do meio de campo) seriam representatives cinesicas do

sentimento de alteragoes cognitivas que predicam tempos de resposta eficientes para cada

ocasiao geral. Do ponto de vista semiotico-cognitivo, portanto, os sentimentos deveriam

comunicar o tempo de resposta ou de media^ao das a^oes em dado contexto.

O ultimo habito de sentimento e o de avaliagao e generaliza^ao. Como discutimos no

primeiro capitulo, seu proposito e garantir a permanencia especializa^oes cognitivas eficientes e

a reformula^ao das desvantajosas. Esses sentimentos influenciam a generaliza^ao e, logo, os

efeitos regulares de todas as especializa^oes cognitivas. Nesse sentido, os aspectos regulares da

movimenta^ao deveriam ser influenciados indiretamente por esses sentimentos.

Outra especialidade cognitiva do cerebro semiotico-cognitivo seria a edigao perceptiva,

seu proposito seria selecionar e organizar de forma coerente as imagens perceptivas do ambiente

em suas diferentes modalidades sensoriais. Se o contexto for reconhecido, entao, o ambiente

deveria ser selecionado de determinada forma.
»

Em um jogo de futebol, a edi^ao-perceptiva deveria selecionar os elementos do jogo

mais vantajosos, logo, indica os aspectos do ambiente que o movimento se relacionaria em dadas

ocasioes. Se dada ocasiao for reconhecida, entao, determinados aspectos deveriam ser

selecionados.
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Em um jogo de futebol, a edi^ao-perceptiva deveria selecionar os elementos do contexto

do jogo que nos treinamentos se generalizaram como importantes. Seria uma especie de indice

que conecta o movimento com dados aspectos do jogo em certas ocasioes. Na comunica^ao, a

edi?ao-perceptiva filtra com o que a cogni^ao deve se comunicar, ou seja, para onde deve se

dirigir o afeto e de onde os afetos devem vir. Nesse sentido, os elementos ambientais que o

movimento entra em contado de forma regular deveriam ser signos da edi^ao-perceptiva.

Como a memoria cerebral pode ser representada nos movimentos? A memoria, como

regiao dispositiva, nao age diretamente sobre o movimento, no entanto, age sobre outras

especializa^oes cognitivas que afetam os movimentos, porque todas as especializa^oes

cognitivas deveriam utilizar a memoria como deposito de suas formulas, logo, as predicates das

especializa?6es cognitivas que afetam o corpo buscam na memoria recursos para enriquecer suas

operates. Assim, os aspectos regulares do movimento, que sao sintomas do afeto cerebral,

deveriam ser influenciados indiretamente pela memoria. Como discutimos os proprios

sentimentos de reconhecimento, deveriam predicar similaridade em parceria com a memoria.

Como as determinates da consciencia poderiam ser representadas nos movimentos dos

jogadores ? Antes de tudo, o fato dos jogadores estarem em campo com o proposito de veneer

um jogo de futebol ja e uma determina^ao da consciencia. Como discutimos no primeiro

capitulo, a consciencia possibilita inibir, criticar, negociar e aprender, bem como propor novos

propositos. A consciencia proporciona propositos culturais que nao se reduziriam aos

neurobiologicos (como discutiremos no terceiro capitulo). O proposito do jogo de futebol e um

proposito consciente aprendido culturalmente.

Em segundo lugar, aspectos dos movimentos dos jogadores sao expressoes conscientes.

O jogador delibera parte de suas movimenta^oes e compreende gradates de suas consequencias,

ou seja, ha um carimbo de um Self que caracteriza a consciencia.

Nao e a toa que em varios momentos os jogadores inibem suas a^oes no meio do

desenvolvimento do movimento, abortando a jogada. Isso e signo de que a consciencia esta

presente e entendeu como desvantajoso o desenvolvimento do movimento, inibindo-o. Como

destacaremos em seguida, ha movimentos derivados de raciocinios nao controlados, mas isso nao

exclui aqueles que sao conscientes.
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Outro aspecto que revela a determinagao da consciencia e a evolugao das

movimentagoes. E claro que o processo evolutive nao depende da consciencia, a evolugao esta

em toda a natureza. Mas o fato de tomar consciencia da ineficacia das movimentagoes gera uma

vigilia especializada que leva o acontecimento para alem do ocorrido, a saber.

A consciencia de uma falha na movimentagao em uma jogada possibilita o foco nesse

erro, levando a elaboragao de pianos para veneer a resistencia adversaria em ocasides futuras

similares. Com a possibilidade das imagens televisuais, a consciencia chega a novos patamares

cognitivos, como destacaremos no terceiro capitulo.

A consciencia, tai como a edigao-perceptiva, influencia a conexao dos movimentos com

regioes especificas do campo, pois, como discutimos no primeiro capitulo, o habito da

consciencia seleciona as imagens de maior importancia da edigao-perceptiva. Assim, a

associagao dos sentimentos de avaliagao, de edigao-perceptiva e do fluxo da consciencia sao

representados pelos elementos do jogo que o movimento do jogador esta indexado. Chamaremos

essa associagao de indices-cognitivos, pois apontam para os elementos importantes do jogo em

uma dada ocasiao.

Essa economia cognitiva e de suma importancia para o movimento eficiente no futebol,

pois dado o breve tempo para o raciocinio consciente, as premissas devem ser reduzidas. Os

elementos selecionados pela consciencia sao aqueles a que o corpo se direcionara de forma

autocontrolada.

Como o raciocinio seria representado nas movimentagoes dos jogadores no campo de

futebol? O design do movimento representaria os afetos do raciocinio, isso porque o raciocinio

futebolistico associa as imagens mentais referentes aos movimentos da bola, dos adversaries, da

posigao da trave, as dimensoes do campo e Simula uma forma de movimento corporal que seria

eficiente nessa situagao. Os musculos esqueleticos, portanto, representariam esses pianos de

deslocamento em movimentos reais. O design do movimento seria, portanto, a combinagao de

vetor (diregao), longitude (deslocamento horizontal), extremidade (profundidade do movimento)

e velocidade.

Esses movimentos sao resultados de um intenso treinamento e de uma refinada

comunicagao entre cerebro, musculos esqueleticos e portais sensoriais. Os musculos precisam de
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habitos altamente treinados para traduzir em energia cinetica aquilo que foi projetado pelo

raciocinio, da mesma forma que o cerebro deveria ser capaz de traduzir para sua linguagem

aquilo que poderia o corpo em termos de movimentagao. Ao raciocinar, a capacidade de

movimentagao do corpo deveria estar presente nas premissas do raciocinio.

O raciocinio nao consciente tambem seria representado no design do movimento. No

entanto, diferente do raciocinio consciente, esse nao poderia ser inibido. Este seria representado

em porgoes das movimentagoes automatizadas pelo treino intensivo. Por outro lado, o raciocinio

nao controlado pode tambem aparecer em situagoes imprevisiveis nas quais a consciencia nao

sabe como proceder.

Nesse contexto, como discutimos no primeiro capitulo, a consciencia endossaria o

raciocinio para seu parceiro nao consciente. O raciocinio nao consciente realizaria inferencias e

compulsivamente predicaria a conclusao. Essa predicagao, sem deliberagao da consciencia,

afetaria, por meio de pulsos eletricos, as fibras musculares que deveriam representar tai afeto sob

a forma de movimentos.

Retomemos o exemplo da cobranga de escanteio, partindo da perspectiva do jogador que

realiza a cobranga, para compreender a representagao cinetica do raciocinio nao controlado, da

consciencia e do raciocinio controlado. No momento em que o jogador vai efetuar a cobranga um

dos jogadores adversaries, derrapa na tentativa seguir o movimento do atacante. Se e um evento

surpreendente, como discutimos no primeiro capitulo, entao deve ganhar revelo na consciencia.

E considerado importante pela cognigao.

Este elemento (derrapada do jogador adversario) passa a ter destaque na premissa do

raciocinio consciente. O jogador observaria as premissas da jogada, ou seja, a desaceleragao do

movimento do adversario (dado o escorregao) e o deslocamento do atacante que ficou livre de

marcagao. A partir dessa observagao, o jogador infere uma forma de bater na bola de modo que o

movimento desta (da bola) deveria se associar com o movimento do atacante em dado espago,

possibilitando que este ultimo cabeceie a bola.

Nessa trama, o movimento especifico de adequar a batida na bola, para que esta se

direcione ao encontro do provavel movimento do atacante, seria a representagao cinesica do

raciocinio consciente. Por outro lado, haveria uma serie de detalhes de movimentos
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automatizados na cobran^a do escanteio que seriam expressoes cinesicas do raciocinio nao-

controlado. Por exemplo, o gesto tecnico de rota^ao do quadril para a batida na bola. Esse gesto

foi por tantos anos repetido que o jogador nao precisa tomar consciencia de como fazer esse

movimento.

A figura 4 apresenta as relates entre as especializa^oes cerebrais cognitivas e sua

representa^ao cinesica. Na primeira coluna estao representados as especializa^oes cognitivas

cerebrais. Essas especializa^oes afetam a cogni^ao musculoesqueletica representada na coluna

central. As cognises musculoesqueleticas, portanto, sao afetadas pelo cerebro e por meio de

suas especializa^oes cognitivas (sentimentos, memoria e contra^ao muscular) predicam

movimentos. A terceira coluna representa a capacidade de afetar desta cogni^ao, ou seja, os

movimentos.

Figura 4: Relates entre especializasoes cognitivas cerebrais e musculoesqueleticas

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Os portais sensoriais e os musculos esqueleticos funcionariam como mediafoes da afao

do cerebro sobre o ambiente em um jogo de futebol. Esses portais traduziriam as informafoes

ambientais para a ’’linguagem eletrica" do cerebro. Por outro lado, os musculos esqueleticos

representariam os afetos cerebrais sob a forma de movimento. Tratar-se-ia, portanto, da

associafao de tres semioticas-cognitivas com propositos especificos associados a um proposito

geral: buscar situacoes vantajosas para o organismo do qual eles fazem parte.

Do ponto de vista semiotico-cognitivo, portanto, mesmo em um organismo conectado

neurobiologicamente, este deveria foncionar por meio de processes de comunicafao que

resultariam em associafao de especializafoes cognitivas tendo em vista um proposito em

comum. Seriam processes semioticos de cognifao neurobiologicamente determinados, ou seja, a

evoluf ao natural selecionou estas interafoes, pois se mostraram vantajosos para a sobrevivencia.

Nesse sentido, nossa proposta compreensiva de cognifao comunicacional nao se alinha

com as ditas ciencias cognitivas tradicionais. Segundo Shapiro (2011), nas investigates

tradicionais da cognifao, inicialmente desenvolvidas por Simon e Newell, a cognifao estaria

restrita ao cerebro. Este ultimo funcionaria como processes algoritmicos a partir de

representafoes simbolicas. Nesse sentido, o cerebro teria uma linguagem interna que operaria de

forma similar a um computador.

Ainda Segundo Shapiro (2011), nesse contexto, afloram as pesquisas em psicologia

cognitiva, que privilegiavam a compreensao da cognifao como algo intemo, eclipsando a

participate do ambiente. Os aspectos extemos ao cerebro despontam como elementos passivos

que pouco intervem na dita linguagem interna do cerebro. A linguagem aqui nao e entendida do

ponto de vista da semiotica de Peirce, mas, antes, do ponto de vista binario -estruturalista.

Por outro lado, nosso esquema de compreensao se alinha as abordagens conhecidas como

cognifoes incorporadas ou estendidas. No escopo da neurociencia, por exemplo, Nicolelis (2011)

destaca a capacidade do cerebro de, a partir do seu ponto de vista intemo, representar elementos

ambientais (espafo peripessoal) que passam a compor extensoes do Eu. O neurocientista

sublinha a ’’apropriaf ao” de ferramentas pelo cerebro.

[...] humanos adquirem proficiencia no uso de ferramentas artificials, sens
cerebros tendem a assimilar esses artefatos como verdadeiras extensoes
continuas de sens corpos biologicos. Isso implica que parte do processo de se 
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tomar um exi'mio violonista , pianista ou jogador de futebol requer a gradual
incorpora^ao das ferramentas que cada um desses profissionais utiliza para
expressar sua arte (NICOLELIS, 2001, p. 127).

Nao obstante, Del Nero (1997), a partir de uma abordagem da complexidade e auto-

organiza^ao, pensa tambem a cogni^ao de forma mais ampla. Para o autor, a mente pode ser

compreendida como o processo intermediario entre percep^ao e a$ao. Essas relates sao forjadas

por meio do que o autor chama de departamentos virtuais. Esses departamentos podem ser

compreendidos como padroes neurais que emergem do cerebro (departamento concreto), por

meio das problematicas, experiencia e aprendizados novos caminhos neurais sao forjados pela
mente para compor a^oes eficientes:

[...J a mente (enquanto complexidade cerebral aprendida e moldavel) e um
conjunto de operates complexas que integram a sensorialidade e a a^ao. Essa
integrate se da sob a forma de regularidades fortemente dependentes do
treinamento e circunstancia (DEL NERO, 1997, p. 331).

Para o autor, o sitio da mente e o corpo e tambem o ambiente. As ferramentas, relates

sociais e a cultura sao compreendidas como especies de terceiriza^oes que a mente delega ao

ambiente. Esses aspectos passam a retroagir sobre o cerebro compondo um sistema auto-

organizado de grande complexidade. Nessa logica, a mente passaria a funcionar de forma
estendida:

O que signified terceirizar? Significa retirar uma fun^ao da estrutura da empresa
de modo que nao ocupe lugar no departamento concreto e possa ser recrutada a
medida que haja necessidade, reduzindo-se os custos [...] A mente permite
estabelecer relates tais entre o cerebro e o mundo que delas resultem
departamentos concretos e ate virtuais, fora do corpo, alocados na cultura, na
ciencia e na tecnologia (DEL NERO 1997, p. 120).

Na esteira das ciencias cognitivas, segundo Shapiro (2011), um programa de pesquisa

vem desenvolvendo uma abordagem que tambem problematiza a tradicional e propoe outra

forma de compreender a cogni^ao: trata-se da cogni^ao incorporada. Nesse programa de

pesquisa, a cogni^ao e entendida em uma perspectiva mais ampla, quer dizer, esta para alem dos

processes realizados pelo cerebro dentro de nossas cabe^as. O autor propoe tres correntes nesse

programa de pesquisa. Destacaremos a que ele chama de constitutiva.
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Na abordagem constitutiva, como classifica Shapiro (2011), o aspecto biologico ganha

enfase descartando a compreensao intemalista do cerebro baseada em algoritmos. O cerebro nao

e compreendido como o unico elemento constituinte da cogni^ao. O corpo e os aspectos

ambientais tern papel ativo e imprescindivel para o funcionamento do que se tem chamado de

cogni?ao estendida.

Andy Clark (1997; 1998; 2008) e um dos autores mais proeminentes da abordagem

constitutiva. Para o autor, a apropriagao de aspectos do ambiente e senao um aspecto evolutivo

que contribui para a adaptagao do ser humano a ambientes complexes. O cerebro se toma uma

especie de parasita do ambiente. Realiza, portanto, copulas, estendendo sua agao com elementos

ambientais: " [...] a evolugao achou uma forma de explorar as possibilidades do ambiente

fazendo um Iago cognitive" (CLARK, 1998, p. 11).

Para o desenvolvimento da extensao cognitiva e preciso que o cerebro se alinhe com os

elementos ambientais, os andaimes {scaffolded), que deseja utilizar, quer dizer, devera

desenvolver um esquema de compreensao do objeto. Na medida em que esse esquema se

desenvolve, novas extensoes cognitivas sao copuladas ao cerebro e corpo.

Para Clarck (1998), deste aprendizado emana a crenga na eficiencia de um dado artefato.

Na medida em que o individuo acredita que dada tecnologia seria eficiente em dadas situates,

esse elemento passa a fazer parte da trama cognitiva.

O autor propoe outros dois aspectos imprescindiveis para a extensao cognitiva. O

primeiro e a portabilidade dos elementos ambientais, quer dizer, quando a situagao de extensao

cognitiva for requerida, a tecnologia deve ser de facil acesso para sua utilizagao: "Eles sao parte

do pacote de recursos cognitivos que eu possa levar e suportar para todo lugar" (CLARK, 1998,

p. 12).

O terceiro aspecto e um endossamento de processos cognitivos ao ambiente, quer dizer,

delegar operates mentais a elementos extrinsecos ao corpo para a realizagao de dadas tarefas. O

elemento consciente e contextualizado deste endossamento pode ser tambem um aspecto.
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Um exemplo citado por Andy Clarck (1997) e o de um cidadao chamado Otto que tem

sua cognigao, sobretudo a memoria comprometida pela doenga de Alzheimer, e se utiliza do

notebook como forma de extensao cognitiva:

Primeiro, o notebook e uma constante na vida de Otto- em casos onde a
informagao no notebook deveria ser relevante, ele raramente executaria uma
agao sem consulta-lo. Segundo, a informagao no notebook e diretamente
avaliada sem dificuldade. Terceiro, sobre a recuperagao de informagao do
notebook ele automaticamente endossa isso. Quarto, a informagao no notebook
foi endossada conscientemente em algum ponto do passado e ha consciencia das
consequencia desse endossamento (CLARK, 1998, p. 24 - 25).

Em um processo de cognigao estendida, ha mutua influencia entre os andaimes

cognitivos coordenados, isto que dizer que os elementos extemos nao sao passives. Ao contrario,

sua especificidade nao so possibilita o endossamento cognitive, mas tambem formas de

raciocinio que so sao possiveis gragas a compreensao dos elementos extemos.

Clark (1997) cita o exemplo do quebra cabegas. Nessa situagao, e so pela aprendizagem

da manipulagao externa das pegas que se toma possivel ensaiar relagoes analogas internamente.

Quando se desenvolve tai alinhamento, entre cerebro e quebra-cabega, mechemos as pegas,

observamos suas relagoes e mentalmente podemos inferir o encaixe. Nessa perspectiva, escreve o

autor:

[...] A conclusao destas observagoes e que estruturas extemas (incluindo
simbolos externos como palavras ou letras) sao especiais na medida em que
permitem tipos de operagoes dificilmente realizadas apenas no dominio interno
(CLARK, 1997, p. 63).

A questao que Andy Clark (1997; 1998) parece nao se deter e a de como funcionariam as

interinfluencias entre os andaimes cognitivos, quer dizer, como esses elementos se comunicam.

Segundo Shapiro (2001), a abordagem da cognigao incorporada se beneficia da perspectiva

conexionista, para compreender relagoes entre, cerebro, corpo e ambiente.

Nessa abordagem, o funcionamento do cerebro e compreendido como padroes de

atividades paralelas aprendidas por meio de repetigao e teste. Nessa situagao, ha valorizagao de

padroes efetivos e marginalizagao dos ineficientes. A ideia e de uma rede neural de

processamento paralelo de informagoes. Tai processamento paralelo gera uma resposta efetiva

para problematicas em tempo real. Clarck (2001), sublinha a importancia das redes neurais como
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modelos capazes de aprender com o ambiente em tempo real, e, logo, incorporarem a a?ao ativa

dos elementos extemos.

No entanto, como lembra Shapiro (2001), ainda e imprecisa, do ponto de vista

conexionista, a forma como se da as relates entre cerebro, corpo e ambiente e como o cerebro

representa essas relates. O proprio Clarck (1997) aponta os problemas de "crosstalk", ou seja,

de interferencias no processamento paralelo e de sua fragilidade para operates logicas extensas.

Outro aspecto e a diminuta capacidade do funcionamento conexionista em modelar estruturas

linguisticas complexas.

Nesse sentido, embora consideremos importantes as contribui^oes desses autores para a

compreensao de processos cognitivos estendidos, em sua area de estudos, interessa-nos

compreender esses processos do ponto de vista comunicacional.

Interessa-nos compreender os processos de comunica^ao entre diferentes semioticas-

cognitivas que sao atualizadas no campo de futebol e como suas competencias sao associadas em

um estado de cogni^ao comunicacional. No proximo topico, discutiremos a comunica^ao entre

cerebros, corpos, bola e as regras do jogo e como poderia ser compreendida essa trama por meio

dos movimentos coordenados (tatica).

2.2 A COGNICAO COMUNICACIONAL NO FUTEBOL: A ASSOCIACAO DAS

COMPETENCIAS CEREBRAIS E SUA EXPRESSAO NOS MOVIMENTOS TATICOS

DOS JOGADORES

A compreensao da cogni^ao como um processo ampliado desenvolvido para alem do

cerebro humano e uma ideia cara a nossa pesquisa. As abordagens da cogni^ao incorporada ou

estendida, no entanto, se utilizam de modelos epistemologicos que nao priorizam os aspectos

comunicacionais.

Nosso interesse e compreender a cogni^ao estendida como processos de comunica^ao. A

complexidade dos significados representados nos movimentos taticos dos jogadores de futebol

derivariam sua comunica^ao com outras dimensoes como o cerebro (discutida no primeiro
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capltulo), os aspectos sociopolitico e culturais (serao discutidos no terceiro capltulo) e de

midiatiza^ao (discutidos no terceiro capltulo).

Nesse sentido, a condi^ao de amplia^ao cognitiva, a rela^ao entre os "andaimes" ou a$ao

reciproca (interplay), cren^a, endossamento cognitivo e propositos sera compreendida por meio

da comunica^ao entre diferentes semioticas-cognitivas (quase-mentes no sentido de Peirce).

Cada semiotica-cognitiva, portanto, seria um "andaime" no complexo da cogni^ao
comunicacional.

Tratar-se-ia de substituir o pressuposto dos sistemas complexes e auto-organizados, ou

conexionistas, pelo semiotico de agao do signo, ou seja, poderiam ser os processos de

comunicagao os responsaveis pela ampliagao dos processos cognitivos. Este modo de

compreender o fenomeno comporia um dos tecidos de significado do que propomos chamar de

cognigao comunicacional. Nesse ponto de vista, como discutiremos, as cognigoes seriam

associadas e nao estendidas.

Em alguns dos textos de Peirce, o autor sugere uma agao mental mais ampla do que uma

individual. Vale a pena citar algumas passagens: ”0 homem e um simbolo. Homens diferentes,

na medida em que tern ideias em comum, sao o mesmo simbolo " (PEIRCE, 1998, p. 209);

"Segue-se que a raiz de todo ser e uno; e na medida em que sujeitos diferentes tern um carater

comum, eles participam de um ser identico" (CP 1. 487; apud IBRI 1992, p. 23); ”[...]consciencia

social pela qual o espirito do homem e incorporado em outros e que continua a viver [...] muito

mais do que observadores superficiais podem pensar” (CP 7. 575).

[...] o clrculo social de um homem (esta frase podendo ser tomada num sentido
mais amplo ou especifico) constitui uma especie de pessoa individual (apenas
que ela esta pouco conexa) ; sob certos aspectos, esse clrculo encontra-se num
nivel mais elevado do que de uma pessoa como um organismo individual
(PEIRCE, 1998, p. 131).

[...] o pensamento vida de uma pessoa e um signo; uma parte consideravel de
sua interpretagao resultara de casamentos com pensamentos de outras pessoas.
Assim sendo, o pensamento-vida de um grupo social e um signo: o corpo inteiro
de todos os pensamentos e um signo, quando se supoe que os pensamentos
estao todos conectados (MS 1476, p. 38; apud SANTAELLA, 2005, p. 279).

[...] o fundo comum de conhecimento partilhado pelo locutor e o interprete, e
que a mente toma presente atraves de palavras, e uma parte do signo. Em maior 
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ou menor grau, isso passa-se em qualquer tipo de conversagao, quer oral quer
escrita (PEIRCE, 1998, p. 192).

Ha um interpretante intencional, determinagao da mente do emissor, o
interpretante eficiente [...] determinagao da mente do interprete, e o
interpretante comunicacional [...] e uma determinagao da mente na qual as
mentes do emissor e do interprete tern de se fundir a fim de que qualquer
comunicagao possa ocorrer. Essa mente pode ser chamada de Comens. Ela
consiste de tudo aquilo que, de saida, deve ser bem compreendido entre emissor
e receptor a fim de que o signo em questao cumpra sua fungao (PEIRCE apud
SANTAELLA, 1995, p. 91).

Em nossa apropriagao, Peirce sugere a possibilidade de distintas extensoes do processo

cognitive: do pensamento, da consciencia, do eu ou ser. Em todas essas possibilidades parece

haver uma condigao: o desenvolvimento do conhecimento comum.

Poderia ser o conhecimento em comum entre os sujeitos o aspecto que os colocaria em

estado de cognigao comunicacional, ou seja, que possibilitaria associar suas cognigoes. De

acordo com o esquema compreensivo semiotico-cognitive, esse conhecimento em comum

deveria ser entendido por meio da relagao entre habito, experiencia e qualidades materials.

Nesse sentido, as cognigoes, envolvidas em uma cognigao comunicacional, deveriam ter

qualidades materials (leones) capazes de representar as qualidades ambientais e dos sujeitos

envolvidos no contexto comunicacional. Assim, a qualidade de ser afetado (de apresentar

informagoes em consonancia com suas qualidades internas) dos sujeitos envolvidos deveria ter

uma gradagao de equivalencia, ou seja, compartilhar a capacidade de reconhecer uns aos outros e

o contexto.

Por outro lado, a qualidade de afetar (potencialidade de apresentar informagoes por meio

de suas qualidades materials) dos sujeitos envolvidos deveria encontrar uma reciproca

capacidade de ser afetado, ou seja, devem ser biologicamente capazes de perceber as

informagoes um do outro. Para isso, as qualidades materials da memoria dos sujeitos deveriam

ser capazes de armazenar informagoes equivalentes sobre o contexto e os sujeitos envolvidos, de

modo que, no futuro, possam ser reconhecidos. As gradagoes de equivalencia entre as qualidades

materials citadas possibilitam o desenvolvimento de reciprocas sugestdes entre sujeitos

envolvidos, objetos e contextos.
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Essas grada^oes de equivalencia compoe a qualidade material comunicacional de uma

dada cogni?ao comunicacional. Esses aspectos equivalentes, por contiguidade, possibilitariam

associar aspectos nao equivalentes resultando em uma associa^ao das materialidades cognitivas.

Como vimos discutindo, as qualidades materiais sao potencialidades. E preciso que as

resistencias do real as atualize. Neste sentido, para o desenvolvimento da cogni^ao

comunicacional, os sujeitos envolvidos deveriam afetar e ser afetados mutuamente bem como

pelo contexto. E por meio da experiencia de afetar e ser afetado que se desenvolve o processo de

generaliza^ao. Como discutimos no primeiro capitulo, o geral, em si, e uma atribui^ao do habito,

no entanto, entendemos que o processo de generaliza^ao se alimenta da sequencia de
experiencias.

A experiencia comunicacional, portanto, seria a realiza^ao de mutuos afetos entre os

sujeitos envolvidos e o ambiente, de modo que possam compor processes de generaliza^ao

coletivos, ou seja, deveriam generalizar, por meio de suas proprias qualidades, informa^oes

equivalentes sobre o ambiente e sujeitos envolvidos. O resultado desses processes de mutua

afec^ao seria a forma^ao de uma memoria e experiencia colateral comum entre os sujeitos.

Para Peirce, as experiencias colaterais podem ser compreendidas como ”[...] uma previa

familiaridade com aquilo que o signo denota" (PEIRCE, 2008, p. 161). Nesse sentido, se

individuos passarem por constantes processes de reciproca afec^ao em dados ambientes, seria

possivel o compartilhamento dessa familiaridade, pois as "[...] experiencias colaterais que cada

homem experiencia e interpreta sao diferentes ou se tomam diferentes conforme o repertorio

adquirido, e ate mesmo sedimentado de cada urn” (CP 5. 506)

Um habito comunicacional seria composto por meio de experiencias coletivas que

promovem processos de generaliza^ao e memoria compartilhada, seriam os elementos em

comum que possibilitariam a forma^ao de habito comunicacional. Para isso, os sujeitos

envolvidos deveriam compartilhar aspectos de seus habitos, formando uma premissa

comunicacional.

Um habito comunicacional deveria ser capaz de govemar inferencias coletivamente,

associando as conclusoes, tendo e em vista um proposito em dado contexto geral. Tomemos um

exemplo simples: A e B desenvolvem, por meio da experiencia em comum, uma memoria
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compartilhada em dado contexto. A generalizou que B predica H em dado contexto geral. Da

mesma forma B aprendeu que A predica I em dado contexto geral. Assim, H e I formam uma

premissa comunicacional entre A e B. Quando a ocasiao geral surgir, A e B estarao em cogni^ao

comunicacional. A pode gerar um predicado, sabendo da possivel predica^ao de B, bem como B

geraria um predicado, sabendo da possivel predica^ao de A. As predicates, portanto, poderiam

se associar. Essa associa^ao de predicates caracterizaria um estado de cogni^ao

comunicacional.

Tai como discutimos no primeiro capitulo, habito, experiencia e qualidade material

cognitiva, funcionam de forma interativa. O habito e um geral, precisa da experiencia de ser

afetado para ser acionado e da experiencia de afetar para realizar uma a^ao sobre o ambiente.

Um processo real coordenado de inferencia seria uma experiencia comunicacional real,

ou seja, uma atualiza^ao de uma cogni^ao comunicacional geral. Da mesma forma, a experiencia

precisa da potencialidade das qualidades materials para ser afetada e apresentar intemamente as

informates (hipoicones), bem como para afetar. O habito, por sua vez, precisa dessas

informates para montar o diagrama do qual predica suas conclusoes.

A cogni^ao comunicacional poderia associar qualidades materiais, experiencias

colaterais e formulas, gramas ao desenvolvimento de um conhecimento em comum entre os

sujeitos e objetos em cogni^ao comunicacional. Nessa trama temos, a associate das

competencias de diferentes semioticas-cognitivas em cogni^ao comunicacional. No proximo

capitulo, discutiremos os outros fios da cogni^ao comunicacional: a associate com as imagens

televisuais, com a cultura, as distin^oes sociologicas e os agenciamentos politicos.

Tomemos um exemplo cotidiano. Temos um humano, um adestrador da policia federal, e

um cao farejador. O contexto e o do reconhecimento de um pacote de maconha. Antes de tudo,

homem e cao deveriam ter qualidades materiais cognitivas que possibilitassem gradates de

equivalencia iconica entre si e o contexto, ou seja, deveria haver a possibilidade de

reconhecimento reciproco e de um artefato em comum. Nesse contexto, sao fundamentals

hipoicones visuais-gestuais, olfativos e sonoros. Assim, homem e cachorro sao potencialmente

capazes de mutuo reconhecimento, bem como da maconha.
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Por meio do treinamento em conjunto, o cao aprende o cheiro da maconha e o associa aos

gestos do adestrador e a recompensa. Essa premissa e compartilhada entre homem e cachorro. A

premissa comunicacional, portanto, seria a seguinte: se o cao encontrar a droga, o homem deve

recompensa-lo com uma ragao especial. Assim, se ha uma situagao real de busca de drogas, o

homem daria o comando ao cao. Este, acharia a droga e receberia seu premio.

Os propositos tambem poderiam ter um ponto de convergencia para guiar a agao

combinada. O proposito do cao e a recompensa e o do homem, pegar o bandido. Esses propositos

se encontram na maconha. Esse e o meio para a recompensa do cao, bem como para a prisao do

bandido. Os propositos, portanto, poderiam tambem ser associados.

O primeiro aspecto a destacar na cognigao comunicacional e o de associagao das

competencias cognitivas. A materialidade cognitiva, as experiencias colaterais e os habitos

olfativos caninos sao associados as cognigoes humanas. Se os humanos possuem a distingao da

consciencia e da capacidade de projetar, o cachorro e capaz de detectar cheiros inalcangaveis

pela materialidade, experiencia e habitos cognitivos humanos.

O segundo ponto importante e que a equivalencia entre as materialidades cognitivas,

experiencia e habitos possibilitariam compor conhecimentos em comum sobre dado contexto. A

partir desse compartilhamento, as especialidades cognitivas de cada organismo no ambiente

comunicacional poderiam ser associados.

Portanto, segundo nossa proposta compreensiva, para compreender o processo de

cognigao comunicacional, seria precise destacar as gradagoes de conhecimento em comum que

possibilitam a associagao das especificidades de cada cognigao. Chamaremos esse

compartilhamento de premissa comunicacional.

Uma questao logica ainda fica em aberto: por que os aspectos compartilhados (em

comum ou equivalentes) possibilitam a associagao dos elementos especificos de cada cognigao,

ou seja, das competencias especificas? No caso do exemplo citado acima, a associagao do faro

do cachorro com a elaborada capacidade de planejar do homem.

Esse processo seria possivel gragas a lei mental de associagao de ideias por

contiguidade, ou seja, por meio das experiencias, os aspectos equivalentes sao associados aos
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especificos de cada cognigao, de modo que o acionamento dos equivalentes traz consigo os

especificos. Retomemos o exemplo do cachorro e do adestrador para ilustrar a ideia.

Granas as suas qualidades materiais-cognitivas, as suas experiencias e a formagao de

habitos, o homem e o cachorro possuem gradagoes de conhecimento em comum da maconha.

Tomemos como exemplo a aparencia visual. Embora a relagao dos tres elementos semioticos-

cognitivos (habito, experiencia e qualidade material) de cada organismo resulte em

compreensoes distintas da maconha, ha gradagoes de equivalencia que garantiriam o seu

reconhecimento visual em comum.

Para o homem, a imagem da maconha esta associada por contiguidade a atividades

ilegais, a traficantes de droga, a violencia etc. Para o cachorro a imagem esta associada, por

contiguidade, a recompensa. O cachorro nao precisa tomar consciencia dos efeitos sociais do uso

da maconha ou projetar formas de combate ao crime. Por outro lado, o homem nao precisa ter a

capacidade de detectar o cheiro da droga oculto pelas estrategias e subterfugios dos traficantes.

Isso porque esses aspectos estao associados por contiguidade ao reconhecimento visual da

maconha, comuns ao homem e ao cachorro. Em uma sentence, os aspectos em comum estao

indexados as especialidades cognitivas de cada um, de modo que, quando o aspecto em comum e

acionado, as especificidades de cada cognigao tambem podem ser acionadas.

Em suma, por meio do desenvolvimento de conhecimentos em comum, as competencias

cognitivas podem ser associadas. Assim, propomos que, para investigar a agao de uma cognigao

comunicacional, deverfamos identificar o aspecto comum, que possibilitaria a conexao das

cognigoes. Esses aspectos em comum e a premissa comunicacional.

Na cognigao comunicacional, portanto, a partir de uma premissa em comum, associam-

se seus predicados, gerando um processo de inferencias coordenadas. Se essas predicagoes sao

efeitos de um habito, logo, sao mediadas. Se sao mediadas, nao sao eventos singulares ou

casuais, logo, possuem gradagoes de regularidade. Nesse sentido, na cognigao comunicacional,

regularidades sao associadas gerando uma regularidade complexa, ou seja, tecida em conjunto.

Interessa-nos compreender o que propomos chamar de cognigao tatica no fatebol. A

cognigao tatica seria um tipo de cognigao comunicacional de alto desempenho. Essa alta
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performance se daria gramas a intensa carga de treinamento que amplia e refina as premissas

comunicacionais entre os atletas.

Aqui nos interessa destacar a comunicagao entre quatro tecidos da complexidade

envolvida nos movimentos taticos no futebol: cerebro, corpo (portais sensoriais e musculos

esqueleticos), bo la, regras e corpos em movimento.

Chamaremos o processo de cognigao comunicacional, envolvendo cerebro, musculos

esqueleticos e portais sensoriais, de corpo-jogador. Faremos isso para dar mais didatismo ao

argumento e evitar demasiadas repetigoes, isso porque esses processos ja foram discutidos no

primeiro capftulo e no primeiro topico do segundo.

O primeiro aspecto que o corpo-jogador deveria compartilhar seria os habitos da bola, ou

seja, generalizar a logica de movimentagao da bola em dados contextos. E obvio que a bola nao

tern consciencia, raciocinio critico ou memoria autobiografica, a bola e materia. No entanto, isso

nao implica em total ausencia de habitos, pois para Peirce, como discutimos no primeiro

capftulo, a materia pode ser entendida como habitos mentais extremamente enrijecidos. Poder-

se-ia especular que a bola atualizaria leis ffsicas que influenciariam seu comportamento, ou seja,

e possivel prever aspectos das suas predicagoes em dadas situagoes.

A materialidade da bola atualizaria de forma especifica, em consonancia com sua massa e

formato, as leis ffsicas da dinamica, que seguem tres principios fundamentals: Princfpio da

inercia, princfpio fundamental da dinamica e princfpio da agao e reagao.

Essas leis podem ser simplificadas de seguinte forma: o princfpio da inercia diz que o

corpo tende a manter seu estado dinamico quando nao sofre intervengoes, ou seja, deve

permanecer em movimento ou em repouso, caso esses sejam seus estados. A segunda lei diz que

a forga deve ser diretamente proporcional ao produto entre a massa e a aceleragao. A terceira e

que uma forga deve causar uma forga contraria da mesma intensidade (NUSSENZVEIG, 2002).

E claro que as leis descritas acima estao extremamente simplificadas. Uma serie de outros

elementos estao envolvidos no movimento da bola como forga peso, forga atrito (estatico ou

dinamico) etc. No entanto, nosso interesse nao e detalhar as leis da fisica, mas apenas apontar

que tambem haveria o habito que influencia o comportamento de uma bola de futebol.
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Como poderia ser compreendida a cogni^ao comunicacional entre a bo la e o corpo -

jogador ? O primeiro aspecto da cogni^ao comunicacional e compreender o aspecto em comum

(premissa comunicacional) que possibilitaria a associa^ao das predicates. Jogador e bola

poderiam compartilhar a for^a derivada da rela^ao entre pe e bola, ou seja, se, de acordo com a

terceira lei de Newton, uma for^a sobre um corpo gera uma for^a igual no sentido contrario no

corpo que o afeta, entao, a pressao do pe sobre a bola deveria ser a mesma da bola sobre o pe.

