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CONCEPÇÕES HIGIENISTAS NOS DISCURSOS SOBRE OS ESPORTES 
NA NATUREZA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO: ORIGENS E 
REPERCUSSÕES 

 

Elisabeth Rivanda Machado 1 

 

 

Resumo. O presente trabalho tem por objetivo demonstrar as 
influências do movimento higienista do século XIX na gênese do 
fenômeno dos esportes na natureza, no qual observamos elementos 
de uma visão dicotômica entre o espaço urbano e a natureza. 
Demonstraremos também como elementos desse movimento se 
perpetuam nos discursos de promoção das práticas esportivas na 
natureza no Rio de Janeiro contemporâneo e as repercussões das 
concepções higienistas nas representações da cidade. 

 

Palavras-chave: Rio de Janeiro, esportes na natureza; espaço urbano; 
natureza; higienismo. 

 

HYGIENIST NOTIONS IN THE DISCOURSE ABOUT OUTDOOR SPORTS 
IN THE CITY OF RIO DE JANEIRO: ORIGINS AND REPERCUSSIONS 

Abstract. The present work aims to demonstrate the influences of the 
hygienist movement of the nineteenth century on the genesis of the 
phenomenon of outdoor sports, in which we observe elements of a 
dichotomous vision between the urban space and nature. We will also 
show how elements of this movement are perpetuated in the 
discourses promoting outdoor sporting practices in contemporary Rio 
de Janeiro and the repercussioƴǎ ƻŦ ƘȅƎƛŜƴƛǎǘ ŎƻƴŎŜǇǘƛƻƴ ƛƴ ǘƘŜ ŎƛǘȅΩǎ 
representations. 
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CONCEPCIONES HIGIENISTAS EN LOS DISCURSOS SOBRE LOS 
DEPORTES EN LA NATURALEZA EN LA CIUDAD DE RIO DE JANEIRO: 

ORIGENES Y REPERCUSIONES 

Resumen. El presente trabajo tiene por objetivo demostrar las 
influencias del movimiento higienista del siglo XIX en la génesis del 
fenómeno de los deportes en la naturaleza, en el que observamos 
elementos de una visión dicotómica entre el espacio urbano y la 
naturaleza. Demostraremos también cómo elementos de ese 
movimiento se perpetúan en los discursos de promoción de las 
prácticas deportivas en la naturaleza en Río de Janeiro contemporáneo 
y las repercusiones de las concepciones higienistas en las 
representaciones de la ciudad. 

 

Palabras clave: Rio de Janeiro, deportes en la naturaleza; espacio 
urbano; naturaleza; higienismo. 

 

 

 Introdução 
 

O objetivo deste artigo é apresentar uma reflexão sobre a origem dos esportes 

na natureza e sua estreita relação com o processo de urbanização, destacando a 

influência das ideias higienistas e sua relação com a disseminação de sentidos 

dicotômicos entre a natureza e o urbano, mobilizadores das práticas esportivas em 

ambientes naturais. 

Este trabalho apresenta uma reflexão paralela à pesquisa de doutoramento em 

desenvolvimento, cujo objeto de estudo é a cidade do Rio de Janeiro, tendo como foco 

ŀ ŎƻƴǎǘǊǳœńƻ Řŀ ƴŀǊǊŀǘƛǾŀ ŘŜ ǳƳŀ άǾƻŎŀœńƻ ŜǎǇƻǊǘƛǾŀέ Řŀ ŎƛŘŀŘŜΦ h Ŏƻƴǘŀǘƻ ŎƻƳ ŀ 

natureza através do esporte, consideradƻ ŎƻƳƻ άŀƴǘƝŘƻǘƻέ ǇŀǊŀ ƻ ŜǎǘǊŜǎǎŜ Řƻ ŎƻǘƛŘƛŀƴƻΣ 

revela-se como um dos principais elementos dos discursos midiáticos que noticiam essas 

práticas. Procuraremos evidenciar neste artigo a influência da concepção higienista nas 



Revista Continentes (UFRRJ), ano 7, n. 12, 2018 (ISSN 2317-8825) 

MACHADO, Concepções Higienistas nos Discursos Sobre os Esportes na Natureza na Cidade do Rio de 
Janeiro: Origens e Repercussões. 

