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APRESENTAÇÃO

O livro “Comunicação: Mídias, temporalidade e processos sociais” é uma obra 
multidisciplinar que reúnes estudos científicos de pesquisadores de diversas partes do país 
sob o fio condutor da mídia e de suas relações na sociedade. Ao todo dezessete capítulos 
emprestam seu brilho a esta obra que tem tudo para ser referência nos estudos da mídia. 
Este primeiro volume aborda de forma categorizada os trabalhos conforme suas afinidades 
temáticas.

Como é de se esperar pela temática, o livro apresenta uma predominância de 
capítulos que dialogam de modo mais explícito com o jornalismo e suas práticas assim temos 
a abordagem do jornalismo em plataformas digitais, jornalismo de revista e sites de notícias. 
A publicidade é também uma área central na obra e aqui temos estudos que abrangem 
comportamento do consumidor, campanha publicitária e publicidade comportamental.

Num eixo tangente às mídias o livro dialoga bem com áreas importantes das 
ciências humanas e sociais, como as interfaces tecnológicas nos estudos de games, 
seja nas transformações comunicacionais contemporâneas, seja enquanto jogos digitais 
acionados por smartphones ou na trilha sonora dos games. Também merece destaque o 
debate sobre o desejo social do consumo, a análise do discurso presidencial sob o espectro 
do negacionismo, bem como outros estudos que perpassam por campos complexos e 
múltiplos como direitos humanos, educação, filosofia e cultura.

O objetivo central do livro é demonstrar como é amplamente possível a partir de um 
tema interdisciplinar reunir pesquisadores dos mais diversos matizes capazes de produzir 
sentidos que dialogam entre si e que ampliar o alcance de um debate tão caro ao nosso 
tempo como a temporalidade e os processos sociais que emergem das mídias e que foram 
catapultados ao plano máximo com o advento da pandemia do Coronavírus.

A humanidade nunca esteve tão conectada e a sociedade em rede nunca foi tão real. 
O ciberespaço se maqueia de simulacro e realidade conforme a nuance que lhe é dada 
pelo fluxo cibercultural do conteúdo compartilhado. As relações econômicas, políticas e 
sociais se imbricaram de tal forma que é impossível dizer quanto um conteúdo é comercial, 
de entretenimento, de engajamento ou instrucional. Não sabemos a medida potencial dos 
meios que nos cercam.

Deste modo a obra Comunicação: Mídias, temporalidade e processos sociais 
apresenta uma teoria bem fundamentada nos resultados práticos obtidos pelos diversos 
pesquisadores que arduamente desenvolveram seus trabalhos que aqui serão apresentados 
de maneira concisa e didática. Esperamos que nestes tempos sombrios onde a intolerância 
e a polarização insistem em minar o senso crítico, que esta obra possa servir de luz para 
pavimentar o sólido conhecimento acerca das mídias que aqui se constrói e se consolida.

Miguel Rodrigues Netto
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RESUMO: O presente trabalho apresenta um 
revisionismo sobre os símbolos oficiais e não-
oficiais do estado do Rio Grande do Sul e a forma 
como estes permeiam o imaginário de jovens 
santa-marienses de 12 a 18 anos, escolares, 
do gênero feminino. Por se tratar de um mito 
essencialmente masculino, o gaúcho não gera 
identificação com a narrativa das jovens. Os 
trajes das prendas atraem olhares durante a 
infância, mas a ligação simbólica não participa 
e não sustenta essa relação integralmente, por 
não ser dialógica. Assim, mediante entrevistas 
e questionário, fez-se a aproximação com o 
imaginário das meninas, ressignificando os 
simbolismos anteriores por uma atualização local 
e global, o pôr-do-sol no Guaíba. 
PALAVRAS-CHAVE: Imaginário. Juventude. 
Simbolismo. 