O jogador, por contiguidade, poderia associar a for$a da bola exercida sobre seu pe,

decorrente de seu chute sobre a bola, as movimenta^oes que a bola faz em consequencia dessa

rela^ao. Assim, por meio das seguidas experiencias, o jogador aprende que, se bater na bola de

tai forma, ela deveria se movimentar de dada maneira. Tratar-se-ia de aprender os habitos de

movimenta^ao da bola.

Se o jogador aprende o habito da bola, entao, ele compartilha de parte das formulas que

influenciam o comportamento da bola, logo, formar-se-ia uma premissa comunicacional. Se ha o

compartilhamento das premissas, entao, seus predicados poderiam ser associados. Por outros

termos, o movimento do jogador, de bater na bola, se associa com o deslocamento da bola,

compondo um estado de cogni^ao comunicacional de orquestra^ao das movimenta^oes, no caso,

entre corpo e bola.

Nao seria por acaso ou sorte que grandes lan^adores de bola como Gerson, Rivelino,

Johan Cruijff, Zico e Ronaldinho Gaucho conseguiam realizar lan^amentos e cobran£as de faltas

com precisao. Eles estabeleciam uma rela^ao comunicacional com a bola, ou seja,

compartilhavam os habitos de movimenta^ao da bola. Acreditavam que se batessem de dada

forma na bola ela deveria se comportar de dada maneira, e era o que acontecia em boa parte das

ocasioes.

Citemos um exemplo. Tomemos o jogo entre Brasil contra Inglaterra na copa de 2002.

Ronaldinho Gaucho vai bater a falta que originaria o segundo gol do Brasil na partida. Segundo

o jogador, ele sabia que o goleiro ingles se adiantava em cobran^a de faltas pelas laterals. Por

conhecer o habito da bola, ou seja, sua provavel movimenta^ao, o possivel predicado da bola

passa a fazer parte das premissa do raciocinio de Ronaldinho, compondo uma premissa

comunicacional.
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A premissa seria a seguinte: O goleiro se adianta em cobran^as de escanteio. Se o goleiro

se adiantar, entao, o gol deve ficar desprotegido em dado espa^o (no caso da jogada no canto

superior direito da trave do goleiro); se bater na bola de determinada forma e for^a, a bola

deveria se movimentar em dire^ao ao espa^o desejado. O piano comunicacional deu certo. O

goleiro se adiantou, a bola se deslocou como previsto e resultou em gol. Nesse sentido, as

predicates da cogni^ao de Ronaldinho Gaucho se associaram aos da bola, resultando em um

efeito orquestrado entre o movimento do corpo e o da bola.

No caso de cognites comunicacionais envolvendo um cerebro capaz de predicar um

sentido de Self, como e o caso dos jogadores de futebol, poderia haver o que propomos chamar

de Eu comunicacional. Como discutimos no primeiro capitulo, inspirados nas propostas de

Peirce e Damasio, o primeiro proposito da consciencia seria predicar um Self, ou seja, um
protagonista da cogni^ao.

Do ponto de vista logico, esse habito agiria associando as gradates de estabilidade

(representates do corpo) com as instaveis (imagens do corpo alterado e as imagens vindas dos

portais sensoriais), predicando as primeiras como Eu e as segundas como nao Eu.

Se um objeto extemo ao corpo- jogador possui um habito, ou seja, suas predicates tern

gradates de regularidade, entao, essas predicates poderiam ser aprendidas. Se a logica deste

objeto for aprendida, deveria gerar um forte sentimento de reconhecimento e cren^a em suas

possiveis predicates. Se ha uma cren^a na possivel predica^ao de um dado objeto extemo,

entao, as predicates do objeto poderiam ser compreendidas como estaveis. Se os aspectos

estaveis sao inferidos como Eu, entao, essas predicates do objeto poderiam passar a ser

compreendidas como parte de um EU mais amplo. Esse Eu, sugerido pelo sentimento de cren^a

desenvolvido no processo de intera^ao, chamamos de Se/^comunicacional.

Isso nao significa que o Eu neurobiologico (rela£ao entre cerebro e corpo) nao seja

comunicacional. Do ponto de vista semiotico-cognitivo, o cerebro, em si, seria a ferramenta para

a a$ao de habitos. No entanto, cerebro, corpo e portais sensoriais sao projetados biologicamente

para manter incessantes processes de comunica^ao. Por outros termos, eles nao tern escolha, sao

for^ados biologicamente a interagir. A intensa e ininterrupta comunica^ao geraria um intenso
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sentimento de reconhecimento e cren$a, gerando o sentimento de estabilidade intenso do cerebro

em rela?ao ao corpo.

Por outro lado, no caso citado acima (corpo-jogador-bola), o corpo nao e "obrigado"

biologicamente a interagir com a bola, ou seja, e um processo que depende de uma escolha

deliberada. Do ponto de vista da cogni^ao comunicacional essas (conexao neurobio logica e

escolha) seriam as diferen^as fundamentals entre a comunica^ao do cerebro com o corpo e do

corpo com a bola.

A outra diferen^a seria consequencia da primeira, seria a diferen^a de grada^ao no

sentimento de cren^a e duvida e, logo, de estabilidade e de intensidade do Eu-comunicacional.

Como o cerebro conhece melhor os habitos dos movimentos do corpo do que da bola, o primeiro

(o corpo) teria um &/f-comunicacional mais intenso.

Dada o continue processo de comunica^ao entre cerebro e musculos esqueleticos, o

cerebro desenvolveria uma forte cren^a em rela^ao as predicates dos musculos (os

movimentos), ou seja, o cerebro sabe que se afetar o musculo de tai forma ele deveria predicar

tai movimento.

Da mesma forma se desenvolveria um SeZ/^comunicacional em rela^ao a bola. No inicio

da intera^ao com a bola, o aspirante a jogador ainda nao reconhecia ou tinha uma forte cren^a no

possivel movimento da bola, o sentimento de duvida era dominante. Tratar-se-ia de uma

dominancia de um Nao- Eu. Na medida em que o cerebro aprende o habito da bola, o sentimento

de reconhecimento e cren^a das possiveis predicates da bola deveriam predominar e ser

entendidos como estaveis pelo cerebro, aumentando a grada^ao do Eu-comunicacional em

rela^ao ao nao-EU.

Em suma, o Eu-comunicacional estaria relacionado as gradates de estabilidade

promovidas pelo sentimento de cren^a. Na medida em que o cerebro acredita em dadas

predicates, ele assumiria estas como parte do Self (estabilidade), enquanto os aspectos instaveis

(sentimento de duvida) seriam mantidos como Nao-Eu.

Tratar-se-ia de uma questao logica de gradate entre estabilidade sugerida pela cren^a e

instabilidade sugerida pela duvida em rela^ao a comunica^ao do cerebro com outras cognites.
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Nesse sentido, o corpo teria um sentido de Self comunicacional intenso, dada a permanente

interagao entre cerebro e corpo, e o conhecimento de seus habitos deste ultimo pelo primeiro. A

intensidade do Self comunicacional com a bola dependeria do quanto o jogador desenvolve a

crenga em relagao as predicates da bola. Da crenga, portanto, e inferida a continuidade do Eu-

comunicacional, da duvida, descontinuidade, nao-EU.

Outro aspecto importante a se levar em conta sao as regras. As regras tambem poderiam

ser compreendidas como habitos. Sao formulas abstratas que o jogador deve conhecer, de forma

que passe a formar as premissas do seu raciocinio e participe da cognigao comunicacional, ou

seja, associe tambem suas predicates dos movimentos do corpo-jogador e da bola.

Em um langamento em profondidade, por exemplo, a regra diz que o jogo so poderia

transcorrer dentro do espago demarcado pela linha branca no campo. Nesse contexto, a premissa

comunicacional deveria envoiver as possiveis predicates do corpo-jogador (movimento tecnico

de bater na bola), da bola (o presumido deslocamento da bola) e da regra (nessa ocasiao este

movimento da bola nao pode ultrapassar a linha de fundo). O raciocinio comunicacional deveria

associar esses elementos e influenciar uma associate de ideias que deveria ser eficiente nessa

relagao.

O outro aspecto da cognigao tatica seria a cognigao comunicacional entre os corpos-

jogadores. Nesse caso, as cognites teriam a mesma qualidade material, no entanto, deveriam

ter experiencias colaterais e habitos distintos. Isso porque os jogadores passam por

generalizates diferenciadas, desenvolvendo habitos especificos.

Para o desenvolvimento de uma cognigao tatica entre os corpos-jogadores, eles deveriam

passar por intensos treinamentos em conjunto, de modo que sua constante e intensa inter -

afecto possibilite o desenvolvimento de premissas em comum, gerando a associate de suas

predicates, caracteristica da cognigao comunicacional. A cognigao tatica, portanto, e um

refinamento da cognigao comunicacional, e uma comunicagao de alta performance.

Se os corpos-jogadores estao em cognigao comunicacional , entao, nesse caso, o Self-

comunicacional seria composto pela associagao das cognigoes cerebrais dos jogadores, mediados

pelos portais sensoriais e musculos esqueleticos em comunicagao com a bola e as regras do jogo.
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Nesse sentido, como poderia ser compreendida a associate das cogni^oes cerebrais dos

jogadores, ou seja, como suas especializa^oes cognitivas (sentimento, memoria, edi^ao-

perceptiva, consciencia e raciocinio) poderiam ser compartilhadas e ter suas predicates

associadas?

Como discutimos no primeiro capitulo, as especializa^oes cognitivas cerebrais deveriam

ter o suporte de um habito especifico: o da memoria. A memoria armazenaria o repertorio de

formulas de outros habitos, enriquecendo-os com suas formulas quando a ocasiao surgir. A

memoria , portanto, teria influencia direta na regularidade dos outros habitos.

Se os jogadores passam a conviver em situates semelhantes, de forma intensiva e

rotineira, deveriam ser afetados pelo mesmo contexto, bem como haveria um afeto reciproco

entre os jogadores envolvidos. Tai situa^ao deveria resultar em generaliza^oes em comum com

os jogadores. Esse fenomeno poderia ser compreendido pela lei da mente de afeegao de ideias:

[...] uma lei da mente, a saber, de que as ideias tendem a difundir-se
continuamente e a afetar certas outras que se encontram em rela^ao a elas numa
peculiar rela^ao de afetabilidade. Nessa difusao elas perdem intensidade, e
especialmente o poder de afetar outras, mas adquirem generalidade e ficam
fundidas com outras ideias (PEIRCE, 1998, p. 244).

Se os jogadores sao mutuamente afetados em dados contextos, entao, deveriam

generalizar coletivamente dados aspectos desse contexto. Se o proposito da memoria, como

discutimos no primeiro capitulo, seria armazenar as formulas para as outras espacializa^oes

cognitivas, entao poderia haver uma memoria comunicacional.

Assim, em dadas ocasioes de jogo, a memoria de cada jogador predicaria formulas em

comum, enriquecendo a cogni^ao dos jogadores com predicates similares, gerando

conhecimento compartilhado sobre dado contexto. Essa experiencia colateral possibilitaria a

composite de premissas compartilhadas entre os corpos- jogadores, logo, eles poderiam

associar suas predicates.

Dada a complexidade da cogni^ao corpo-jogador (cerebro, portais sensoriais e musculos

esqueleticos), poderia haver diferentes niveis de cogni^ao comunicacional: sentimentais, de

memoria, de edi^oes-perceptivas, de raciocinio nao-controlado, de consciencia e de raciocinio
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controlado. Chamamos de cognigao tatica quando ha uma cognigao comunicacional efetiva

envolvendo todos nos niveis cognitivos em comunicagao, ou seja, desde os sentimentos ate os

raciocinios controlados.Tratar-se-ia, portanto, da associagao das predicagoes de todos esses

habitos, gragas ao intenso treinamento.

Se os movimentos poderiam ser signos dos habitos de cognigao cerebral, como

discutimos no primeiro topico, entao a associagao dos movimentos poderia ser compreendida

como associagoes de cognigoes cerebrais expressas pelos musculos esqueleticos, ou seja, a

orquestragao dos movimentos seria signo das orquestragoes de habitos cerebrais.

A cognigao comunicacional entre os cerebros dos jogadores seria mediada pela cognigao

dos portais sensoriais (traduzindo os afetos ambientais para a linguagem cerebral), bem como

pelos musculos esqueleticos (traduzem o processo cognitivo cerebral em movimento).

Nesse sentido, os movimentos regulares e coordenados dos jogadores seriam a

representagao cinesica da comunicagao entre suas cognigoes cerebrais, a bola e a regras do jogo.

Em seguida, detalharemos esse processo comunicacional e a influencia de cada especializagao

cognitiva cerebral, ou seja, sentimentos, edigoes-perceptivas, consciencia e raciocinio

controlado.

Inicialmente, compreenderemos como poderia funcionar a cognigao comunicacional dos

sentimentos na tatica futebolistica. Lembrando que seriam cinco os habitos de sentimentos: de

reconhecimento, de sugestao habitual, de alteragao cognitiva, de avaliagao- generalizagao e

crenga-duvida.

Como discutimos no primeiro capitulo, o habito do sentimento de reconhecimento

funciona por meio de associagoes de ideias por similaridade, ou seja, se o contexto atual possui

graus de similaridade com o geral, logo, poderia ser o mesmo: e predicada uma gradagao de

reconhecimento.

Na medida em que os jogadores treinam intensamente contextos de jogo, deveriam

generalizar e armazenar na memoria formulas de sentimento de reconhecimento similares aos

contextos ensaiados. Ou seja, quando surge o contexto similar ao geral, os habitos de sentimento
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deveriam predicar reconhecimentos equivalentes entre os jogadores a ponto de gerar um

reconhecimento coletivo da mesma ocasiao da jogada.

Nesse sentido, do ponto de vista semiotico-cognitivo, o reconhecimento deveria ser o

primeiro aspecto da compreensao da comunica^ao, porque para haver comunica^ao com algo

esse algo deveria ser antes de tudo reconhecido. Isso deveria ser levado as ultimas

consequencias, ou seja, a duvida seria predicada de uma pequena grada^ao de reconhecimento.

Se algo nao afeta de alguma forma a cogni^ao, nao deveria haver comunica^ao.

O sentimento comunicacional de reconhecimento, portanto, insere sujeitos diferentes em

uma mesma cogni^ao comunicacional, na medida em que ha um reconhecimento coletivo dos

sujeitos e do contexto. Esses sentimentos , portanto, deveriam ser compreendidos como as portas

do processo comunicacional: seu elemento mais basico.

A predica^ao do habito sentimental de reconhecimento, como discutimos no primeiro

capitulo, em parceria com a memoria, acionaria o habito-sentimento de sugestao habitual. Este

seria responsavel por sugerir as outras especialidades cognitivas que um dado contexto geral foi

reconhecido. Essa sugestao levaria os jogadores envolvidos a orquestrarem tambem habitos de

edi^ao-perceptiva, consciencia, raciocinio nao controlado e controlado a um mesmo contexto

O sentimento de sugestao habitual, portanto, deveria coordenar os habitos-cognitivos

cerebrais dos jogadores a um mesmo contexto, possibilitando a associate de suas predicates.

Para isso, como discutimos acima, deveria ter sido desenvolvida uma memoria comunicacional

que possibilitasse enriquecer esses habitos com formulas e com gradates de equivalencia que

predicariam gradates de conhecimento comum.

Nesse sentido, os habitos do sentimento comunicacional de reconhecimento, sugestao

habitual e memoria, teriam como seus predicados a orquestra^ao de diferentes cognites

cerebrais a uma mesma cogni^ao tatica, logo, o contexto regular em que os movimentos dos

jogadores sao orquestrados deveriam ser signos dos sentimentos comunicacionais de

reconhecimento, sugestao habitual que, por sua vez, sao alimentados pela memoria.
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Como foi discutido, os predicados do sentimento de sugestao habitual acionariam os

outros habitos, entre eles, o sentimento de altera^ao cognitiva. Os sentimentos de altera^ao

cognitiva teriam o proposito de sugerir o grau de emergencia, e, logo, o tempo do processamento

cognitivo, ou seja, a dura^ao entre o reconhecimento do contexto pelos sentimentos de

reconhecimento e sua realiza^ao pelos musculos esqueleticos. Esses sentimentos agiriam

tambem diretamente sobre os musculos esqueleticos influenciando sua for?a dinamica.

Com o treinamento coletivo, em dadas ocasioes, os jogadores deveriam desenvolver

formulas de altera^ao cognitiva com grada^oes em comum, que possibilitassem orquestrar o

tempo de seus processamentos cognitivos bem como a for^a dinamica dos seus movimentos.

Por outros termos, o sentimento comunicacional de altera^des cognitivas possibilitaria a

coordena^ao dos movimentos em um tempo vantajoso, ou seja, de modo que os movimentos

representados pelos musculos esqueleticos possam se encontrar e desenvolver a jogada.

Portanto, o sentimento comunicacional de altera^ao cognitiva possibilitaria a associa^ao

temporal entre os jogadores. Em um jogo de fotebol, para haver comunica^ao efetiva, deve haver

orquestra^ao dos tempos. Tratar-se-ia de mais uma dimensao da comunica^ao promovida pelos
sentimentos.

O terceiro sentimento da cogni^ao comunicacional seria o sentimento de avalia^ao e

generaliza^ao. Como discutimos no primeiro capitulo, os sentimentos de avalia^ao e

generaliza^ao, por meio da predica^ao do prazer (aproxima^ao) ou da dor (afastamento),

sugerem proximidade a aspectos do ambiente, que entendeu como vantajosos, e ligam um sinal

de alerta para os desvantajosos. Esses predicados sao generalizados e estocados na memoria para

que possam influenciar as cogni^oes futuras.

No sentimento de avalia^ao-generaliza^ao comunicacional na tatica futebolistica, os

jogadores deveriam compartilhar aproximagoes de dados contextos e espa^os de jogo, bem como

afastamento de outros. Quando os jogadores estao nesse estado comunicacional de sentimento,

deveriam ser orquestrados sentimentos de afastamento e aproxima^ao entre os jogadores, em

rela^ao a aspectos do jogo em ocasioes especificas.

Por exemplo, os jogadores aprendem coletivamente a manter-se longe de sua propria

meta, pois ha um perigo de gol iminente. Ha um estado de sugestao coletiva que faz os jogadores
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tenderem a se distanciar de sua meta, pois ha um sentimento comunicacional de perigo nessa

regiao. Da mesma forma, deve haver um sentimento de aproximagao coletiva forte em relagao a

area adversaria, orquestrando de forma nao consciente os movimentos para o gol adversario.

O ultimo habito de sentimento comunicacional seria o de crenga e diivida. O proposito

desse habito seria sugerir a eficiencia ou ineficiencia do processo cognitivo em dado contexto.

Em um sentimento comunicacional de crenga e diivida, portanto, os jogadores deveriam

compartilhar a crenga ou diivida sobre o resultado da associagao de seus processes cognitivos.

Em caso de predominancia da crenga os jogadores disparam coletivamente o afeto cerebral, para

que o miisculo esqueletico o traduza em movimentos coordenados.

Em caso de diivida compartilhada, os jogadores deveriam abortar coletivamente o

desenvolvimento da jogada e procurar o reconhecimento coletivo de outra cognigao tatica. O

aborto ou execugao da jogada em si e predicagao do habito de deliberate. No entanto, estes

seriam sugeridos pelo sentimento de crenga e diivida.

Vamos ao exemplo de uma cobranga de escanteio, para a compreensao dos sentimentos

na cognigao comunicacional. Em principio, destacaremos os jogadores que participariam da

jogada. Chamaremos de time F aquele que cobraria o escanteio e de time G o time que se

defenderia da cobranga. No time F, o jogador K seria aquele que cobraria o escanteio e o jogador

L, o que receberia a bo la. Chamaremos de jogador W os jogadores do time G.

Suponhamos que K cobrasse o escanteio. Quando K for bater a falta (ocasiao) deveria

haver um sentimento de reconhecimento comunicacional entre K e L que garantisse aos

jogadores reconhecer a ocasiao e associa-la a uma mesma cognigao tatica, que poderiamos

chamar de C.

A cognigao tatica seria o conjunto de habitos compartilhados entres os jogadores, que

possibilitaria associar suas predicates, resultando em movimentos coordenados com o proposito

de evolugao efetiva da jogada. Nesse exemplo, portanto, a cognigao tatica C seria responsavel

por orquestrar os habitos dos jogadores em uma ocasiao de escanteio.
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A predica^ao coletiva do sentimento de reconhecimento acionaria o sentimento de

sugestao habitual. Este predicaria aos outros habitos cognitivos cerebrais de cada jogador que a

cogni^ao tatica C foi reconhecida.

A memoria, portanto, seria acionada enriquecendo os outros habitos cognitivos

relacionados a uma dada forma de cobran^a de escanteio. A predica^ao do sentimento de

sugestao habitual comunicacional,em parceria com a memoria, possibilitaria a orquestra^ao dos

processes cognitivos dos jogadores a uma mesma cogni^ao tatica.

O proximo sentimento seria o de altera^oes cognitivas. Esse habito de sentimento

possibilitaria a orquestra^ao dos tempos de processamento cognitive e da for?a dinamica entre os

jogadores K, L e a bola. Se esse habito comunicacional for efetivo, a bola cruzada por K deveria

se associar com os movimentos de L em tempo habil, ou seja, L alcan^aria a bola.

Lembrando que o sentimento e uma inferencia inconsciente, os jogadores nao tomariam

consciencia de quanto deveria ser o tempo de processamento. Os habitos de sentimento

generalizam, por meio das experiencias, qual deveria ser o tempo efetivo para ocasioes futuras

similares.

O sentimento comunicacional de avalia^ao e generaliza^ao deveria predicar aproxima^ao

dos aspectos do jogo, que foram generalizados como vantajosos e distancia dos desvantajosos,

sugerindo, portanto, aproxima^des e distanciamentos coletivos.

Durante os treinamentos, os jogadores K e L deveriam ter generalizado uma mutua

aproxima^ao, pois sao os jogadores que participariam ativamente do treinamento da cogni^ao

tatica C de escanteio. O local para o qual a bola deveria se direcionar, de acordo com os

treinamentos, tambem deveria gerar uma sugestao de aproximagao. Assim, seriam associadas

aproxima^oes e distanciamentos coletivos de dados aspectos no contexto do escanteio,

compondo uma primeira filtragem cognitiva coletiva.

E importante lembrar que, de acordo com nossa proposta compreensiva, o papel desses

sentimentos de avalia^ao e generaliza^ao seria o de sugerir aproxima£6es e distanciamentos de

cada aspecto do ambiente. Caberia a edi^ao-perceptiva, sua sele^ao e organiza^ao e a
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consciencia de inserir vivacidades distintas aos aspectos selecionados. O conjunto desses

processo chamaremos de Indices-cognitivos comunicacionais.

O ultimo sentimento comunicacional seria o de cren^a e duvida. Na ocasiao do escanteio,

os jogadores deveriam ter a cren^a coletiva de que a combina^ao de suas movimenta^oes, nesse

contexto, seria efetiva. Quando isso acontece, o cerebro semiotico-cognitivo de cada jogador

deveria afetar os musculos esqueleticos que traduzem esses afetos em movimentos gerando o

deslocamento orquestrado, ou seja, o jogador K bate o escanteio de modo que o movimento da

bo la poderia se coordenar ao do jogador L.

Se, por exemplo, o sentimento de cren^a em K (que cobraria o escanteio) nao

predominar, entao, ele deveria abortar o movimento. Isso e recorrente no futebol: o jogador

responsavel por bater o escanteio observa o cenario, desloca-se para bater na bola e nao bate,

recua e aponta alguma coisa para a area. O que estaria em jogo seria a procura da sincronia da
cren^a entre os jogadores.

Os sentimentos, portanto, do ponto de vista da cogni^ao comunicacional, sao as portas de

entrada para o estado comunicacional. Eles sugerem o contexto, a cogni^ao tatica adequada, os

tempos de processamento cognitive, a aproxima^ao ou distanciamento de dados aspectos, a

execu^ao ou inibi^ao de comportamento coordenado.

Nesse sentido, consideramos os sentimentos e a memoria fundamentals para a

compreensao dos processes de cogni^ao comunicacional. Formariam, portanto, o alicerce, para

que as outras especializa^oes cognitivas comunicacionais possam associar suas competencias.

Outro nivel de complexidade da cogni^ao tatica seriam as edi^oes-perceptivas. Como

discutimos no primeiro capitulo, o proposito da edi^ao-perceptiva seria selecionar os aspectos

importantes do ambiente e organiza-los de forma coerente.

Nesse sentido, uma edi^ao-perceptiva comunicacional poderia ser compreendida por

meio de dois aspectos principals: o primeiro seria compartilhar a sele^ao de predicados

especificos do campo em um dado contexto, ou seja, espa^os, jogadores, regras, bola. O segundo

seria a sele^ao reciproca dos jogadores envolvidos. Esse compartilhamento possibilitaria a

associagao das edi^oes-perceptivas dos jogadores.
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E importante destacar que os jogadores nao precisam ter a mesma sele^ao do ambiente.

Seria necessario apenas a partilha de alguns aspectos. Esse compartilhamento deveria permitir

que as percep^oes especificas de cada jogador se associassem por contiguidade, em uma edi?ao

perceptiva comunicacional.

Voltemos ao exemplo do escanteio envolvendo os jogadores K, L. Deveria haver uma

mutua edi^ao perceptiva entre os jogadores, ou seja, compulsivamente K deve selecionar L, da

mesma forma que L deveria selecionar K. E importante destacar que a edi^ao-perceptiva e uma

inferencia nao consciente, ou seja, essa sele^ao deveria ser nao controlada e generalizada durante

as experiencias de treinamento.

Para alem dessa edi^ao deveria haver uma sele^ao que apontasse o lugar para o qual a

bola deveria ser lan^ada. Seria o local combinado nos treinamentos da cogni^ao tatica C (no

exemplo que utilizamos acima) de escanteio. Chamaremos esse local de espa^o X.

A premissa de edi^ao-perceptiva comunicacional, na cogni^ao tatica C de escanteio,

poderia ser descrita da seguinte forma: se o contexto for reconhecido, K e L deveriam ser

conectados. Os dois jogadores deveriam ser tambem indexados ao espa^o compartilhado X. A

partir desses aspectos em comum, as edi^oes-perceptivas de cada jogador seriam associadas por

contiguidade, estariam em um estado de edi^ao-perceptiva comunicacional.

Continuemos o exemplo: no escanteio ha uma premissa comunicacional de edi^ao-

perceptiva entre K e L no espago X, ou seja, ha uma mutua sele^ao entre os jogadores bem como

a aten^ao partilhada em um dado espa^o. Se, na ocasiao real do escanteio, o jogador K percebe

que um jogador adversario poderia interceptar a bola no espa^o compartilhado X, o sentimento

de duvida seria acionado, dando relevo ao jogador adversario. Em seguida, a edi^ao-perceptiva

especifica do jogador K deveria organizar essa imagem amea^adora em sua edi^ao-perceptiva

individual.

A partir dessa sele^ao perceptiva, a consciencia poderia inibir o toque para o espa^o

compartilhado dada a amea^a, ou seja, do ponto de vista da cogni^ao comunicacional, o jogador

L nao precisaria perceber a chegada do adversario se K percebesse. As edi^oes-perceptivas sao

associadas gramas a premissa comunicacional. Conforme discutiremos, a inibi£ao seria uma
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predica^ao da consciencia, mas antes o perigo deveria ser sugerido pelo sentimento de duvida e

selecionado e organizado pela edifao-perceptiva.

O proximo nivel de complexidade seria a consciencia. Isso quer dizer que o habito

comunicacional da consciencia compoe suas premissas a partir da predica^ao dos outros habitos

mais fundamentals ( sentimentos, memoria, edi^ao-perceptiva).

Como discutimos no primeiro capitulo, a consciencia teria tres propositos principals: o

primeiro seria a inser^ao de um protagonista na cogni^ao; o segundo seria compor um fluxo de

consciencia que predicasse vivacidade as imagens mentais importantes em dada ocasiao; o

terceiro seria a delibera^ao, ou seja, a competencia de inibir ou executar comportamentos.

Os dois primeiros habitos preparariam de forma nao controlada o cenario da consciencia,

enquanto o terceiro agiria de forma controlada sobre esse cenario. Como, portanto, a consciencia

comunicacional poderia ser compreendida no contexto de uma cogni^ao tatica no futebol?

O primeiro aspecto da cogni^ao entre jogadores seria um Se/f-comunicacional. Como

discutimos acima, do ponto de vista da cogni^ao comunicacional, o Eu nao se reduziria ao

aspecto neurobiologico (cerebro-corpo), mas, antes, estaria relacionado a predicates de

estabilidade (EU) e instabilidade (nao-EU). Nesse sentido, se o jogador aprende os habitos da

bola, as predicates desta (suas possiveis movimenta^oes) passam a ser predicadas como

elementos estaveis e relacionadas a um Self mais amplo: o comunicacional.

Da mesma forma poderia ser com os jogadores envolvidos em uma cogni^ao tatica, ou

seja, aqueles reciprocamente conectados pela edi^ao-perceptiva comunicacional. Se os

jogadores aprendem os habitos uns dos outros em dadas ocasioes, e acreditam que sens

companheiros deveriam se mover de dada forma, logo, tomariam reciprocamente as predicates

uns dos outros como elementos estaveis, e deveriam compor um Eu comunicacional.

E importante destacar que apenas o cerebro possuiria a especializa^ao cognitiva capaz de

predicar o Eu comunicacional, ou seja, musculos esqueleticos, portais sensoriais e bola,

poderiam ser associados ao Eu comunicacional dos jogadores, no entanto, em si, nao possuiriam

Self. Se continuarmos com o exemplo do escanteio, os elementos compartilhados e predicados
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como estaveis entre os jogadores K, L, regras e bola seriam o Eu comunicacional da cogni?ao
tatica C.

O segundo proposito da consciencia seria inferir um fluxo de consciencia dos aspectos

mais vantajosos da ambiente. Tratar-se-ia de uma terceira filtragem do ambiente, pois os

sentimentos de avalia^ao fariam a primeira filtragem, a edi^ao-perceptiva, a segunda e a

consciencia, a terceira. Como discutimos no primeiro capitulo, nesse processo se perde em

continuidade e se ganha em detalhamento e vivacidade.

Essa terceira filtragem traria a vantagem de conferir maior detalhamento aos elementos

da consciencia e, como discutimos no primeiro capitulo, haveria dois habitos que predicariam

vivacidade: o primeiro predicaria vivacidade aos predicados que estivessem associados ao

proposito da consciencia, essa associa^ao poderia ser por contiguidade ou similaridade.

O segundo daria vivacidade a situasoes imprevisiveis. Na consciencia de vivacidade

comunicacional, os jogadores deveriam compartilhar vivacidades em rela^ao a aspectos do

ambiente, bem como uma vivacidade reciproca.

No exemplo do escanteio que vimos citando, deveria haver uma mutua vivacidade entre

os jogadores K, L, ou seja, esses jogadores deveriam dar destaques de consciencia um ao outro,

bem como em relagao a bola. Um aspecto importante e o compartilhamento da vivacidade do

local treinado de onde a bola deveria ir, o espa^o compartilhado X.

O compartilhamento dessa vivacidade compoe uma consciencia de vivacidade

comunicacional. Como discutimos no primeiro capitulo, deveria haver tambem um habito da

consciencia, para predicar vivacidade aos elementos imprevisiveis do ambiente.

Na ocasiao de escanteio, a edigao-percept iva comunicacional entre Ke L houvera

selecionado um jogador adversario, que poderia subtrair a bola de L no espa^o X. O habito de

consciencia, que predica os aspectos perigosos do ambiente, deveria dar destaque ao jogador

adversario que poderia tomar a bola de L.

Nessa ocasiao, a consciencia de K deveria destacar Leo marcador adversario,

colocando-os em primeiro piano. E por isso que as vigilias se associam, ou seja, nao e preciso L

ter destacado o adversario, se K houver dado vivacidade a este.
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Como discutimos no primeiro capitulo, a delibera^ao seria o terceiro habito, que agiria na

consciencia. Seu habito toma como premissa os dois outros habitos da consciencia citados acima

(Self e Fluxo de consciencia).

A formula do habito de deliberate seria a seguinte: se ha um de fluxo de imagens, e

estas pertencem a um Eu, entao, este Eu poderia manipular essas imagens mentais em

consonancia com seus interesses. Estas seriam imagens do corpo, dos movimentos, do ambiente

e da bola. O cerebro poderia predicar deliberate e agir diretamente sobre o corpo e

indiretamente sobre o ambiente e a bola, a partir da media^ao dos musculos esqueleticos e

portais sensoriais.

Como poderia ser compreendida a cogni^ao comunicacional no habito de delibera^ao?

Da mesma forma que na predica^ao da deliberate, por assim dizer, ’’individual”, o habito de

autocontrole comunicacional tambem deveria tomar como premissa as predicates do Eu-
comunicacional e o do habito de vivacidade da consciencia.

Como discutimos acima, o Eu-comunicacional possibilitaria colocar elementos

extrinsecos ao cerebro, como gradates associadas do Eu, se o habito desses elementos fossem

conhecidos. Os jogadores, portanto, compartilhariam a logica dos movimentos uns dos outros,

bem como as movimenta^oes da bola e das regras do jogo. Esses aspectos em comum seriam o
Self comunicacional de uma dada jogada tatica.

Por outro lado, os jogadores devem orquestrar seus fluxos de consciencias, ou seja,

destacar uns aos outros, bem como aspectos em comum do jogo. Esses elementos formam a

premissa de uma delibera^ao comunicacional, ou seja, e possivel associar inibi^oes ou executes

dos movimentos se os jogadores tiverem gradates de consciencia compartilhada associado a um

proposito em comum.

Voltemos ao exemplo do escanteio da cogni^ao tatica C, citado acima: o jogador K

estaria prestes a cobrar escanteio. Nessa trama, o Eu comunicacional seria composto pelos

predicados do habito da bola (sua possivel movimenta^ao), a possivel movimenta^ao do jogador

Leo espa^o X onde a bola deveria se direcionar de acordo com o ensaio previo da jogada,

lembrando que o Eu comunicacional seria os elementos estaveis em comum entre os jogadores K

eL.
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O fluxo de consciencia comunicacional, portanto, deveria ser composto pela reciproca

vivacidade entre os jogadores K e L, ou seja, ambos deveriam destacar na consciencia um ao

outro, o provavel movimento da bola e o espa?o X. Nessa ocasiao, haveria um jogador

adversario Z, que poderia interceptar a bola no espa^o X. Como destacamos acima, K tomou

consciencia desse perigo. O habito de delibera^ao, portanto, poderia entrar em a$ao. Vendo que a

situa^ao seria perigosa, K inibe o movimento da cobran^a de escanteio e evita a falencia da

jogada.

Portanto, como estavam em cogni^ao comunicacional, L nao precisou ver o adversario e

inibir ou reordenar sua a$ao se K tivesse essa consciencia. No estado de cogni^ao

comunicacional pode haver, portanto, a associa^ao das deliberates individuals, gramas ao

compartilhamento de conhecimento.

O ultimo aspecto da cogni^ao comunicacional seria o raciocinio controlado

comunicacional. O raciocinio consciente seria uma forma de habito deliberado. Como discutimos

no primeiro capitulo, o proposito do raciocinio seria ampliar o conhecimento por meio da

proje^ao de possiveis consequencias, assim, seria a influencia de um futuro presumido sobre o

presente. Sua fmalidade, portanto, seria garantir a cren^a em a^oes futuras efetivas em dadas

ocasioes.

Propomos no primeiro capitulo, uma logica utens (raciocinio pratico) em esportes de alta

performance, de forma especifica, no futeboL Trata-se de um contexto de extrema emergencia,

no qual o espa£o e o tempo sao reduzidos, logo, os jogadores deveriam desenvolver habitos de

raciocinio extremamente rapidos e relacionados com o futuro extremamente proximo, ou seja, a

possivel movimenta^ao dos jogadores envolvidos na jogada, bem como da bola.

Aqui nos interessa destacar os raciocinios desenvolvidos no andamento do jogo, ou seja,

no contexto em que os jogadores coordenam suas movimenta^oes. No terceiro capitulo,

destacaremos o raciocinio do tecnico, que se daria em um contexto diferente dos jogadores. O

raciocinio do tecnico se aproximaria mais do metodo pragmaticista proposto por Peirce.

Propomos tambem que o raciocinio predominante no momento do jogo seria aquele que

tern como objeto os movimentos. A partir das hipoteses de Damasio (2011), sobre esta
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especialidade do raciocinio relacionado a movimentos, especulamos como poderia ser o habito

do raciocinio cinesico.

Esse habito deveria ser capaz de predicar o future presumido das movimentagdes

envolvidas na jogada a partir da sua percepgao atual, ou seja, o jogador observa velocidade,

aceleragao, diregao da bo la em relagao aos outros jogadores e predica onde eles deveriam estar

no seguimento da jogada. A partir dessa previsao ele deveria inferir sua agao.

Voltemos ao exemplo do escanteio: quando o jogador vai executar o movimento, observa

as movimentagdes dos jogadores e infere em que local eles poderiam estar, ou seja, ele traria o

future presumido para influenciar seu raciocinio. O jogador insere essa previsao em sua

premissa, que poderia ser assim descrita: se o meu companheiro de time estiver no local previsto,

entao, eu vou bater na bo la de tai forma e com dada intensidade para que eles (jogador e bola) se

encontrem no local inferido e o meu companheiro de time possa finalizar em gol. O jogador,

portanto, deveria desenvolver habitos para predicar esse possivel resultado do deslocamento e

essas conclusoes se tornariam premissas do raciocinio.