 

  

 

 
  

128 

noções de retorno à natureza e na origem de uma gama de atributos simbólicos relativos 

aos conceitos de saúde e qualidade de vida proporcionados pelas práticas esportivas em 

ŀƳōƛŜƴǘŜǎ ƴŀǘǳǊŀƛǎ Ŝ ǉǳŜ ǎńƻ ƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀŘƻǎ ŘƛǎŎǳǊǎƻǎ ƳƛŘƛłǘƛŎƻǎ ǉǳŜ ŜȄŀƭǘŀƳ ŀ άǾƻŎŀœńƻ 

ŜǎǇƻǊǘƛǾŀέ Řŀ ŎƛŘŀŘŜ Řƻ wƛƻ de Janeiro.  

Com uma breve revisão teórica, abordaremos os sentidos que permeiam o 

retorno à natureza através dessas atividades esportivas, destacando sua contraposição 

aos fenômenos de crescimento urbano e o consequente aumento na demanda pelo 

turismo, pelo lazer e pelas demais atividades que proporcionem uma melhor qualidade 

de vida nas cidades. 

A concepção da natureza como ambiente ideal tanto para a cura quanto para a 

prevenção e doenças, relacionada ao fortalecimento e a educação do corpo e da mente, 

por meio de exercício ou do lazer, são elementos marcantes no discurso higienista no 

século XIX; período identificado por autores como Dias, Melo & Alves Junior (2007) e  

Mascarenhas (2001) como o momento histórico do surgimento dessas práticas 

esportivas.  Ainda hoje, tais termos são recorrentes nas falas incentivadoras das práticas 

esportivas, recreativas e turísticas em contato com a natureza. No momento atual, 

percebemos que muitos desses valores permanecem incorporados às narrativas que 

associam os esportes na natureza com melhorias na qualidade de vida e que se revelam 

como elemento de reforço da construção de concepções dicotômicas entre o meio 

urbano e meio natural. 

A natureza, simbólica e materialmente incorporada à racionalidade instrumental 

do mundo capitalista, é concebida e incorporada num contexto de criação de 

necessidades que parecem ser naturais ao homem, mas que se constituem apenas em 

mais possibilidades de consumo, transformando-se em recurso, mercadoria 

(HENRIQUE,2009). Assim, as ideias relativas às concepções de natureza e de contato 

com esta são construídas de modo a evidenciar o seu papel como recurso, seja pela 
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valorização do espaço e por um intenso uso do território, seja pela fetichização de 

paisagens, como no caso da cidade do Rio de Janeiro. Neste sentido, a natureza oposta 

ŀƻ ŀƳōƛŜƴǘŜ ǳǊōŀƴƻ ǘŜƳ ǎǳŀǎ άŦǳƴœƿŜǎ ǘŜǊŀǇşǳǘƛŎŀǎέ ŎƻƴǎǘŀƴǘŜƳŜƴǘŜ ǊŜŦƻǊœŀŘŀǎ ǇŜƭƻǎ 

discursos midiáticos, o qual podemos, a partir de seus elementos simbólicos, 

compreender um pouco mais de sua objetificação através dos esportes e a construção 

ŘŜ ƴŀǊǊŀǘƛǾŀǎ ǉǳŜ ŀ ǊŜŦƻǊœŀƳ ŎƻƳƻ άŦƻƴǘŜέ Řŀ ǾƛŘŀ ǎŀǳŘłǾŜƭ Ŝ ǇǊƻƳƻǘƻǊŀ ŘŜ status. 

 
 

Histórico dos esportes na natureza  
 

Dias, Melo & Alves Junior (2007) apontam que são comuns trabalhos 

acadêmicos, que têm os esportes na natureza como objeto de investigação, 

desconsiderarem reflexões de natureza histórica ou as realizarem de forma parcial ou 

controvertida. Tal fato implica na construção de conceitos limitados no que diz respeito 

às interpretações complexas e amplas dessas práticas na sociedade contemporânea, 

bem como sua dinâmica no tempo e no espaço. 

Partindo de um ponto de vista semelhante, Mascarenhas (2001) procurou 

sistematizar a perspectiva histórica das concepções de natureza que podem ser 

identificadas através das atividades recreativas na natureza. Neste momento, 

procuraremos indicar as principais contribuições desses autores para a compreensão do 

processo histórico que relaciona o homem à natureza através da prática esportiva.  