RESIGNIFICATION OF THE SUL-RIO-
GRANDENSE MYTH THROUGH THE 
EYES OF SCHOOL GIRLS 12 TO 18 

YEARS RESIDENTS IN SANTA MARIA, 
RS

ABSTRACT: This research presents a 
revisionism about the official and unofficial 
symbols of the state of Rio Grande do Sul and 
how they permeate the imagination of young 
female students from 12 to 18 years of age in 
Santa Maria. As it is an essentially male myth, 
the gaucho does not generate identification with 
the young women’s narrative. The costumes of 
the gifts attract looks during childhood, but the 
symbolic link does not participate and does not 
support this relationship integrally, as it is not 
dialogic. Thus, upon request and a questionnaire, 
the girls’ imaginary was approached, redefining 
the previous symbolisms by a local and global 
update, the Guaíba sunset.
KEYWORDS: Imaginary. Youth. Symbolism.

1 |  INTRODUÇÃO: CULTURA, 
TERRITÓRIO, IDENTIDADE

A terminologia Cultura, pela ótica deste 
trabalho, transcende a caracterização espacial-
geográfica, tornando-se uma experiência de 
vida que o indivíduo carrega consigo ao longo 
de suas trajetórias. Desliga-se do territorium, 
‘a terra de’, em termos físicos, uma palavra 
fortemente ligada às questões de nação (no 
sentido de pertencimento) e propriedade. Ainda 
assim, sua origem diversa permite a aplicação 
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em outros âmbitos além da política, da sociologia e da biologia, como a psicologia. No uso 
para esta pesquisa, a cultura é desterritorial, ou mais, transterritorial. Por isso, observa-se 
que, embora haja delimitações políticas muito rígidas neste sentido, o termo território pode 
encabeçar também outras significações que extravasam a dimensão de representação 
material. Rogério Haesbaert, geógrafo, afirma que a dimensão simbólica é, sim, parte 
integrante das definições territoriais, uma vez que carrega consigo elementos que, por 
serem etéreos, suplantam a questão física (sendo ainda mais fortes que esta) (HAESBAERT, 
2012). Desta forma, percebemos que não se trata de sinônimo de espaço geográfico, mas 
tem-se o território semiótico, que abrange a força que os significados encontram (e sempre 
tiveram) na sociedade. O próprio estado do Rio Grande do Sul foi formado mediante forças 
de coesão e de quebra que, agindo, deram origem a um espaço que é múltiplo: pertence à 
nação brasileira, mas também, ao espaço que outrora foi a comunidade partilhada platina. 

Haesbaert (2012) também argumenta com relação à desterritorialidade, pois o ser não 
abre mão de seu território inicial para unir-se a outro e, por isso, gera uma multirerritorialidade 
que se dá de forma simultânea. O espaço simbólico passa a ser entendido como resultado 
de uma apropriação subjetiva e reinterpretada, de um grupo sobre a sua ambiência. O 
autor defende que, desta forma, não há relação de antagonia na desterritorialização e na 
marcação de um espaço inicial, pois este primeiro não é abandonado, e sim, passa a ser 
parte de uma atuação de rede. Por isso, entende-se que o uso do território é que faz deste 
um objeto de interesse da análise social, e não o espaço geográfico propriamente dito, por 
se tratar, justamente, da intersecção entre tempo e espaço propiciada pela ação humana e 
suas técnicas, e consequentemente, das transformações que cria (SANTOS, 2009). 

Stuart Hall (1997) reforça que, embora haja uma relação bastante estreita com 
os nacionalismos, a questão identitária ultrapassa estas noções. Assim, buscou-se um 
repertório simbólico que una a concepção de ‘ser gaúcho’ refletida na cultura do jovem 
sul-rio-grandense, sendo tomado por recorte de amostra, a jovem santa-mariense. Seriam 
estes símbolos os já arraigados pela cultura? Seriam outros, ressignificados pela vivência 
atual? O gaúcho popularizado no cancioneiro literário, como o propagado por Simões 
Lopes Neto, traz recordações que reforçam o mito qualificado por “valores de bravura, 
honestidade, força física, destreza, coragem, patriotismo, liderança e ordem, [...] simples 
pela autenticidade, [...] de ternura xucra”, “livre, confiante e hospitaleiro”, e que tem no 
chimarrão (do espanhol chimarrón: xucro, bruto, ao sabor amargo) um agregador social 
(PEREIRA et. al., 2004, p. 5-6).