Como, portanto, poderia funcionar o raciocinio cinesico comunicacional? Durante os

treinamentos, os jogadores deveriam se familiarizar com as formas de raciocinios uns dos outros.

O reciproco conhecimento das conclusoes (movimentagdes), em dadas ocasioes, possibilitaria

que estas funcionassem como premissas de um raciocinio coletivo. As conclusoes podem ser

compreendidas como a logica de movimentagao do jogador em dadas ocasioes, tendo em vista

um proposito.

Por outros termos, se um jogador A crer que, em uma situagao especifica, o jogador B se

moveria de uma dada forma, bem como o Jogador B crer que o jogador A se deslocaria de tai

maneira, por saber que ele (Jogador B) se moveria daquela, entao, e possivel associar as

movimentagdes. Tratar-se-ia do compartilhamento das premissas do raciocinio consciente, que

possibilitaria orquestrar as conclusoes, ou seja, os deslocamentos.

Voltemos ao exemplo do escanteio: os jogadores K e L tern reciprocos destaques na

consciencia, bem como em relagao ao espago compartilhado X (local para onde deveria ir a

bola). Na hora da execugao do movimento, o jogador K inibe a cobranga e aponta para um

marcador adversario, que poderia tomar a bola do jogador L. Isso porque K obervou a
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movimentagao do jogador adversario e inferiu que, se ele cruzasse a bola para L no espago X, o

adversario tomaria a bola. Tratar-se-ia, portanto, da influencia do foturo presumido sobre o
presente.

Na sequencia da jogada, o jogador K obervaria o cenario da grande area e raciocinaria:

se jogada a bola viajasse a uma dada altura e velocidade, o jogador L poderia cabecea-la

livremente. Isso porque K sabe que L tem excelente impulsao e conseguiria veneer o zagueiro.

Da mesma forma L sabe da distinta capacidade de K de langar bolas com precisao, ou seja, os

jogadores tem um mutuo conhecimento do design dos movimentos. Compoe-se uma premissa de

raciocmio comunicacional que permitiria orquestrar as conclusoes.

O jogador K , portanto, organiza os dedos de modo a indicar a jogada dois, que seria a

bola langada no segunda Trave. K toma consciencia que tem um zagueiro alto na primeira trave,

que poderia atrapalhar a passagem da bola, no entanto, K raciocina: se eu batesse na bola de dada

forma, ela subiria e cairia na segunda trave, encontrando-se com L. O jogador L, por sua vez,

toma consciencia de uma intensa marcagao, no entanto, infere que, se virasse o quadril

bruscamente antes de executar a movimentagao, deslocaria o marcador e cabecearia livre de

marcagao.

Mais uma vez, tratar-se-ia de um processo de associagao das predicates especificas,

gragas ao compartilhamento das premissas. Ou seja, o jogador L nao precisaria saber qual

raciocmio K deveria fazer para bater na bola, de modo que esta ultrapasse o jogador adversario

na primeira trave. Da mesma forma, K nao precisa saber que L projetou uma desmarcagao a

partir do deslocamento de quadril, mas os raciocinios se associam para chegar a um proposito

comum: o cabeceio da bola no segundo pau. Os jogadores, portanto, estao em cognigao

comunicacional, associando suas predicagoes.

Nesse momento, portanto, o sentimento de crenga predominaria, levando o cerebro a agir

sobre os musculos esqueleticos que predicariam os movimentos coordenados entres os jogadores

K, L e a bola. Jogador K acertaria a bola que houvera se deslocado de modo esperado. O jogador

L se movimentaria como planejado, venceria a marcagao e cabecearia para o gol.
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No processo de cognigao comunicacional discutido aqui, formar-se-ia um complexo

habito comunicacional associando as predicates dos cerebros dos jogadores, sens portais

sensoriais, musculos esqueleticos, as predicates da bo la e das regras do jogo.

Esses elementos seriam os aspectos semioticos-cognitivos que comporiam a cognigao

tatica (forma especializada de cognigao comunicacional) especifica no momento do jogo, ou

seja, na ocasiao das orquestragoes das movimentagoes. No capitulo tres discutiremos outros

tecidos que comporiam a cognigao comunicacional e que tambem seriam representados nos

movimentos.

Como discutimos, se esses processos sao sintomas de um habito mental, entao,

passariam por um processo de mediagao. Se sao agoes mediadas, entao, possuem gradagoes de

regularidade. Nesse sentido, formas regulares de movimentos orquestrados, seriam as

representagoes musculoesqueleticas da complexidade da cognigao comunicacional em questao.

Na cognigao tatica, gragas ao processos comunicacionais, as regularidades sao

orquestradas, gerando regularidades complexas, ou seja, tecidas em conjunto. Por outros termos,

deveriam ser associadas as regularidades da bola, das cognigoes cerebrais, portais sensoriais, das

regras. O que possibilitaria tais agoes regulares e efetivas seria o estado comunicacional dos

sentimentos, da memoria, das edigoes-perceptivas, da consciencia e do raciocinio critico.

Priorizamos, ate este momento da tese, dois aspectos da metodologia semiotica-

pragmaticista de Peirce: a abdugao e suas consequencias sacadas dedutivamente. Por outros

termos, compreendemos como poderiam ser os fenomenos, se fossem compreendidos por meio

da semiotica-cognitiva, e inferimos consequencias da assungao dessa abdugao.

No proximo topico, compreenderemos nossas propostas por meio do metodo indutivo. A

indugao, como discutimos na introdugao, permite compreender as consequencias deduzidas da

abdugao por meio da observagao dos fenomenos. Trata-se de compreender empiricamente a

plausibilidade da abdugao.

A indugao possibilita, tambem, inferir a terceiridade por meio da observagao das reagoes

entre as qualidades de um dado fenomeno, ou seja, se houver uma regularidade nas reagoes,
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entao, ha uma generalidade operando no fenomeno. Reagoes regulares, portanto, sao expressdes

de inteligencia, de agao mental, de mediagao ou cognigao, que sao caracteristicas da terceiridade.

A nossa proposta compreensiva e suas consequencias podem ser resumidades da seguinte

forma: se jogadores estiverem em cognigao comunicacional, entao, deveriam haver formas

regulares de movimentagoes combinadas, tendo em vista um proposito em dadas ocasides. Se

houver regularidades, entao, a abdugao e plausivel.

2.3 ACOMPREENSAO INDUTIVA DA COGNIGAO TATICA: UMA ANALISE DA
SELE^AO BRASILEIRA DE FUTEBOL NA COPA DE 1970

Como foi discutido acima, os movimentos coordenados dos jogadores poderiam ser

compreendidos como signos do complexo processo de cognigao comunicacional realizado entre

portais sensoriais, cerebro, musculos esqueleticos, regras do jogo e bola. Tambem discutimos

que, se ha um habito influenciando os processos de cognigao, entao, as experiencias governadas
por esse habito deveriam trazer gradagoes de regularidade.

Quando corpos-jogadores estao em cognigao comunicacional, as regularidades deveriam

se associar, compondo movimentos coordenados regulares. Nos processos de cognigao

comunicacional, os cerebros semioticos-cognitivos entrariam em comunicagao por meio dos

portais sensoriais e orquestrariam suas conclusoes por meio das predicagdes

musculoesqueleticas. A figura 5 apresenta as relagoes entre a cognigao comunicacional cerebral

e suas representagoes cinesicas.

Figura-5:Cognigao comunicacional e sua representagao cinetica

Especializagoes cognitivas cindsicas
(Hdbitos de sentimento, memdria e
contragao muscular)

Orquestragao das movimentagdes(
representagoes musculo-esquefeticas
dos afetos cerebrais)

Design associado dos----------------------------------------------------------------------- *" movi mentos
Racioclnio cominucacional-----------------------------------------------------------

CognigQo
comunicacional do
cdrebro

Fonte: Elaborado pelo autor
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Assim, se os processes de cognigao comunicacional sao representados por meio dos

movimentos, entao, deveria ser possivel compreender indutivamente a cognigao tatica por meio

das gradagoes de regularidade dos movimentos coordenados dos jogadores.

Como discutimos, as regularidades sao sintomas da agao de um habito que, por sua vez,

caracterizam a agao cognitiva. Na figura 5, destacamos as especializagoes cognitivas, que

poderiam ser compreendidas indutivamente, ou seja, que seus signos poderiam ser analisados nos

movimentos coordenados.

Tratar-se-ia de compreender a complexidade do processo cognitive tatico (comunicagao

entre cerebros por meios de portais sensoriais, musculos esqueleticos, regras) por meio das

movimentagoes dos jogadores e da bo la.

A partir das discussoes aqui desenvolvidas, propomos seis predicates cinesicas, que

deveriam ser representagoes da complexidade da cognigao comunicacional: a) contexto das

movimentagoes coordenadas (representagoes cinesicas dos sentimentos comunicacionais de

reconhecimento, sugestao habitual e crenga); b) regularidade coletiva das movimentagoes

(representagao dos sentimentos comunicacionais de sugestao habitual, avaliagao e generalizagao

e memoria comunicacional); c) forga dinamica dos movimentos orquestradas (representagao dos

sentimento comunicacionais de alteragoes cognitivas); d) orquestragao dos tempos de predicagao

cognitiva (representagao dos sentimentos comunicacionais de alteragao cognitiva); e) trilha

perceptiva dos movimentos coordenados (representagao dos sentimentos de avaliagao, das

edigoes comunicacionais perceptivas e consciencia comunicacional); f) design associados dos

movimentos (representagao do raciocinio consciente e nao consciente).

Aqui, compreenderemos essa representative cinesica da cognigao comunicacional por

meio da analise das imagens dos jogos da selegao brasileira que disputou a copa do mundo de

1970. As consequencias de um estado de cognigao tatica sao formas especificas de orquestragao

dos movimentos dos jogadores, tendo em vista a organizagao efetiva da jogada em dado

contexto. Para compreender indutivamente uma cognigao tatica, e preciso, antes de tudo,

identifica-la.

A cognigao tatica pode ser reconhecida pelos aspectos regulares das movimentagoes

coordenadas dos jogadores em dada ocasiao. Como discutimos acima, o contexto e a



162

regularidade das movimentagoes deveriam ser as representa^oes dos sentimentos e da memoria

comunicacionais.

Identificada a influencia da cogni^ao tatica nos movimentos, o segundo passo deve ser

compreender as especificidades da sua media^ao cognitiva, ou seja, sua forma especifica de

orquestrar formas dinamicas, tempos de respostas, trilhas perceptivas e os designs dos

movimentos dos jogadores. Como discutimos acima, essas deveriam ser expressoes cinesicas do
processo cognitivo cerebral.

A evolu^ao de uma jogada, ou seja, seu inicio, desenvolvimento e firn, seria feita por

meio de uma sequencias de cogni^oes taticas. Cada orquestra^ao regular de movimenta^oes entre

os jogadores e um estado de cogni^ao tatica.

Do ponto da cogni^ao tatica, o jogo de fatebol e compreendido como um duelo de

sequencias de movimentos coordenados. Vence o duelo tatico aquele time cujos jogadores

conseguem coletivamente interpretar corretamente as movimenta^oes dos adversaries e ao

mesmo tempo coordenar suas movimenta^oes, de modo a problematizar a interpreta^ao do
oponente.

Nesse sentido, e importante deixar claro duas logicas comunicativas. A primeira e a dos

jogadores do mesmo time. Nesta dimensao comunicacional, gramas ao treinamento intensive em

conjunto, os jogadores desenvolvem cognises taticas eficientes. Esse treinamento, como

discutimos, formaria um SeZ/^comunicacional entre os jogadores envolvidos, a bola e as regras

do jogo. Tratar-se-ia da execu^ao de uma dada cogni^ao tatica por esse time.

Ha uma outra logica comunicativa no desenvolvimento do jogo. Trata-se da

comunica^ao da cogni^ao tatica de um dado time em rela^ao a cogni£ao tatica desenvolvida pelo

time adversario. Nesse sentido, desenvolve-se um duelo incessante de estados de cogni^ao

comunicacional.

Aqui, analisaremos cogni^oes taticas com efeitos estetico-comunicativos desenvolvidos

pela sele^ao brasileira campea da copa do mundo de 1970. Essas cogni^oes taticas sao aquelas

que dificultam a interpreta^ao adversaria da jogada.
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Estamos compreendendo o efeito estetico em um sentido muito restrito. Seria a

perspectiva proposta por Eco (2007). O efeito estetico e caracterizado por um estranhamento,

que deriva da efervescencia de uma desordem associada a produ^ao de informa^oes nao

previstas pelos codigos culturais- semioticos correntes.

Tratar-se-ia, portanto, da organiza^ao de informa^oes novas em rela^ao ao atual contexto

cultural. O efeito de uma informa^ao estetica seria menos redundancia, mais imprevisibilidade e

abertura interpretativa. Assim, os efeitos estetico-comunicativos estao associadas a desordem

interpretativa. A desordem deriva de uma ordem precedente, esta ultima, por sua vez, e senao o

estabelecimento e generaliza^ao daquela (desordem).

Na cogni^ao tatica o efeito estetico seria resultado de formas inovadoras de cognises

comunicacionais, ou seja, modos pouco ortodoxos de combinar formas dinamicas, tempo de

rea^ao cognitiva, trilhas perceptivas ou associa^ao do design do movimento. O resultado seria

formas com grada^oes de novidade na orquestra^ao das movimenta^oes. No terceiro capitulo

discutiremos com mais detalhes a rela^ao entre cultura tatica estabelecida e esteticas taticas, no

contexto do usos das imagens televisuais para a investiga^ao das cogni^oes taticas midiatizadas.

Como exemplo, chamaremos de time K aquele que desenvolve uma estetica tatica e de

time L aquele que seria afetado por esta estetica. E importante destacar que para o time K a

estetica tatica nao deveria ser inovadora, ou seja, essa forma de combinar movimentagoes

deveria ter sido treinada intensamente para compor uma cogni^ao tatica. Entre os jogadores do

mesmo time o efeito nao deve ser estetico, mas de cogni^ao comunicacional, ou seja, deve haver

grada^oes de conhecimento em comum para que possam associar suas predicates.

No entanto, se o time L nao investigou intensamente o conceito tatico inovador de K, nao

teria treinado para interpretar e responder coletivamente a cogni^ao tatica de K, logo, o efeito

comunicativo da cogni^ao tatica do time K sobre o L seria estetico, ou seja, os movimentos

coordenados de K deveriam gerar efeitos de estranhamento, desordem e pouca redundancia,

dificultando a interpreta^ao da jogada por L.

Se as combinactes de movimentos do time K tern altas grada£oes de inova^ao, entao,

dificultaria o sentimento de reconhecimento coletivo por parte do time L . Se nao ha sentimento

de reconhecimento coletivo para acionar um dada cogni^ao tatica, entao, os jogadores do time L
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deveriam deixar o estado de cogni^ao comunicacional, pois, como discutimos acima, e o

sentimento comunicacional que abre as portas para a cogni^ao tatica.

Se os jogadores do time L nao estao em cogni?ao tatica, entao, seriam obrigados a agir

com predominancia individual, facilitando a efetividade da jogada adversaria. Isso porque

teriamos de um lado cogni^oes associadas com predominancia comunicacional contra cogni^oes

individuals, com predominancia de duvida.

Nesse sentido, e possivel observar cogni^oes taticas com efeitos comunicativos esteticos

em formas regulares e eficazes de movimenta^oes coordenadas. Analisaremos, portanto, um dos

conceitos taticos com efeitos esteticos desenvolvidos pela sele^ao brasileira de 1970 na copa do

mundo de 1970.

Para isto, partiremos utilizando o esquema compreensivo aqui desenvolvido, no qual

analisamos a expressao cinesica da cogni^ao tatica por meio de seis elementos logicos: a

coordena^ao das regularidades, dos contextos, das formas dinamicas, dos tempos de resposta, das

trilhas perceptivas e dos designs dos movimentos.

Para esta pesquisa foram utilizadas imagens de todos os jogos da sele^ao brasileira de

futebol na copa do mundo da FIFA de 1970. Eis os jogos: Brasil vs Checoslovaquia; Brasil vs

Inglaterra; Brasil vs Romenia; Brasil vs Peru; Brasil vs Uruguai; Brasil vs Italia. A partir dessa

observa^ao, identificamos duas formas de orquestra^oes de movimentos regulares e eficientes,

ou seja, com efeitos esteticos e que resultavam em gols.

De acordo com nosso esquema compreensivo, seriam duas cogni^oes taticas com efeitos

esteticos. A primeira e a que chamaremos de planifica^ao em avalanche. Essa cognigao tatica foi

responsavel por sete dos 19 gols marcados pelo Brasil naquela copa do mundo, ou seja, quase

37% de todos os gols marcados.
A outra cogni^ao tatica e a que chamamos de avalanche em arco e flecha. Essa cogni^ao

tatica foi responsavel por 5 dos 19 gols do Brasil naquela Copa do Mundo, ou seja, quase 30%.

Nesse sentido, 67% dos gols brasileiros foram marcados por duas formas de cognigoes taticas

decisivas.
A regularidade dessas a^oes coordenadas, portanto, nos permite compreender

indutivamente as consequencias de nossas propostas teoricas, ou seja, e possivel inferir a a^ao da
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cogni^ao tatica (terceiridade) por meio da regularidade das rea^oes (secundidade) fenomenicas

(movimentos taticos com efeitos esteticos que resultam em gol).

O restante dos gols do Brasil, naquela copa do mundo, foram marcados por jogadas

individuals (um gol), dois, por cogni^oes taticas estabelecidas (sao formas de movimenta^oes

coordenadas ja generalizadas na cultura futebolistica), por erro do adversario (um gol) e por

jogadas de bo la parada (3 gols).

Aqui, no sentido de compreender indutivamente nossas abdu^oes, analisaremos uma das

cogni^oes taticas com efeito estetico desenvolvida pela sele^ao brasileira na copa de 1970. Trata-

se da que denominamos "planificaqao em avalanche”. Essa cogni^ao tatica tern dois momentos

de orquestra?ao de movimentos principals, o primeiro e o de planifica^ao da jogada e o segundo

e o de avalanche. A planifica^ao organiza a jogada para a avalanche fmalizar.

Para a analise indutiva da cogni^ao tatica, de principio, deve-se identificar a regularidade

e o contexto em que as movimenta^oes coordenadas sao acionadas. Esse contexto e

regularidades sao signos dos sentimentos e da memoria comunicacional.

Em nossa investiga^ao indutiva, observamos que um dado contexto regular acionava essa

forma de cogni^ao tatica. Trata-se do contexto de organiza^ao do ataque brasileiro, quando a

defesa adversaria esta parcialmente recomposta, logo, dificultando o contra-ataque rapido. Nesse

contexto, o sentimento comunicacional de reconhecimento deveria sugerir aos jogadores o

surgimento do contexto, colocando-os em cogni^ao tatica.

O segundo aspecto de analise da cogni^ao tatica seria a coordena^ao das formas dinamicas

e do tempo de media^ao cognitiva, ou seja, a coordena^ao das intensidades dos movimentos dos

jogadores em rela^ao a bo la e ao tempo entre o reconhecimento da ocasiao e a a^ao. Como

discutimos acima, esses elementos sao signos do sentimentos comunicacionais de altera^oes

cognitivas.
No momento da planifica^ao da jogada, geralmente, esses sentimentos sao de baixas

altera^oes cognitivas, ou seja, sao predicados sentimentos de calma, que e representado por meio

de baixas intensidades nos movimentos dos jogadores e da bola, em tempos lentos de respostas

cognitivas.
Por outros termos, coletivamente, os jogadores dominam a bola, observam e passam a

bola tranquilamente. Tudo se passa como se o sentimento de altera^ao cognitiva sugerisse:

’’Calma, aprendemos que, nesse contexto, o processo cognitive nao precisa ser rapido”. O
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resultado do compartilhamento de sentimento de altera^ao, nesse momento da cogni^ao tatica, e

a orquestra^ao de baixas formas dinamicas no movimento e tempos lentos de rea^oes cognitivas.

O proximo aspecto sao os indices-cognitivos taticos. Como discutimos acima, eles sao

efeito da filtragem coletiva do campo entre os jogadores por meio do treinamento. Nesse estado

de cogni^ao tatica, os jogadores compartilham a aten^ao em dados espa^os do campo, bem como

entre jogadores que deveriam participar da jogada nessa ocasiao. Portanto, deveria haver um

encontro perceptivo entre os jogadores que protagonizariam a jogada, ou seja, quando a jogada

for reconhecida, os jogadores envolvidos devem direcionar sua atengao um para o outro em

dados espa^os.

O indice-cognitivo e signo da predica^ao dos sentimentos de avalia^ao, da edi^ao-

perceptiva e do habito de fluxo da consciencia. Pode ser compreendido indutivamente pela forma

como os jogadores filtram o campo de futebol formando uma trilha.

Por outras palavras, se o contexto for reconhecido, a cogni^ao deve, automaticamente,

apontar para o espa^os onde o jogador deveria direcionar a aten^ao. Como se trata de uma

cogni^ao comunicacional, formar-se-ia um orquestramento das aten^oes em dados espa^os e

jogadores, realizando a filtragem do campo.

O indice-cognitivo no momento de planifica^ao da jogada e o seguinte: aquele jogador

que detem a bola, que chamaremos de jogador A, tern sua aten^ao conduzida ao espa^o

imediatamente ao lado. Nessa regiao deveria estar o jogador B, vindo de uma posi^ao menos

avan^ada. Os jogadores que chamaremos de C e D devem compor a mesma logica indicial,

formando um bloco horizontal que avan^a lentamente.

Ha um outro elemento nesta trilha de Indices. Trata-se de um jogador que deveria se

posicionar a firente do bloco, chamaremos de jogador E. Deve ser o jogador que, em geral, aciona

o segundo momento da cognicpao tatica (desenvolvimento da avalanche) quando recebe a bola.

Esse jogador pode se posicionar a esquerda, a direita ou ao centro. A figura 6 apresenta o indice

tatico cognitive geral do momento da planifica^ao da cogni^ao tatica.
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Figura 5: Trilha perceptiva de planifica^ao da sele^ao brasileira na copa de 1970

Fonte: Elaborado pelo autor

Na figura 6, os jogadores A, B, C, e D representam o posicionamento geral dos

jogadores, se a jogada tivesse inicio com o jogador A. O circulo menor em branco representa a

bola. Nessa ocasiao um jogador deve estar posicionado a frente do piano formado pelos

jogadores A, B, C e D. Na figura, esse jogador e representado pela letra E. Esse jogador poderia

estar posicionado a esquerda, ao meio ou a direita. Essas possiveis posi^oes estao representadas

pelas letras Ea, Eb, e Ec.

O proximo elemento seria o Eu-comunicacional da jogada. Trata-se dos jogadores que

estao diretamente conectados a jogada. Nesse contexto, os jogadores devem conhecer os

movimentos uns dos outros na ocasiao.

Se tomarmos o exemplo da figura acima, comporiam o Eu comunicacional: o jogador A,

B , Ea, a bola e as regras do jogo. Os jogadores envolvidos devem compartilhar o conhecimento

dos habitos que governam o comportamento desses elementos. Esses aspectos em comum

formam a premissa para o raciocinio comunicacional na tatica.

O proximo aspecto da analise de cogni^ao tatica seria o raciocinio tatico. O raciocinio

tatico seria representado pelo design dos movimentos orquestrados dos jogadores e da bola.

Como discutimos, o raciocinio tatico se desenvolve gramas ao reciproco conhecimento dos
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jogadores, da movimentagao da bola bem como do contexto da jogada. O desenvolvimento de

premissas em comum possibilitaria associar as predicates especificas dos jogadores envolvidos.

Na situagao geral apresentada na figura, vamos supor que o jogador E esteja na posigao

EA (esquerda). Entao o indice tatico-cognitive deveria envoiver compulsivamente os jogadores

A, Ea e B. Nesse momento da cognigao tatica, os jogadores devem compartilhar o seguinte

raciocfnio: Se o jogador E estiver em uma situagao vantajosa deve receber a bola em um dado
local.

A transferencia de bola e vantajosa, quando os jogadores acreditam que a sincronizagao

de sens movimentos transcende a capacidade do adversario em recuperar a bola, bem como

resultara em uma situagao de jogo privilegiada em relagao a precedente.

Essa seria a parte compartilhada do raciocfnio tatico. Como vimos discutindo, o

compartilhamento de um habito possibilita associar as predicates individuals. Nesse caso, o

jogador E nao precisa saber a forma que o jogador A ira bater na bola, para que ela tenha um

certo design de movimento e chegue ao local compartilhado. Da mesma forma A nao precisa

saber como E se deslocara para chegar ao locar compartilhado.

Os designs de movimento da bola e do jogador E se associariam com o proposito de

receber a bola no espago compartilhado. Portanto, se o jogador A observar a posigao de Ea, e

inferir que a transit0 de bola para o jogador Ea seria vantajosa, entao, ele deveria transferir a

bola para Ea.

Se nao ha o sentimento de crenga comunicacional na vantagem da jogada entre os

jogadores A e Ea, entao, o jogador A deveria ser conectado ao jogador B. Este ultimo deveria

estar atento ao jogador A. O jogador A transfere a bola para B, que deveria fazer o mesmo

procedimento com o jogador C, caso nao seja obtida crenga em uma relagao vantajosa com E. Da

mesma forma deveria agir o jogador C em relagao aos jogadores E e D. O resultado dessa

cognigao tatica e o avango gradual, lateral e em bloco da jogada. Esse avango chamamos de

planificagao.

O efeito desse momento da cognigao tatica seria uma sequencia de transigoes horizontais

de bola, que tern o proposito de formar um bloco de possibilidades de avangos gradativos da
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jogada. Esse avango se desenvolve ate o momento em que surgir a crenga compartilhada de que

a transigao de bola para uma das posigoes do jogador E seja vantajosa.

Quando essa ocasiao ocorre por meio do sentimento comunicacional de crenga entre um

dos jogadores (A, B, C ou D) e o jogador E, entao a bola deveria ser transferida para E, dando

inicio ao segundo momento da cognigao tatica: o avango em avalanche. A figura 7 apresenta esse
momento da jogada.

Fonte: Elaborada pelo autor

O jogador Eb recebe a bola. Os jogadores A, B ,C e D formam um piano atras de Eb. As

setas, que conectam A-Aa, B-Bb, C-Cc e D-Dd, indicam como os jogadores deveriam se

movimentar, quando Eb receber a bola. Esse avango sincronizado e o que chamamos de

avalanche.

Quando o jogador Eb recebe a bola, o sentimento comunicacional tatico deveria ser

acionado, desenvolvendo o segundo momento da cognigao tatica: o avango em avalanche. Nessa

ocasiao, os Indices-cognitivos deveriam formar um novo bloco de jogadores imediatamente atras
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do jogador Eb (figura6). Esses jogadores deveriam estar conectados a Eb, bem como Eb deveria

estar conectado aos jogadores, compondo um Eu comunicacional.

Os jogadores A, B, C e D, quando a ocasiao de avalanche for reconhecida, devem

orquestrar um tempo rapido de reagao e forga dinamica, caracteristicos de uma situagao

emergencial( sentimento comunicacional de alteragao cognitiva). Enquanto isso, Eb deve manter

a calma, ou seja, baixa forga dinamica e tempo de reagao um pouco mais lento. Isso porque Eb

precisa de tempo para observar qual das opgoes seria a melhor. O eu comunicacional da jogada

seria composto por Eb, os jogadores que viriam em alta velocidade( Aa, Bb, Cc, Dd), a bola e as

regras do jogo.

Do Eu comunicacional, derivaria a premissa comunicacional do raciocinio tatico, que

seria a seguinte: quando o jogador Eb receber a bola, os jogadores A, B, C e D deveriam avangar

rapidamente formando um bloco em alta velocidade, compondo possibilidades de finalizagao. O

jogador Eb observa a jogada e infere a possibilidade que crer como mais vantajosa na ocasiao.

Supomos que o jogador Eb passe a bola para o jogador, que faz o trajeto de D para Dd

(apresentado na figura 7).

Nessa trama, a partir do compartilhamento das premissas, as conclusoes se associam. Eb

oberva o deslocamento de Dd e infere uma forma de bater na bola, que seria suficiente para gerar

um movimento de bola capaz de transcender a capacidade do marcador de retoma-la, bem como

se encontre com a movimentagao de Dd. Da mesma forma Dd deve realizar um design de

movimento capaz de veneer seu marcador e se direc io nar para o espago que a bola langada por

Eb deveria estar. Dd, portanto, receberia a bola e chutaria em gol.

Deveria haver uma Cognigao tatica, que coordene os deslocamentos dos jogadores

fazendo com que, em cada contexto, diferentes jogadores se desloquem, de tai modo que a

avalanche e formada. Quando a ocasiao e reconhecida pelo sentimento tatico, os indices-

cognitivos deveriam compulsivamente apontar as posigoes, para que os jogadores formem o

piano que daria origem ao avango em avalanche. Os jogadores, portanto, observam as posigoes e

inferem aquelas que deveriam se posicionar naquela ocasiao, para que se forme o piano.

Essa cognigao tatica possibilita a coexistencia de varias possibilidades de finalizagao.

Isso porque o piano de jogadores formado atras do jogador E avanga em alta velocidade. Nesse
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sentido, sao associadas as multiplas possibilidades de finalizagao com a alta velocidade dos

jogadores que vem de posiloes menos profundas. Esse conjunto de deslocamentos combinado,

caracteristico do estado de cogni^ao tatica, gera um efeito comunicativo estetico que

problematiza a marca^ao adversaria, levando-a a falencia.

E importante destacar que A, B, C , D e E nao representam jogadores especificos. Na

sele^ao brasileira de 1970, varios jogadores faziam essas fun?oes. A analise acima representa o

desenvolvimento geral da cogni^ao tatica em avalanche, ou seja, os aspectos em comum que

encontramos nas diversas realiza^oes regulares dessa dinamica de movimentos coordenados.

Geralmente 7 jogadores participavam deste comportamento coordenado em avalanche:

Pele, Jair, Rivelino, Tostao, Clodoaldo, Carlos Alberto e Gerson. A participa^ao geral desses

jogadores em cada posi^ao, tomando como referenda a figura 7, seria a seguinte: Pele, nas

posi^oes A, B, C, D, E; Tostao, nas posi^oes A, B, C, D, E; Jair, nas posi^oes A, B, C, D, E;

Rivelino, nas posi^oes A, B e E; Gerson, nas posi^oes B e C; Clodoaldo, nas posi^oes B e C e
Carlos Alberto, nas posigoes C e D.

Fonte: Elaborado pelo autor

QUADRO 1: Apresenta os jogos realizados pelo Brasil na copa do mundo de 1970. Os gols marcados em cada
partida. Os gols marcados sob a influencia da cogni^ao tatica em avalanche.

Partidas Gols marcados Gols feitos pela cogni^ao

tatica em avalanche

Brasil vs Checoslovaquia 4 0

Brasil vs Inglaterra 1 1

Brasil vs Romenia 3 1

Brasil vs Peru 4 1

Brasil vs Uruguai 3 2

Brasil Italia 4 2

Se partimos das relagoes entre as figuras 6 e 7, e possivel obervar as realiza^oes

relacionadas a ideia geral da cogni^ao tatica em avalanche que analisamos. E possivel, portanto,

inferir indutivamente a rela^ao entre o fenomeno (orquestra^ao do movimento) e a terceridade,

que lhe influencia (cogni^ao tatica).
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Eis os gols marcados por essa cogni^ao tatica: no jogo Brasil vs Inglaterra, Paulo Cesar

domina a bo la na posi^ao A (figura 6) e transfere a bo la para Tostao, que esta na posi^ao Ea.

Tostao avan^a com a bo la para o trajeto Aa (figura 7). Nessa situa^ao, o segundo momento da

cogni^ao tatica (avalanche) e acionado pelo sentimento tatico.

Se Tostao avan?a pela esquerda, Paulo Cesar (que houvera tocado a bola para Tostao) se

desloca para a posi^ao Bb (Figura 7). Pele passa para a posi^ao Cc e Jair para a posi^ao Dd.

Tostao planifica o jogo para Pele na posi^ao Cc, que continua a planifica^ao da jogada,

transferindo a bola para Jair na posi^ao Dd (mais um momento de planifica^ao buscando uma

situa^ao vantajosa). O deslocamento de bola forjado por Pele se associa ao movimento em alta

velocidade de Jair, que faz o gol (finaliza^ao em avalanche).

Ha, portanto, o momento da planifica^ao da jogada, buscando uma situa^ao de cren^a,

que e atingida com a associate de ideias entre Pele e Jair. Essa planifica^ao ocorreu em menor

ou maior grau nas jogadas influenciadas pela cogni^ao tatica aqui analisada. O que faz a

planifica^ao perdurar e a busca por uma situa^ao vantajosa, ou seja, os jogadores vao tocando

sequencialmente a bola de lado buscando o melhor posicionamento do jogador que faz a fun^ao

de E.

No jogo entre Brasil e Romenia, o segundo gol brasileiro foi marcado pela influencia

dessa cogni^ao tatica. A jogada inicia com Jair na Posi^ao B (Figura 6), que transfere a bola

para Paulo Cesar na posi^ao Ea (Figura 6). Quando Paulo Cesar Recebe a bola, o momento em

avalanche e acionado. Jair se desloca no trajeto Bb (Figura 7), Tostao se desloca para Cc,

enquanto Pele vai para a regiao Dd. Desenvolve-se o comportamento em avalanche compondo

possibilidades de finaliza^ao. Paulo Cesar transfere a bola para Jair, na posi^ao Bb, que faz o gol.

No jogo entre Brasil e Peru, o terceiro gol tambem foi influenciado pela cogni^ao de

planifica^ao em avalanche. Pele toca a bola para Jair, que esta na posi^ao C (Figura 6). Pele, por

sua vez, se desloca para a regiao Ec (Figura 6), pois tai regiao do campo estava desocupada. Jair

houvera saido dessa posi^ao para receber a bola na Posi^ao C (figura 6). Trata-se da influencia

da a$ao do habito comunicacional na organiza^ao do bloco. Se Jair saiu da posi£ao Ec, e foi para

a posi^ao C ( proximo de Pele), Pele deveria sair da posi^ao C e ir para a posi^ao Ec, compondo

o revezamento.
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Jair passa a bola para Pele na posigao Dd (figura 7), que a domina, desenvolvendo a

avalanche. Nesse momenta, Tostao avanga rapidamente para a posigao Cc (figura 7) e Rivelino

para a posigao Bb (figura 7), compondo as possibilidades de finalizagao em avalanche. Tostao

faz o gol no trajeto Cc (figura 7).

No jogo Brasil vs Uruguai, dois gols apresentaram sintomas dessa cognigao tatica, o

primeiro e o terceiro. No primeiro gol, Clodoaldo, na posigao B (figura 6), toca para Tostao na

posigao Ea (figura6). Tostao avanga para a posigao Aa (figura 7), enquanto Clodoaldo se desloca

no trajeto Bb e Pele no Cc, compondo a avalanche de finalizagao. Tostao transfere a bola para

Clodoaldo, que faz o primeiro gol do Brasil no jogo.

No terceiro gol do Brasil contra o Uruguai, a trama foi a seguinte. Tostao esta na posigao

C (figura 6) e transfere a bola para Pele na regiao Eb (figura 6). Nesse momento, a avalanche e

acionada. Pele se desloca em diregao a regiao Bb (figura 7). Enquanto isso formam a avalanche:

Rivelino na trajetoria Cc (figura 7) e Tostao na Dd. Pele transfere a bola para Rivelino, que faz o

gol.

No jogo final entre Brasil e Italia, houve dois gols sob a influencia da cognigao tatica

aqui discutida, o segundo e o quarto. Eis os elementos do segundo gol: Everaldo na posigao A

(figura 6) transfere a bola para Jair na posigao Eb (figura 6), que, ao dominar a bola, aciona a

avalanche. Everaldo se desloca no trajeto Aa (figura 7), Pele se posiciona no trajeto Dd (figura

7), enquanto Gerson se desloca para o trajeto Bb. Jair toca a bola para Gerson, que faz o gol.

No quarto gol, Rivelino esta na posigao A (figura 6) e transfere a bola para Jair, que

estava na posigao Ea (figura 6), acionando a avalanche. Nesse momento, Tostao se desloca para

o trajeto Bb (figura 7), Pele para o trajeto Cc (figura 7), enquanto Carlos Alberto avanga na

regiao Dd. Jair conduz a bola e planifica a jogada para Pele em Cc. Pele, mais uma vez,

planifica a jogada para Carlos Alberto no trajeto Dd que, em alta velocidade, faz o gol.

Por meio da analise dessas jogadas, portanto, e possivel compreender indutivamente as

consequencias da nossa proposta de cognigao comunicacional. Trata-se de inferir a regularidade

(terceiridade-cognigao) das movimentagoes coordenadas, bem como analisar a especificidade da

cognigao tatica, ou seja, a imanencia dos arranjos comunicacionais entre as logicas do sentir,

perceber, tomar consciencia e raciocinar sob o signo das movimentagoes coordenadas.
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Neste capitulo, no primeiro topico, interessou-nos compreender como os movimentos dos

jogadores de fiitebol poderiam ser investigados como signos da influencia cerebral, ou seja,

como representagoes cinesicas do processo cognitivo cerebral. Propomos, neste trabalho, como

sentimentos, memoria, edigoes-perceptivas, raciocinio nao-controlado, consciencia e raciocinio

controlado poderiam ser compreendidos em sua representagao cinesica.

Neste momento, interessou-nos compreender os significados especificos das

movimentagoes humanas, de forma especifica, dos jogadores de fiitebol. Isto porque esses

movimentos sao significam meros deslocamentos no espago-tempo, mas antes representam

formas elaboradas de sentimento, percepgao, memoria, planejamento e raciocinio aperfeigoados

por meio de treinamentos intensivos.