Dias, Melo e Alves Junior (2007) apontam que os princípios de organização dos 

esportes na natureza se encontravam bem definidos desde o século XIX e que, por isso, 

ŘŜǾŜƳ ǎŜǊ ŀƴŀƭƛǎŀŘƻǎ ŀǊǘƛŎǳƭŀŘŀƳŜƴǘŜ ŎƻƳ ŀǎ άŜǎǘǊǳǘǳǊŀǎ ŘŜ ƭƻƴƎŀ ŘǳǊŀœńƻέ ό.w!¦59[Σ 

1978 apud DIAS, MELO & ALVES JUNIOR, 2007, p.365). Assim, ressaltamos que 

  
[...] inovações nos hábitos esportivos que os esportes na natureza trazem 
consigo se inserem em um longo processo de desenvolvimento histórico, que 
deve ser seriamente considerado para fins de uma compreensão mais 
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ampliada dos seus sentidos e significados no quadro contemporâneo. (DIAS, 
MELO & ALVES JUNIOR, 2007, p. 365) 

 

Esse fato está diretamente relacionado aos entendimentos teórico e conceitual 

que atribuímos a estas práticas. Por isso, procuraremos resgatar brevemente as origens 

históricas dessas práticas como passo primeiro para a compreensão desse fenômeno e 

sua relação sócio espacial. 

 Conforme mencionado anteriormente, a origem dos esportes na natureza tem 

suas raízes no século XIX, indicando as mutações da relação entre homem e natureza - 

histórica e culturalmente construídas - ao longo do tempo. Dias, Melo & Alves Junior 

(2007) utilizaram o exemplo do montanhismo para discorrer sobre o processo histórico 

da relação entre esporte e natureza, apontando o período anterior à fundação dos 

clubes de montanhismo como um momento de temor e menosprezo às montanhas que, 

até meados do século XVIII, não estavam associadas à ideia de prazer e/ou beleza, ao 

contrário, eram muitas vezes censuradas tal qual o repúdio ao banho de mar, conforme 

também apontado por Mascarenhas (1999)2. 

Mascarenhas (2001) também destaca que essas práticas representam formas 

socialmente construídas de conceber e contemplar a natureza, ressaltando a 

importância de um apanhado histórico para a compreensão do fenômeno. O autor, 

baseado nos estudos de John Towner (1996, apud MASCARENHAS, 2001)3, assim como 

Dias, Melo & Alves Junior (2007), também identifica o século XVIII como o início de um 

                                                           
2 Segundo o autor, foi somente a partir de 1850 que a utilização das praias da cidade do Rio de Janeiro 
para fins de banho adquiriu uma conotação mais ampla, ultrapassando o conceito estrito de banho 
exclusivamente por prescrição médica, pŀǊŀ ǎŀƴŀǊ ǇǊƻōƭŜƳŀǎ ŘŜǊƳŀǘƻƭƽƎƛŎƻǎΦ ά!ǘŞ ŜƴǘńƻΣ ŀǎ ǇǊŀƛŀǎ ŜǊŀƳ 
utilizadas basicamente como depósito de dejetos urbanos e para a coleta de mariscos ou a pesca pelos 
setores socialmente marginalizados. Mesmo a prescrição médica encontrava alguma resistência, por ser 
o mar um domínio particularmente denso de crenças mágicas. Afinal, com a difusão do banho de mar 
para fins terapêuticos, iniciou-se um processo dŜ ŀǇǊƻǇǊƛŀœńƻ Řŀ ǇǊŀƛŀ ŎƻƳƻ ƭƻŎŀƭ ŘŜ ƭŀȊŜǊέΦ 
(MASCARENHAS, 1999b, p.27). 
3 O autor dedica um capítulo de sua obra ao entendimento das motivações de busca de lugares de 
natureza selvagem para fins turísticos. 
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processo de mudança de percepção e de atitude do homem em relação à natureza. Até 