Para a delimitação do grupo de sujeitos, usaram-se principalmente duas definições: 
o jovem enquanto representante de um núcleo multicultural e em profusão de ideias 
identitárias, questão que não tem como ser fixada etariamente; e o adolescente enquanto 
indivíduo que convive neste núcleo, e que segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(BRASIL, 1990, p. 11), enquadra-se dos 12 aos 18 anos incompletos, quando se conflitam 
características remanescentes da infância e da busca por um lugar no universo adulto. 
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Assim, o ambiente pós-moderno procura espaço junto destes ethos em desenvolvimento, 
que exploram e experimentam novas vivências a fim de consolidar a sua formação de 
caráter.

A oportunidade de trabalho com este grupo ocorre no sentido de perceber-se 
que os espaços – físicos ou não – ocupados pelos grupos estudados nesta pesquisa, 
muitas vezes, aparecem como conflitantes. Percebe-se que o pensamento tradicionalista, 
arraigado a um acontecer no passado, compreende que tais valores não devem ser 
atualizados, sob pena de descaracterização. Tal trabalho pretendeu criar uma interface 
aos dois grupos, pois tais tensões não são opostas, mas complementares. Percebem-
se dois espaços de identidade, com o patrimônio imaterial já consolidado sobre o mito 
sul-rio-grandense, também chamado de gaúcho (brasileiro), e a identidade do jovem, 
por se encontrar em transição formativa. Nos espaços da convivência, estas identidades 
geram tensões construtivistas, retroalimentando-se socialmente. Sendo assim, os termos 
aqui presentes direcionam-se para o entendimento de que os territórios imaginados, 
permeados pela imaterialidade, compartilhados por grupos e comunidades suplantam os 
espaços geográficos, pois estão ligados internamente com experiências e leitura de mundo 
realizados pelo usuário. Maffesoli (2006, p. 37) afirma que “este sentimento coletivo de 
força comum, esta sensibilidade mística que fundamenta a perdurância, utiliza vetores bem 
triviais”. Ainda, Anna Freud (1972) destaca que é na adolescência que cada um formará 
uma ideia sobre a pessoa que gostaria de ser, inclinando-se a venerar alguém que, no 
seu entendimento, tenha conseguido realizar esse intento, quando poderá adotar então os 
modos e a linguagem do herói escolhido. A virtude pretendida é o prelúdio da percepção do 
que há por vir: a redenção que se sobrepõe sobre qualquer vício, dor ou prazer, e o próprio 
ego (CAMPBELL, 2005, p. 106).

2 |  MAPEAMENTO DO IMAGINÁRIO DA CULTURA JOVEM SUL-RIO-
GRANDENSE 

Com isso, buscou-se aqui um breve resgate dos referenciais culturais gaúchos para 
aproximá-los do jovem sul-rio-grandense. De acordo com o livro Expressões da Cultura 
Gaúcha (BRUM; MACIEL; OLIVEN, 2010), percebe-se a recorrência de certos temas no 
discurso gaúcho: o caráter de fronteira; a opção do Rio Grande do Sul em ser português; o 
alto preço cobrado pelas insurgências frente ao clamor por justiça; o homem como migrante 
em sua própria terra. A mulher enquanto constante elemento gerador, que dá à luz e cria 
na ausência dos homens beligerantes que estão em constante crise entre o dever com a 
família e o dever com a terra (semelhança com o ethos do homem pós-moderno definido 
por Stuart Hall). Desta forma, esta mitologia passa a ser “uma construção de identidade que 
mais exclui do que inclui, deixando fora a metade do território sul-rio-grandense e grande 
parte de seus grupos sociais” (BRUM; MACIEL; OLIVEN, 2010, p. 19), quando pensada 
em termos atuais. Porém, atualmente há visões de grupos sobre si mesmos, e que são 
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díspares entre si. Estas várias identidades é que compõem, verdadeiramente, a ‘nação’ sul-
rio-grandense. Dentro desta premissa, considerou-se a necessidade de estudo em grupo 
focal que se detenha no entendimento atual de mundo, o que se buscou mediante registro 
documental e entrevistas em foco.