No segundo topico, propomos uma compreensao comunicacional do que se tern chamado

no campo das ciencias cognitivas de "cognigao estendida". Nesta abordagem, a cognigao nao

estaria restrita aos fenomenos cerebrais, mas ao corpo, bem como a elementos ambientais.

Propomos que seria o compartilhamento de conhecimento habitual entre os sujeitos e

objetos que possibilitaria essa extensao cognitiva, ou melhor, a associagao das cognigdes. Desse

compartilhamento se formaria um Self bem como as premissas comunicacionais. A partir dessas

premissas em comum, deveria ser possivel associar as predicates das cognites especificas.

Nessa perspectiva, cerebro, corpo, elementos ambientais, como a bola e as regras do

jogo, seriam compreendidos como um complexo de habitos em cognigao comunicacional, e,

portanto, poderiam ter suas predicates associadas. Chamamos de cognigao tatica uma forma

especializada de cognigao comunicacional. Essa especializagao seria resultado dos treinamentos

intensivos dos jogadores de fiitebol, que possibilitariam intensas porgoes de conhecimento

compart ilhado.

Nesses treinamentos, deveria se desenvolver entre os jogadores o conhecimento dos

habitos de movimentagao da bola, das regras do jogo, das extensoes do campo. Por outro lado,

deveria ser desenvolvido o mutuo conhecimento das logicas de movimentagoes entre os

jogadores. Para haver uma cognigao tatica, os jogadores deveriam desenvolver habitos em

comum envolvendo sentimentos, edigoes-perceptivas, memoria, consciencia, raciocinio nao

controlado e controlado.



175

Os jogadores estariam em estado de cognigao tatica, quando compartilhassem gradagoes

de conhecimento desses habitos cerebrais, de modo que suas predicates poderiam ser

associadas. Esse processo de comunicagao cerebral seria mediado pelos portais sensoriais e

musculos esqueleticos. A consequencia do estado de cognigao tatica seria a coordenagao regular

e efetiva das movimentagoes dos jogadores em dada ocasiao.

Neste topico, discutimos tambem como esses movimentos coordenados poderiam

representar o complexo cognitivo envolvido na cognigao tatica, ou seja, a comunicagao entre

cerebros, portais sensoriais, corpos, bola, regras dojogo.

No terceiro topico, buscamos compreender, por meio da inferencia indutiva dos

fenomenos, as consequencias das nossas propostas compreensivas. Para isso, observamos as

imagens dos jogos da selegao brasileira na copa do mundo de 1970. Nessa observagao,

identificamos formas regulares e efetivas de movimentagoes coordenadas que seriam, segundo

nossas propostas compreensivas, consequencias da influencia de cognigoes taticas.

Para esta compreensao, analisamos detalhadamente a logica de funcionamento da

cognigao tatica que chamados de planificagao em avalanche. Sete dos 19 gols marcados pela

selegao brasileira de fatebol foram marcados sob a influencia dessa forma de cognigao tatica.

Descrevemos tambem como cada um dos sete gols marcados poderiam ser compreendidos como

uma replica dessa cognigao tatica.

Em suma, aqui nos interessou compreender como os processos de comunicagao entre

cerebro, corpo, bola, regras do jogo sao representadas nos movimentos coordenados dos

jogadores de futebol, movimentos que sao signos de uma complexidade cognitiva desenvolvida

por meio de planejamento e intensos treinamentos. Aqui, discutimos como os fios semioticos-

cognitivos se associam em cognigao comunicacional. No terceiro capitulo, discutiremos a

insergao de outra semiotica-cognitiva: as imagens televisuais. Discutiremos tambem outros fios

de significados que compoe a cognigao comunicacional: cultural, sociologico e do agenciamento

politico.
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CAPITULO 3: O AGENCIAMENTO MIDIATICO-TELEVISUAL E A FORMA^AO DA

CULTURA TATICA EM REDE

No terceiro capitulo, especularemos sobre outros fios de sentido, que seriam atualizados

na cognigao comunicacional e expresses nos movimentos coordenados dos jogadores de futebol

(tatica). A principio, destacaremos o estado de cognigao comunicacional entre jogadores e
tecnicos de futebol.

Compreenderemos tambem a associagao das competencias culturais e de distingao

sociologica com as semioticas-cognitivas em um estado de cognigao comunicacional.

Discutiremos tambem, a insergao das imagens televisuais pensadas como semioticas-cognitivas e

seus efeitos em termos de agenciamentos politicos.

3.1 A CULTURA TATICA NO FUTEBOL: OS MOVIMENTOS CORDENADOS COMO
SIGNOS CULTURAIS E A FUN^AO DO TECNICO

Aqui, compreenderemos mais um tecido da complexidade dos significados que estariam

representados nos movimentos dos jogadores de futebol: a cultura. Tomando a antropologia, de

forma especifica o estudo dos rituais, como intercessor, discutiremos o papel da cultura na

cognigao comunicacional.

De principio, destacaremos os significados culturais das movimentagoes taticas a partir

da relagao com o conceito de tecnicas de corpo proposta por Mauss (2003). Para esse

antropologo, o corpo foi o primeiro instrumento usado pelo homem para atingir seus propositos

e gerar significagoes.

Para o autor, os modos de se servir do corpo estao relacionados a habitos desenvolvidos

em sociedades especificas e passados por meio da tradigao. Formas caracteristicas de marchar,

nadar ou correr derivam de um longo processo de educagao tendo em vista a precisao no uso do

corpo.

A tradigao e um ponto importante nas tecnicas do corpo: ”[...] chamo tecnica um ato

tradicional eficaz [...] nao ha tecnica e nao ha transmissao se nao houver tradigao [...] Eis em que
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o homem se diferencia dos outros animais: pela transmissao de suas tecnicas" (MAUSS, 2003, p.

479). Este e o um aspecto que gostariamos de capturar: a rela^ao entre tradi^ao, conserva^ao das

tecnicas corporais e comunica^ao.

O processo de adestramento, ou seja, de aprimoramento de competencias corporais e

respaldado pelo prestigio. Sao individuos com reconhecimento de suas tecnicas em dadas

sociedades que repassam para os mais jovens o conhecimento tradicional. Trata-se de dar

continuidade a conhecimentos praticos que tem sido eficazes e sao entendidos como importantes

em dadas sociedades.

Se partimos do conceito das tecnicas do corpo de Mauss (2003), uma cultura tatica

tradicional deveria ser compreendida como formas de orquestrar as movimenta^oes

caracteristicas de um dado contexto socio-cultural. Essas formas devem ter uma legitimidade

socialmente compartilhada e ser ensinada por individuos com prestigio, os tecnicos e auxiliares.

O aprendizado das competencias se daria por meio de rituais. Se tomarmos o estudo dos

rituais desde Durhkheim (1996) ate Tambiah (1985), compreenderemos que os rituais nao sao

meras repeti$6es. Como escreve Durkheim (1996), a realiza^ao dos rituais promove a renova^ao

dos significados compartilhados, integrando os individuos as representa£oes coletivas. Mauus

(2005) nos mostra como os ritos de sacrificio purificam e preparam as competencias de um

neofito para que este possa entrar em um espa^o sagrado.

Interessa-nos destacar, sobretudo, a no$ao de ritual para Tambiah (1985), isso porque o

antropologo tambem se inspira nas teorias de Peirce para compreender o ritual como dinamica

cultural. Para o antropologo, o ritual e composto pelo compartilhamento de um simbolo, que

pode ser atualizado por meio de performances, sejam elas corporais, sonoras, visuais, etc.

Para Tambiah (1985) os rituais nao so podem atualizar os significados dominantes, mas

tambem podem promo ver a legitima^ao de novos significados. O ritual e o espa^o legitimo para

que as performances atualizem ou modifiquem os significados influenciados pelo simbolo

cultural. Isso porque, no decorrer do tempo, a performance e realizada por individuos de

diferentes gera^oes.
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E possivel identificar a influencia do pragmaticismo de Peirce nesse processo, pois os

simbolos dominantes sao fundamentados por cren^as que, para garantir sua persistencia, tem de

mostrar sua eficiencia na condu^ao das praticas sociais. O ritual, portanto, e a legitima^ao, ou

nao, das cren^as dominantes por meio dos efeitos praticos dessas performances. Os simbolos se

fortificam se ha a cren^a na sua eficiencia em rituais futuros.

As performances sao indices de dada cultura no sentido de Peirce, ou seja, ha uma

conexao real e reconhecimento entre a cultura e a performance, que aponta para a cultura da qual

e expressao. As praticas sociais sao indexadas aos habitos culturais que a influenciam.

Nesse sentido, para Tambiah (1985), os rituais nao so condensam os significados

compartilhados, promovem a comunhao, ratificam os significados dominantes, mas tambem

possibilitam transforma^oes e a a$ao da criatividade, e os legitimam por meio do ritual.

Interessa-nos destacar que sao nos processes de comunica^ao que os significados

culturais sao atualizados, problematizados, re-inventados. E na trama comunicativa, expressa nas

performances: "O ritual e um sistema culturalmente construido de comunica^ao simbolica"

(TAMBIAH 1985, p. 128).

Por meio das alian^as com a antropologia, buscaremos compreender como as

competencias semiotico-cognitivas se associariam com as culturais em um estado de cogni^ao

comunicacional e como poderiamos compreender essa trama por meio das movimenta^des

coordenadas.

As movimenta^oes coordenadas, desenvolvidas na ocasiao do jogo (tatica), seriam

tambem tecnicas corporais no sentido proposto por Mauss (2003). Se sao tecnicas do corpo,

entao, devem expressar um conhecimento caracteristicos de dados contextos culturais.

Os conhecimentos taticos deveriam ser transmitidos por meio de incessantes rituais de

treinamento, que atualizam significados compartilhados e expresses em dadas formas de

orquestrar as movimenta^oes. Geralmente ex-jogadores fazem essa fun^ao, isso porque ha a

cren^a compartilhada em sua legitimidade.

Uma cultura tatica tradicional, portanto, seria um repertorio de formas de combinar

movimenta^oes caracteristicas de um dado contexto cultural que sao transmitidas aos aspirantes



179

a jogadores por meio da tradigao. Chamamos de cultura tatica tradicional aquela que antecedeu o

fenomeno da midiatizagao televisual do jogo de fotebol. No proximo topico, detalharemos a

distingao entre uma cultura tatica tradicional e uma cultura midiatizada e em rede, embora a

emergencia dessa ultima nao significa a exclusao da primeira.

As culturas taticas tradicionais deveriam associar uma dada forma de combinar as

movimentagoes com o aspecto identitario, ou seja, e compartilhado que um estilo de jogo os

distingue dos demais. A identidade, como escreve Hall (2000), se da pela demarcagao das

diferengas, nesse sentido, formas de orquestrar movimentagoes em dados contextos remetem a

uma dada cultura tatica.

O fotebol, como escreve Da Matta (2006), e um ritual que coloca em jogo a

consagragao do time. O intenso compartilhamento do ritual, sua capacidade de condensar os

diversos significados como identidade nacional, disputas politicas, economicas ou religiosas

passam a ser dramatizados nos duelos de performances no jogo de fotebol.

Trata-se de um duelo de tecnicas do corpo que ira legitimar e consagrar a selegao

vitoriosa, que passara a ser reconhecida pelo mundo do fotebol como a melhor. Eventos como a

copa do mundo seriam rituais de intenso significado para a afirmagao de estilos de jogo. O ritual,

como discutimos, pode consagrar uma dada forma de jogar como a melhor ou pode abrir espago

para que novas performances adquiram legitimidade.

Cada copa do mundo, portanto, deveria consagrar um estilo de jogo que passa a ser

reconhecimento como o melhor. Autores como, por exemplo, Da Matta (2006), Wisnik (2007),

Toledo (2002) e Grumbrechtv (2006) fazem alusao ao que estamos chamando de cultura tatica

tradicional.

Da Matta (2006) enfatiza que o fotebol brasileiro e aquele jogado prioritariamente com

os pes, caractenstica inspirada na capoeira e nas dangas regionais que privilegiam a parte inferior

do corpo. Nessa dinamica de jogo, a bola e manipulada com talento e pericia onde o fotebol

expressa seu carater dionisiaco. O modo europeu de jogar e caracterizado por bolas aereas e

finalizagoes de cabega. Nessa forma de jogo, a condugao da bola e apenas o meio para se chegar

ao fim (o gol), enquanto no modo brasileiro, o trato da bola, em si, e um fim.

Nao obstante, Grumbrechtv (2006), propoe o desenvolvimento de estilos nacionais de

jogar, como o da defesa italiana, o contra-ataque direto ingles, e seus cruzamentos para a area, ou



180

o ataque criativo brasileiro. No entanto, o autor pondera que nas ultimas decadas, gramas a

globalizagao, essas diferengas se tomam cada vez mais sutis.

Wisnik (2007), de forma mais geral, argumenta que o futebol europeu seria aquele

jogado em prosa, caracterizado por um estilo "pragmatico" e com maior atengao para a defesa.

Essa modalidade de jogo seria marcada por passes triangulares, contra-ataques, cruzamentos e

fmalizagoes. O poetico seria o futebol sul-americano, sobretudo, o brasileiro, caracterizado pela

imprevisibilidade, criagao de espagos vazios, corta luz e autonomia do drible.

Toledo (2002) investiga o futebol a partir de tres dimensoes: a universalidade das regras,

as formas e os estilos de jogo. O autor leva em conta as relates entre especialistas, jornalistas e

torcidas como elementos envolvidos na formagao de identidades baseadas nos estilos de jogo.

Nessa trama, Toledo destaca nao so estilos nacionais como o brasileiro ou ingles, mas tambem

regionais, como o modo gaucho ou carioca de jogar.

A diferenga entre essas abordagens para a nossa e que esses autores privilegiam uma

leitura socio-antropologica. Isso quer dizer que estao interessados antes nas representagoes

sociais feitas a partir do movimento do que nos significados dos proprios movimentos em

comunicagao. As argumentagoes sobre os movimentos sao demasiadas gerais e nao adentram na

especificidades das comunicagoes cinesicas e dos processos cognitivos envolvidos.

Outros autores destacam a tatica como 3-5-2, 4-4-2, 4-2-4. Do ponto de vista da cognigao

comunicacional, esses numeros dizem pouca coisa sobre a tatica. Times diferentes podem adotar

o 4-4-2 e ter dinamicas completamente distintas. O Brasil de 2002 jogou no 3-5-2, bem como a

Alemanha de 1990, e suas dinamicas de movimentagoes eram nada parecidas. Do ponto de vista

da cognigao comunicacional, a tatica no futebol e uma experiencia comunicativa extremamente

complexa que dificilmente poderia ser representada por tres numeros.

Para compreender o que estamos chamando de cultura tatica, e preciso transcender as

reverberagoes cartesianas e compreender o cerebro, a mente e a cultura como processos

continuos e em comunicagao, assumindo as consequencias do sinequismo de Peirce. Em uma

abordagem diversa, Edgar Morin (2011) tambem aponta para esse caminho, destacando que o

ho mem e inteiramente biologico e cultural.
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Na neurobio logia, Antonio Damasio (2011) considera a continuidade entre os aspectos

neurobiologicos do cerebro e a cultura humana. Para o autor a biologia do cerebro tem grandes

influencias sobre a forma como a cultura se desenvolve da mesma forma que a cultura influencia

nos processes cerebrais.

O primeiro aspecto destacado por Damasio (2011) seria o proprio valor biologico. Como

discutimos no primeiro capitulo, o valor biologico seria o signo em um estado otimo de

homeostase, quer dizer, se algo conspira para a sobrevida do organismo, entao, o valor biologico

o classifica como positive, influenciando a manuten^ao dessa rela^ao. Caso o funcionamento do

organismo entre em desequilibrio, o valor biologico deve agir no sentido de retomar o estado de
homeostase.

Para o neurobiologo, a ampla memoria, a consciencia, a capacidade crftica e de

planejamento, caracteristicas do cerebro humano, sao recursos cognitivos que tambem estao

voltados para a garantia do valor biologico, ou seja, para estados otimos de vida. Essas

capacidades cognitivas e que garantiram um novo patamar de homeostase, a sociocultural

(DAMASIO, 2011).

A homeostase sociocultural estaria tambem voltada, mesmo que de forma indireta, para

garantir a rela^ao vantajosa com o valor biologico. Segundo o autor, os rituais, as institutes

sociais, a musica, a medicina e a arte teriam o proposito de reestabelecer o equilibrio, seja da

justi^a, da saude do corpo, do estado da alma ou das relates sociais. Para Damasio (2011), a

homesostase socio cultural seria representada pela busca deliberada e reflexiva do bem estar:

O motor dos avan^os culturais proponho, e o impulso homeostasico [...] Eles
respondent quando e detectado um desequilibrio no processo da vida e
procuram corrigi-lo nos limites da biologia humana e do ambiente fisico e
social. A elabora^ao de leis e regras morais e o desenvolvimento de sistemas de
justi^a constitui uma resposta a detec£ao de desequilibrios causados por
comportamentos sociais que poe os individuos e o grupo em risco. Os
expedientes culturais criados em resposta ao desequilibrio visam restaurar o
equilibrio dos individuos em grupo. As contributes dos sistemas econdmicos
de politicos, bem como, por exemplo, o desenvolvimento da medicina, sao
respostas a problemas funcionais encontrados no espa^o social que demandam
corre^ao nos limites desse espa^o para que nao venham a comprometer a
regula^ao da vida dos individuos pertencentes ao grupo. Os desequilibrios que
me refiro sao defmidos por parametros sociais e culturais, e assim a detec^ao
dos desequilibrios ocorre no nivel elevado da mente consciente- na estratosfera 
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do cerebro- e nao no nivel subcortical [...] Chamo homeostase sociocultural esse
processo global (DAMASIO, 2011, p. 356).

E louvavel a proposta de Damasio (2011), de compreender a biologia e a cultura como

elementos interativos. O neurobiologo destaca, inclusive, a possibilidade da cultura interir no

proprio genoma. O autor cita evidencias relacionadas ao desenvolvimento da cultura do consumo

do leite e infere que a amplia^ao da tolerancia a lactose seria um sintoma da influencia cultural.

No entanto, na obra de Damasio, parece haver uma prevalencia das influencias

neurobiologicas sobre as socioculturais, sobretudo, quando o neurobiologo propoe que o valor

biologico deve coordenar, mesmo que de forma indireta, o desenvolvimento sociocultural. Para

ele haveria o predominio do afeto dos valores biologicos sobre aqueles socioculturais.

Estes ultimos teriam um limite de influencia: o valor biologico. Este, para Damasio,

parece ser o fio determinante. Ora, se o valor biologico so determina e nao e influenciado, entao,

nao haveria comunica^ao com a cultura nesse patamar.

Damasio (2011) parece ter uma visao da cultura como uma especie de organismo, no

qual as institui^oes sociais teriam a fun^ao de manter as relates sociais saudaveis,

aproximando-se das primeiras proposi^oes sociologicas, como a de Durkheim (1999).

O neurobiologo, portanto, nao atenta para as relates de poder que podem introduzir

propositos antipodas aos do valor biologico. De Weber (1994) a Foucault (2000), ou a Deleuze

(1997), vem sendo discutido, no escopo filosofico e sociopolitico, o estabelecimento de efeitos

de verdade que normatizam dadas a^oes por meio da domina^ao da consciencia, das percep^oes

e mesmo do desejo. Nao e nosso proposito aqui discutir a fundo essas relagoes, em Cavalcante

(2011), priorizamos esse tipo de analise, no entanto, seria negligente nao apontar a influencia de

outros elementos para a compreensao da cultura.

Se, como propoe Damasio (2011), a consciencia possibilitaria que a por^ao deliberada da

cogni^ao possa agir sobre o inconsciente, influenciando na sua dinamica, entao, os propositos

fundamentals (valor biologico) tambem poderiam ser criticados, contestados, planejados,

ensinados e transformados.
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Modos de alimenta^ao a base de fast food, rituais religiosos de autopuni^ao, tratamento

do corpo no esporte professional, onde os musculos sao levados ao limite, resultando em

contusoes, forgoes e ate obitos, sao grada^oes diferentes de dominancia entre valores biologicos

e socioculturais em comunica^ao.

Se nos for permitido usar um exemplo extremo, poderiamos citar o caso dos chamados

homem-bomba, que sao individuos que sacrificam a propria vida em favor de um significado

cultural-religioso, tratar-se-ia de uma polftica de comunica^ao que privilegia os valores culturais-

fundamentalistas em detrimento dos biologicos.

Nesse sentido, o que nos interessa destacar na proposta de Damasio (2011) e a no^ao de

continuidade entre aspectos biologico e culturais, no entanto, destacando que essa comunica^ao

nao teria necessariamente prevalencia e determina^ao dos valores biologicos em rela^ao aos

socioculturais. Seria uma polftica de comunica^ao entre esses elementos, que atualizariam as

prevalencias em consonancias com as relates de domina^ao.

Essas grada^oes poderiam estar relacionadas ao contexto social e politico, aos poderes e

discursos estabelecidos, aos modos de negocia^ao e resistencia, aos valores dominantes e mesmo

as linhas de fuga. Esta e uma discussao que requer mais folego do que dispomos para o escopo

desta tese. Em outra pesquisa poderiamos retoma-la.

Aqui, nos interessa apenas destacar a proposta compreensiva de continuidade e

comunica^ao entre cerebro, corpo e aspectos socioculturais em um processo de semiose.

Compreendemos, portanto, as consequencias dessa proposta. Se os processes cognitivos

influenciam a cultura, entao, as manifesta^oes culturais deveriam representar, em suas

performances, ou seja, nos movimentos coordenados dos jogadores, a influencia da cogni^ao

cerebral.

Em nossa perspectiva, a cultura tatica nao seria entendida como sequencias de numeros

ou pela poesia ou prosa de suas movimenta^oes. Mas antes como formas caracteristicas de uma

cultura de orquestrar sentimentos,memorias, indices-perceptivos e raciocinios que poderiam ser

compreendidos por meio das movimenta^oes coordenadas.
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O ponto que queremos destacar e que logicas de sentimento, de edi^oes-

perceptivas,memoria, de tomadas de consciencia e de raciocinio seriam ensinados e

aperfeicjoados nos ritos de treinamento e nos rituais do jogo de futebol. Assim, os processos

semioticos-cognitivos seriam, portanto, ao mesmo tempo culturais. Em cogni^ao comunicacional
deveriam estar associados.

Estes deveriam ser representados cineticamente sob o signo das orquestra^oes das

regularidades dos movimentos, das formas dinamicas, de tempos de respostas, de trilhas

perceptivas e dos designers de movimentos em dados contextos. Seria, portanto, na comunica^ao

que os processos semioticos-cognitivos e culturais se atualizariam nos rituais futebolisticos.

Nesse sentido, deveria haver continuidade e comunica^ao entre cerebro e cultura. A

cultura afeta o cerebro que, a partir da media^ao dos portais sensoriais e musculos esqueleticos,

aprende logicas de sentir, de perceber, de tomar consciencia e de raciocinar nos rituais de

treinamento futebolisticos.

Essas formas deveriam ser atualizadas, questionadas, testadas, reformuladas pelos

cerebros em cogni^ao comunicacional. Por meio do treinamento intensivo e em conjunto,

deveriam ser aperfei^oadas as logicas do sentir, do perceber, do tomar consciencia e do

raciocinar, aprendidas culturalmente.

Desse modo, a cultura deveria estar no cerebro assim, como o cerebro deveria ser

representado na cultura. Nao haveria cisao, mas comunica^ao e mutuo enriquecimento. Nesse

sentido, a cultura deveria ser um dos tecidos de significados que compoe a cogni£ao

comunicacional.

Analisaremos uma cultura tatica envolvendo sentimentos, de forma especifica, os

sentimentos de altera^ao cognitiva. Como discutimos no primeiro capitulo, os habitos de

sentimento de altera^ao cognitiva sao responsaveis por predicar estados emergenciais que seriam

efetivos em dado contexto de jogo. Essa intensidade afetaria tanto os outros habitos cerebrais

como os musculos esqueleticos. Nos musculos esqueleticos, esses afetos cerebrais seriam

representados por meio da for^a dinamica.
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Esses sentimentos agiriam tambem sobre as edigoes-perceptivas, a consciencia e o

raciocinio, sugerindo o tempo de processamento cognitivo, que deveria ser eficiente em ocasioes

similares. O efeito do sentimento comunicacional, portanto, e a orquestragao da forga dinamica e

dos tempos de respostas dos jogadores em dada ocasiao.

Na copa de 1974, a selegao holandesa de futebol consagraria uma forma de sentimento

comunicacional de alteragao cognitiva, que passou a compor o repertorio da cultura futebolistica,

dada sua eficacia. Os efeitos dessa cognigao tatica foram chamados de marcaqao pressao.

Nessa cognigao tatica, o contexto, que acionava o sentimento comunicacional de

reconhecimento, era a saida de jogo do adversario. Esse sentimento de reconhecimento, dado seu

carater inovador, problematizou as movimentagoes adversarias. Isso porque, naquela epoca, os

jogadores nao reconheciam, na saida de bola do jogo adversario, a ocasiao para a intensa

marcaqao. Nesse sentido, a inovagao cognitiva ja parte do sentimento de reconhecimento.

Nessa cognigao tatica, quando o contexto e reconhecido coletivamente pelos jogadores,

estes entrariam em estado de cognigao comunicacional de marcagao pressao. Interessa-nos

destacar o sentimento de alteragao comunicacional nessa cognigao tatica.

Reconhecido o contexto, o sentimento comunicacional de alteragao cognitiva predica

intensa emergencia, logo, os movimentos devem se coordenar com intensa forga dinamica e o

tempo de mediagao cognitiva deve ser rapido. A representagao cinesica desse sentimento

comunicacional e a coordenagao de intensas forgas dinamicas que sao acionadas rapidamente

quando o contexto e reconhecido.

Os indices-perceptivos formam uma trilha em triangulo ao redor do jogador adversario,

que domina a bola. O design coordenado das movimentagdes deve problematizar as

possibilidades de passe do adversario. O aspecto fundamental dessa cognigao tatica e o

sentimento de alteragao cognitiva. E gragas a rapida reagao e intensidade da forma dinamica

coordenada que os jogadores holandeses, por assim dizer, encurralavam o adversario.

Naquela epoca, decada de 1970, os jogadores de defesa nao eram treinados para esse tipo

de situagao, ou seja, nao havia ritos de treinamentos que ensinassem aos zagueiros a orquestrar
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as movimenta^oes, quando assediados por varies jogadores ao mesmo tempo em intensa

velocidade e repentinamente.

Os adversaries, portanto, nao reconheciam com eficacia o contexto, ou seja, a

aproxima^ao repentina dos jogadores holandeses. Se ha pequenas grada^oes de reconhecimento,

entao, o sentimento de duvida e emergencia e intenso. No entanto, esse sentimento de

emergencia nao e predicado de uma generaliza^ao (como no caso holandes destacado acima),

mas do estado de imprevisibilidade do contexto.

Se ha intenso sentimento de emergencia, como discutimos, sao sugeridos poucos

elementos para a consciencia e um tempo extramente restrito para o pensamento, sendo

predominante a a$ao cognitiva nao consciente. Como os jogadores nao eram treinados para esta

situa^ao, a mente nao consciente era obrigada a arriscar. Nem sempre dava certo. Muitas vezes a
Holanda retomava a bo la no proprio campo de defesa do adversario.

Dada sua eficacia, esta cogni^ao tatica, que poderiamos chamar de marca^ao pressao,

passou a ser utilizada por outras sele^des. Os sentimentos, portanto, de reconhecimento e de

altera^ao cognitiva, passam a fazer parte do repertorio da cultura tatica, sendo conservados e

aprimorados em sens usos futures.

O que gostariamos de chamar aten^ao e que o sentimento enquanto cogni^ao, ou seja,

enquanto habito que influencia a$6es futuras, nao e um mero elemento individual e efemero. Do

ponto de vista da cogni^ao comunicacional, o sentimento e um dos elementos que compoe a

cultura tatica no futebol. Esse tipo de sentimento de altera^ao cognitiva associado ao contexto de

marca^ao pressao passa a ser ensinado para as gera^oes futuras por meio de ritos de

treinamentos.

Da mesma forma deveria ser com as edi^oes-perceptivas, consciencia ou raciocinios. Sao

esses elementos que deveriam ser conservados e atualizados pelas gera^oes posteriores. E nesse

sentido que cultura e cogni^ao sao elementos continuos e dialogicos. Ao mesmo tempo que as

movimenta^oes taticas apontam para um dado contexto cultural elas tambem sao signos de

processes cognitivos envolvendo formas se sentir, perceber, tomar consciencia e raciocinar.
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Nos rituais, entre os quais a copa do mundo poderia ser considerado um dos mais

significative s, as contribuigoes de cada contexto sociocultural sao colocadas a prova. Os times

vencedores tem o reconhecimento social de sua forma de jogar. Essa distingao gera interesses

por sua compreensao e aprendizado, bem como pianos de jogo sao arquitetados para sua
superagao.

A cada copa do mundo de futebol, portanto, deveriam ser sacralizadas formas de jogar

vencedoras, e ao mesmo tempo deveriam ser problematizadas as derrotadas. Como escreve

Tambiah (1985), influenciado por Peirce, as crengas nos simbolos dominantes podem ser

reafirmados ou contestados no ritual. Nessa perspectiva, quando um time vence uma copa do

mundo, sua forma de jogar fica indexada a cultura tatica que o ritualizou.

Por exemplo, a cognigao tatica, que ficou conhecida como um modo de jogo com

pontas, e indexada a cultura tatica brasileira das decadas de 1950 e 1960. Utilizando esta forma

de combinagoes cinesicas, o Brasil venceu duas copas do mundo seguidas: 1958 e 1962.

Os pontas eram jogadores com grande capacidade de drible, que se posicionavam nas

extremidades ofensivas do campo. Geralmente, os pontas recebiam a bo la, driblavam o

adversario e cruzavam para a aerea. Analisaremos, portanto, a cognigao tatica que ficou

conhecida como indexada a cultura brasileira.

Como discutimos no segundo capitulo, seria possivel compreender a cognigao tatica por

meio da representagao cinesica expressa em seis aspectos: a) regularidade, b) contexto, c) forga

dinamica, d) tempo de mediagao cognitiva, e) indices-cognitivos e f) designs dos movimentos.

Nesse sentido, a forma especifica com que a cognigao tatica da selegao brasileira de 1962

orquestrou essas logicas semiotico-cognitivas pode ser compreendida como o indice que aponta

para sua brasilidade.

Essa cognigao tatica tem dois momentos: a passagem de bo la para o ponta e o drible para

o cruzamento e a finalizagao. O contexto que aciona essa cognigao tatica e a situagao de ataque

brasileira, quando o time adversario se apresenta com a defesa recomposta e os jogadores

brasileiros se aproximam da grande area adversaria.
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Nessa situaQao, portanto, o sentimento de reconhecimento comunicacional deve sugerir

coletivamente a cogni^ao tatica relacionada a jogada com pontas. A figura abaixo apresenta o
desenho da jogada:

Figura 8:Cognigao tatica brasileira de ataque pelas pontas

Fonte: Elaborado pelo autor

Na figura, os circulos maiores representam os jogadores. As letras A, B, D e E

representam diferentes fun^oes dos jogadores no contexto da jogada. Os numeros 1, 2 e 3

representam a sequencia da jogada. As letras Dd e Ee representam os deslocamentos dos

jogadores D e E com o seguimento da jogada.

No primeiro momento da cogni^ao tatica, representado pelo jogador A, ha uma

coordena^ao de baixas formas dinamicas com lentos tempos de resposta, signos de um sentimento

de altera^ao cognitiva de baixa emergencia.

O indice-cognitivo deve gerar um encontro perceptivo entre A e B. O raciocinio

comunicacional, nesse momento, e extremamente simples: A deve gerar um dado movimento de

bola que se encontre em uma regiao com o movimento de B. Os designers dos movimentos de A
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e B, portanto, deveriam se encontrar. Esse momento esta representado na figura acima, na

transi^ao da posi^ao 1 para a posi^ao 2.

O segundo momento dessa cogni^ao tatica e o que resulta em efeito estetico, ou seja, que

deveria gerar dificuldade de interpreta^ao nos marcadores. Quando o jogador B recebe a bola

(posi^ao 2), o segundo momento da cogni^ao tatica e acionado. O sentimento de reconhecimento

comunicacional deve sugerir esse momento aos jogadores.

O jogador que fazia a fun^ao de B era Garrincha, que revezava sentimentos de altera^ao

cognitiva moderados com intensos, ou seja, for^a dinamica baixa e lentidao nos tempos de

resposta com alta intensidade de movimentos e mediates cognitivas rapidas.

Nesse contexto, o indice-cognitivo deve coordenar as aten^oes de D, E com os

movimentos de B, que avan^a e para bruscamente. A Premissa comunicacional e a seguinte:

quando B avan^ar para a linha de fimdo, entao, D e E deveriam avan^ar em velocidade, criando
possibilidades de finaliza^ao, enquanto B deveria cruzar para a grande area.

Quando o jogador B realiza o drible (posi^ao 3 no diagrama), e observa a situa^ao de

ataque, deve inferir qual seria o jogador ( D ou E ) que poderia estar desmarcado se a bola fosse

cruzada de uma dada forma. Da mesma forma esse jogador deve compartilhar as premissas de

Garrincha, ou seja, inferir que ele deve cruzar a bola em dado local.

Os sentimentos, indices-perceptivos, consciencia e raciocinios, portanto, deveriam ser

associados, e o gol seria marcado pela associa^ao das competencias cognitivas dos jogadores. Na

figura acima, o jogador D recebe o cruzamento e faz o gol. Garrincha fazia a fun^ao de B,

enquanto, Zagallo, Amarildo e Vava se revezavam na fun^ao D e E.

Essa cogni^ao tatica, portanto, foi sacralizada no ritual da copa do mundo de 1962.

Houve, portanto, o estabelecimento de uma cren^a coletiva de que a forma de jogar brasileira era

a mais efetiva. A cogni^ao tatica de jogo pelas pontas se torna um simbolo do futebol brasileiro

ao passo que e desenvolvido um indice cultural que associa essa jogada a cultura brasileira.

Como escreve Turner (1974), o ritual atualiza o sentido dos Simbolos por meio das

performances. Estas fazem uma conexao do presente com o passado compartilhado de uma

sociedade e condensa os significados. A a^oes sociais se consolidam como uma media^ao
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cultural o que favorece uma pratica cultural. No nosso caso, a pratica da compreensao das taticas
futebolfsticas.

Mais uma vez, interessa-nos destacar que e na performance coletiva dos jogadores em

cognigao comunicacional que esses significados deveriam se atualizar. Seria no estado de

comunicagao que os significados sao colocados em jogo. Portanto, a comunicagao ganha

significados culturais pelo ritual e o ritual se atualiza em comunicagao.

Nesse sentido, a realizagao da cognigao tatica, conhecida como jogada pelas pontas.

significa nao apenas uma agao coordenada com vistas a organizagao efetiva da jogada. Cada vez

que esse tipo de jogada e realizada, ritualiza-se a brasilidade. O signo de Garrincha e da selegao

brasileira de 1962 e ritualizado nessa performance. Sao significados semiotico-cognitivos e

culturais que seriam atualizados.

Esses processos de ritualizagoes se atualizam tambem na performance dos narradores e

comentaristas quando declaram: "Este e o verdadeiro futebol brasileiro meu povo!" ou "Fulano

esta atuando como um ponta antigo como nos bons tempos do futebol brasileiro”. E o passado
compartilhado, que e ritualizado e atualizado na comunicagao.

Da mesma forma deve suceder com a cognigao tatica de marcagao pressao sacralizada

pela Holanda em 1974. Quando esses conceitos taticos sao ritualizados, atualizados e

remodelados, sempre apontam para a selegao que o sacralizou pela primeira vez.

Em 2010 , por exemplo, quando a Espanha aperfeigoou a marcagao pressao na safda de

bola do adversario, comentaristas que conheciam a historia do futebol faziam associagao com a

Holanda de 1974. Nesse sentido, a Espanha, por meio de sua performance, nao so sacralizava

seu proprio estilo de jogo, como tambem apontava para o da selegao holandesa. O ritual

associava passado a presente, como lembra Turner (1974), e a comunicagao entre culturas taticas

que se atualiza.

Em suma, quando uma cognigao tatica e ritualizada, essa mediagao permite associar nao

so as cognigoes cerebrais, corporais em comunicagao com a bola e as regras do jogo, mas

tambem com a cultura tatica. Os movimentos coordenados dos jogadores (tatica) "estao no lugar"

de uma cultura tatica em incessante renovagao, por meio dos ritos e rituais.
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Como discutimos no segundo capitulo, o aspecto principal para compor um estado de

cogni^ao comunicacional e o estabelecimento de um conhecimento em comum. Geralmente os

tecnicos de futebol funcionam como elo entre os jogadores e a cultura tatica. Na forma^ao do

jogador, o tecnico e o responsavel por transmitir, por meio dos ritos de treinamentos, o

conhecimento cultural.

Para alem da fun^ao de comunicar informa^oes, o tecnico e sua comissao tambem

devem estar em cogni^ao comunicacional com seus jogadores. Deveria aprender seus habitos de

movimenta^oes para que suas competencias sejam associadas.

Da mesma forma, os jogadores devem aprender as predicates do tecnico (suas

instru^oes) e saber traduzi-las em movimentos. Quando comissao tecnica e jogadores

compartilham esse conhecimento, entao, pela logica da cogni^ao comunicacional, suas
competencias poderiam ser associadas.

O tecnico poderia ser compreendido como um designer tatico. Ele deve observar e

aprender as competencias dos jogadores e, a partir desse conhecimento, projetar formas de

combina^oes de movimentos, que deveriam ser eficientes em dadas ocasides.