ŜƴǘńƻΣ ƻ άǘǳǊƛǎǘŀέ ǉǳŜ ŘŜƛȄŀ ŀ ŎƛŘŀŘŜ ŜƳ ŘƛǊŜœńƻ ŀƻ ŎŀƳǇƻ ŀǇǊŜŎƛŀǾŀ ǇŀǊǘƛŎǳƭŀǊƳŜƴǘŜ ŀ 

paisagem agrícola, onde encontra a desejada harmonia da natureza ordenada e 

subjugada pelo trabalho humano. Tower (1996 apud MASCARENHAS, 2001) também 

indica que a natureza em estado selvagem era concebida como lugar inútil, inóspito, 

indesejável e perigoso, percepção em grande parte decorrente de influências do 

pensamento cristão. Para Tower (1996, apud MASCARENHAS, 2001), com o avanço e 

difusão da História Natural no decorrer do setecentismo4, tem-se início uma nova 

percepção da natureza, antes restrita aos viajantes naturalistas: o interesse pela 

diversidade de formas selvagens começa a se sobrepor à visão antropocêntrica.  

 Para Dias, Melo & Alves Junior (2007) é na virada do século XIX que se identifica 

uma mudança nesse paradigma, com a busca de atividades nas montanhas e no meio 

natural passando a exercer grande apelo imaginativo e fascínio: 

 
No contexto da modernidade, os sentidos e os valores construídos em relação 
ŀƻ άƳŜƛƻ ŀƳōƛŜƴǘŜέ ǎŜ ŘŜǎŘƻōǊŀƳ ŜƳ ǳƳ ŎƻƴƧǳƴǘƻ ŘŜ ƳƻŘŜƭƻǎ ŘŜ 
apreciação paisagística, uma nova maneira de conceber, de apreciar e de se 
ǊŜƭŀŎƛƻƴŀǊ ŎƻƳ ŀǎ άǇŀƛǎŀƎŜƴǎ ƴŀǘǳǊŀƛǎέΣ ǉǳŜ ǇƻǊ ǎǳŀ ǾŜȊ ƛƴŎƛŘŜƳ Ŝ ǎŜ 
materializam numa série de práticas sociais, incluindo a popularização do 
Ƙłōƛǘƻ ŘŜ ǎŜ ōǳǎŎŀǊ ƳŜƛƻǎ άƴŀǘǳǊŀƛǎέ ǇŀǊŀ ŀǎ ŀŎǘƛǾƛŘŀŘŜǎ ŘŜ ƭŀȊŜǊΣ ŜƴǘǊŜ ŀǎ 
quais as práticas esportivas. Nesse sentido, existe uma forte relação entre o 
surgimento desse novo sistema de representações colectivas e os primórdios 
dos esportes na natureza, mais particularmente com o desenvolvimento 

                                                           
4 Setecentismo também conhecido como Neoclassicismo ou Arcadismo é o movimento literário que 
nasceu no continente europeu no século XVIII, durante uma época de ascensão da burguesia e de seus 
valores políticos, religiosos e sociais. De forma geral, o Arcadismo é conhecido por ser um Movimento que 
exalta a natureza e a vida bucólica. Seu nome foi dado a partir de uma região grega chamada Arcádia, que 
era dita como a morada do deus da natureza, Pan. A exaltação da Natureza relacionava-se de um desejo 
bucólico, o Arcadismo estava sempre em busca pelos valores da Natureza, fazia muitas referências a terra 
e ao mundo natural. Os poetas dessa escola costumavam escrever sobre as belezas do campo, a 
tranquilidade que era proporcionada pela natureza e contemplavam a vida simples, desprezando a vida 
nos grandes centros urbanos, assim como também a agitação e os problemas das pessoas que viviam 
nesses lugares. Quando os representantes árcades moravam na zona urbana, iam sempre ao encontro 
com a natureza para purificar suas almas com os ares leves do campo. Disponível em:  

<http://www.seara.uneb.br/sumario/alunos/jeaneedanusia.pdf> Acesso em: Abr/2016. 
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histórico e institucional do montanhismo, inegavelmente o grande precursor 
desses costumes esportivos. (DIAS, MELO & ALVES JUNIOR, 2007, p.363) 

 

Ainda nesse contexto, a literatura e a pintura fornecem novas imagens da 

natureza, suscitando o prazer estético da contemplação de oceanos, desertos e 

montanhas. Trata-se de um contexto histórico que inaugura, destacadamente para as 

elites, um desejo crescŜƴǘŜ ǇƻǊ άƭŜǊ ƻǎ ŀǊǉǳƛǾƻǎ Řŀ ǘŜǊǊŀέ ό/hRBIN, 1989, apud 

MASCARENHAS, 2001).  