Foram realizadas três etapas de levantamento de dados: uma indireta, pelo apoio 
bibliográfico; e outras duas diretas, pelas entrevistas presenciais, na fase piloto; e pesquisa 
por meio de questionário on-line. Destaca-se que o recorte etário do jovem, por razões 
de objetividade deste trabalho, foi definido enquanto público adolescente, compreendendo 
aqueles entre 12 e 18 anos. Na etapa piloto, realizada entre setembro e outubro de 2015, 
a aproximação se deu por cartazes afixados nas escolas, em área de visibilidade, porém, 
com baixo retorno por interessadas. Considerou-se, então, a realização de um questionário 
on-line, por meio do aplicativo Google Formulários, sendo que a divulgação deste se deu 
principalmente pela impressão de 1600 panfletos, distribuídos nas escolas e na rua. Devido 
ao fato de o software Google Formulários já realizar a tabulação dos resultados enviados, 
optou-se pela realização do preenchimento por internet. Um dos colégios, por exemplo, 
estimulou que as estudantes interessadas respondessem ao questionário durante a 
aula de informática. Porém, frente ao esforço de distribuição, esperava-se engajamento 
mais expressivo: apenas 23 respostas foram coletadas, sendo 16 respostas elegendo o 
pôr-do-sol do Guaíba como digno de tornar-se um novo símbolo popular do estado. Por 
outro lado, considera-se que estas interessadas tenham alto grau de engajamento, pois a 
participação voluntária pressupõe querer com maior autonomia e pró-atividade. A fala traz 
elementos dinâmicos que se retroalimentam por meio de imagens mentais que estão além 
da linguagem e da fala em si, embora também pertencentes a elas (como nas relações 
gramaticais e sintáticas que se aprende na escola). Assim, buscou-se elencar, no conteúdo 
das entrevistas, uma rede conceitual que lhe seja própria. 

Aqui destaca-se o que foi encontrado na fase piloto. Pode-se elencar a presença do 
referencial mental, que é o princípio da diferenciação e remete a algo que identificamos: a 
figura representativa das tradições gaúchas no estado do Rio Grande do Sul. É a ‘âncora’ 
que servirá de coluna espinhal na análise das falas. Suas falas refletem testemunhos de um 
espaço e uma vivência que são reais per si, trazendo um sentido de pureza/honestidade 
nos relatos. Há ainda a associação de espaços que coexistem com outros campos 
semioticamente, em um mesmo universo de relações: no presente caso, tem-se o campo 
escolar, o campo cultural, o campo feminino, o campo familiar, o campo adolescente, 
etc., pois na vivência das meninas torna-se impossível determinar quais seriam de maior 
importância, uma vez que se alternam. E há, certamente, a materialidade própria da 
construção deste momento, pois foi efetivamente dito, escrito, gravado, testemunhado, 
e também como reprodução de outras falas e enunciados pregressos. As apropriações 
midiáticas, as conversas, as leituras de mundo. Aquilo que cada sujeito traz em si em toda 
a complexidade de relações, todo conjunto de regras, historicidades, determinações no 
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tempo e no espaço, condições geográficas, econômicas, etc.
Todas as entrevistadas afirmaram não terem o hábito de frequência em CTG. 