Os habitos de sentimento de altera^ao cognitiva do tecnico devem ser bem diferentes dos

jogadores, no momento em que estes estao disputando o jogo. O tecnico nao precisa decidir no

momento da jogada. Ele observa os treinamentos, infere calmamente possibilidades, ensaia e

analisa a forma de jogar do adversario. Os sentimentos de altera^ao cognitiva, portanto, predicam

um baixo grau de emergencia.

Como discutimos no primeiro capitulo, os sentimentos de altera£ao cognitiva sugerem

qual deveria ser a riqueza de detalhes das edi^oes-perceptivas, das imagens conscientes e da

velocidade do raciocinio.

No caso do tecnico, seria eficiente um baixo grau de altera^oes cognitivas, isso porque,

nessa situa^ao, a memoria pode enriquecer a consciencia com amplas por^oes de conhecimento,

o raciocinio pode manipula-los detalhadamente e no tempo que for preciso. Esse e o cenario

ideal para o que tecnico realize o design tatico de um time.
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A cognigao do tecnico, portanto, pode ser compreendida como uma logica utens mais

proxima daquela que Peirce imaginou para o raciocinio cientifico. Aqui, discutiremos como

poderia ser o raciocinio do tecnico, se este fosse compreendido por meio do metodo de

investigagao proposto por Peirce, ou seja, por meio de abdugoes, deduces e indugoes. Como

discutimos essas formas de raciocinio detalhadamente na metodologia, aqui os trataremos de
forma simplificada.

Para a compreensao desta agao cognitiva, voltaremos a selegao brasileira de 1970, de

forma especifica, para o jogo final entre Brasil e Italia. A partir de informagoes que obtivemos

sobre os procedimentos da comissao tecnica e do entao tecnico, Zagallo, analisaremos sua agao

cognitiva e as associates de suas competencias com as dos jogadores, caracterizando o estado
de cognigao comunicacional.

De principio, o que motiva a investigagao e um estado de duvida, que gera uma especie

de irritabilidade mental. Segundo Peirce (1998), esse estado so e saciado quando uma nova

crenga se estabelece. Essa crenga caracteriza uma mudanga ou uma adaptagao do habito, que

passa a influenciar a agao do organismo em situagoes futuras similares. Para isso, tres modos

principals de raciocinio sao utilizados: abdugao, dedugao e indugao.

A abdugao e o unico processo de raciocinio capaz de gerar uma ideia nova, ela esta

relacionada aquil° Que poderia ser. E nesse sentido que a abdugao e um raciocinio sedutor: ela

sugere algo por meio de associagoes de ideias por semelhanga, logo, ha uma predominancia

iconica, ou seja, sugestiva.

A partir das sugestoes abdutivas, o pesquisador deve extrair suas conclusoes

dedutivamente. A dedugao e um processo de raciocinio necessario, ou seja, suas conclusoes estao

necessariamente implicitas em suas premissas. O silogismo Barbara e um exemplo classico de

dedugao: Todo Homem e Mortal. Aristoteles e Homem, entao, Aristoteles e mortal. Na dedugao,

portanto, se as premissas forem verdadeiras, as conclusoes devem ser tambem verdadeiras.

A indugao e o raciocinio que infere que algo e atualmente operativo. A indugao permite

inferir se as consequencias da hipotese sacadas dedutivamente sao plausiveis. E importante nao

confundir a indugao com algo que deve ser provado e que seja eminentemente objetivo. Isso iria

de encontro ao falibilismo proposto por Peirce.



193

A indu^ao aponta que a pesquisa esta no caminho certo, ou seja, se processo de raciocinio

esta fazendo avan^ar o conhecimento ou nao. Caso as consequencias da hipotese nao sejam

observadas indutivamente, entao, a hipotese deve ser reformulada. Vejamos, portanto, como

poderfamos compreender a a$ao do tecnico do ponto de vista pragmaticista na sele^ao brasileira
de 1970.

Preocupados com o jogo final contra a Italia, ou seja, movidos pelo sentimento de duvida,

a comissao tecnica brasileira foi observar os jogos italianos, sobretudo, sua defesa, caracteristica

de sua cogni^ao tatica cultural. Carlos Alberto Parreira (componente da comissao tecnica) e seus

auxiliares investigaram o padrao de marca^ao homem a homem da defesa italiana. Isso quer

dizer que os defensores italianos acompanhavam os atacantes adversaries em suas

movimenta^oes.

Do ponto de vista semiotico-cognitivo, a comissao tecnica brasileira observou uma forma

regular de movimenta^ao dos zagueiros italianos, que e signo de sua cogni^ao tatica. Os

zagueiros italianos compartilham um habito que pode ser descrito da seguinte forma: se o

atacante adversario se mover em sua zona de marca^ao, entao, o zagueiro deveria acompanha-lo.
A comissao tecnica, portanto, identificou esta regularidade e passou a raciocinar a partir dela.

Interessa, de prinefpio, identificar as movimenta^oes regulares, porque estas sao sintomas

de uma a$ao cognitiva, ou seja, devem influenciar as a^oes futuras. Se influenciam a^des foturas,

entao, deveriam coordenar as a^oes italianas no jogo contra o Brasil.

Se os habitos sao resultados de um treinamento coletivo, entao, essas movimenta^oes

regulares devem ser as que sao treinadas. Se forem anuladas as jogadas treinadas, entao, os

jogadores serao obrigados a agir de forma improvisada aumentando a probabilidade de falencia

da jogada.

Nesse sentido, sabendo que a sele^ao italiana marcava homem a homem, esse se torna

o problema que motiva o raciocinio, ou seja, como veneer a marca^ao individual italiana? O

raciocinio abdutivo, portanto, deveria sugerir uma possibilidade de levar a marca^ao adversaria a

falencia. Uma das formas mais simples, atraves da qual Peirce descreve a inferencia hipotetica, e

a seguinte: um evento A surpreendente ocorre, se assumirmos que B estivesse relacionado com
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A, entao, A seria natural. No processo de abdu^ao, portanto, predicados ate entao separados (A e

B) sao associados por semelhan^a, compondo uma sugestao.

Nesse sentido, a situa^ao A seria a defesa italiana, que marcaria os atacantes brasileiros,

no caso, Pele, Tostao e Jair, individualmente. Os predicados diretamente envolvidos, portanto,

seriam a defesa italiana e os atacantes brasileiros.

No processo de abdu^ao, um outro predicado se associaria a estes, sugerindo uma

solu^ao. No caso em questao, seriam os jogadores nao atacantes brasileiros, que viriam de

posi^oes menos avan^adas e com competencias cognitivas-tecnicas para finalizar a jogada em

gol.

O argumento seria este: Se os defensores italianos marcaram individualmente os

jogadores brasileiros, entao, se um atacante brasileiro se movimentar poderia deixar um espa^o

vazio, que poderia ser aproveitado por um jogador nao atacante. Este, dada a sua pericia e

velocidade, poderia fazer o gol. Se assumissemos essa hipotese, uma serie de consequencias

poderiam ser deduzidas. A figura 9 abaixo ilustra uma das consequencias desta hipotese.

Figura 9: Design tatico da sele^ao brasileira de 1970 para o jogo contra Italia

Na figura acima, as letras A, B, e C representam os jogadores brasileiros. Z representa os

jogadores italianos. A seta que relaciona A com Aa significa a movimenta^ao do atacante
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brasileiro, sendo Aa o resultado do deslocamento. A seta que liga Z com Zz significa a

movimenta^ao do zagueiro italiano, sendo Zz o resultado do deslocamento efetuado pelo

jogador italiano. A letra D representa o jogador brasileiro, que viria de regioes menos avan^adas.

A seta indica sua movimenta^ao e Dd significa seu novo posicionamento promovido pelo
movimento.

Na figura acima, uma das possiveis consequencias da hipotese e apresentada. Nessa

consequencia, se A (localizado na ponta esquerda) se direcionasse para a posi^ao Aa e se Z

marca individualmente A, entao, Z deveria segui-lo e se posicionar na posi^ao Zz, logo, a regiao

esquerda ofensiva estaria desmarcada. Se a posi^ao esquerda deve estar desmarcada, entao, D

deve avan^ar, receber a bola no espa^o Dd e finalizar livre de marca^ao.

Os treinadores, portanto, devem desenvolver formas de treinar os jogadores para que eles

realizem tais movimenta^oes. Os treinamentos darao um primeiro sinal se as consequencias das

hipoteses sao plausiveis. Se houver a cren^a compartilhada entre treinador e jogadores, entao, se

formaria uma cogni^ao comunicacional para essa jogada.

O quarto gol do Brasil contra a Italia, considerado um dos mais belos da historia do

futebol, foi marcado de forma semelhante a forma apresentada na figura acima. Jair estava

posicionado na esquerda, Tostao, do centro para esquerda e Pele no centro, logo, os marcadores

italianos marcavam o centro e a esquerda, deixando a direita sem marca^ao.

Carlos Alberto, que era lateral direito, vem de tras em intensa velocidade e finaliza em

gol na regiao desmarcada. Esta seria uma experiencia indutiva das consequencias da hipotese,

ou seja, sua efetividade mostra que a hipotese desenvolvida pelos treinadores e representada

pelos jogadores sob a forma de movimento faz sentido e foi operativa naquele momento.

Segundo Coelho (2010), essa jogada, de fato, teria sido treinada por Zagallo, que houvera

previsto essa possibilidade a partir da observa^ao da defesa italiana, eis as palavras do proprio

Carlos Alberto, lateral que fez o aludido gol:

Naquela copa, o Carlos Alberto Parreira e Rogerio [ponta direita que acabou
cortado por contusao] funcionavam como olheiros dos adversaries. Eles traziam
slides com a posi^ao dos zagueiros italianos, que faziam marca^ao homem a
homem. Zagallo usava botoes de futebol de mesa e nos mostrou que em algum
momento, quando jairzinho entrasse em diagonal da direita para o centro, com o 
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Pele mais centralizado e Rivelino e Tostao mais pelo lado esquerdo, se abriria
urn espa^o para chegar pela direita (COELHO, 2010, p. 100).

A partir dessa jogada, portanto, e possivel compreender o estado de cogni^ao

comunicacional desenvolvido entre os jogadores de futebol e a comissao tecnica, ou seja, suas

competencias cognitivas sao associadas gramas ao compartilhamento de conhecimentos.
Detalhemos esse processo.

A partir do estudo do adversario, a comissao tecnica, por meio de inferencias, chegou a

conclusao de que, no contexto em que Jair, Pele, Tostao e Rivelino estiverem pela esquerda,

poderia ser o contexto em que o lado direito estaria desmarcado. Do ponto semiotico-cognitivo, o

que os tecnicos estao passando aos jogadores seria o sentimento comunicacional de

reconhecimento, ou seja, nos treinamentos, foi treinado que, quando essa situa^ao ocorrer, essa
jogada deveria ser acionada.

Dessa forma, os jogadores nao precisaram estudar o jogo da Italia, imaginar

possibilidades de solu^oes, deduzir conclusoes, se estivessem em cogni^ao comunicacional com

os tecnicos, e estes ultimos tivessem feito este trabalho. Como vimos discutindo, basta ter

grada^oes de conhecimento em comum para que as competencias especificas de tecnicos e

jogadores possam se associar.

No caso em analise, dois elementos cognitivos sao compartilhados. Como discutimos

acima: o sentimento comunicacional de reconhecimento, ou seja, os jogadores devem

compartilhar que a ocasiao estaria relacionada a cogni^ao tatica treinada. O segundo aspecto e o

indice-cognitivo tatico, ou seja, os jogadores devem compartilhar a aten^ao no lado direito, que

deveria estar desmarcado. Como destacamos acima, esses dois aspectos foram passados pela

comissao tecnica aos jogadores

Nesse sentido, os jogadores nao precisam saber dos processos cognitivos que levaram o

tecnico a chegar a dadas conclusoes. O tecnico tambem nao precisa saber das operates

cognitivas especificas dos jogadores para realizar a jogada, ou seja, a intensidade dos

movimentos, as percep^oes e os raciocinios especificos, que sao traduzidos em movimento para

realizar a jogada em seu andamento.
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Se no treinamento eles compartilham o sentimento comunicacional de reconhecimento

coletivo do contexto, e o indice-cognitivo que aponta para o lado direito, entao, suas

competencias podem se associar. A capacidade de planejamento e designer tatico da comissao

tecnica e a cognigao taticas dos jogadores se associam na realizagao da jogada. As

movimentagoes coordenadas dos jogadores, portanto, sao tambem signos do processo de

cognigao comunicacional entre tecnico, comissao tecnica e jogadores.

Para alem deste processo de cognigao comunicacional, esses movimentos coordenados

ainda condensam mais significados. Essa jogada que originou o quarto gol brasileiro pode ser

compreendida tambem como um ritual de sacralizagao de um novo simbolo cultural-tatico
brasileiro.

A partir da decada de 1970, o futebol brasileiro nao ficou conhecido apenas como aquele

de jogadores bons de drible, que realizavam jogadas pelas pontas, como destacamos acima. O

Simbolo cultural da tatica brasileira e expandido para um futebol que tern um dinamico toque de

bola, que envolve os marcadores com suas combinagoes criativas de movimentagoes. Como

lembra Tambiah (1985), o ritual, em seu aspecto mediador-cultural, condensa significados,

atualiza-os, mas tambem pode muda-los e amplia-los.

Foi o que a selegao brasileira fez na copa do mundo de 1970. Sacralizou uma nova forma

de jogar, com toques de bola em sequencia associados a dribles, que tambem ficou conhecida

como a forma brasileira de jogar. Como discutiremos no terceiro topico, a midiatizagao desses

jogos ajudou a construir essa representagao cultural.

Em suma, neste primeiro topico, buscamos compreender cultura e cognigao como

elementos continuos e em comunicagao. O que a cultura tatica conserva e transmite, deriva dos

processos de cognigao tatica desenvolvidos por tecnicos e jogadores no campo de futebol, ou

seja, e o trabalho semiotico-cognitivo dos tecnicos e jogadores que enriquece a cultura nos

processos de comunicagao cinesica no campo de futebol.

Da mesma forma, a cognigao tatica se desenvolve a partir do aprendizado cultural, ou

seja, dos conhecimentos adquiridos nos rituais de treinamentos. Tratar-se-ia, portanto, de um

processo comunicacional. A cultura enriquece a cognigao tatica que, por sua vez, e enriquecida
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pelas contributes semiotico-cognitivas, que renovam e ampliam a cultura. Seria em cogni^ao

comunicacional que as competencias culturais e semiotico-cognitivas seriam associadas.

Discutimos, tambem, como os tecnicos, para alem de servir de media^ao entre a cultura

tatica e os jogadores, tambem participam dos processos de cogni^ao tatica. A partir do

entendimento dos habitos taticos de seus jogadores e dos adversaries, os tecnicos devem planejar

formas de movimenta^oes capazes de veneer as movimenta^oes coordenadas adversarias.

Dada a convivencia e treinamento entre tecnico e jogadores, estes passam a compartilhar

conhecimentos que possibilitam entrar em estado de cogni^ao comunicacional. Nesse sentido,

suas competencias cognitivas poderiam ser associadas, como discutimos no caso do quarto gol

do Brasil contra a Italia.

Portanto, ha uma complexa trama de significados envolvidos nas movimenta^oes

coordenadas dos jogadores. Como vimos discutindo, essas movimenta^oes sao signos dos afetos

do cerebro, da comunica^ao entre cerebros mediados pelos portais sensoriais e musculos

esqueleticos, da rela^ao com uma dada cultura tatica, bem como da comunica^ao com os

processos cognitivos de tecnicos e auxiliares. No proximo topico, compreenderemos as

associates cognitivas com as imagens oriundas das transmissoes televisuais de futebol.

3.2 A MIDIATIZA^AO TELEVISUAL COMO COGNI^AO COMUNICACIONAL NA

TATICA FUTEBOLISTICA

O estudo dos meios, das mediates e das midiatiza^oes e um campo rico de estudos no

campo cientifico da comunica^ao. Nosso esforgo aqui, no entanto, nao sera detalhar

monograficamente as diferentes abordagens. Para isso ver, por exemplo, Hepp (2011-2013).

No entanto, interessa-nos destacar alguns aspectos dessas abordagens que nos ajudariam

a compreender como as imagens televisuais poderiam ser compreendidas como cogni^ao

comunicacional na tatica futebolistica e ser representadas nos movimentos coordenados dos

jogadores, sendo, portanto, um dos fios de significados expresses nos signos cineticos. Nesse

sentido, nosso interesse nao e estudar a linguagem televisual, mas os efeitos de seus usos no

contexto tatico-futebolistico.
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Destacaremos alguns aspectos concementes aos meios, as mediates e as midiatiza^oes,

para depois compreendermos como poderiam ser pensados, no escopo da nossa proposta teorico-

metodologica de cogni^ao comunicacional.

Para a compreensao da influencia dos meios, destacaremos aspectos propostos por

McLuhan (1969; 2009), que interessam a nossa pesquisa. A primeira contribui^ao e compreender

a tecnologia como expansao das capacidades do homem. Cada meio possibilita a otimiza^ao do

corpo, de suas capacidades sensoriais e esquemas de pensamento:

Todos os artefatos do homem, linguagem, leis, ideias, hipoteses, utensilios,
vestuarios, computadores, sao extensoes do corpo fisico [...] a capacidade
humana de criar orgaos adicionais [...] os efeitos dos artefatos humanos no
homem e na sociedade [...] uma extensao do corpo efetuada pela adi^ao
artificial de orgaos (MCLUHAN, 2009, p . 254).

E verdade que MacLuhan (2009) destaca a potencialidade proporcionada pela tecnologia.

No entanto, o meio nao se reduz a essas extensoes. Para o autor, cada meio traz consigo uma

serie de efeitos socioculturais e estruturais decorrentes da inser^ao de uma tecnologia:

Quando digo que o meio e a mensagem, quero dizer que o automovel nao e o
meio. As autoestradas, as fabricas ou as companhias petroliferas sao um meio.
O meio e isso [...] o carro como meio esta nos efeitos [...] O carro nao funciona
como meio, mas sim como um dos seus maiores efeitos [...] Significa realmente
um ambiente escondido de servi^os criado pela inova^ao que e o que muda as
pessoas. E o ambiente que muda as pessoas e nao a tecnologia (MCLUHAN,
1999, p. 219-220).

Na esteira dos estudos sobre mediates, destacam-se autores como Martin-Barbero

(2001), Garcia (1995) e Silverstone (2002). Os estudos de mediates buscaram formas

altemativas as abordagens ditas tecnicistas, em que o estudo dos meios seriam preponderantes,

ou as ditas apocalipticas, que privilegiam a domina^ao ideologica via meios de comunica^ao de

massa.

Nos estudos sobre media^ao, parte-se das apropria^oes que os sujeitos fazem dos meios

de comunica^ao, ou seja, dos processos de negocia^ao, de resistencias, de re-significa^oes, de
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usos e consumos dos produtos midiaticos nas praticas sociais. Os meios agem sobre o tecido

cultural, mfluenciando tambem nos usos cotidianos extramidiaticos (BRAGA, 2006).

[...] rompa-se com a instrumentalidade tecnicista de se pensar apenas nos meios,
rompa-se com o pessimismo apocaliptico que ve na mi'dia apenas a degradagao
e a homogeneizagao do cultural e passa-se a um novo problema: aquele de
buscar as articulates, os nexos entre o multifacetado cenario das negociagoes
que ocorrem entre recepgao com suas demandas, memorias e estruturas de
sentimento, e as logicas de ativagao dessas competencias culturais por parte da
industria cultural, suas estruturas de produgao e dispositivos de enunciagao e de
constituigao de mercados (LOPES e OROFINO, 2014, p. 368).

As mediates, portanto, podem ser didaticamente compreendidas como a dinamica dos

processes comunicacionais, com foco nas apropriagoes dos sujeitos frente a realidade que os

afeta, ou seja, o que os sujeitos fazem com a comunicagao (TRINDADE, 2014).

A midiatizagao, por outro lado, vem sendo pensada de uma forma mais ampla. Ferreira

(2008), por exemplo, argumenta que esse processo nao se reduz a analise do meio, quer dizer,

das especificidades materials da transmissao de informates, bem como das mediates, como
contato mediado entre contextos sociais.

Trata-se antes de uma trama complexa da relates e inter- influencias entre as praticas

sociais, as linguagens midiaticas, os processes de comunicagao, alem de seus usos sociais.

Ferreira (2008) vai buscar inspiragao em Michel Foucault, para o desenvolvimento do conceito

de dispositivos midiaticos, onde se materializam relates entre sociedade, tecnologia e

linguagem. A midiatizagao, portanto, e derivada das relates entre esses tres sistemas.

Hepp (2011), por sua vez, propoe tres estagios na evolugao do conceito de midiatizagao:

o tecnologico e institucional, referente a logica midiatica na vida social; o da midiatizagao, como

um metaprocesso, que ainda se desenvolve na sociedade; e o terceiro, em uma analise que se

refere a forga de modelagem da midia e sua influencia sobre os processos de interagao. Trata-se

de compreender a logica dos meios, permeando as ritualidades e estrategias sociais. Nao

obstante, Para Hjaverd (2013), a midiatizagao buscar compreender como a agencia das rm'dias

afeta a sociedade, a cultura e suas instituigoes, reestruturando-as.
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A midiatiza^ao permite compreender, nas praticas sociais, a influencia das institui^oes,

que moldam praticas sociais, logicas politicas, padroes culturais, cren^as e percept es. A

midiatiza^ao, portanto, tem a ver quais tipos de operates, estruturas e processes logicos as

midias instituem nas culturas e sociedades (TRINDADE, 2014).

Uma outra abordagem que nos interessa destacar e a de Eliseo Veron (2014). Inspirado

na teria semiotica de Peirce, o autor pensa a midiatiza^ao como parte do processo de semiose.

Para o aludido autor, os fenomenos midiaticos podem ser compreendidos como exterioriza^oes

de processos mentais sob a forma de dispositivos materials. Segundo o autor, haveriam tres

consequencia globais da midiatiza^ao:

Em primeiro lugar, o crescimento de um meio (ou varios), operando atraves de
um novo dispositivo tecnico-comunicacional, tipicamente produz efeitos
radicals, em todas as dire^oes, afetando com diferentes formas e com diferentes
intensidades todos os niveis da sociedade funcional. Em segundo lugar, o
carater radial e transversal dos efeitos produzidos pelos fenomenos midiaticos e
resultado de uma natureza sistemica, implicando em uma enorme rede de
relates e retroalimenta^oes [...] Em terceiro lugar, os comentarios (1) e (2)
explicam a consequencia mais importante desses momentos cruciais da
midiatizagao: a acelera^ao do tempo historico. Cada caso de acelera?ao deveria
ser, e claro, avaliado de acordo com o ritmo que caracteriza o periodo historico
(VERON, 2014, p. 16).

Trindade (2014) refor^a a importancia de pensar os meios, as mediates e a midiatiza^ao

como abordagens complementares. Aqui, seguiremos esse caminho, radicalizando-o. Ou seja,

compreendemos media^ao e midiatiza^ao como elementos complementares, mas tambem em

comunica^ao com os processos semiotico-cognitivos. Isso significa compreender essa dinamica

tambem como processos de cogni^ao comunicacional.

Nessa perspectiva, as mediates sao compreendidas como processos de associates

cognitivas entre as competencias humanas e tecnologicas, em consonancia com o interesse de

consumo nessas midias. Ao mesmo tempo, a participate da midiatiza^ao, em um dado campo,

reconfiguraria o escopo sociopolitico, cultural e semiotico-cognitivo.

Neste topico, discutiremos os usos e o consumo das imagens televisuais. De forma

especifica, a rela^ao entre meio, media^ao e consumo especificos: o dos tecnicos e da comissao

tecnica no futebol. No proximo topico, discutiremos as transformates socioculturais e politicas
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decorrentes da midiatizagao da tatica futebolistica. Mais uma vez, gostariamos de destacar que

nao e nossa pretensao fazer uma andlise da linguagem televisual. Interessa-nos apenas destacar

alguns aspectos que tem papel importante nos usos que os tecnicos de futebol fazem das imagens
dos jogos.

Segundo Pignatari (1984), o televisual instaura uma complexa trama inter-signica entre

imagem, cinetica, som e fala. O autor ressalta a distingao da imagem televisual pelo seu carater

eletronico e magnetico, enquanto a imagem do cinema deriva de fotogramas. Por outro lado, a

menor amplitude de sua tela privilegia dinamicas de agao, pois ha uma relagao entre o tamanho

do quadro e a duragao do piano.

Nao obstante, McLuhan (2009) defende que a televisao bombardeia o telespectador com

valores tateis, em que a pobreza de suas imagens conspira para maior participagao do receptor,

que tem de completar as mensagens mentalmente.

Eco (1978) destaca a transmissao direta como uma das especificidades do televisual.

Nessa situagao, segundo o autor, a tv desenvolve uma narrativa do ao vivo, onde situagoes

imprevistas devem ser organizadas de forma logica compondo uma narrativa.

Em uma partida de futebol, por exemplo, as cameras sao previamente instaladas em

dados espagos gerando diversos pianos do jogo a partir dos quais o diretor, diante destas

possibilidades preestabelecidas, escolhe o piano que sera emitido fazendo a montagem ao vivo

dojogo.

[...] quando uma tv transmite ao vivo uma partida de futebol, o meio de
comunicagao e usado segundo suas precisas caracteristicas tecnicas, de maneira
a impor uma gramatica e uma sintatica particulares: e [...] desse tipo de
comunicagao pode ocorrer, um exito narrativo (ECO, 1989, p. 326).

Para Betti (1997), a televisao constroi uma meta-representagao do jogo focado no

movimento da bola. Mesmo com o desenvolvimento das transmissoes televisuais, que passaram

de apenas uma camera fixa para dezenas de cameras, nao e possivel uma visao global do jogo.

Por outro lado, tais imagens possibilitam a visualizagao de aspectos do jogo em espago-

tempo desconexos, forjando formas de acompanhar o desenvolvimento propriamente cinesico do
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jogo para alem do estadio de futebol. Gastaldo (2005) ressalta as recepgoes de imagens em locais

publicos como bares e restaurantes, nao obstante, Cavalcante (2011), analisa a formagao de

sociabilidades e ritualidades a partir das transmissoes televisuais de futebol em bares no Ceara.

Sabemos da grande importancia do estudo do meio, das mediates, usos e consumo das

transmissoes televisuais. No entanto, nosso interesse de pesquisa e nas imagens televisuais e seu

consumo pelos especialistas de futebol (tecnicos, jogadores, auxiliares), uma especie de leitor ou

espectador tecnico-critico-especializado. De acordo com a abordagem aqui proposta, as imagens

televisuais, portanto, tambem passam a fazer parte da cognigao comunicacional no futebol.

Nesse sentido, de modo semelhante a Veron (2014), compreendemos os meios de

comunicagao, de forma especifica as imagens televisuais, tambem como processes de semiose.

No entanto, gostanamos de destacar um detalhe, que e consequencia de nossa proposta de

cognigao comunicacional baseada em uma semiotica-cognitiva. Haveria uma sutil diferenga

entre as consequencias de nossa proposta para a de Veron (2014) ou das abordagens de cognigao
estendida de Clark (1997), que discutimos no segundo capitulo.

Veron (2014) propoe que o fenomeno de midiatizagao possibilita uma exteriorizagao dos

fenomenos mentais, enquanto Clark (1997) propoe que a cognigao e entendida, portanto, nesse

sentido especifico, aproxima-se de McLuhan (1999), que propoe que os meios de comunicagao

sao extensoes das capacidades humanas.

Do ponto de vista da cognigao comunicacional, o meio nao seria compreendido como

exteriorizagao ou extensao, mas como associagao, gragas ao compartilhamento de conhecimento.

Destaquemos, portanto, a sutileza dessa diferenga.

Como discutimos no primeiro capitulo, a cognigao seria compreendida por meio de tres

elementos principals: habitos, experiencias e qualidades materials. Os habitos sao associagoes de

ideias com propositos que coordenariam as qualidades materials, atualizando experiencias de ser

afetado e de afetar em comunicagao com o meio, em dados contextos.

Destacamos, no segundo capitulo, que a cognigao comunicacional seria o processo de

associagao das competencias de cognigoes especificas, gragas ao desenvolvimento de
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conhecimentos em comum. Esse conhecimento em comum deveria ser possibilitado pela

capacidade dos hipoicones das cognigoes envolvidas, a saber.

Os hipoicones cognitivos possibilitam representar informagoes extemas por meio de suas

proprias qualidades, ou seja, aquilo que esta fora continua internamente em consonancia com as

potencialidades materials de dada cognigao. Haveria, portanto, ao mesmo tempo, continuidade e

diferenciagao. Nesse ponto de vista especifico, por que nao falamos em extensao ou
exteriorizagao?

A extensao estaria relacionada a um acrescimo quantitativo. Por exemplo, o fato de o

homem chutar uma bola nao o faz mais rapido, dinamico, agil ou alto. Mas, na medida em que o

homem aprende e compartilha os habitos da bola, pode associar suas competencias com as da

bola. Seus movimentos passam a se associar com os deslocamentos possiveis de uma bola de

futebol.

O homem teria sua cognigao musculo-esqueletico estendida, se fizesse exercicios ou

mesmo utilizasse drogas para melhorar seu rendimento. Nesse caso, teriamos uma cognigao

estendida, ou seja, as capacidades cognitivas dos musculos esqueleticos teriam uma ampliagao de

suas competencias: o movimento. O corpo humano e a bola tern habitos, experiencias e

qualidades materials diferentes, logo, seus habitos seriam associados em uma cognigao

comunicacional, e nao estendidos.

Por outro lado, compreender o meio como exteriorizagao mental, como quer Eliseo

Veron (2014), seria mais proximo de nossa proposta. No entanto, e importante apontar para a

sutiliza da diferenga. E verdade que, do ponto de vista semiotico, os meios teriam uma logica e

tambem desenvolveriam processos de semiose. No entanto, o termo exteriorizagao prioriza o

aspecto de semelhanga entre os aspectos cognitivos humanos ("internos") e os cognitivos

tecnologicos ("extemos").

Retomamos aqui a discussao que travamos no primeiro capitulo. Peirce dizia que se

subtraissemos as qualidades materiais da palavra e do homem, estes seriam equivalentes. Esta e a

questao principal. Se esse aspecto for abstraido, perde-se a especificidade do meio. Destaca-se o

aspecto em comum e marginaliza-se as diferengas.



205

Nossa proposta de semiotica-cognitiva nao assume essa abstra^ao. Se queremos

compreender a especificidade cognitiva de um meio, nao deveriamos excluir aquilo que marca

sua distin^ao: as qualidades materials. Nesse sentido, os meios tern uma qualidade material, que

possibilitaria o desenvolvimento de habitos, que nao seriam uma exterioriza^ao dos humanos,

seriam habitos caracteristicos de um dado meio.

E nesse sentido que, em estado de cogni^ao comunicacional, as competencias sao

associadas. O homem associa suas capacidades cognitivas com as das tecnologias, se

compartilhar predicates dos habitos destas ultimas.

Nesse sentido, qual a distin^ao cognitiva das imagens televisuais e como elas se associam

com as competencias humanas no contexto futebolistico dos tecnicos e auxiliares? Por outros

termos, o que teriam de especial as imagens televisuais e porque possibilitam determinados usos?

Embora sabendo que o televisual possibilita uma trama audiovisual, focaremos no

aspetos das imagens visuais. Isso porque as imagens em movimento sao os aspectos distintivos

da cogni^ao televisual. Os meios radio ou impresso nao tinham potencialidades iconicas capazes

de apresentar a trama evolutiva dos movimentos coordenados, a imagem visual do televisual e

que possibilitou essa observagao.

A transmissao televisual e um exemplo de cogni^ao comunicacional. Nessa trama,

reporteres de campo, comentarias, narradores, cinegrafistas, cameras e ilhas de edi^ao associam

suas competencias. O resultado dessa associa^ao cognitiva sao as transmissoes televisuais de

futebol.

E claro que o processo e bem complexo e exigiria um estudo especifico de como essas

associates cognitivas funcionariam. Aqui, nos interessa destacar apenas uma parte dessas

predicates: a narrativa visual das imagens televisuais.

Para isso, compreenderemos essas imagens do ponto de vista semiotico-cognitive, ou

seja, por meio das suas qualidades materials, experiencias e habitos. O primeiro aspecto,

portanto, sao os hipoicones cognitivos, ou seja, como as imagens televisuais apresentam o jogo

de futebol em consonancia com suas qualidades especlficas.
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Como discutimos no primeiro capitulo, as qualidades materials estao relacionadas a

capacidade de ser afetado, de afetar e de memoria. As capacidades de ser afetado, portanto, estao

relacionados as possibilidades das cameras que, em cogni^ao comunicacional com os

cinegrafistas, sao capazes de ser afetados por imagens e sons dos jogos.

Por outro lado, as cameras em cogni^ao comunicacional com jornalistas, editores,

cinegrafistas, tern a capacidade de afetar por meio de imagens e sons. Interessa-nos aqui a

iconicidade de suas imagens visuais.

A logica da narrativa iconica, proposta por Lotman (2000), pode nos oferecer uma

contribui^ao para compreendermos a narrativa visual do televisual. O autor distingue tipos

especificos de narrativa, como a verbal, a representada pelas figuras ou pelo som.

Para Lotman (2000), a pintura prioriza o carater continuo, ou seja, a compreensao do

significado da pintura se da pela observa^ao em conjunto dos elementos intemos do quadro. Na

pintura, portanto, nao ha decomposi^ao dos elementos intemos ou acumula^ao de signos.

O caleidoscopio produz sentido pelo reordenamento dos seus elementos internos. A cada

movimento do caleidoscopio, um significado e composto pela coexistencia dos elementos, de

modo que os novos significados nao derivam da extensao dos elementos intemos no espa^o, mas

de sua reordena^ao no tempo.

O Caleidoscopio atualiza duas logicas narrativas. Uma, na qual o significado e composto

de forma continua, ou seja, pela coexistencia dos elementos internos e ao mesmo tempo pelo

elemento transformacional, ou seja, aquele no qual o sentido e composto pela sequencia de

altera^oes nas qualidades, como na musica.

Lotman (2000) considera a pintura como um exemplo extremo do carater continuo,

enquanto a musica seria caracteristica uma sintagmatica transformacional. Para o autor, o cinema

tambem realiza uma rica rela^ao entre movimento e continuidade: ”[...] neste sentido a narrativa

cinematografica e a forma plena do texto narrativo iconico, que une a essencia semantica da

pintura e o sintagmatismo transformacional da musica (LOTMAN, 2000, p, 13).



207

Santaella (2011), por sua vez, a partir da semiotica de Peirce, propoe uma engenhosa

teoria do caminho logico que levaria a gramatica especulativa a niveis menos abstratos, ate

chegar as linguagens manifestas.

As matrizes da linguagem e do pensamento, propostas pela autora, seriam sustentadas por

tres classes de signos principals: 1) qualesigno-iconico-rematico, 2) sinsigno-indicial-discente e

3) legi-signo-simbolico-argumentativo. A primeira estaria relacionada a matriz sonora, a segunda

a matriz visual e a terceira a matriz verbal. O som teria a predominancia da rela^ao do signo

consigo mesmo, a visual com o objeto e a verbal com o interpretante.

A partir dessas tres classe de signos, Santaella (2011) desenvolve ainda mais as

recursividades da logica peirciana. A autora deriva logicamente modalidades e submodalidades

de cada matriz. Cada modalidade e dividida em tres, em consonancia com a predominancia da

primeiridade, secundidade ou terceridade, compondo submodalidades que tambem se ramificam

em primeiridade, secundidade e terceridade.

As linguagens manifestas derivam, portanto, das combina^oes logicas dessas

modalidades e submodalidades. Nao e nosso interesse deslindar todas as possibilidades logicas

propostas pela autora, mas apenas destacar a logica da sonoridade, da visualidade e do verbal.

E importante destacar que a sonoridade nao e reduzida ao som, trata-se antes de uma

logica da sonoridade. As imagens ou o verbo poderiam atualizar a logica sonora. A matriz sonora

seria regida pela logica da sintaxe.

O predomfnio da primeiridade confere a sintaxe o carater fugidio, transitorio, em

movimento. A logica sonora, portanto, nao se formaliza, constantemente reordena seus

elementos intemos em consonancia com o passar do tempo. A textura, entendida como a

organiza^ao interna dos seus elementos internos na distribui9ao espacial de seus componentes, e

um aspecto importante.

A matriz da visualidade tern dominancia da secundidade, da objetiva^ao, da

representa^ao do objeto pelo signo. Se a sintaxe e o eixo sonoro, a forma e o da visualidade. Em

seu caso mais concentrado, portanto, se relaciona a condi^ao de idexalidade, de conexao

dinamica entre o objeto e sua representa^ao. Tern a fotografia como manifesta^ao signica mais

aproximada dessa matriz. Trata-se, portanto, de imagens paradas, congeladas, que priorizam os

contomos, as defmi^oes da forma, detalhando sua conexao causal com o objeto que representa.
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A qualidade iconica, que gostariamos de destacar, e a rela^ao logica entre estas duas

matrizes. Da matriz sonora, a sintaxe e o movimento internes dos elementos no tempo. Da matriz

visual, a representa^ao das formas do objeto. As imagens televisuais possibilitam a representa^ao

da evolu^ao dos movimentos coordenados. Sintaxe e forma se combinam para representar as

transforma^des e reordena^oes do objeto no piano televisual e em sua montagem.

As imagens televisuais estao no paradigma que Sanltaella e North (2010) chamaram de

paradigma fotografico. Neste, ha uma dominancia de indexalidade entre objeto e sua

representa^ao, ou seja, as imagens estao em conexao dinamica com os movimentos coordenados

dos jogadores que representam. O piano televisual, portanto, tern a potencialidade de apresentar

os movimentos coordenados dos jogadores e seu reordenamento no tempo.