O progresso das ciências naturais é ressaltado como um dos impulsos decisivos 

para a emergência de uma nova sensibilidade em relação à natureza nos apontamentos 

de Dias, Melo & Alves Junior (2007). Os autores apontam a História Natural e a Geologia 

como exemplos de campos científicos que permitiram um maior conhecimento e 

compreensão do meio ambiente. 

Segundo Mascarenhas (2001) e Dias, Melo & Alves Junior (2007), podemos 

elencar outros diversos elementos para compreensão da ressignificação da natureza 

para a sociedade europeia: a difusão de novas tecnologias de transporte, o processo de 

urbanização, a criação de parques e reservas para fins de preservação e ainda 

 
[...] a nova organização do trabalho e a valorização dos momentos de lazer; o 
higienismo; a noção de pitoresco; a doutrina do sublime e o romantismo; a 
teologia natural; a difusão da figura do homem académico; a popularização 
de algumas ciências e os avanços tecnológicos; tudo articulado com o 
conjunto de mudanças de natureza económica. (DIAS, MELO & ALVES JUNIOR, 
2007, p.363) 

 
 

h ƛƴŎǊŜƳŜƴǘƻ Řŀ ōǳǎŎŀ Řŀ ƴŀǘǳǊŜȊŀ Ŝ Řƻ ƳǳƴŘƻ ǊǳǊŀƭ ŎƻƳƻ ŀƳōƛŜƴǘŜǎ άǾłƭǾǳƭŀ 

ŘŜ ŜǎŎŀǇŜέ ǇŀǊŀ ŀ ŀƎƛǘŀœńƻ Řŀǎ ƎǊŀƴŘŜǎ ŎƛŘŀŘŜǎ ƛƴŘƛŎŀƳ ǘŀƳōŞƳ ƻ ǎǳǊƎƛƳŜƴǘo 

ŜƳōǊƛƻƴłǊƛƻ Řƻ άǘǳǊƛǎƳƻ ŘŜ ŎƻƳǇŜƴǎŀœńƻέ5 no transcorrer do século XIX.  Para Dias, 

                                                           
5 h ǘŜǊƳƻ άǘǳǊƛǎƳƻ ŘŜ ŎƻƳǇŜƴǎŀœńƻέ ǳǘƛƭƛȊŀŘƻ ǇƻǊ aŀǎŎŀǊŜƴƘŀǎ όнллмύ ǊŜƭŀŎƛƻƴŀ-se à concepção crítico-
marxista de lazer. Nessa perspectiva, segundo Fernandes, Húngaro & Athayde (2011) o lazer, para além 
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Melo & Alves Junior (2007), com a influência direta da melhor eficiência dos meios de 

transporte, a possibilidade de conhecer novos lugares aumentou consideravelmente, 

incentivando o turismo de um modo geral, assim como o turismo na natureza. Segundo 

ƻǎ ŀǳǘƻǊŜǎΣ ƴƻ Ŧƛƴŀƭ Řƻǎ ŀƴƻǎ ŘŜ муул άώΦΦΦϐ ƭǳƎŀǊŜǎ ŀǾŀƭƛŀŘƻǎ ŎƻƳƻ ǎƝƳōƻƭƻǎ ŘŜ ōŜƭŜȊŀǎ 

misteriosas e selvagens eram invadidos por andarilhos em busca dos prazeres oferecidos 

pŜƭŀ ƴŀǘǳǊŜȊŀέ όLŘŜƳΣ ǇΦосоύΦ   

 
 

O Higienismo e a busca natureza como antídoto aos males urbanos  
 

!Ǉƽǎ ŘŜƳƻƴǎǘǊŀǊƳƻǎ ƻ ŎƻƴǘŜȄǘƻ ƎŜǊŀƭ Řƻ ƳƻǾƛƳŜƴǘƻ ŘŜ άǊŜǘƻǊƴƻ Ł ƴŀǘǳǊŜȊŀέ 

através dos esportes, procuraremos aprofundar um pouco mais um dos elementos 

dentre os múltiplos impulsionadores de fenômeno. Neste trabalho, temos um interesse 

especial em aprofundar a visão higienista que dava suporte a essas práticas, com 

particular interesse nas visões antagônicas que permeiam as concepções de saúde 

relacionados à vida urbana e ao contato com a natureza através dos esportes. 