Em geral, acham a tradição bonita, mas como algo distante que lhes escapou após a 
infância. Todas as entrevistadas passaram um sentido de não-pertença com as relações 
tradicionalistas em suas falas. Embora vestissem-se de prendas durante a infância, este 
hábito foi abandonado, em geral pelo alto custo do vestido que substituiria aquele que 
deixou de servir, vindo a ser usado apenas na Semana Farroupilha, junto das escolas. 
De forma geral, o CTG é entendido como um espaço de manutenção de vínculos com 
o passado, percepção que não deixa de estar correta. Ainda assim, é um reduto e, por 
isso, as entrevistadas não se sentem incluídas nestes processos – não lhes soa de forma 
atrativa. 

Uma das entrevistadas afirmou que, ao viajar para outros estados, sente-se melhor 
quando leva consigo como a camiseta de seu time, e isso a faz ser reconhecida como 
gaúcha. É como se ela, por meio deste pertence afirmativo, se tornasse ‘mais gaúcha’ ao 
estar fora de casa. Seguindo este raciocínio, foi solicitado que as entrevistadas sugerissem 
novas simbologias a agregar ao cotidiano dos jovens, ou ainda, que permitissem ser 
elevadas a novos símbolos populares oficiais, assim como a gaita, o quero-quero, etc. 
Desta forma, foram sugeridos, em ordem de número de menções: alpargata (3), pôr do sol 
no Guaíba (2), jogos Gre-Nal (1), cerveja Polar (1), rede de televisão RBS (1). Percebe-
se a forte influência mercadológica sobre a opinião das entrevistadas, o que acaba por 
descaracterizar a proposta dada. Com estes achados, a entrevista inicialmente formulada 
foi adicionada de novas/reformuladas questões para veiculação on-line via sistema de 
questionários oferecido via Google Documentos. A maior complementação deu-se no 
sentido da adição de uma questão de múltipla escolha, elencando os símbolos de maior 
menção (alpargatas e pôr do sol no Guaíba) e dando espaço de sugestão.

3 |  CONCLUSÃO 
Como se pode observar no decorrer desta pesquisa, trabalhar os aspectos culturais 

humanos, sejam eles quais forem, não é um tema que se esgota. Logo, neste âmbito, 
pensar em termos de considerações finais é sempre um desafio. Na tradição e no mito, 
é posta uma verdade criada, uma colagem de situações históricas e de costuras que 
supostamente não devem ser reinventadas. Porém, junto da juventude atual, não foi 
verificada esta situação. A mitologia, por ser originária de um momento pós-guerra, traz o 
homem do sul como herói que exacerba sua masculinidade pela postura, pelo traje, pela 
aparência, e acaba colocando a figura feminina, propositadamente, em segundo plano. Os 
dois momentos em que se fez levantamento de dados por meio de entrevista e pesquisa 
junto das jovens, em ambientes escolares, a adesão foi extremamente baixa, o que destaca 
a necessidade premente de uma revisão de mito que aborde também as mulheres como 



Comunicação: Mídias, temporalidade e processos sociais Capítulo 17 240

parte integradora e geradora. 
Mesmo assim, foram elencadas informações importantes. A baixa participação 

ocorre de ser, também, um resultado da pesquisa. Quando confrontadas com os anúncios 
convidando à pesquisa, estes não foram suficientes para mobilizar um grande número de 
jovens a engajarem-se na ação proposta. Estima-se, também, que a escolha do pôr-do-sol 
no Guaíba reflita grande influência midiática, uma vez que este cenário tem sido recorrente 
em propagandas de valorização do estado, realizadas pela RBS TV. Mas compreende-se 
que a (pequena) parcela respondente seja significativa do entendimento de mundo de uma 
maioria, enquanto jovens participantes que queiram ver os resultados de seus pensamentos 
ecoando pela sociedade. Como foi dito em uma das respostas obtidas presencialmente: 
quando confrontada sobre que tipo de imagética evoca a estátua d’O Laçador, uma das 
meninas respondeu ser a postura de dever cumprido; de alguém que foi lá, e fez. Possamos 
aguardar, assim, que estas meninas, ao escolherem o símbolo do pôr-do-sol, sintam-se 
também estimuladas a serem parte ativa de um novo amanhecer na história.
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