O piano televisual, portanto, e o primeiro aspecto que destacaremos para a compreensao

das qualidades materiais da cogni^ao televisual no futebol. Para compreender a no^ao de piano,

lan^aremos mao de alguns aspectos da taxonomia proposta por Deleuze (1983; 1990) sobre as

imagens (pianos) do cinema. Destacaremos aquelas imagens que trazem logicas similares as

usadas na televisao.

Utilizaremos Deleuze (1983; 1990) por dois motivos, primeiro porque compreendemos

que a narrativa televisual do jogo de futebol pode ser compreendida de forma similar as imagens

cinematograficas, se levassemos em conta apenas seu aspecto logico-narrativo-visual, ou seja,

abstraindo os significados contextuais, retoricos e mesmo tecnologicos.

Umberto Eco (2007), citando Pasoline, refere-se a similaridade entre o cinema e a TV do

ponto de vista denotative, ou seja, como narragao filmica. O autor, no entanto, adverte que uma

analise audiovisual deve levar em conta a especificidade e ao mesmo tempo as relates entre

codigos verbais, sonoros e iconicos. No entanto, nosso interesse nao e fazer uma analise

audiovisual, como propoe Umberto ECO. Trata-se apenas de compreender a iconicidade visual

dos movimentos taticos dos jogadores nas transmissoes televisuais de futebol.

O segundo motivo pelo qual escolhemos Deleuze esta no fato de que o filosofo frances se

inspira nas teorias do signo de Peirce para compor sua taxionomia do cinema, logo, manteriamos

a logica do raciocinio que estamos desenvolvendo na tese:
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Este estudo nao e uma historia do cinema. E uma taxionomia, uma tentativa de
classificagao das imagens e dos signos [...] Referimo-nos amiude ao logico
americano Peirce (1839-1914), porque ele estabeleceu sem duvida a mais
completa e a mais variada classifica^ao geral das imagens e dos signos. Trata-se
de uma classifica^ao como a de Lineu em historia natural, ou, melhor ainda,
como uma tabela de Mendeleiev em quimica. O cinema impoe novos pontos de
vista sobre este problema (DELEUZE, 1983, p. 7).

Deleuze (1983) destaca tres imagens (pianos) principals no que ele chama de cinema

classico: a imagem-percep^ao, imagem a$ao e imagem-afec^ao. Segundo o autor, o cinema

classico segue um esquema sensor io-motor caracterizado por sequencias de a^oes e rea^oes dos

personagens, que sabem como agir frente as situates.

Deleuze (1983) chama de imagens os pianos que compoe mundos perceptivos

especificos. A imagem-percep^ao e, para Deleuze (1990), a subjetiva^ao originaria, a imagem

sintese das imagens-movimento, que e a caracteristica do cinema classico.

E a partir da imagem-percep^ao, o piano geral, que se desenvolvem os outros pianos ou

imagens. Ela coloca em jogo a complementaridade entre o objeto, sua totalidade e a percep^ao-

camera, ” [...] a imagem percep^ao encontra seu estatuto, como subjetividade livre indireta, assim

que reflete seu conteudo numa consciencia-camera que se tomou autonoma” (DELEUZE, 1990,

p. 96)

A segunda imagem que nos interessa do cinema classico e a que Deleuze (1983) chama

de imagem-a^ao. A imagem-a^ao pretende mostrar o realismo dos eventos e simular seu

acontecimento em pleno andamento, como nos filmes de velho oeste de Zinnemann.

A imagem-a^ao pode ser entendida a partir de duas estruturas: S (situa^ao)- A (A^ao)- S

(Situa^ao) ou A- S- A. Na primeira, ha uma situa^ao estavel que se desenvolve em a^ao, conflito,

que depois volta para a estabilidade. Na segunda, a a$ao se ramifica em uma situa^ao estavel,

voltando para a a$ao novamente. "A imagem a$ao compreende o comportamento e a atualiza^ao

desses comportamentos no desempenho dos seus personagens” (VASCONCELLOS 2006,

p.102).
A imagem-afec9ao, o primeiro piano, e , sobretudo, caracterizado por uma rostidade.

Esta, entendida como a dimensao criada pelo close. Nessa situa^ao, a parte focada nao se toma

mero fragmento do objeto: desenvolve-se um ambiente detalhista, dando relevo as qualidades

selecionadas do objeto e compondo uma percep^ao especifica dele. A rostidade nao se reduz ao
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rosto humano, trata-se antes de um efeito de ao mesmo tempo intensificagao dos detalhes e
exclusao:

Deleuze define o rosto e a imagem afecgao valendo-se de dois polos: um deles
refle o rosto e esta placa nervosa porta-orgaos que sacrificou o essencial de sua
mobilidade global, e que recolhe ou exprime ao ar livre todo tipo de pequenos
movimentos locais, que o resto do corpo mantem soterrados. E cada vez que
descobrimos em algo esses dois polos- superficie refletora e micromovimentos
intensivos- podemos afirmar: essa coisa foi tratada como um rosto, ela foi
encarada, ou melhor rostificada, e por sua vez nos encara, nos olha [...] mesmo
se ela nao se parece com um rosto. Como o primeiro piano de um relogio
(VASCONCELLOS, 2006, p. 99).

Compreendemos, portanto, como as imagens do cinema classico propostas por Deleuze

(1983) poderiam contribuir para o entendimento das imagens televisuais. A imagem-percepgao e

o grande piano televisual. Essas imagens geralmente sao usadas nas transmissoes no im'cio dos

jogos, quando o jogo e interrompido ou mesmo na cobranga de tiro de meta. Trata-se do contexto

no qual o jogo esta parado e se aguarda seu reinicio.

Esses grandes pianos possibilitam observar o contexto geral do jogo. Essa iconicidade

televisual, portanto, tern a capacidade de apresentar a evolugao das movimentagoes coordenadas

desenvolvidas em todo o campo.

Na cobranga de tiro de meta, por exemplo, essa imagem e muito utilizada, mostrando o

desenho geral dos posicionamentos antes do goleiro recolocar a bola em jogo. Quando a bola e

posta em agao, essa imagem tambem e muito utilizada, associada ao movimento de camera que

segue os deslocamentos da bola. Ela possibilita uma visao tatica mais ampla do desenvolvimento

da jogada.

A segunda imagem seria a imagem-agao. Talvez essa seja a predominante no

desenvolvimento das jogadas. Isso porque a imagem-agao (piano medio) e propicia para

interagoes dualisticas, por isso era marcante nos filmes de velho oeste.

E nesse piano que se desenvolve boa parte dos duelos entre as movimentagoes taticas.

Essa imagem representa o espago de maior tensao no campo de futebol, de intensa disputa. A

imagem-agao foca nos movimentos que se organizam nas proximidades da bola.

A imagem-agao nao apresenta com tanta extensao a reordenagao dos movimentos dos

jogadores na evolugao da jogada como a imagem-percepgao, no entanto, possibilita perceber

detalhes taticos de movimentagoes nao observados na imagem-percepgao. O detalhe das

variagoes de diregoes, das intensidades, velocidades de reagoes, do design dos movimentos.



211

A imagem-afecsao, o terceiro tipo de imagem, geralmente e usada quando o carater de

duelo das performances taticas dos jogadores e interrompido. Essas imagens mostram os detalhes

dos rostos, dos movimentos, do tecnico, do impacto da bola com os corpos e entre os corpos.

Deleuze (1990) chama de imagens-tempo aquelas caracteristicas do cinema modemo.

Para o filosofo frances, as imagens-tempo marcam a quebra do esquema sensorio motor de a?ao

e rea^ao, caracteristicos do cinema classico. O reconhecimento mecanico das situates, aquele

marcado pelo automatismo das rea^oes, e rompido gerando uma "paralisia" diante do fato.

Nessas imagens os personagens estao afetados por sensa^oes visuais, sonoras, tateis

cutaneas ou mesmo cineticas puras. Eles perdem sua conexao com a reatividade e representam a

si mesmo: seu estado alterado (DELEUZE, 1990,p. 72).

Nao nos interessa fazer uma analise profunda da taxonomia deleuzeana do cinema, mas

apenas destacar as imagens que compreendemos que possuem logicas similares com as das

transmissoes televisuais. Dentre as imagens do cinema modemo, interessa-nos a camera lenta:

Uma das primeiras grandes obras nesse sentido foi la chute de la Maison Usher,
de Epstein: as percep^oes oticas de coisas, paisagens ou moveis, se proIongam
em gestos infinitamente estirados que despersonalizam o ambiente. A camera
lenta libera o movimento de seu move! para fazer dele um deslizamento de
mundo, um deslizamento de terreno, ate a queda final da casa [...] No conjunto
do cinema magico, os movimentos mundializados, despersonalizados,
pronominalizados, com camera lenta, precipita$ao, ou inversoes, passam tanto
pela natureza quanto pelo artificio e pelo objeto fabricado (DELEUZE, 1990,
p.77).

No entanto, nas transmissoes televisuais de futebol, a camera lenta tern outro proposito.

Nao se trata de expressar a quebra do esquema sensorio motor, como no cinema moderno.

Tratar-se-ia, antes, de gerar o espetaculo, gramas a simula^ao de diversas modalidades de

velocidades da performance futebolistica.

Para Baudrillard (1991), artificios midiaticos como esses resultam em experiencias

pomograficas, quer dizer, a revela^ao completa e detalhada dos objetos, tomando-os

fascinantes. Tratar-se-ia do ocaso do sentido em favor do fascinio.

No entanto, compreendemos de forma diversa. Apesar de considerarmos o efeito

espetacular das imagens que geram entretenimento, as imagens possibilitam formas especificas
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de percep^ao do mundo. No lugar de esvaziar os significados, como quer Baudrillard (1991),

compreendemos que essas percep^oes sao associadas a cogni^ao humana em um estado de

cogni^ao comunicacional, como discutiremos em seguida.

Antes, no entanto, destacaremos outro aspeto importante da cogni^ao televisual: a

montagem. Se no cinema a montagem pode ser entendida como ”[...] uma percep^ao do

acontecimento reconstruido atraves do prisma de uma consciencia e de uma sensibilidade

artistica" (EISENSTEIN, 2002, p.l 1), na televisao ela se transforma em um processo de sele^ao

em tempo real, quer dizer, o processo e transportado para o momento da exibi^ao das imagens.

Como escreve Eco (1978), o diretor escolhe, dentre os angulos ja previamente fixados

pelo posicionamento das cameras, a sequencia da narrativa que caracteriza a montagem.

Deleuze (1990) escreve sobre a importante rela^ao entre piano e montagem. Enquanto o primeiro

(piano) foca nos objetos e em seus movimentos contextuais na narrativa, a montagem estabelece

a rela^ao desses contextos e compoe uma totalidade:

[...] a propria montagem que constitui o todo, e nos da assim a imagem do
tempo. Ele e , portanto, o ato principal do cinema. O tempo e necessariamente
uma representa^ao indireta, porque resulta da montagem que liga uma imagem
movimento a outra (DELEUZE, 1990, p. 48).

Interessa-nos destacar um dos estilos de montagens discutidas por Deleuze (1990), pois

compreendemos que tern similaridades com um dos aspectos mais importantes da cogni^ao

televisual: o replay.

Trata-se da montagem paralela proposta por Griffth. Neste artificio cinematografico, as

a^bes se desenvolvem de forma altemada, formando historias paralelas que se relacionam

compondo a dramaticidade da montagem. No contexto televisual, no entanto, o proposito e

outro: tratar-se-ia da representa^ao paralela da mesma a$ao dramatica, por meio de pianos

diferentes.

Nesse sentido, no replay, as diferentes percep^oes da jogada, derivadas de pianos

distintos, mostram, por assim dizer, percep^oes paralelas do mesmo jogo. Essas diferentes

percep^oes se associam, compondo uma compreensao organica da jogada. Por exemplo, por um

piano a jogada nao parecia ser Penalti, no entanto, por outro angulo, e possivel observar que
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houve o contato, e, portanto, a penalidade. Outro angulo, no entanto, pode mostrar que a jogada

estava em impedimento e o gol seria ilegal.

Nao se trata, como no cinema, do efeito altemado sobre a^oes diferentes que compoe sua

dramaticidade, mas antes de uma mesma a$ao percebida a partir de representa^oes diferentes. O

replay possibilita observar a jogada sem a intensidade emocional, caracteristica da execu^ao ao
vivo da performance.

A compreensao da linguagem das transmissoes televisuais e um objeto de estudo

interessante e valido, no entanto, detalharemos esses aspetos em outra pesquisa. Interessa-nos,

aqui, compreender as transmissoes televisuais como parte de processes de cogni^ao

comunicacional na investiga^ao tatica futebolistica.

Nessa perspectiva, a montagem poderia ser compreendida como um habito que, em dadas

ocasioes de jogo, seleciona um piano e o coloca em rela^ao com outros pianos. Como indicamos

acima, esse seria um processo de cogni^ao comunicacional, envolvendo jornalistas e

equipamentos tecnologicos.

De forma geral, as predicates desse habito podem ser descritas da forma a seguir.

Citemos um exemplo de tiro de meta: geralmente, no tiro de meta, a predica^ao e uma imagem-

percep^ao (piano geral do jogo). Quando o tiro de meta e cobrado e a disputa de bola tern inicio,

geralmente, a transi^ao e feita para a imagem-a^ao (piano medio). A jogada se desenvolve e

resulta no gol. Logo apos o gol, entra em cena a imagem-afec^ao, detalhando a comemora^ao do

jogador, do tecnico e do torcedor.

Em seguida, geralmente, o replay e acionado a partir de diversos angulos. Na sequencia,

detalhes da jogada sao mostrados em camera lenta, apresentando outras percep^oes dos

movimentos ou alguma duvida que possa ter ocorrido no lance.

Interessou-nos, aqui, apresentar, de forma apenas superficial, aspectos da cogni^ao

comunicacional das transmissoes televisuais. Destacamos suas capacidades visuais de afetar.

Sao esses predicados visuais que serao consumidos pelos tecnicos e auxiliares. Tratar-se-ia de

um uso especifico dessas imagens, feito por consumidores especializados: os tecnicos e

auxiliares.
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O primeiro aspecto e que as imagens televisuais possibilitam a observagao, em espagos e

tempos desconexos, da forma-sonora dos movimentos, se usarmos os termos de Santaella

(2005), ou seja, o reordenamento das movimentagoes coordenadas, no fluir do tempo, pode ser

contemplada por meio dos pianos e montagens televisuais.

Com a associagao das imagens das transmissoes televisuais com outras tecnologias, como

o videocassete e, depois, com os computadores, instaura-se novas possibilidades de sentir,

perceber, tomar consciencia e raciocinar sobre o jogo. Tratar-se-ia de um processo de cognigao

comunicacional entre tecnicos, auxiliares e imagens televisuais que, como discutiremos no

proximo topico, alterariam a dinamica comunicativa e cultural da tatica no futebol.

Como, portanto, poderia ser compreendida a associagao das competencias cognitivas

entre tecnicos e auxiliares e as imagens televisuais e suas tecnologias de reprodugao (video

cassetes ou computadores)? Para isso, antes de tudo, deveria haver um aspecto em comum que

possibilitasse a associagao dessas competencias cognitivas.

As interfaces seriam os aspectos que colocariam em associagao as predicates humanas

com as tecnologias de reprodugao de imagens. O computador nao precisa ter sentimentos para

reconhecer os contextos, as emergencias ou autocontrole, se estiver em cognigao

comunicacional com o homem.

Da mesma forma, os humanos nao precisam saber dos complexes algoritmos realizados

pelos computador. Basta que uma interface traduza os afetos do homem para o computador e

do computador para o homem para que estes entrem em estado de cognigao comunicacional e

associem suas competencias cognitivas. Quais seriam as competencias associadas entre tecnico

e imagens televisuais?

O primeiro aspecto e a edigao-perceptiva televisual. Como discutimos acima, nao se

trataria de uma extensao das imagens perceptivas humanas, mas antes uma associagao. A

percepgao televisual possibilita uma serie de percepgoes dos movimentos, que estao para alem

da capacidade neurobiologica humana, ou seja, sem o auxilio da tecnologia os movimentos nao

poderiam ser percebidos desta forma.
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Os diversos pianos possibilitam ora o panorama geral do jogo ora detalhes especificos de

movimentagoes. A percepgao televisual e uma percepgao multipla do jogo. Os pianos se

revezam, compondo esquemas de continuidade e detalhamentos que instauram esquemas de

percepgao ineditos do jogo.

O replay, como discutimos, possibilita percepgoes distintas da mesma jogada, compondo

uma percepgao complexa, ou seja, uma percepgao que deriva da associagao dos pianos diversos
exibidos no replay.

A camera lenta forja uma nova sonoridade para os movimentos, ou seja, a mudanga no

seu andamento possibilita a observagao de detalhes nas movimentagoes coordenadas, nao

observados na ocasiao real. As percepgoes humanas e tecnologicas sao associadas.

As transmissoes televisuais, e sua associagao com outras tecnologias, tambem

possibilitam associar suas memorias com as humanas. Em associagao com computadores ou

video cassetes, e possivel acessar informagoes detalhadas de movimentos coordenados de jogos

realizados em espagos-tempos diversos.

Tratar-se-ia de uma nova forma de memoria na cultura tatica, com volume, precisao e

homogeneidade das informagoes especificas do meio televisual. Como a maquina nao tern

sentimentos, nao prioriza ou marca um lance como importante, como faz a memoria

neurobio logica.

No entanto, em cognigao comunicacional com o tecnico (humano), este pode selecionar

as imagens televisuais em consonancia com seus interesses, destacando aspectos perigosos,

duvidosos ou problematicos. Os sentimentos de reconhecimento, alteragao cognitiva, duvida

alem da consciencia e raciocinio seriam associados as edigoes perceptivas televisuais.

Um tecnico de futebol, em cognigao comunicacional com o computador, pode acessar,

com detalhes, informagoes sobre as movimentagoes dos jogadores de futebol em copas do

mundo desde a decada de 1960 ate os dias atuais. As memorias tambem sao associadas.

O recurso de pausar possibilita congelar a sonoridade da jogada, ou seja, identificar o

estado atual do movimento coordenado dos jogadores e formalizar o som. Tratar-se-ia da

associagao com uma outra memoria de trabalho. Com a fungao pause, o tecnico pode observar
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a jogada estabilizada o tempo que quiser, e uma forma de manipula^ao que seria impossivel

apenas em uma memoria de trabalho neurobio logica.

Ha, portanto, uma memoria de trabalho simulada na tela e uma outra no cerebro. As

memorias de trabalho sao associadas. Ha tambem a possibilidade de seguidamente acionar e

liberar a fun^ao pause, manipulando a "sonoridade" dos movimentos coordenados,

estabelecendo minimas variances na memoria de trabalho tecnologica e destacando outros
aspectos da jogada.

Essas predicates, que derivam das possibilidades do televisual, portanto, sao

associadas a cogni^ao humana. Os sentimentos hierarquizam as imagens em consonancia com

os propositos do tecnico, dando relevo emocional. Os indices-cognitivos organizam e destacam

aspectos especificos dentro dos pianos.

O proposito deliberado escolhe as imagens que lhe interessa. O tecnico pode pausar,

reprisar e colocar em camera lenta as imagens que deseja observar melhor. Portanto, em uma

situa^ao de cogni£ao comunicacional, o humano contribui com os sentimentos, com as edi^oes-

perceptivas, com os propositos conscientes e com o raciocinio. As imagens televisuais, em

associa^ao com outras tecnologias, contribuem com memoria e com a edi^ao-perceptiva. As

competencias sao associadas.

A associa^ao dessas capacidades cognitivas possibilita recursos sem precedentes para a

a^ao inferencial do tecnico. Suas hipoteses podem ser elaboradas a partir de uma quantidade

quase inesgotavel de edi^oes-perceptivas e memorias. Essa cogni^ao comunicacional pode ser

compreendida como uma forma especffica de consumo-media^ao das informates taticas,

possibilitadas pelas imagens televisuais.

O televisual no fotebol, portanto, instaura um ambiente de pesquisa futebolistica, desde

computadores as ilhas de edi^ao, para manipular as imagens em consonancia com o interesse do

consumo do treinador ou programas de computador, ou seja, um ambiente e criado gramas as

transmissoes televisuais. Ha todo um aparato de ciencia da informa^ao que se formou ao redor

do futebol se utilizando das imagens televisuais.
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Neste topico destacamos o aspecto do meio e sua media^ao. Ou seja, compreendemos as

imagens televisuais como predicados de uma cogni^ao comunicacional realizada entre

jornalistas, cameras, ilhas de edi^ao etc.

O consumo dessas imagens pelos especialistas (tecnicos e assessores) possibilita um

processo de cogni^ao comunicacional inedito. Os sentimentos, as edi^oes-perceptivas, a

memoria, o raciocinio e a consciencia humana sao associados a memoria e as edi^oes-
perceptivas televisuais.

Essas associates cognitivas possibilitam a manipulate da dinamica propriamente

cinetica do jogo em um espa^o-tempo distinto do seu acontecimento. Esse tipo de cogni^ao

comunicacional possibilita formas mais detalhadas e elaboradas de observar e elaborar hipoteses

sobre as movimenta^oes dos jogadores e de seus adversarios.

No proximo topico, compreenderemos os efeitos da midiatiza^ao televisual da tatica, ou

seja, como a presen^a da midia televisual no futebol influenciou as transformates culturais,

sociopoliticas e comunicacionais no contexto das cognites taticas. Compreenderemos os

sintomas dessas transformates nos movimentos coordenados dos jogadores de futebol (tatica).

3.3 A CULTURA TATICA EM REDE: A MIDIATIZA^AO DA TATICA
FUTEBOLISTICA

Neste topico, discutiremos os efeitos da midiatiza^ao na cogni^ao tatica no futebol que,

de modo sumario, seriam: a intensifica^ao dos investimentos no futebol; a valoriza^ao da tatica;

o desenvolvimento de uma cultura tatica em rede; a distinto midiatizada das taticas vencedores;

a intensificato dos devires na cultura tatica futebolistica. Para a compreensao das consequencias

dessas propostas, analisaremos os jogos da sele^ao inglesa na copa de 1966, da brasileira de

1970 e da holandesa de 1974.

Aqui, teremos como intercessores a sociologia de Bourdieu, filosofia da diferen^a-

imanencia de Deleuze e Guattarri, alem dos teoricos da midiatiza^ao discutidos acima, para

compreender esses efeitos.
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Com a insergao do fiitebol nas grandes transmissoes televisuais, o montante de

investimento no esporte aumenta rapidamente. Tai relagao acentua a profissionalizagao do jogo

e, logo, o aumento da cobranga por resultados. A tatica, portanto, passa a ser representada como

um dos elementos decisivos do jogo para a obtengao de bons resultados (GIUIIANOTTI, 2002).

Nao obstante, Gurgel (2006) analisa os efeitos da relagao entre meios de comunicagao e

futebol. Para o autor, o alto investimento derivado dessa relagao gera a intensa profissionalizagao

do esporte, aumentando a cobranga por performances cada vez mais eficientes. As taticas

eficientes, quando midiatizadas, portanto, passam a ter distinta influencia sobre as culturas

taticas. Nesse sentido, para compreender a distingao das taticas vencedoras midiatizadas, nos

apropriaremos do conceito de capital simbolico, proposto por Bourdieu (1996; 2005; 2006).

Consideramos que se a abordagem semiotica-cognitiva possibilita entender os detalhes

logicos-mentais expresses nos movimentos dos jogadores, a abordagem sociologica poderia

ajudar na compreensao das distingoes sociais dessas cognigoes-taticas midiatizadas.

Como vimos destacando, compreendemos que seria ’’em comunicagao” que os processes

semioticos-cognitivos seriam dinamizados. Da mesma forma se daria com os processes de

distingao social, pois “ [...] As relagoes de dominagao se fazem, desfazem e se refazem na e pela

interagao entre as pessoas” (BOURDIEU, 2006, p. 184). Gostariamos mais uma vez de destacar

o aspecto de continuidade, e nao a dicotomia entre elementos semiotico-cognitivos e

sociologicos.

Para Bourdieu (1996), o capital simbolico esta relacionado aos conhecimentos

reconhecidos como superiores em dado campo social. Esse reconhecimento e fundamentado na

crenga social dessa superioridade: sao estados de dominagao apenas parcialmente conscientes.

O capital simbolico distingue padroes de visao e divisao do mundo, ou seja, ha

hierarquizagao de uma dada forma de conhecimento, que e atualizada nas agoes sociais. Nesta

perspectiva, a pericia na manipulagao do conhecimento reconhecido como superior, confere ao

individuo distingao, valorando-o.
As relagoes de dominagao se reproduzem ou sao reformuladas nas interagoes sociais, no

que Bourdieu (2006) chama de campo de poder. O campo de poder e o espago da interagao, no

qual o resultado das disputas fazem perdurar ou questionar a crenga estabelecida.
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Como, portanto, compreender o significado de distinQao social na cogni^ao

comunicacional? Como discutimos, interessa a sociologia de Bourdieu (2006) as relates de

valora^ao dos esquemas de visao e divisao do mundo, colocados em jogo nas a$6es sociais.

Nao interessa, no entanto, a sociologia detalhar o que Bourdieu (2006) chama de

esquemas de visao, de conhecimento ou de percep^ao. Nos textos sociologies, nao se observa o

detalhamento de aspectos cognitivos, ressalta-se apenas a cren^a na valora^ao, ou nao, de dados

esquemas de visao de mundo: na formagao de uma segunda natureza, uma social. A sociologia,

portanto, destaca a valoragao dos processes de conhecimento e sua reprodugao ou problematizarao

nas interagoes sociais.

Ha, por assim dizer, "um salto" nos processes cognitivos que deveriam ligar a percepgao

as agoes sociais. Nesse sentido, a semiotica-cognitiva, aqui proposta, poderia fimcionar como esse
”meio de campo".

No lugar de enunciar esquemas de visao de mundo, percepgao ou conhecimento, poder-

se-ia detalhar as operates semiotico-cognitivas, ou seja, habitos de sentimentos, memoria,

edigao-perceptiva, consciencia e raciocinio autocontrolado. Por outro lado, essa relagao poderia

conferir, a cognigao comunicacional, esquemas de valoragoes sociais, que influenciariam suas

logicas de reprodugao ou transformagao.

Mais uma vez gostariamos de destacar o processo de continuidade. Seria o signo que

possibilitaria que as distingoes sociais afetassem o cerebro, da mesma forma que o cerebro

influenciaria as distingoes sociais.

Por outros termos, os conhecimentos reconhecidos socialmente como superiores nao

deixam de ser de processes cognitivos, ou seja, seriam tambem habitos de sentimentos, edigoes-

percepgoes, memorias, consciencia e raciocinio. Na trama social, essas cognises entram no

campo de poder, onde podem ser reconhecidas como distintas ou marginais. A distingao, como

destacamos, e garantida pela crenga social na sua superioridade.

A crenga social, por sua vez, deveria estar em comunicagao com uma crenga semiotico-

cognitiva. Como discutimos, a crenga e um sentimento, logo, e um habito nao controlado. Como

discutimos no primeiro capitulo, a crenga representa a porta de saida dos processo semiotico-
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cognitivos para as a^des. Ela predica que dada predica^ao poderia ser eficiente em dada ocasiao,

porque em situates gerais similares foi efetiva.

As distin^oes sociais tambem estariam em comunica^ao com os sentimentos de avalia^ao

e generaliza^ao. Como discutimos, esses sentimentos predicam prazer (aproxima^ao) ou dor

(repulsao), na rela^ao do organismo com dados objetos. A distin^ao social e sen consequente

reconhecimento geram bem estar social, logo, deveriam estar em comunica^ao intensa com os

sentimentos de avalia^ao, que predicariam prazer.

Nesse sentido, a^oes sociais que atualizam dado esquema de conhecimento passam a ser

associadas a predicates sentimentais de prazer, conspirando para sua generaliza^ao em ocasioes

similares futures. Assim, edi^oes-perceptivas, consciencia e raciocinio envolvidos com estas

agoes sociais passam a ser marcados positivamente pelo prazer. Os sentimentos influenciariam o

raciocinio, ao sugerirem a aproxima^ao de conclusoes que estariam em consonancia com as
reconhecidas como distintas.

Haveria uma crenga social e semiotico-cognitiva na superioridade das a^oes que, por sua

vez, sao tambem predicates semiotico-cognitivas. O efeito oposto estaria na a^des sociais em

dissonancia com as reconhecidas como superiores. Ou seja, sentimentos de desprazer

desqualificam dadas formas de edi^ao-perceptiva, consciencia e raciocinio. O sentimento de

desprazer sugere o afastamento desses modos de cogni^ao, incitando a duvida e influenciando a

marginaliza^ao de comportamentos dissonantes aos reconhecidos como superiores.

Mais uma vez aqui gostariamos de destacar a comunicato e continuidade no lugar da

dicotomia. Aqui, entre os valores sociais e semioticos-cognitivos, e a a^ao do signo que deveria

representar cognitivamente os valores sociais, bem como traduzir em a^oes sociais os processos

semioticos-cognitivos.

No contexto da tatica futebolistica, essas relates dizem respeito a cognites taticas, ou

seja, formas especificas de movimenta^oes orquestradas, que sao representa^oes de complexos

processos de cogni^ao, como discutimos.

Citemos um exemplo de distin^ao social envolvendo sentimentos de altera^ao cognitiva.

A torcida do Corinthians paulistano, por exemplo, valoriza jogadores que estao sempre atentos ao
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jogo, respondem rapido a situates e com intensa forga dinamica. Nesse sentido, este acelerado

estado de sentimento de alteragao cognitiva e valorado, conspirando para sua influencia nas
ocasioes futures.

No primeiro topico deste capftulo, destacamos a importancia dos rituais como eventos

capazes de condensar os significados, atualiza-los ou mesmo reformula-los. Destacamos, tambem,

que a copa do mundo seria o evento que promove o maior reconhecimento a cognigoes taticas

vencedoras. Nesse sentido, a disputa da copa do mundo poderia ser compreendida como o campo

de poder com maior agencia de definigao da distingao social de uma dada forma de jogar.

A tatica vencedora passa a ser percebida como distinta, logo, gerando a crenga social na

sua superioridade, influenciando sentimentos, edigoes-perceptivas, consciencias e raciocinios, ao

se debrugarem sobre essa forma de jogar. Propomos, portanto, que a partir da midiatizagao

televisual, os processos semioticos-cognitivos e sociologicos, relacionados a culture tatica,
ganham novos contomos.

No primeiro topico, sugerimos chamar de cultura tatica tradicional aquela na qual seus

processos de conservagao e transformagao nao contavam com a participagao da midiatizagao

televisual. Antes do advento televisual no futebol, a unica forma de observar a "sonoridade" dos
movimentos taticos diretamente era na execugao ao vivo do jogo.

As pessoas que estavam nos jogos observavam o fenomeno e poderiam repassar para seus

conhecidos, por meio da linguagem verbal, ou desenhos, por exemplo. Individuos presentes no

jogo teriam o dominio da conservagao e interpretagao do conhecimento tatico.

E claro que o radio e os jornais divulgavam os acontecimentos futebolfsticos, no entanto,

as caracterfsticas iconicas do verbo nao sao eficientes para apresentar a dinamica das

movimentagoes coordenadas do jogo. Nao seria a toa que os tecnicos e auxiliares nao utilizavam

jornais impressos ou gravagoes de radio para investigar os times adversaries. O interpretante

imediato desses meios nao deveria possuir essa potencialidade.

Quando uma dada cognigao tatica vencia uma copa do mundo, as influencias cineticas

eram reduzidas aos interpretantes dinamicos presentes na partida. Nessa trama, os afetos entre
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sele^oes europeias, asiaticas, africanas, da Oceania e americanas, depois do evento, eram bem

menores do que na era da midiatiza^ao televisual.

Se, como vimos discutindo, a comunica^ao seria quem dinamiza os processos

sociopoliticos, culturais e cognitivos, entao, se ha menos comunica^ao deveria haver menos

transforma^oes. Se assumirmos essa hipotese, entao, as culturas taticas tradicionais deveriam ter

predominancia na permanencia de dadas formas de jogar.

Tratar-se-ia de uma forma de evolu^ao que priorizaria o progresso de um mesmo estilo de

jogo, ou seja, o Brasil evolui, no entanto, dentro do seu estilo com um jogo utilizando pontas,

como destacamos acima. A Italia evolui, mas o faz a partir do seu jogo de defesa e contra-ataque.

Seria uma dinamica molar, que priorizaria a estabiliza^ao dos territories, no sentido

atribuido por Deleuze e Guatarri (2005; 2007), ou seja, e uma politica de conserva^ao dos modes

de cogni^ao, representa^ao, relates e existencia. O territorio e antes um conceito politico do

que geografico. No territorio, a partir dos meios e dos organismos, estabiliza-se regimes de

signos e pragmaticas que o preservam do caos, mantendo a assinatura territorial (DELEUZE;

GUATARRI, 2005).

Teriamos uma territorialidade brasileira, na qual os indices-perceptivos apontam paras as

pontas do campo ofensivo. Nesse espa^o, privilegia-se o drible, o duelo, as fintas, uma

pragmatica do engano. E nesse sentido que, para Deleuze (2005), os territorios extraem dos

meios (do campo de futebol, da bola, das regras, corpos) uma propriedade. O ataque usando as

pontas e a assinatura brasileira, sua rostidade tatica. Quando um atacante habilidoso brasileiro

ocupa uma das pontas, pode-se dizer que "esta em casa”.

Assim, se o Brasil atacava pelas pontas, ja se esperava que essas regioes do campo

fossem tomadas pelo territorio brasileiro: dribles, deslocamentos para a linha de fundo e

cruzamentos. Nessas ocasioes, Garrincha, Jair, Pele, Denilson, Robinho e Neymar, ao efetuarem

a ginga, o drible e o cruzamento, estao assinando, transformando a linha de fundo em um

territorio brasileiro. Como escrevem Deleuze; Guatarri (2005), o territorio traz consigo uma

assinatura.
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Deleuze e Guatarri (2007) chamam de ritomelo de territorio, esta especie de "for^a" de

preserva^ao do territorio, de estabiliza?ao diante dos afetos exteriores. Nao se trata de considerar

o territorio estatico, ha sempre linhas de desterritorializa^ao, que o mobilizam, no entanto a

fun^ao desse ritomelo de territorio e manter a assinatura do territorio, ou seja, garantir o

reconhecimento e as distancias do territorio e manter a estabilidade de suas relates em rela^ao

ao caos, em uma senten^a: preservar sua assinatura.

Tratar-se-ia, portanto, de uma politica comunicacional que tende a conserva^ao. Nessa

politica especifica, o territorio cria o agenciamento. Um agenciamento e "o co-funcionamento

[...]os corpos podem ser fisicos, biologicos, psiquicos, sociais, verbais [...] E isso agenciar: estar

no meio, na linha de encontro de um mundo interior com o exterior” (DELEUZE, 2004 , p. 69-70).

Esse tipo especifico de agenciamento e chamado de territorial. Nesse agenciamento, o

ritomelo influencia na manuten^ao dos regimes de signos e pragmaticas e em suas relates

estabilizadas, que caracterizam um territorio.

No caso do territorio brasileiro, as pontas do ataque, a ginga, o drible, um modo de

existencia dualfstico, sedutor e "brincalhao”. O ritomelo de territorializa^ao deve manter os

elementos que, em comunica^ao, fazem foncionar esse territorio e tentar, por assim dizer,

’’expulsar” aqueles que amea^am sua assinatura.

Se os territories sao problematizados pelos encontros, e na cultura tatica pre-midiatica

televisual as comunica^oes entre culturas taticas eram esparsas, entao, suas transforma^oes ou

devires deveriam ser menos recorrentes. E claro que e na imanencia do agenciamento que se

deveria compreender os territorios. No entanto, gostariamos aqui de destacar uma logica

comunicacional que deveria tender a conserva^ao.

Tratar-se-ia da prevalencia da manuten^ao das formas de cogni^ao comunicacional que

foram relacionadas a assinatura tatica de cada sele^ao. Embora os territorios mudem, os ritomelos

de territorio tenderiam a controla-los, de modo que nao comprometam a assinatura do territorio

tatico.

Deveria haver uma predominancia de uma politica de evolu^ao progressiva, ou seja,

dentro do mesmo esquema de desenvolvimento de uma dada cultura tatica. Isso nao significa
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dizer que nao haveria transforma^oes, apenas que, do ponto de vista logico-comunicacional,

estas deveriam ser menores, em rela^ao a uma cultura tatica midiatizada pelo televisual.

Nao ha como compreender empiricamente as consequencias dessas hipoteses, porque so

poderiamos observar tai dinamica a partir das imagens. Pesquisadores como Grumbrechtv

(2006), Wisnik (2007), Toledo (2002), discutem sobre os estilos de jogo, que representariam

dinamicas caracteristicas do que estamos chamando de cultura tatica tradicional. Nesse sentido,

acreditamos haver plausibilidade nesta proposta.

Como discutimos, ha relatos sobre o de ataque brasileiro pelas pontas, ou a forma de

marca^ao italiana. Essas verbaliza^oes seriam converges linguisticas para representar um dado

territorio tatico, ou seja, uma forma reconhecida de dada cultura tatica sentir, perceber, raciocinar

e se apropriar do campo de futebol.

Nesse sentido, embora a copa do mundo , antes da midiatiza^ao televisual, consagre uma

dada cultura tatica e a fa$a ser reconhecida como distinta, os afetos propriamente cinesicos se

resumiam ao espa^o-tempo da execu^ao dos movimentos.