Dalben (2009) ressalta como a difusão dessas práticas na natureza, na cidade de 

São Paulo, estão diretamente relacionadas à concepção do ambiente urbano como 

causador de enfermidades, medos e angústias, sendo a natureza o antídoto eficiente. O 

autor aponta que o medo, a angústia, o pessimismo e a desconfiança são elementos que 

permeiam o imaginário social em relação ao ambiente urbano e a natureza apresenta-

se como uma representação oposta a essa concepção.  

Com um ritmo regrado e constante, a natureza passa a ser percebida como um 

ambiente ideal para tranquilizar a excitação característica da vida urbana, fonte de 

enfermidades e geradora de medo. Durante as primeiras décadas do século XIX e início 

Řƻ ǎŞŎǳƭƻ ··Σ ƻ άǘŜƳƻǊ ǇŜƭŀ ŘŜƎŜƴŜǊŜǎŎşƴŎƛŀ Řŀ ŜǎǇŞŎƛŜ ƘǳƳŀƴŀέ ό5![.9bΣ нллфΣ ǇΦнсύ 

                                                           

de mero antídoto das mazelas sociais ou apêndice do trabalho, visa compensar o que não pode ser 
compensado, questionando assim a existência unívoca dos aspectos positivos do lazer.  
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estava diretamente relacionado ao meio urbano, fomentado pelas fobias por 

aglomerações, epidemias, álcool, etc. 

h ŀǳǘƻǊ ŘŜǎǘŀŎŀ ǉǳŜ ŜǎǎŜ άƳŜŘƻ ŀƭŀǊƳŀŘƻέ Ŧƻƛ 

bastante reforçado pelos discursos eugenistas, que 

relacionavam os problemas sanitários urbanos às 

péssimas condições de higiene protagonizadas pelas 

populações mais pobres associando-os às teorias de 

hereditariedade6. Em meio à essa concepção de 

urbano como ambiente de deterioração da saúde 

física e mental, surgem inúmeras instituições como as 

ligas, associações de caráter eugenistas, 

higienistas/sanitaristas, incumbidas de gerir o tempo 

livre e manter a ordem e a saúde da cidade e da 

população. 

 A obra de Michel Foucault (2008 apud 

DALBEN, 2009) é fundamental para a análise de Dalben (2009), sobretudo no que se 

refere à cultura do medo relacionado ao urbano no século XIX e sua influência na 

disseminação de  campanhas sanitárias, higienistas e eugenistas, fortemente marcadas 

ǇƻǊ ǳƳŀ ŎƻƴǎǘǊǳœńƻ Řƻ άώΦΦΦϐ ƳŜŘƻ Řa degeneração: degeneração do indivíduo, da 

ŦŀƳƝƭƛŀΣ Řŀ ǊŀœŀΣ Řŀ ŜǎǇŞŎƛŜ ƘǳƳŀƴŀέ όCh¦/!¦[¢Σ нллу apud DALBEN, 2009, p.28), 

constituindo-se como um poderoso elemento de controle social. Segundo o autor, esse 

controle se dava não apenas no espaço urbano e nas horas de trabalho, mas também 

                                                           
6 Segundo Del Cont (2008), a eugenia surge no final do século XIX como uma das principais teorias da 
hereditariedade, constituindo-se como um conjunto de práticas, destacadamente a biometria, cujo 
objetivo central era encontrar regularidades estatísticas que pudessem indicar a prevalência de dadas 
características em um determinado conjunto populacional. 

άUm interessante indicativo 

da relação entre turismo e 

esportes na natureza é que 

as estações de montanha 

foram os primeiros destinos 

de viagem a criar centros de 

informações turísticas, o 

que indica também a 

organização de um mercado 

ao redor dessas práticasέ 
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nos tempos livres e nos locais de divertimentos, tornando-se grande fonte de 

preocupação e de investimento da administração médica:  

 
Se a cidade, nesse momento, começa a ser percebida como um organismo 
que necessita de uma reestruturação para se fazer moderna e salutar, a 
natureza era considerada, muitas vezes, como um refúgio, como local para 
onde se podia fugir das mazelas urbanas. O medo da cidade incitava a procura 
pela natureza. De acordo com Keith Thomas (1996, p.300), άƻ ŎǊŜǎŎŜƴǘŜ 
sentimento rural refletia um anseio autêntico que aumentaria 
constantemente, tanto em volume como em intensidade, com a expansão 
Řŀǎ ŎƛŘŀŘŜǎ Ŝ ƻ ŎǊŜǎŎƛƳŜƴǘƻ Řŀ ƛƴŘǵǎǘǊƛŀέΦ h cenário urbano, desenhado 
como ameaçador pelo discurso médico acerca das epidemias, aglomerados e 
imundices, despertava cada vez mais o medo diante da cidade e afugentava 
a população, induzindo-as a procurar os recônditos dos jardins públicos e as 
estâncias climáticas e hidrominerais. (DALBEN, 2009, p.28) 

 

Nesse contexto, viagens em busca dos benefícios salutares da natureza 

começaram a ser realizadas já no final do século XIX, capazes de oferecer uma 

contrapartida ao modo de vida urbano e industrial. Um interessante indicativo da 

relação entre turismo e esportes na natureza é que as estações de montanha foram os 

primeiros destinos de viagem a criar centros de informações turísticas, o que indica 

também a organização de um mercado ao redor dessas práticas. Ressalta-se que não se 

tratava exclusivamente da busca pela natureza em si, sendo a associação entre turismo 

e esporte já existente, mesmo que de forma embrionária, nesse contexto: 

 
Nessas viagens já se destacava o interesse pelo ar puro, mas também pela 
ginástica, pela aventura e pelas proezas físicas. Os lugares destinados às 
viagens de lazer estavam atrelados, graças ao forte apelo do discurso 
higienista da época, a virtudes medicinais, que quase sempre eram 
apresentadas como remédios para os males da vida urbana, notadamente o 
estresse e a poluição. (DIAS, MELO & ALVES JUNIOR, 2007, p.636) 

 

Portanto, segundo os autores estudados, devemos destacar a revolução 

científico tecnológica do século XIX, associada destacadamente à difusão dos ideais 

higienistas, como possibilitadoras de intensas transformações nas atitudes humanas, 

sobretudo no que concerne à sensibilidade e à busca da natureza que, através dos 
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ŜǎǇƻǊǘŜǎΣ ǇǊƻǇƻǊŎƛƻƴŀ ǳƳŀ ŜȄǇŜǊƛşƴŎƛŀ άƘŀǊƳƾƴƛŎŀέ Ŝ άǎŀǳŘłǾŜƭέΣ ŎƻƴǘǊŀǇƻǎǘŀ Ł 

ŜȄǇŜǊƛşƴŎƛŀ άŎŀƽǘƛŎŀέ Řŀ ǊŜalidade urbana.  

 

 Elementos higienistas nos discursos sobre os esportes na natureza na cidade do Rio 

de Janeiro  

Após apresentarmos os principais elementos norteadores a fim de 

ŎƻƳǇǊŜŜƴŘŜǊƳƻǎ ŀ ǊŜƭŀœńƻ ŜƴǘǊŜ ƻ ŦŜƴƾƳŜƴƻ ŘŜ άǊŜǘƻǊƴƻ Ł ƴŀǘǳǊŜȊŀέ ŀǘǊŀǾŞǎ Řƻǎ 

esportes, procuraremos identificar os valores higienistas contidos na narrativa do 

periódico carioca de maior circulação.  Essa perspectiva é identificada em imagens e 

textos de reportagens que incentivam o uso da natureza na cidade do Rio de Janeiro 

ǇŀǊŀ ŦƛƳ άǘŜǊŀǇşǳǘƛŎƻέΣ ŘŜƳƻƴǎǘǊŀƴŘƻ ŘŜ ƳŀƴŜƛǊŀ ŎƻƴŎǊŜǘŀ ŀ ǇŜǊǇŜǘǳŀœńƻ Řŀs ideias 

higienistas nas narrativas sobre os esportes e a cidade.   