Na linguagem verbal, os icones propriamente cineticos da cogni^ao tatica, ou seja, os

contextos do jogo, os indices cognitivos e o designe do movimento, teriam representatives

discretas, eclipsando a continuidade, que e marca iconica predominate nos movimentos. Por

outros termos, a linguagem verbal e convencional, sintagmatica, extensiva e discreta. Os

movimentos sao substituidos por palavras com pequenas gradagoes de tradu^ao das qualidades

de acelera^ao, das formas dinamicas ou o design do movimento.

A narrativa verbal e caracterizada por uma palavra por vez, que se acumula no

desenvolvimento do texto, logo, cada jogador e representado individualmente, eclipsando o jogo

coletivo: marca da tatica. O carater continuo, ou seja, ao mesmo tempo dos movimentos taticos,

e tornado discreto na linguagem verbal.

Por exemplo, em uma narragao radiofonica: "Pele passa para Jair, Jair corre com a bola e

passa para Tostao". A narrativa verbal seleciona um jogador. Nao se sabe como Jair e Tostao

orquestravam seus movimentos, enquanto Pele dominava a bola. Como destacamos acima, nao e
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a toa que as gravagoes de radio nao tiveram como interpretante dinamico a pesquisa sobre a
tatica no fotebol.

Propomos que, com a insergao das transmissoes televisuais de fotebol, a dinamica da

cognigao comunicacional da tatica so fra transformagoes. Como vimos discutindo, a comunicagao

seria o elemento dinamico nas relagoes de interagao entre cerebro- corpo, do corpo com o

ambiente, bem como destes com as relagoes sociopoliticas e culturais e midiaticas.

Nesse sentido, se a comunicagao pode ser compreendida como o elemento dinamico, e a

midiatizagao televisual altera a logica comunicativa, entao, os processes culturais, sociopoliticos

e semiotico-cognitivos tambem deveriam se alterar.

Ja destacamos acima que os altos investimentos resultariam em cobrangas por

performances bem sucedidas, e a tatica passa a ser representada como elemento decisive no

fotebol. Portanto, o primeiro elemento que gostariamos de destacar, como efeito da midiatizagao
televisual do fotebol, e a maior atengao a tatica.

Este primeiro efeito (o aumento da importancia da tatica), influenciaria o segundo efeito

da midiatizagao televisual: a formagao de uma cultura tatica em rede. A midiatizagao dos jogos

possibilita a observagao dos movimentos coordenados dos jogadores em um espago-tempo

diverso do acontecimento. Permite, portanto, que tecnicos e seus auxiliares, em diversas

localidades, investiguem as movimentagoes taticas, compreendo-as minuciosamente e buscando

solugoes, nao obstante, os tecnicos e auxiliares, jomalistas e comentaristas discutirem sobre o

jogo, fazendo referencias aos movimentos coordenados representados nos pianos televisuais.

Tratar-se-ia de uma especie de pedagogia da tatica no fotebol, na qual os comentaristas

ensinam e debatem sobre as movimentagoes coordenadas dos jogadores. Tai midiatizagao,

portanto, gera um maior consumo da tatica por parte dos telespectadores, que passam a discutir

com maior intensidade sobre os aspectos taticos do jogo, o que reforga ainda mais a importancia

da tatica.

No entanto, e importante destacar que essa comunicagao nao e homogenea. Os jogos

televisionados teriam um capital simbolico em rede, que influenciariam a intensidade na qual

essas imagens afetariam os demais contextos, ou seja, poucos tern interesse nas taticas
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desenvolvidas no Vietna, no entanto, ha uma intensa aten?ao nas sele^oes que disputam a copa
do mundo.

Propomos que na cultura tatica em rede poderia haver um capital simbolico especifico,

que geraria a distin^ao social das culturas taticas vencedoras. Tais hierarquiza^oes seriam

compostas por quatro elementos principais: a) o compartilhamento das informa^oes taticas

atraves da imagem televisual, ou seja, a audiencia; b) o grau de novidade e eficacia da tatica ;c) o

m'vel reconhecimento da competi^ao; d) o montante de investimentos, de lucros e de publicidade

envolvidos na competi^ao.

Nesse sentido, apenas as culturas taticas vencedoras e inovadoras, que jogam em eventos

esportivos, participam de forma ativa da comunica^ao em rede, ou seja, sua cogni^ao tatica passa

a ser reconhecida como distinta e afeta, com maior grada^ao, as outras culturas taticas. O capital

simbolico em rede, portanto, designa a intensidade de um afeto tatico sobre as transforma^oes

subsequentes, logo, passa a fazer parte do repertorio da cultura tatica em rede.

Esse reconhecimento leva as demais culturas taticas a pesquisarem intensamente as

taticas vitoriosas, sendo, portanto, consideradamente afetadas por elas. Investiga-se formas de

anular tais taticas de apropria^ao ou mesmo desenvolver formas de mesclar o estilo vitorioso

com os "nativos".

Nao e a toa que, mesmo nos dias de hoje, se fala do Brasil de 1970 ou da Holanda de

1974. Essas sele^oes desenvolveram cognises taticas com intenso capital simbolico em rede,

logo, seriam constantemente recriadas.

Quando um time ou sele^ao vence um grande campeonato, em um agenciamento

midiatizado-televisual, portanto, compoe um no na cultura tatica em rede. A copa do mundo de

futebol representa um dos eventos de maior distin^ao: uma inova^ao tatica vencedora nessa

competi^ao traz consigo um capital simbolico em rede que conspira para sua intensa

investiga^ao em outros contextos.

A partir destas pesquisas taticas, portanto, novas cogni^oes taticas sao desenvolvidas e

colocadas em a^ao nos campeonatos. No capitulo 2, chamamos de esteticas taticas as cogni^oes

taticas inovadoras que apresentam resultados vitoriosos. Nao se trata, portanto, de uma dinamica
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horizontal. O capital simbolico em rede designaria os nos, na cultura tatica em rede, e a

intensidade dos sen afeto.

Fizemos, portanto, uma apropriagao para o campo da comunicagao-semiotica do

conceito de capital simbolico. Na sociologia, o capital simbolico privilegia a relagao entre

distingao e reprodugao das relates sociais, que atualizam um dado conhecimento que e

reconhecido como superior.

Em nossa apropriagao, poderiamos chamar de capital semiosico. Este ultimo estaria

relacionado, portanto, a intensidade de uma dada predicagao (no caso tatica) sobre os contextos

interpretantes, ou seja, as demais culturas taticas.

E o revelo dos afetos sobre as transformagoes subsequentes que nos interessa, ou seja, os

caminhos da semiose influenciados pela distingao. Seria um aspecto da retorica especulativa, se

esta fosse compreendida como a continuidade de relates entre os signos.

A valorizagao da tatica, sua visibilidade, a intensa investigagao e os investimentos levam

a outro efeito da midiatizagao televisual: o foco de pesquisas cientfficas voltadas para o aumento

da performance no futebol. No futebol contemporaneo, e comum a participagao de fisiologistas,

medicos, psicologos, estatisticos e cientistas da informagao.

A midiatizagao televisual da tatica futebolistica, portanto, promove uma complexa trama

comunicativa; ha o afeto propriamente midiatico, ou seja, das imagens dos jogos de futebol, que

passam a ser intensamente compartilhadas; dos afetos entre as culturas taticas midiatizadas,

sobretudo, aquelas com distinto capital semiosico; a intensificagao dos afetos do capitalismo, sob

a forma dos patrocinadores, da publicidade, dos meios de comunicagao, que resultariam na

cobranga por boas performances} o afeto das ciencias, que passam a se debrugar sobre o futebol.

Dada a complexidade desse contexto comunicacional, haveria a prevalencia de uma

politica territorial diversa daquela dominante na cultura tatica tradicional. Tratar-se-ia do

agenciamento, que, por assim dizer, incita encontros com outros territorios, promovendo os

processes de desterritorializagao. A esse agenciamento chamamos de midiatico-televisual.

Desterritorializar significa transcender a capacidade de "manter junto" dos ritomelos

territorials, ou seja, problematizar seus esquemas de representagao, de subjetivagao, de cognigao
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e a estabilidade de suas relates. Tratar-se-ia do encontro com novos afetos, que desfigura a

rostidade ou a assinatura de um territorio.

No processo de desterritorializa^ao, ainda nao ha assinatura e regimes de signos ou

pragmaticas. E preciso que os ritomelos territoriais reorganizem o territorio, a esse processo

Deleuze e Guattari (2005) chamam de reterritorializa^ao. Nessa dinamica, pode haver uma rica

amplia^ao do territorio, uma apropria^ao criativa dos encontros ou o ritomelo pode buscar

recuperar sua assinatura, tentando eliminar as instabilidades geradas pelo encontro.

E neste sentido especifico que nos interessa tomar Deleuze como intercessor. Que

encontros o agenciamento promove? Quais aspectos se mantem em intera^ao em um territorio?

Quais aqueles que sao evitados, expulsos? Quais os encontros sao assimilados, incorporados ao

territorio?Como essa apropria^ao poderia ser compreendida nos movimentos coordenados

(tatica) ? Tratar-se-ia de destacar uma especie de geografia politica da comunica^ao, que

influencia na manuten^ao, problematiza^ao, negocia^ao e recria^ao dos processes de cogni^ao

comunicacional.

Nesse sentido, no agenciamento de uma cultura tatica midiatizada, linhas tatico-

futebolisticas, neurobiologicas, musculares, de imagens televisuais, de consumo, de design

tatico dos tecnicos, de publicidade, de marketing, da ciencia e da intensifica^ao dos afetos entre

as culturas taticas midiatizadas, estao "ajuntadas", ou seja, estao agenciadas no territorio tatico

midiatizado.

O agenciamento, portanto, esta relacionado com colocar em intera^ao, se nao ha

comunica^ao nao ha agenciamento: "Nao existe agenciamento que funcione com um unico fluxo.

Nao se trata de imitasao, mas de conjugagao" (DELEUZE, 2004,p.60).

Deleuze (2007) chama de longitude as linhas em intera^ao com um dado corpo, sendo

afetado e o afetando. Estas, portanto, poderiam ser compreendidas como as linhas em

comunica^ao com o corpo tatico-futebolistico midiatizado. Essas linhas sao "selecionadas" pelo

diagrama do agenciamento midiatico no futebol, pois o diagrama ”[...]e um conjunto de linhas

diversas fimcionando ao mesmo tempo" (DELEUZE, 2006, p. 47).
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Para entender trama do agenciamento midiatico na tatica futeboh'stica, e importante

compreender as relates entre possfvel-real e virtual-atual propostas por Deleuze (1988; 2004).

O real esta relacionado ao campo de possibilidades, relates, subjetivagoes, representagoes

estabilizadas em um dado territorio: seria o real territorializado ou semiotizado. No futebol pre-

midiatico, por exemplo, estavam realizadas a relagao com o radio, o jomal impresso: essas

midias faziam parte de seu agenciamento de territorializagao.

Por outro lado haveria uma realidade virtual, nao agenciada-territorializada: ”0 virtual

deve ser mesmo definido como uma estrita parte do objeto real - como se o objeto tivesse uma de

suas partes no virtual e ai mergulhasse como numa dimensao objetiva" (DELEUZE, 1988, p.
199).

Nao se trata de metafisica, mas de uma ontologia radical. O virtual e composto pela

realidade nao interada aos elementos territorializados, logo, e imperceptivel. Nesse sentido,

haveria gradagoes de virtualidade, ou seja, elementos mais distantes outros menos. A distancia

nao e geografica, mas politico-comunicacional:

Sao ditos virtuais na medida em que sua emissao e absorgao, e a sua criagao e
destruigao se fazem num tempo mais pequeno do que o mfnimo de tempo continuo
pensavel, e que esta brevidade os mantem desde logo sob um princfpio de incerteza
ou indeterminagao. Qualquer real se rodeia de um circulos de virtualidades sempre
renovados, em que cada um emite um outro, e todos rodeiam o real e reagem nele
(DELEUZE, 2006, p. 179).

E nesse sentido que os afetos televisuais ja estavam virtualmente na cultura tatica pre-

midiatica-televisual, no entanto, eram ainda imperceptiveis: suas linhas ainda nao se tocavam

com as taticas-futebolisticas, nao haviam ressonancias. E nessa trama que entraria a atualizagao.

A atualizagao e a emissao de singularidades por diferenciagao: "[...] a diferenciagao exprime a

atualizagao desse virtual e a constituigao das solugdes (por integragoes locais)" (DELEUZE,

1988, p. 200). O atual, portanto, atualiza o virtual, transformando a realidade.

Atualiza-se, portanto, a relagao entre futebol e o televisual com o acontecimento das

transmissoes televisuais de futebol. A tatica e o televisual passam a se afetar, gerando mutuas

diferenciagoes, alterando suas realidades e virtualidades.

Os agenciamentos, portanto, atualizam os encontros, os co-funcionamentos, estabelecem

e podem promover novas interagoes entre as linhas. Quanto mais plurais e complexos os
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encontros, mais os territories sao afetados. Se os territories sao afetados, mais problematizam as

potencias estabilizadas do ritomelo territorial, abrindo-se para os devires, para as linhas de fuga,

para os processes de desterritorializasao e reterritorializa^ao.

E importante destacar o conceito de Devir desenvolvido por Deleuze e Guattari (2004;

2007), pois consideramos importante para compreender aspectos politicos- comunicacionais e de

transforma^ao, operados na midiatiza^ao-televisual das culturas taticas.

Antes de tudo, devir nao e imitar ou filiar-se. O devir e um processo, intermezzo, ele esta

sempre entre. O devir se da nos encontros, nas alian^as, nos contagios (DELEUZE;GUATTARI:

2007,). E o estado imanente de comunica^ao entendida como momento de miitua afec^ao,

reciproca problematiza^ao, "[...] verificando-se antes como um encontro onde cada um empurra

o outro, arrasta na sua linha de fuga, numa desterritorializa^ao conjugada" (DELEUZE, 2004 , p.

60).

O devir esta relacionado com as linhas de fuga e com os processos de desterritorializa^ao

motivados pelo afeto dos encontros, dos signos: “Ha sempre a violencia de um signo que nos

for^a a procurar, que nos rouba a paz” (DELEUZE, 2003, p. 15). O devir e involutivo, ou seja,

nao se trata de progredir, seguir um esquema de desenvolvimento, mas estabelecer uma evolu^ao
descontinua.

O devir e processo, esta sempre entre, e intensidade de agita^ao e contagio. Sao os

ritomelos territorials, que deveriam re-territorializar as transforma^oes operadas pelo devir e

compor novos regimes de signos e pragmaticas. Interessa-nos esta ideia, porque privilegia os

encontros, os reciprocos afetos: a comunica^ao. Tratar-se-ia da compreensao da politica-

geografica como uma logica de comunica^ao da intensidade dos afetos.

Nesse sentido, a midiatiza^ao da tatica futebolistica, produziria um intenso processo de

desterriotializa^ao na cultura tatica, gramas a uma complexa politica de comunicagao afetiva;

signos televisuais, publicitarios, cientificos, de consumo, de outras culturas taticas midiatizadas,

das exigencias da alta performance. A atualiza£ao do televisual trouxe consigo uma serie de

afetos ate entao virtuais.
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Se os encontros, afetos, mobilizam os territories e provocam devires, entao, outro efeito

da midiatizagao televisual na cultura tatica deveria ser a intensificagao dos processos de

desterritorializagao e reterritorializagao, ou seja, intensificam-se nao so as transformagoes, mas

tambem o seu modo de tomar-se. Por outras palavras, de uma predominancia de transformagao

progressiva (caracteristica da cultura tatica tradicional), passar-se-ia a intensificagao dos devires

taticos no futebol, evolugoes involutivas.

Em suma, a midiatizagao da tatica futebolista deveria produzir cinco efeitos principals na

cultura tatica no futebol: associagao dos processos cognitivos humanos com tecnologias de

exibigao de imagens televisuais; valorizagao da tatica; aumento dos investimentos, do consume

e da publicidade; formagao de uma comunicagao tatica em rede entre as culturas taticas e

intensificagao do capital semiosico; aceleragao dos devires taticos.

Um esclarecimento e importante: esta proposta nao deve ser entendida como um

determinismo historico-midiatico, mas antes como uma possibilidade logica de comunicagao.

Isso que dizer que, nao necessariamente, as cultures taticas, na era midiatizada, passam por

encontros com a ciencia, com a educagao fisica, com outras taticas, tecnologias de exibigoes de

imagens resultando em devires e transformagoes taticas.

Essas linhas estao selecionadas no diagrama do futebol midiatizado, ou seja, tais afetos

estao no campo de possibilidades, no entanto, sao os agenciamentos territorials especificos de

cada contexto que realizam, negociariam, marginalizariam tais afetos. O mesmo raciocinio

deveria valer para as cultures taticas tradicionais. Essas podem passar por agenciamentos que

promovam transformagoes involutivas.

Nesse sentido, e importante compreender a complementaridade entre a logica e um

agenciamento. Uma logica da comunicagao aqui e entendida como um campo de possibilidades

de afetar e ser afetado caracteristicos de um contexto geral. Em um contexto tatico-midiatizado
/

no futebol, por exemplo, estao no campo de possibilidades, comunicagoes entre futebol, tatica,

imagens, cultures taticas midiatizadas, afetos de pressao por bons resultados.

No agenciamento, as possibilidades sao realizadas e/ou virtualidades sao atualizadas,

caracterizando a imanencia de uma experiencia comunicacionaL Sao encontros entre linhas que
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compoe um dado acontecimento, como discutiremos a seguir: o acontecimento Ingles de 1966,

do Brasil de 1970 e da Holanda de 1974.

Como vimos discutindo, os movimentos coordenados dos jogadores (tatica) seriam signo

deste complexo agenciamento midiatizado do futebol. Compreenderemos, portanto,

indutivamente a midiatiza^ao tatica do futebol a partir da cogni^ao tatica, expressa nos

movimentos dos jogadores.

A copa do mundo, como destacamos, seria um agenciamento, que goza de intenso capital

semiosico, logo, deveria ser uma competi^ao privilegiada, para a compreensao dos efeitos da

midiatiza^ao da tatica futebolistica.

A primeira transmissao televisual ao vivo foi realizada na copa do mundo de 1970. No

entanto, nas decadas de 1950 e 1960, os jogos ja eram exibidos em video-tapes. Na decada de

1950 e inicio da decada de 1960, a sele^ao Brasileira de futebol afeta intensamente a cultura

tatica, vencendo seguidamente as copas do mundo de 1958 e 1962.

As sele^oes, sobretudo as europeias, passam a usar as imagens dos jogos da sele^ao

brasileira para buscar formas de anular o jogo brasileiro. Poder-se-ia considerar que a

comunica^ao em rede entre as culturas taticas passa a se desenvolver, a partir das seguidas

vitorias brasileiras. A sele^ao brasileira de 1962, portanto, poderia ser considerada como o

primeiro no da cultura tatica em rede, ou seja, da tatica midiatizada pelo televisual.

O primeiro efeito deste no, portanto, deveria ter sido na copa do mundo subsequente, a de

1966, realizada na Inglaterra. Na aludida copa, as culturas taticas puderam observar detalhada e

repetidamente a sele^ao brasileira, por meio das imagens, sendo, portanto, intensamente afetadas

pela cultura tatica brasileira. A sele^ao vencedora da copa do mundo de 1966, por sua vez,

gozaria tambem de um capital semiosico, tendo maior influencia sobre as transforma^oes

subsequentes, ou seja, compondo um outro no da cultura tatica em rede.

Deleuze; Guatarri (2005; 2006; 2007; 2008), em seu trabalho Mil Platos, definem suas

analises dos agenciamentos por datas. Isso porque estas destacam a imanencia dos encontros que

compoe o agenciamento. Trata-se de privilegiar as linhas em interagao, que estao envolvidas

nesta composite.



233

E nesse sentido que a ideia de agenciamento nos interessa, pois privilegia a compreensao

dos encontros, dos elementos em comunicafao, que influenciam as formafoes dos territorios, as

desterritorializafdes e reterritorializafoes. As realizafoes dos campos de possibilidades e as

atualizafoes do virtual.

Interessa-nos os encontros, as interafoes envolvidas nos processos de transformafao das

cognifoes taticas. O primeiro agenciamento que analisaremos e o da selefao inglesa, campea da

copa do mundo de 1966. Trata-se, portanto, do agenciamento Ingles-1966.

Destacaremos tres encontros que consideramos fundamentals para a compreensao do

agenciamento Ingles-1966: a) o afeto midiatizado da selefao brasileira de 1962; b) o encontro

com a estatfstica; c) a interafao com a educafao ffsica, de forma especifica, com o modelo de

treinamento em circuito. O afeto com a selefao brasileira seria a realizafao de uma logica

comunicacional do campo de possibilidades da cultura tatica em rede enquanto o encontro com a

estatfstica a atualizaf ao de uma virtualidade da realidade futebolistica.

A Inglaterra foi eliminada pelo Brasil nas quartas de final da copa de 1962, mais um

elemento para intensificafao do afeto da selefao brasileira sobre a inglesa. O primeiro aspecto

que gostariamos de destacar, portanto, e o devir-brasileiro do futebol ingles. Como discutimos

acima, devir nao e imitar, mas antes fazer alianfas, ser contaminado, criar com algo.

Nesse sentido, para entender o devir-brasileiro da cognifao tatica inglesa, deveriamos

compreender o que lhe afeta, ou seja, a cognifao tatica desenvolvida pela selefao brasileira de

1962. Trata-se da cognifao tatica que discutimos no primeiro topico deste capitulo: o de ataque

pelas pontas.

Na aludida cognifao tatica, no contexto de ataque, os indices-cognitivos selecionavam as

extremidades do campo ofensivo. Nesses espafos, o design dos dribles dos atacantes, pelas

pontas, se associavam com os movimentos de avanfos dos marcadores. Trata-se, portanto, de

uma cognif ao tatica que problematiza as extremidades da defesa adversaria.

Discutiremos como deveria ser compreendida a transformafao tatica inglesa, se entendida

do ponto de vista pragmaticista. Teriamos, portanto, um afeto-problema, que seria a eficiente
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capacidade da cogni£ao tatica brasileira de atacar pelas extremidades do campo. Esse afeto,

portanto, mobilizaria a percep^ao dos tecnicos e auxiliares ingleses na busca de uma solu^ao.

O processo abdutivo dos ingleses poderia ser descrito da seguinte forma: Os brasileiros

atacam pelas extremidades do campo; se a marca£ao fosse intensificada nessas regioes, entao, o

principal trunfo do ataque brasileiro poderia ser anulado.

A sele^ao inglesa, portanto, desenvolve uma cogni^ao tatica de contra-ataque, a qual

congestiona os jogadores em seu campo defensivo, para recuperar a bola e iniciar o contra-

ataque. A figura 10 apresenta estas relates.

Figura 10: inova^ao no posicionamento do meio campo ingles na copa de 1966

Fonte: Elaborado pelo autor

Na figura 10, os circulos brancos representam o posicionamento geral da defesa inglesa,

quanto esta em situa^ao de defesa. As letras A e B representam o posicionamento geral dos
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pontas das outras equipes como, por exemplo, a do Brasil. Os ingleses, no entanto, nao utilizam

pontas. Estes sao transformados em medios, que ajudam na marcagao pelas extremidades

defensivas. As letras Bb e Aa mostram o reposicionamento geral da cognigao tatica inglesa.

Formam-se duas linhas defensivas. Esse time ficou conhecido como a maravilha sem pontas.

E nesse sentido que o devir e da ordem da contaminagao, dos afetos, nao da irmtagao. O

agenciamento ingles de 1966 nao imita o Brasil de 1962, mas se desterritorializa com os afetos

brasileiros midiatizados e se reterritorializa, compondo um habito comunicacional de

movimentagoes defensivas, que pode ser simplificado da seguinte forma: se o time adversario

atacar, entao, os jogadores ingleses deveriam formar duas linhas de defensivas, dificultando a

evolugao do ataque adversario, sobretudo, nas jogadas pelas pontas.

O segundo elemento do agenciamento Ingles-1966 e o treinamento em circuito. Esse

treinamento foi criado na Inglaterra na decada de 1950 e utilizado nos treinamentos da selegao
inglesa na copa de 1966.

Tai prepare fisico potencializa a agilidade, forga e resistencia dos jogadores. Tais afetos

alteram, portanto, a cognigao muscular, que passa a ser capaz de predicar movimentagoes mais

efetivas. A forga dinamica dos movimentos era um elemento importante na cognigao tatica

inglesa, tanto na defesa, para retomar a bola, quanto no ataque, nas disputa de bola de cabega.

Outro afeto do agenciamento Ingles, na copa do mundo de 1966, e a estatfstica. A teoria

do futebol direto de Charles Hughes, usada pelos ingleses na aludida copa do mundo, baseava-se

nas estatisticas de que 90% dos gols saiam com menos de cinco passes.

Tais estatisticas afetam a cognigao tatica inglesa: seus sentimentos, indices-cognitivos e

design dos movimentos, que passam a se orquestrar, tendo em vista realizar a jogada de contra -

ataque mais rapidamente e com o minimo de transigoes de bolas.

O primeiro aspecto e o habito de posicionamento defensive, como destacamos acima. Os

ingleses passam a se posicionar em duas linhas de quatro jogadores, congestionando a defesa.

Quando retomam a bola, o sentimento de reconhecimento e acionado, dando inicio a cognigao

tatica que poderiamos chamar de contra-ataque em bola aerea.
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Os indices-cognitivos, em geral, apontam para uma das duas extremidades na regiao do

meio de campo. Nessas posiloes deveriam estar Bobby Charlton, Cohen ou Wilson. Nesse

momento, a estatistica tambem pode ser compreendida, afetando os sentimentos de altera^ao
cognitiva, a saber.

Como discutimos no primeiro capitulo, esses sentimentos estao relacionados ao tempo do

processamento cognitivo, ou seja, o tempo da percep^ao da jogada ate a execu^ao da a^ao. Se a

jogada tern que se desenvolver de forma rapida, entao, o sentimento de altera^ao cognitiva

deveria ser mais intenso, gerando predicates mais rapidas.

Outro aspecto envolvendo estatistica e cogni^ao tatica se refere aos indices-cognitivos.

Estes apontam para a regiao central ofensiva, onde deveriam estar Hunt e Hurst. Quando Bobby

Charlton, Cohen ou Wilson recebem a bo la no me io campo, ja devem filtrar o campo para o

centro da area adversaria. Devem produzir um design de movimento de bola, de modo que esse

deslocamento se encontre com um dos atacantes.

E uma cogni^ao comunicacional que privilegia o contra-ataque rapido e com o minimo

de troca de passes, como sugere a estatistica. Sao tres passos principals: recuperar a bola, tocar a

bola para um jogador no meio, que deve fazer o lan^amento direto para um dos atacantes. Estes

nao precisam se deslocar muito. Devem ganhar a bola na impulsao e no confronto fisico, por isso

a importancia da alian^a com o treinamento em circuito. A figura 11 apresenta a sequencia da

cogni^ao tatica de contra-ataque em bola longa inglesa.

Figura 11: Cogni^ao tatica de contra-ataque ingles
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Os circulo A, B e C representam os jogadores ingleses envolvidos na jogada. Os numeros

1,2 e 3 representam a sequencia da evolugao da jogada e o circulo menor representa a bo la. A

figura mostra como os movimentos traduzem o afeto da estatistica. Trata-se de uma cognigao

comunicacional, na qual as predicates sao associadas, tendo em vista a finalizagao rapida de

jogada com um numero reduzido de troca de passes. E o tomar-se estatistica do futebol.

Essa cognigao tatica inglesa, portanto, poderia ser compreendida como a expressao

cinesica do agenciamento Ingles-1966, ou seja, das influencias do capital semiosico da selegao

brasileira e da alianga com o treinamento em circuito, bem como com as estatisticas. Trata-se de

uma transformagao involutiva, produzindo novos habitos cognitivos.

Mais uma vez, os movimentos nao significam apenas deslocamentos espago-temporal,

mas processes cognitivo-semioticos de cognigao comunicacional, envolvendo o tecnico, bem

como efeitos da midiatizagao televisual, como os afetos imageticos-televisuais de outras culturas

taticas, cientificas, de cobranga por performance, associadas aos altos investimentos e ao

consume, a publicidade etc.

A vitoria da selegao inglesa na copa do mundo de 1966 compoe mais um no na cultura

tatica em rede. De acordo com nossa proposta compreensiva, a cognigao tatica desenvolvida pela

Inglaterra deveria ter um capital semiosico capaz de afetar as transformagoes subsequentes na

cultura tatica em rede.

O proximo no da cultura tatica em rede foi desenvolvido pela selegao brasileira na copa

do mundo 1970. Trata-se, portanto, de um agenciamento de Brasil-1970. No segundo capitulo,

analisamos uma das cognigoes taticas desenvolvidas por essa selegao: a cognigao tatica de

planificagao em avalanche. Essa forma de cognigao tatica resultou em sete dos 19 gols marcados

pela selegao brasileira naquela copa do mundo.

Aqui, interessa compreender os efeitos da midiatizagao na selegao brasileira de 1970, ou

seja, o agenciamento, os encontros, as contaminagoes promovidas pela tatica midiatizada e suas

reverberagoes socio-politicas e culturais, compreendidas nos movimentos taticos.

Para isso, analisaremos a outra cognigao tatica desenvolvida pela selegao brasileira de

1970: a que chamaremos avalanche em arco e flecha, cinco dos 19 gols do Brasil foram
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marcados com as caracteristicas gerais dessa cognigao tatica. Neste agenciamento, destacaremos

dois encontros importantes: a) com os afetos midiatizados da selegao inglesa de 1966; b)com o
metodo cooper.

Como discutimos acima, a selegao inglesa desenvolve uma cognigao tatica, que na

ocasiao em que e atacada seus jogadores orquestram sens movimentos, de modo a formar duas

linhas defensivas atras da linha de meio campo. Quando retomavam a bo la, faziam langamentos

longos para seus dois atacantes, que deveriam estar posicionados na grande area adversaria.

Este no tatico, portanto, afeta a selegao brasileira de 1970. Se na copa de 1966 tivemos o

devir- brasileiro da selegao inglesa, agora teriamos o devir-ingles do futebol brasileiro. Ou seja, o

territorio tatico brasileiro e contaminado, desterritorializado, faz aliangas com o modo de jogar
ingles no agenciamento Brasil-1970.

A cultura tatica tradicional do Brasil, como destacamos, era caracterizada por indices-

cognitivos, que conduziam a leitura do jogo para os dois jogadores-pontas que deveriam estar

posicionados nas extremidades da regiao ofensiva adversaria. No entanto, no agenciamento

Brasil-1970, como logica da cultura tatica midiatizada, a cultura tatica brasileira passaria por

uma evolugao involutiva.

O primeiro aspecto e que o Brasil tern seus indices-cognitivos alterados, sobretudo, na

percepgao dos atacantes. Quando sem a bola, ou seja, em situagao defensiva, os indices

conduzem a atengao dos atacantes para a posigao defensiva, da linha de meio campo para tras.

Apenas um atacante se mantinha mais a frente.

Nesse contexto, haveria o habito comunicacional, que deve coordenar uma troca de

posicionamento entre Tostao e Pele, ou seja, se Tostao esta mais a frente, Pele deveria voltar e

vice-versa. A figura 12 mostra a relagao entre os indices cognitivos da cultura tradicional

brasileira (com pontas), na copa de 1962, e o do agenciamento do Brasil de 1970, em alianga

com a selegao inglesa de 1966.
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Figura 12: Relagao entre os indices-cognitivos da selegao brasileira de 1962 (direita) e de 1970 (esquerda)

Fonte: Elaborada pelo autor

Na figura da esquerda, o posicionamento geral defensive brasileiro no agenciamento

1970. Os numeros 9 e 10, representam os revezamentos ente Tostao e Pele no posicionamento.

Na figura da esquerda, o posicionamento geral dos jogadores da selegao brasileira de 1962.

Sao, portanto, indices tatico-cognitivos diferentes. No agenciamento de 1970, no contexto

em que o Brasil esta sem a bola, os jogadores de ataque devem compulsivamente direcionar sua

atengao para o sistema defensivo, devendo se posicionar para congestionar o meio de campo e

defesa. Trata-se, portanto, de uma outra forma de reconhecer a situagao e filtrar o campo. Na

selegao brasileira de 1962, na cultura tatica tradicional brasileira, em geral, os pontas nao tinham

sua atengao direcionada para a defesa, logo, geralmente se posicionavam no campo de ataque.

Tratar-se-ia, portanto, do devir- ingles do futebol brasileiro, as aliangas com o futebol

ingles desterritorializam a cultura tradicional brasileira (jogo pelas pontas) e reterritorializam

novas formas de cognigao tatica: sentimentos, indices-cognitivos e designs taticos, ou seja, novas

formas de sentir, perceber, tomar consciencia e raciocinar coletivamente em dados contextos.

Nao se trata, portanto, de imitar o jogo ingles, mas antes ser problematizado, e buscar

novas formas de cognigao a partir do afeto desse signo. O agenciamento brasileiro de 1970

compoe o contra-ataque utilizando bolas longas. Essa cognigao tatica chamaremos de avalanche

em arco-e-fiecha. Antes de analisar detidamente essa cognigao tatica, e importante destacar um

outro afeto no agenciamento brasileiro de 1970: o metodo cooper.
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Em 1968, Claudio Coutinho, preparador fisico da selegao brasileira de futebol na copa de

1970, foi a um congresso sobre educagao fisica nos Estados Unidos presidido pelo professor

Kenneth Cooper. Nessa ocasiao, ele aprendeu o metodo Cooper de preparagao e foi o introdutor

dessa metodologia no Brasil.

Segundo Cooper (1978), que propos o metodo, o oxigenio tern a fimgao de transformagao

dos alimentos em energia, nessa perspectiva, o metodo cooper proporciona uma larga

oxigenagao do corpo culminando em um acrescimo de energia: garantindo mais resistencia. Isso

se deve a fortificagao do pulmao, do coragao e da dilatagao dos vasos sanguineos.

Tai melhoria se deve aos ditos exercicios aerobicos, como correr, nadar e as caminhadas

sem cargas demasiadas. Claudio Coutinho foi afetado pelo metodo cooper e o recriou para o

futebol, aplicando na selegao brasileira de 1970. Tratar-se-ia da atualizagao desse metodo no
futebol.

Tai alianga entre o metodo cooper e o futebol possibilita otimizar as predicates

cinesicas da cognigao tatica, ou seja, dada a implementagao da resistencia, os jogadores sao

capazes de ampliar sua capacidade de movimentagao no jogo. Em uma cognigao tatica, na qual

os jogadores de defesa se projetam ao ataque (como analisamos no segundo capitulo na cognigao

tatica de avalanche em planificagao), e os atacantes, como destacamos acima, voltam para ajudar

a defesa, a alianga com o metodo cooper parece fundamental para a manutengao desse tipo de

predicagao muscular durante o jogo.

A alianga com os afetos ingleses-midiatizados de 1966 com o metodo cooper e a cultura

tatica brasileira, portanto, geraria a composigao da cognigao tatica de avalanche em arco-e-

flecha no agenciamento brasileiro de 1970. Os brasileiros, afetados pelos ingleses, no contexto

defensive, desenvolveram uma cognigao comunicacional que resultava na orquestragao das

movimentagoes dos jogadores formando um bloco defensivo, congestionando o campo de defesa

para retomar a bo la.

A eficacia da jogada inglesa era resultado da associagao de um movimento de bo la longo,

alto, em media velocidade, com a forga e a capacidade de cabeceio dos seus atacantes. A selegao

brasileira desenvolve indices-cognitivos e design tatico dos movimentos diferentes. A eficacia da



241

jogada brasileira deriva da associagao do movimento de bola em media altura e alta velocidade,

associada a alta velocidade e capacidade de dominio de bola dos atacantes.

Em geral, os ingleses finalizavam de cabega. No contra-ataque brasileiro, a finalizagao e

com pe e em alta velocidade. Mais uma vez, nao se trata de imitar, mas de fazer aliangas. A

cognigao tatica de arco e flecha seria o resultado do encontro da cultura tatica brasileira com os

afetos midiatizados ingleses e com o metodo cooper. E o agenciamento de 1970.

Como discutimos no capitulo 2, a expressao cinesica da cognigao tatica poderia ser

resumida em seis elementos principais: a) regularidade das predicates; b) reconhecimento

coletivo do contexto; c) coordenagao das formas dinamicas; d) coordenagao dos tempos de

resposta; e) os indices-taticos-cognitivos, que deveriam promover encontros entre os jogadores,

filtrando o campo de futebol; f) o design tatico, a associate das logicas de movimentagao dos
jogadores.

A cognigao tatica em avalanche tern dois momentos principais. No primeiro, contexto

que aciona o sentimento tatico da cognigao tatica e o que a selegao brasileira retoma a bola e os

adversarios ainda se encontram adiantados, e sua defesa nao foi recomposta. O sentimento de

alteragao cognitiva, nesse contexto, e moderado, ou seja, a forga dinamica dos movimentos e de

media intensidade e os tempos de predicagao sao tambem lentos.

Os indices-cognitivos filtram o campo, de modo que o jogador que retome a bola deve

direcionar sua atengao para o centre do meio de campo, onde deveria estar Gerson ou Rivelino.

Estes devem tambem direcionar sua atengao para os jogadores que retomaram a bola, compondo o

encontro perceptivo.

O design tatico do movimento, em geral, e simples. O jogador que detem a bola deve

agir sobre esta, de tai modo que a bola chegue a Gerson ou a Rivelino. Estes, por sua vez, devem

se movimentar para receber a bola. Geralmente e uma movimentagao coordenada banal, na qual a

bola e os jogadores nao percorrem grandes distancias ou precisam de velocidade, para que possam

orquestrar suas movimentagoes.

Quando Gerson ou Rivelino recebem a bola, o sentimento tatico de reconhecimento, deve

ser acionado, sugerindo o segundo momento da cognigao tatica. Nesse contexto, o sentimento de
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altera?6es cognitiva e intense, ou seja, os jogadores devem realizar movimentos com acentuada

for^a dinamica e devem ter tempos de predicates cognitivas reduzidos. O resultado e a

coordena^ao rapida e intensa dos movimentos.