Conforme nos apontam Alves Junior & Dias (2005), a geografia peculiar do Rio 

ŘŜ WŀƴŜƛǊƻΣ ŎŀǊŀŎǘŜǊƛȊŀŘŀ ǇŜƭƻǎ ŀǳǘƻǊŜǎ ŎƻƳƻ άŜƴǘǊŜ ƻ ƳŀǊ Ŝ ŀ ƳƻƴǘŀƴƘŀέ Ş ǳƳ 

elemento chave para a compreensão do fenômeno esportivo ao ar livre da cidade.  As 

paisagens naturais são uma característica marcante de seu território, sendo recortada 

por maciços montanhosos, dentre os quais se destaca o Maciço da Tijuca e marcada por 

um extenso litoral com suas praias oceânicas, a Baía da Guanabara e sistemas lagunares 

possibilitando, assim, sua constante associação de sua imagem à uma cultura esportiva 

ao ar livre. 

Para este trabalho, temos como pressuposto a compreensão de que imagens e 

conteúdos são instrumentos fundamentais para a construção de nossa relação com o 

espaço.  Assim, para melhor compreender conteúdos e imagens, é necessário um 

esforço para deixar claro, primeiramente, qual a sua especificidade e, quais as 

mensagens por eles veiculados, pois, conforme ressalta Novaes (2011, p.104):  
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As informações mediadas são atualmente mais centrais do que secundárias, 
e dificilmente experimentamos um espaço sem tş-lo conhecido de forma 
mediada anteriormente. Nesse sentido, a categorização e a criação de 
estereótipos nãƻ ŘŜǾŜƳ ǎŜǊ ŜƴǘŜƴŘƛŘŀǎ ŎƻƳƻ άŘƛǎǘƻǊœƿŜǎέ ƻǳ 
άƎŜƴŜǊŀƭƛȊŀœƿŜǎ ǎƛƳǇƭƛǎǘŀǎέΣ Ƴŀǎ ǎƛƳ ŎƻƳƻ ǇŀǊǘŜ ŎƻƴǎǘƛǘǳǘƛǾŀ ŘŜ ƴƻǎǎŀǎ 
relações com os espaços. 

 A opção pela metodologia de análise de conteúdos tem o intuito de se 

afastar dos perigos da compreensão espontânea, intuitiva, para, numa atitude de 

άǾƛƎƛƭŃƴŎƛŀ ŎǊƝǘƛŎŀέ ό.!w5LbΣ мфттΣ ǇΦнуύ ōǳǎŎŀƴŘƻ ŎƻƳǇǊŜŜƴŘŜǊ Ŝǎǎŀǎ ƳŜƴǎŀƎŜƴǎ 

textuais e visuais para além de seus significados imediatos. Assim, tentaremos agregar 

ŀǇƭƛŎŀǊ ƻ ǉǳŜ .ŀǊŘƛƴ όмфттύ ŘŜƴƻƳƛƴŀ ŎƻƳƻ ŀ ŎƻƳǇƭŜƳŜƴǘŀœńƻ ŘŜ ǳƳŀ άǾŜǊƛŦƛŎŀœńƻ 

ǇǊǳŘŜƴǘŜέ Ŝ ǳƳŀ άƛƴǘŜǊǇǊŜǘŀœńƻ ōǊƛƭƘŀƴǘŜΩΣ ŎǳƳǇǊƛƴŘƻ ŀǎǎƛƳ ŀǉǳƛƭƻ ǉǳŜ ŘŜƴƻƳƛƴŀ 

ŎƻƳƻ άŦǳƴœńƻ ƘŜǳǊƝǎǘƛŎŀέ Řŀ ŀƴłƭƛǎŜ ŘŜ ŎƻƴǘŜǵŘƻΣ ƻǳ ǎŜƧŀΣ ǳǘƛƭƛȊŀƴŘƻ ŜǎǘŜ ƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘƻ 

como forma de enriquecer a tentativa exploratória, aumentando a propensão à 

descoberta. Para tal, consideramos fundamental uma adequação da metodologia ao 

domínio e aos objetivos pretendidos, através de uma adaptação ao nosso campo de 

aplicação. Para este artigo, selecionamos reportagens do Jornal O Globo dos anos de 

2007 e 2016 (anos de realização dos Jogos Panamericanos e dos Jogos Olímpicos, 

respectivamente) nas quais a prática de esportes em ambiente marinho está 

explicitamente associada às concepções de saúde e qualidade de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 