Os indices-cognitivos devem conectar Gerson ou Rivelino, no meio de campo, a Pele ou

Jair, no ataque. Compoe-se, portanto, a filtragem do campo e os encontros perceptivos entre
esses jogadores.

O raciocinio tatico e bem mais interessante do que no primeiro momento da cogni^ao

tatica. A premissa comunicacional, ou seja, os conhecimentos compartilhados, que possibilitam

aos jogadores coordenarem suas conclusoes, e a seguinte: capacidade de lan^amento de bola em

profundidade de Gerson e Rivelino, capacidade de acelera^ao, velocidade e dominio de bola em
movimento de Pele e Jair e o impedimento.

A partir dessa premissa comunicacional, a diagrama^ao do raciocinio tatico pode ser

compreendida da seguinte forma: se houver a cren^a coletiva de que a capacidade de langar a

bola de Gerson ou Rivelino, em associa^ao com as movimenta^oes e dominio de bola de Pele ou

Jair, seria capaz de transcender a capacidade do adversario de interceptar a bola, em dado local e

de que a jogada nao estaria em impedimento, entao, a jogada deveria ser acionada.

Nesse sentido, a sele^ao brasileira de futebol compoe novas formas comunicacionais de

sentir, perceber o campo, tomar consciencia e raciocinar. Tratar-se-ia de expressar, em forma de

movimentos os afetos do design tatico dos tecnicos e auxiliares, da cultura tatica brasileira, dos

afetos midiatizados da sele^ao inglesa de 1966 e do metodo cooper. Os movimentos

coordenados representariam o agenciamento da sele^ao brasileira de 1970.

O agenciamento brasileiro de 1970, portanto, compoe um novo no na cultura tatica em

rede que, dado seu capital semiosico, passaria a afetar as subsequentes transformates. O

proximo no da cultura tatica em rede que analisaremos e o agenciamento da sele^ao holandesa de

futebol na copa do mundo de 1974.

Compreenderemos, portanto, o devir-brasileiro da sele^ao holandesa de 1974, ou seja,

como poderiamos compreender o afeto da sele^ao brasileira de 1970 na sele^ao holandesa de
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1974. A cogni^ao tatica que influenciaria a holandesa seria a da planifica^ao em avalanche, que

analisamos no segundo capitulo.

De forma simplificada, a cogniQao tatica de planifica^ao em avalanche pode ser

compreendida da seguinte forma: o sentimento que aciona a cogni£ao tatica e o contexto da

forma^ao do ataque brasileiro, ou seja, quando o time adversario esta parcialmente recomposto,
dificultando o contra -ataque.

O primeiro momento e do da planifica^ao da jogada, no qual os sentimentos de altera^ao

cognitiva sao moderados, resultando em movimentos com baixa for^a dinamica e tempos de

predica^ao cognitiva demorados. Os jogadores vao fazendo a transi^ao lateral da bola ate

encontrar um jogador mais adiantado desmarcado.

O segundo momento desta cogni^ao tatica e quando o jogador posicionado a firente

recebe a bola. Esse momento instaura um intenso sentimento de altera^ao cognitiva, que faz

com que os jogadores coordenem tempos de predicate rapidos. No final da jogada, o

movimento de bola, forjado pelo jogador posicionado a firente, deve se associar com a intensa

movimenta^ao de um jogador que vem de regioes menos avan^adas.

E importante destacar o habito comunicacional de posicionamento entre os jogadores,

que poderiam realizar fun^oes diferentes em consonancia com o contexto da jogada. Tratar-se-ia,

portanto, de um habito de revezamento tatico entre Pele, Jair, Tostao, Clodoaldo, Rivelino e

Carlos Alberto.

Os afetos midiatizados da sele^ao brasileira de 1970 deveriam afetar e ser transformados

na sele^ao holandesa de 1974. Como vimos discutindo, nao se trata de imitar, mas antes de uma

especie de contagio, alian^a. O resultado dessa alian^a e a cogni^ao tatica, que chamaremos de

triangula^ao em corredor de finaliza9ao, desenvolvida pela sele^ao holandesa na copa do mundo

de 1974.
Essa cogni^ao tatica foi responsavel por seis dos 15 gols da Holanda na copa do mundo

de 1974, alem de diversas jogadas que nao resultaram em gol por falhas tecnicas na finaliza^ao

da jogada. Vamos a analise da cogni^ao tatica de triangulate em corredor de finaliza^ao.
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elementos fundamentals: a)
regularidade, b) o contexto no qual a jogada e acionada, c) o tempo de predicagao cognitiva, d)

forga dinamica, e) os indices-cognitivos e f) design do movimento tatico.

O sentimento comunicacional de reconhecimento era acionado no contexto do ataque da

selegao holandesa, ou seja, quando a defesa adversaria estava recomposta, proxima aos limites

laterais da grande area adversaria e pelo flanco direito ou esquerdo.

Nesse primeiro momento, tai como a cognigao tatica brasileira, o sentimento de alteragao

cognitiva era moderado, ou seja, os tempos de predicagoes cognitivas e a forga dinamica eram

pouco intensos.

Os indices-cognitivos geralmente conectam quatro jogadores: Cruijff, Nieeskens, Rep e

Rosenbrink. Chamaremos esses jogadores de A, B, C e D, para facilitar a analise, uma vez que

ha revezamento entre esses jogadores em cada fimgao. Tai como a selegao brasileira de 1970, ha

um habito comunicacional que fazia com que, em cada contexto, esses jogadores se revezassem

Quadro 2. Jogos da Holanda na Copa do Mundo de 1974 e gols sob a influencia da cognigao tatica de
triangulagao em corredor de finalizagao.

Time da Vs Time adversario Resultado Gols
Holanda do Jogo
Holanda Vs Uruguai 2-0 2
Holanda VS Suecia 0-0 0
Holanda vs Bulgaria 4-1 1
Holanda vs Argentina 4-0 1
Holanda vs Alemanha 2-0 0

Oriental
Holanda vs Brasil 2-0 2
Holanda vs Alemanha 1-2 0

' Ocidental
Fonte: Elaborado pelo autor

A analise da cognigao tatica deve se atentar a seis

em fungoes diferentes.

O campo deve ser filtrado da seguinte forma, nessa ocasiao: O jogador A deve estar com

a bola em um dos flancos proximo a grande area adversaria. O jogador B deveria se colocar em

uma extremidade mais avangada do flanco, por onde deveria evoluir a jogada. Os jogadores C e
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D devem estar posicionados ao centre e no flanco oposto. A figura 13 apresenta a forma como os

indices-cognitivos filtram o campo e promovem o encontro perceptivo:

Figura 13: Indices-cognitivos da sele^ao holandesa de 1974

Fonte: Elaborado pelo autor

Na figura 13, esta representada a trilha perceptiva formada pelos indices-cognitivos. As

letras A, B, C e D representam o posicionamento geral dos jogadores. O circulo menor

representa a bola. Esse posicionamento geral esta relacionado ao desenvolvimento da cogni^ao

tatica de triangula^ao em corredor de finaliza^ao, se a jogada fosse desenvolvida pela esquerda.

Quando o jogador A transfere a bola para o jogador B, configura-se o contexto em que o

sentimento de reconhecimento coletivo deve acionar o segundo momento da cogni^ao tatica: o

desenvolvimento da triangula^ao em corredor de finaliza^ao. Nessa trama, o sentimento de

altera^ao comunicacional e um pouco mais intense, resultando em tempos de rea^oes-

predica^oes mais rapidos e movimentos mais intensos. No entanto, trata-se de um sentimento de

altera^ao cognitiva menos intenso do que o do Brasil de 1970, no momento da avalanche.

A premissa do raciocinio comunicacional leva em conta elementos horizontais e verticals.

Do ponto de vista horizontal: quando a bola chegar no jogador B (bola que fora transferida por

A), A deve seguir para a primeira trave, o jogador C deve se posicionar no centro e o Jogador D,

na segunda trave.
Do ponto de vista vertical: A, C e D devem se posicionar em profundidades diferentes, ou

seja, em distancias diferentes em rela^ao a linha de fundo. Por exemplo, se A estiver mais

proximo da linha de fimdo, entao, B e C deveriam estar mais distantes.

A diagrama^ao comunicacional do raciocinio e a seguinte: o jogador B deve observar a

grande area e predicar uma forma de movimenta^ao de bola que, associada aos movimentos de
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A, C ou D, deve ser capaz de transcender a capacidade de interceptar a bola do marcador.

Quando a crenga coletiva se desenvolve entre B e um dos jogadores, o design orquestrado dos

movimento e realizado. A figura 14 apresenta evolugao desta cognigao tatica:
Figura 14: Cognigao tatica de triangulagao em corredor de finalizagao, Holanda 1974

Fonte: Elaborada pelo autor

Os circulos representam os jogadores holandeses envolvidos na cognigao tatica. O circulo

menor indica o posicionamento da bola. Os numeros 1, 2 e 3 indicam a sequencia de

desenvolvimento da jogada. As setas representam as transigoes de posigoes da bola ou dos

jogadores. Na jogada simulada no diagrama, B escolhe o jogador A para fmalizar a jogada.

Na cognigao tatica analisada, e orquestrado o movimento da bola do flanco para o centro

da area adversaria realizado por B, com os deslocamentos coordenados dos tres jogadores (A, B

e C) em diregao a baliza adversaria, em distintas posigdes. A combinagao da movimentagao de A

com B se assemelha a forma geometrica de um triangulo. As combinagoes entre A, B e C

formam uma especie de trilha de possiveis finalizagoes, motivo pelo qual denominamos essa

cognigao tatica de triangulagao em trilha de finalizagao.

A eficacia dessa cognigao tatica deriva do carater inovador do seu habito de orquestragao

para a epoca (decada de 1970). Sua forma de combinagao substitui o cruzamento pelo passe na

linha de fundo. No cruzamento, prioriza-se a velocidade na transigao da bola para o atacante na

area.
No passe pelos flancos, caracteristica da selegao holandesa, a jogada e mais lenta. O

jogador que fara a transigao da bola para a area privilegia a observagao do posicionamento dos
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atacantes e a precisao do passe, ou seja, o sentimento de alteragao cognitiva e menos intense. O

efeito estetico e a desmarca^ao sao resultados da coordena^ao dos deslocamentos dos atacantes e

seu reposicionamento inteligente associados a precisao do passe.

A partir da observa^ao das relates intemas da figura 14, e possivel identificar os go Is

influenciados por essa cogni^ao tatica na copa do mundo de 1974. No jogo entre Holanda e

Uruguai, a jogada do primeiro gol se desenvolve pelo flanco direito, Cruijff faz o papel de (A),

Suurbier de (B), Rep de (C) e Nieeskens de (D). Rep (C) faz o gol. No segundo gol deste jogo, a

jogada se desenvolve pelo flanco esquerdo, Hanegem funciona como A, Rosenbrik, como (B),

Rep, como (C) e Cruijff, como (D). Rep (C) faz o gol. No jogo contra a Bulgaria, o penalti que

originou o primeiro gol derivou dessa jogada, Rosenbrink funciona como (A), Cruijff, como (B),

Neeskens, como (C) e Rep, como (D). Quando Cruijff (B) vai fazer a transi^ao de bola para o

centre da area, sofre o penalti.

No jogo contra a Argentina, no terceiro gol da Holanda no jogo, Krol funciona como (A),

Cruijff, como (B), Suubier, como (C) e Rep, como (D). Rep (D) faz o gol. No jogo contra o

Brasil, Nieeskens funciona como (A), Cruijff, como (B), nessa ocasiao, os jogadores C e D estao

mais distantes do que o habitual, nao e possivel sua identifica^ao pelos pianos televisuais.

Nieeskens (A) faz o gol. No segundo gol desta partida, a jogada e desenvolvida pelo flanco

direito, Rosenbrink funciona como (A), Krol, como (B), Cruijff, como (C) e Rep, como (D).

Cruijff(C) faz o gol.

A cognigao tatica holandesa, portanto, e afetada pelo habito de sentimentos de altera^oes

cognitivas e de revezamento de posi^oes da selegao brasileira de 1970, e gera involutes,

produzindo formas inovadoras de jogadas pelos lados do campo. O que nos interessa destacar e

a intensificagao das intera^oes entre as culturas taticas, dinamizando os processos de involutes

culturais.
Nesta pesquisa, nao e nosso interesse analisar toda a historia dos afetos e das

transforma^oes taticas da cultura tatica em rede, para isso seria necessario um trabalho

especifico.
A dinamica de transforma^oes das culturas taticas midiatizadas vem se acelerando e se

tomando mais complexas com o estreitamento das relates entre futebol, tatica, meios de

comunica^ao, publicidade-marketing, ciencia e intensa cobran^a por resultados. Novos

elementos sao atualizados, dinamizando tambem os espa^os virtuais.
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Em 2010, por exemplo, a sele^ao espanhola se consagra como campea, a partir do

desenvolvimento de uma cogni^ao tatica fortemente afetada pela holandesa de 1974. Foi um

longo trabalho de desterritorializa^ao e reterritorializa^ao do futebol espanhol, que teve inicio na

decada de 1970. Rinus Michies, tecnico da Holanda na copa do mundo de 1974, treinou o

Barcelona (time espanhol) na decada de 1970.

Em seguida, Johan Cruyff que foi campeao na copa de 1974 como jogador pela Holanda,

treinou o Barcelona na decada de 1990. Frank Rijkaard e Van Gaal tambem sao treinadores

holandeses que trabalharam no Barcelona, time que forma a base da sele^ao espanhola. Esses

treinadores trazem a filosofia de jogo proposta por Rinus Michels. Tratar-se-ia, portanto, de um

longo processo para a forma^ao de uma cogni^ao tatica eficiente, que seria consagrada em 2010.

Nao obstante, a Alemanha no agenciamento de 2014, apresentou um futebol afetado pela

Espanha de 2010, pelo Brasil de 1982 e pela Holanda de 1974. Mais uma vez nao se trataria de

imitar, mas de fazer alian^as, produzir continuidades e descontinuidades.

O agenciamento da Alemanha de 2014 tambem realiza e atualiza os efeitos da

midiatiza^ao tatica do futebol. Os alemaes utilizaram as imagens em consonancia com os

dispositivos tecnologicos, capazes de analisar com riqueza de detalhes as movimenta^oes dos

seus jogadores e dos adversaries. Passes certos e errados, numeros de quilometros percorridos,

por exemplo. Os jogadores podiam acessar as informa^oes do seu proprio computador.

A sele^ao alema tambem contava com um uma parceria de pesquisadores de ciencias do

esporte, que analisavam detidamente a sele^ao alema e seus possiveis adversaries. Trata-se,

portanto, de um agenciamento extramente complexo, que resultou na composi^ao de uma

cogni^ao tatica eficiente.

Mais um n6 da cultura tatica em rede, portanto, foi composto, produzindo novas formas

de cogni^ao tatica, de alian^as com a tecnologia e a ciencia, que afetarao as transforma^oes

subsequentes.

Por fim, as movimenta^oes coordenados dos jogadores seriam signos de um complexo

agenciamento: a coordena^ao semidtica-cognitiva dos cerebros dos jogadores, tecnicos, de

cientistas do esporte, de estatisticos, a associa^ao com a cultura, com as inovagoes taticas
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precedentes, tecnologias de exibi^ao de imagens, distin^oes sociais e politicas territorials, seria

em cogni^ao comunicacional que essas relates se atualizariam. Mais uma vez: as

movimenta^oes coordenadas dos jogadores de futebol significam mais do que meros

deslocamentos espa^o- temporais.

A cogni^ao comunicacional, portanto, poderia ser compreendida por quatro linhas

principais:semi6tica-cognitiva, significados-culturais, distin^oes-sociologicas e agenciamentos-

politicos. Esse ultimo tern papel importante para a compreensao dos contextos das cogni^oes

comunicacionais.

Isso porque seria o agenciamento que colocaria em comunica^ao as semioticas-cognitivas

cerebrais, musculares, midiaticas-televisuais, ou seja, e o agenciamento que seleciona as

semioticas-cognitivas que teriam suas competencias associadas em um estado de cogni^ao

comunicacional.

Por outro lado, nos agenciamentos os significados culturais e as distin^oes sociologicas

sao realizadas ou mesmo atualizadas, compondo novos significados e distin^oes. E no

agenciamento que o comunicacional e composto. Nesse sentido, a cogni^ao comunicacional

busca compreender a logica imanente dos processes de comunica^ao. Ou seja, da logica

capturamos o rigor do argumento, mas os significados devem ser compreendidos nas

especificidade do agenciamento que ’’ajunta" semioticas-cognitivas, significados culturais e

distin^oes sociologicas.

Nesse sentido, nosso esfor^o foi investigar a cogni£ao comunicacional na tatica

midiatizada, por meio da analise das movimenta^oes coordenadas dos jogadores de futebol: a

tatica. Partirmos dos aspectos logicos gerais em dire^ao a imanencia dos agenciamentos.
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CONSIDERACOES FINAIS

Ao se pensar questdes norteadoras sobre os processos comunicacionais como: qual a

importancia desta abordagem para o estudo da comunica^ao? Por que esta pesquisa esta sendo

feita na comunica^ao e nao em outro lugar? Essas questdes, feitas constantemente durante a

orienta^ao, foram fundamentals para esta pesquisa, que resultou nesta tese.

Nossa inten^ao, portanto, foi contribuir para a compreensao de processos de

comunica^ao na tatica futebolistica em um contexto de midiatiza^ao televisual. Para isso,

utilizando o metodo de intercessores, nos apropriamos de aspectos de abordagens que poderiam
contribuir para nossa proposta compreensiva.

De principio, tomando Peirce como intercessor, propomos uma semiotica-cognitiva,

como forma de compreensao da cogni^ao que privilegiasse o aspecto comunicacional. Em nossa

apropria^ao de Peirce, comunicar significaria, antes de tudo, afetar e ser afetado. A

caracteriza^ao desta semiotica-cognitiva, dar-se-ia em seus modos de afetar e de ser afetado, que

podem ser compreendidos por meio de habitos, experiencias e qualidades materials.

Em uma semiotica-cognitiva, a logica deveria atentar nao apenas para os aspectos

gerais, mas tambem para as experiencias contextuais desenvolvidas por uma cogni^ao, bem

como pelas possibilidades de suas qualidades materials. O processo cognitivo se desenvolve em

comunica^ao, ou seja, sendo afetado e afetando.

Se nosso interesse foi compreender processos cognitivos envolvendo humanos (os

jogadores de futebol), entao, deveriamos destacar aquilo que, segundo os estudos em

neurociencia, mais distingue o homem dos outros animais: um cerebro que e capaz de larga

memoria e de processos elaborados de consciencia, que possibilitam delibera^ao, autocontrole e

planejamento.

Foi a partir desta necessidade que tomamos a neurobiologia de Antonio Damasio como

segunda intercessora: se a neurobiologia nos interessa, e porque vimos, nas suas teorias e

hipoteses, possibilidades de capturar aspectos que nos ajudem a compreender o cerebro do ponto
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de vista logico-comunicacional, ou seja, como o cerebro afeta e e afetado pelo corpo por meio de

habitos, experiencias e qualidades materials. Para Damasio, os sentimentos, as imagens

perceptivas e a consciencia se desenvolvem a partir da comunicagao entre cerebro, corpo e
portais sensoriais com o ambiente.

Nesse sentido, nao nos interessava se o cerebro induz as emotes a partir de uma

complexa trama fisiologica, envolvendo uma sincronizagao de regioes subcorticais como

hipotalamo, prosencefalo basal e amidala, por exemplo.

Interessou-nos, antes, capturar a logica envolvida nestes processos neurobiologicos

citados. Esse encontro com a neurobiologia nos possibilitou especular sobre distintos habitos

envolvidos na forma, como o cerebro afeta e e afetado pelo corpo, ou seja, como ele se

comunica. Nao somos neurobiologos, somos comunicologos fazendo aliangas com a
neurobiologia.

Tomando Antonio Damasio e Peirce como intercessores, especulamos sobre como

poderia ser a comunicagao cerebral, se fosse compreendida do ponto de vista da semiotica-

cognitiva, ou seja, por meio de habitos, experiencias e qualidades materials. Chamamos de

especializagoes cognitivas as formas especificas de semioticas-cognitivas, ou seja, modos de

associates de ideias com propositos especificos desenvolvidos pelas experiencias, no escopo

das possibilidades de suas qualidades materiais.

Nessa perspectiva, o cerebro e compreendido como um sistema de habitos em

comunicagao com o corpo. Propomos oito habitos cerebrais em interagao, os habitos do sentir: a)

de sentimentos de reconhecimento; b) de alteragao-cognitiva; c) de avaliagao- generalizagao; d)

de duvida-crenga; e) O habito de memoria; f) habitos de edigoes-perceptivas; g) O habito da

consciencia; h) Dos raciocinios controlados e nao-controlados.

Se e o cerebro e quern media a forma como sentimos, percebemos, tomamos consciencia,

raciocinamos, entao, os processos semioticos-cognitivos cerebrais teriam papel predominante na

forma que somos afetados e afetamos, ou seja, nos comunicamos.
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Nesse sentido, nosso esforgo foi o de destacar a influencia do cerebro, pensado do ponto

de vista semiotico-cognitivo, nos processes de comunicagao. Sabemos que nem de longe demos

conta da problematica, mas acenamos com uma primeira contribuigao nesse sentido.

Consideramos pertinente tomar as neurociencias como intercessores da comunicagao. No

lugar de procurar se filiar as neurociencias, seria vantajoso fazer aliangas, apropriar-nos de sens

conceitos e enriquecermos a pesquisa em comunicagao. A medida que as neurociencias avangam,

novos elementos logicos-comunicacionais podem ser capturados e atualizados para a

compreensao da comunicagao. Nosso esforgo, portanto, foi tambem contribuir no sentido de

tomar as neurociencias como intercessores.

Discutimos que o cerebro, do ponto de vista semiotico-cognitivo, funciona e desenvolve

seus habitos em comunicagao com o corpo. Nesse sentido, cerebro e corpo deveriam afetar e ser

afetados constantemente. Para compreender esse processo comunicacional, langamos mao de

outro intercessor: a tatica no fotebol.

Discutimos como os movimentos taticos dos jogadores de futebol poderiam ser

compreendidos como signos dos afetos cerebrais. Nesse sentido, os musculos esqueleticos

deveriam ter habitos que, afetados pelo cerebro, predicariam movimentos.

Propomos que seis aspectos logicos de movimentagao, que poderiam ser compreendidos

como signos dos afetos cerebrais: a) regularidade da movimentagao (signos dos sentimentos de

reconhecimento e de sugestao habitual); b) contexto da movimentagao (signos dos sentimentos

de avaliagao-generalizagao e memoria); c) forga dinamica; d) tempo de mediagao cognitiva

(ambos representagoes dos sentimentos de alteragao cognitiva); e) conexao do corpo com dados

aspectos do jogo, os indices-cognitivos (sentimentos de avaliagao, edigoes-perceptivas e

consciencia); f) design do movimento (raciocinio nao controlado e controlado).

Esse esquema compreensivo poderia ser refmado e adaptado para a compreensao dos

processos cognitivos por meio da analise dos movimentos em outros esportes ou contextos em

que os movimentos sejam a ferramenta de expressao principal.

Em seguida, discutimos a central contribuigao de nossa tese: a nogao de cognigao

comunicacional. Esse modo de cognigao seria aquele capaz de associar as competencias das
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cognites envolvidas, gragas ao compartilhamento de conhecimento. E um modo semiotico-

comunicacional de compreender o que Andy Clarck chamou de cognigao estendida.

Nessa trama cognitiva-comunicacional, gramas ao continue afeto entre os sujeitos,

desenvolvem-se conhecimentos em comum. Seria por meio do desenvolvimento dessa premissa

comunicacional (conhecimento em comum) que seria possivel associar as competencias

especificas de cada cognigao.

A tatica no fiitebol, portanto, apresentou-se como um privilegiado objeto para pensar a

cognigao comunicacional. Isso porque os jogadores passam por intensivos treinamentos em

conjunto, logo, desenvolvem consideradas gradagoes de conhecimentos compartilhados, tendo

elaboradas formas de associate de suas competencias. Chamamos esse fenomeno de estado de

cognigao comunicacional.

A associagao das competencias de diferentes semioticas-cognitivas, portanto, e o

primeiro aspecto da cognigao comunicacional. Na tatica futebolistica, essas associates se

dariam entre cerebro, corpo, bola, regras do jogo e outros cerebros.

Discutimos como, na tatica futebolistica, as competencias logicas dos cerebros seriam

associadas, gramas aos intensos treinamentos, gerando habitos cerebrais comunicacionais.

Discutimos como deveriam ser os sentimentos comunicacionais, as edigoes-perceptivas

comunicacionais, a consciencia comunicacional e o raciocinio comunicacional. Quando esses

diferentes niveis de conhecimento habitual sao compartilhados, e as associates de suas

predicates especificas sao orquestradas de forma eficaz, a cognigao comunicacional pode ser

chamada de tatica.

Nessa trama, as logicas cognitivas seriam associadas pela mediagao dos musculos

esqueleticos e portais sensoriais. Discutimos que, se sao desenvolvidas formas regulares e

eficientes de orquestragao cinetica, entao, deveria haver uma cognigao tatica influenciando a

coordenagao desses movimentos.

Discutimos tambem como essas cognites taticas poderiam ser compreendidas

indutivamente por meio de seis logicas: a) pela regularidade da orquestragao dos movimentos; b)

pelo contexto que aciona tai regularidade; c) pela coordenagao das forgas dinamicas; d) pela
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associa^ao dos tempos de media^ao das cogni^oes; e) pela forma como os movimentos

coordenados dos jogadores filtram o campo (compoe uma trilha perceptiva); f) pela associa^ao
do design dos movimentos.

Para compreender indutivamente o processo de cogni^ao comunicacional, analisamos

uma cogni^ao tatica desenvolvida pela sele^ao brasileira de 1970. Trata-se da cogni^ao tatica que

chamamos de planifica^ao em avalanche. Essa forma de orquestrar movimenta^oes foi

responsavel por 7 dos 19 gols da sele^ao brasileira naquela copa do mundo. A regularidade dos

movimentos coordenados, como discutimos, seria a sintoma de uma a^ao comunicacional tatica
no futebol.

Esta abordagem, poderia ser utilizada para compreender a cogni^ao comunicacional em

outros esportes coletivos, analisando como as competencias sao associadas, tendo em vista a

otimiza^ao do resultado. Poderia tambem ser estendida em contextos comunicacionais que

requerem altas performances, como a^oes policiais, equipes medicas, bombeiros etc.

No terceiro capitulo, discutimos como os tecnicos seriam uma especie de designer tatico

que, em cogni^ao comunicacional com os jogadores, produziriam novas ideias, alimentando a

cultura tatica. Analisamos o quarto gol do Brasil contra a Italia na final da copa de 1970 para a

compreensao dessa rela^ao.

Para alem dos processos semioticos-cognitivos, a cogni^ao comunicacional tambem seria

composta por aspectos antropologicos, sociologicos e de agenciamentos politicos. Interessou-nos

destacar, nessas abordagens, o aspecto comunicacional, ou seja, esses aspectos sao intercessores

para a compreensao da cogni^ao comunicacional na tatica futebolistica midiatizada.

Do ponto de vista antropologico, discutimos as relates entre cogni^ao comunicacional,

performance e rituais. Compreendemos a cultura tatica como formas de cogni^oes taticas, que

sao conservadas e transformadas por meio dos rituais. Seriam habitos de sentir, de perceber , de

tomar consciencia e de raciocinar no campo de futebol, que sao conservados nos ritos de

treinamento futebolisticos.

Nesse sentido, cultura e cogni^ao deveriam ser fenomenos continuos. A cultura estaria no

cerebro da mesma forma que os afetos do cerebro estariam na cultura. Os processos cognitivos
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sao enriquecidos pela memoria cultural da mesma forma que a cultura e enriquecida pelos

processes criativos em cogni^ao comunicacional.

Seria o valor simbolico dos rituais que confere a comunica^ao seu significado cultural.

Por outro lado, e na comunica^ao que os rituais sao atualizados. Sao em rituais como a copa do

mundo de futebol que os significados sao condensados, problematizados e transformados, a

partir da comunica^ao cinetica desenvolvida pelos jogadores (tatica).

Chamamos de cultura tatica tradicional (pre-midiatica), formas tradicionais e

reconhecidas de organizar movimenta^oes. Compreendemos indutivamente a cultura tatica

tradicional, analisando a sele^ao brasileira de 1962. A cogni^ao tatica de ataque com pontas, que

ficou reconhecida como a forma brasileira de jogar.

Quando as movimenta^oes se orquestram, desenvolvendo esse tipo de jogada, o

significado de brasilidade seria atualizado nesta logica de coordena^ao cinetica. A cogni^ao

comunicacional, portanto, e tambem indice de seu contexto cultural, ou seja, esta conectada e
aponta para uma dada cultura tatica.

Outro aspecto importante da nossa discussao e a compreensao da midiatiza^ao da

cogni^ao comunicacional na tatica futebolistica. Foram discutidos dois aspectos principals: o uso

das imagens televisuais como processes de cogni^ao comunicacional e os efeitos sociopoliticos e
culturais da midiatiza^ao da tatica no futebol.

Nos usos e mediates, compreendemos como as imagens televisuais dos jogos de futebol

passam a fazer parte da cogni^ao comunicacional no futebol. A imagem em movimento

televisual possibilita a observa^ao dos deslocamentos dos jogadores em espa^o-tempos

desencaixados da sua execu^ao real.

A grava£ao das imagens possibilita associar a memoria humana a uma memoria

tecnologica. O pause, a camera lenta e o replay associam a percep£ao humana do fenomeno a

uma tecnologia. A maquina nao precisa ter sentimentos, consciencia e proposito se estiver em

cogni^ao comunicacional com o humano. Basta uma interface, para que as competencias

humanas e tecnologicas se associem.
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A compreensao dos usos das tecnologias do ponto de vista da cognigao comunicacional,

portanto, possibilitaria compreender como as competencias humanas e tecnologicas poderiam se

associar. Essa abordagem poderia ser refmada e adaptada a outros contextos, no sentido de

compreender as mediates do ponto de vista cognitivo comunicacional.

Discutimos tambem que as transmissoes televisuais trazem grandes investimentos ao

futebol, o que resultou na inflagao das cobrangas por satisfatorias performances. A tatica passa a

ser representada como um dos principals meios para se chegar a boas performances. Nesse

sentido, taticas eficientes passam a afetar de forma mais intensa as culturas taticas.

Discutimos como a midiatizagao da tatica futebolistica geraria o desenvolvimento de uma

comunicagao em rede entre as culturas taticas. Nessa trama, uma tatica eficiente e vitoriosa e

intensamente compartilhada por meio das transmissoes televisuais. De forma paralela, as

diversas culturas taticas passariam a investigar tais taticas, buscando formas de adapta-las, re-
inventa-las, anula-las.

A partir desta intensa investigagao paralela, novas formas de cognigao tatica seriam

desenvolvidas, compondo um novo no da cultura tatica em rede. Essa forma inovadora, por sua

vez, passaria a ser intensamente investigada em distintos contextos, de onde uma nova cognigao

tatica deveria surgir, compondo um novo no da cultura tatica.

No entanto, a cultura tatica em rede nao seria horizontal. Para compreender as distingoes

das cognigoes tatica, nos apropriamos do conceito de capital simbolico de Bourdieu (2005).

Chamamos de capital semiosico em rede a capacidade de afetar de um dado no da cultura tatica

sobre as transformagoes subsequentes.

Diferente de Bourdieu (2005), que estava interessado em compreender as relates entre a

distingao social e a reprodugao dos valores sociais dominantes, aqui nos interessou destacar a

intensidade da comunicagao-afeto sobre os contextos interpretantes. E nos processos de cognigao

comunicacional que essas distingoes sao atualizadas e reformuladas nos rituais. A copa do

mundo de futebol, por exemplo, seria um evento com distinto capital semiosico. A sacralizagao

de uma tatica, nesse ritual, teria intensa influencia sobre as transformagoes subsequentes.
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Discutimos como a intensificagao da comunicagao midiatizada entre as culturas taticas

passaria a modificar sua politica de comunicagao e trans formagao. Para compreender esse

processo, nos apropriamos do conceito de agenciamento, de territorio, de desterritorializagao e

de reterritorializagao propostos por Deleuze e Guattari (1997)

Nas culturas taticas tradicionais deveriam haver um predominio das forgas de

territorializagao sobre as de desterritorializagao. Isso significaria uma prevalencia da manutengao

das cognigoes taticas, ou seja, dos modos comunicacionais de sentir, de perceber, de tomar

consciencia e de raciocinar caracteristicos de um dado contexto.

Com a midiatizagao, e a consequente intensificagao da comunicagao entre as culturas

taticas conectadas em rede, aliada a cobranga por bons resultados, os territories taticos seriam

demasiadamente afetados, resultando em processes de desterritorializagao e reterritorializagao.

Isso significa a abertura das culturas taticas e a consequente mudanga dos seus modos de sentir,

perceber, tomar consciencia e raciocinar coletivamente.

Para compreender estes processos de transformagao-criagao, nos apropriamos do conceito

de Devir, proposto por Deleuze e Guattari (1997). Devir e da ordem da alianga, do contagio do

afeto, nunca da imitagao. Os nos taticos, ou seja, formas inovadoras e eficientes de cognigao

tatica, portanto, seriam compreendidos como efeitos de devir de dadas culturas taticas, ou seja,

de sua comunicagao com outras taticas ou afetos extrinsecos.

A nogao de agenciamento, proposta por Deleuze, tambem nos interessou. Agenciar e

estabelecer relagoes entre as linhas que compoe o territorio, ou seja, o que esta em comunicagao

em dado contexto.

O agenciamento de desterritorializagao estabelece novos encontros para o territorio,

aumentando seu espago por apropriagao. O que nos interessou foi destacar a comunicagao entre

as linhas que compoe um territorio e seu processo de transformagao.

A apropriagao do conceito de agenciamento na cognigao comunicacional permite a

compreensao da imanencia dos encontros, ou seja, quais aspectos estao em comunicagao e tern

suas competencias associadas em cada contexto. Portanto, nao se trata de uma proposta
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universalista. E em cada situagao que deven'amos procurar quais linhas estao agenciadas e como
suas competencias sao associadas.

Para a compreensao desse fenomeno, de principio, analisamos a selegao inglesa na copa

do mundo de 1966. Chamamos de agenciamento de 1966, porque quenamos dar re levo a

comunicagao, aos encontros, aos devires envolvidos nos processos de transformagao da cognigao
tatica inglesa.

Discutimos o devir-Brasil da selegao inglesa de 1962, sen encontro com o treinamento

em circuito e a estatisticas. Compreendemos como esse agenciamento afetou o territorio ingles e

foi traduzido em movimentagoes taticas coordenadas na cognigao tatica da selegao inglesa de

1966. Trata-se de mudangas na forma comunicacional de sentir, de perceber, de tomar
consciencia e de raciocinar.

Discutimos, tambem, o agenciamento brasileiro na copa de 1970. Destacamos o devir-

ingles da cognigao tatica brasileira, bem como seu encontro com o metodo cooper de preparagao

fisica. Destacamos, tambem, o devir-brasileiro da Holanda de 1974. Indicamos, tambem, de

forma apenas superficial, os devires taticos contemporaneos, citando o caso da Espanha em 2010

e o da Alemanha em 2014.

Com este trabalho, buscamos dar nossa contribuigao, do ponto de vista teorico-

metodologico, para compreender a logica dos processos cognitivos, do ponto de vista da

comunicagao no treinamento de alta performance de jogadores de futebol em um contexto de

midiatizagao televisual. Tomamos os movimentos como grandes condensadores de significado,

buscando, na sua analise, a compreensao das linhas que o afetavam. O estudo do agenciamento

nos leva a compreensao dos elementos que estariam em relagao com os movimentos.

Nesse sentido, a abordagem aqui proposta visa a compreensao de uma logica imanente.

Isso, porque se deve levar em conta as relagoes contextuais dos; habitos, experiencias e

qualidades materials da cognigao; dos significados culturais e das distingoes sociologicas; das

tecnologias ou meios que podem ter suas competencias associadas; alem de buscar outros afetos

importantes.
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Aqui, compreendemos a comunicagao de treinamento para a alta performance e sua

midiatiza^ao com a tatica futebolfstica. Dado o carater regionalista da proposta, esse modelo

teorico-metodologico poderia contribuir para outros estudos, ser adaptado, ser aperfei^oado ou

mesmo reformulado. De nossa parte, pretendemos criticar e refinar, bem como buscar novas

altemativas para o aperfei^oamento desse modelo compreensivo.

Em suma, tratou-se, portanto, de capturar a comunica^ao das outras abordagens,

apropriando-se daquilo que nos interessava para uma compreensao comunicacional da cogni^ao

midiatizada. Priorizamos fazer alian^as, e nao culto religioso.

Tratou-se de buscar compreender a comunica^ao entre as logicas do sentir, do perceber,

do tomar consciencia e do raciocinio, com aspectos comunicacionais da cultura, da sociologia, da

politica e dos processes de midiatiza^ao. Esses distintos tecidos compreensivos estariam em

comunica^ao e se atualizariam na comunica^ao.

Parafraseando Proust, se o conhecimento e como um oculos, que nos permite

compreender o fenomeno de uma dada perspectiva, entao, de cada lente, capturamos aquilo que

interessava a compreensao dos processos de cogni^ao comunicacional e sua midiatiza^ao na

tatica futebolistica. Nesse sentido, esperamos contribuir nao so para a compreensao da

comunica^ao em esportes de alta performance, mas tambem com um modo de pensar a

comunica^ao.
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