
0 Saco de Maldadesi Neoliberal
e a Ginistica Coddiana
do Salve-se quern Puder

e do Cada um por s e Deus por todas

(...) 	tenho ideia nenhuma
de como sera o futuro. Sercio outros

valores, outra forma de entender. Mas
aquilo que queria que niio se perdes-
se, o que, do meu ponto de vista, e um

valor fundamental, e o respeito pelo
outro. Mas os indicios ado apontam a
esse respeito, pelo contrcirio. (...) E a

realidade de fato niio cki grandes
motivos para ser otimista, pelo

contrcirio. Alias, eu digo que, quanto
mais pessimistas haja, melhor. E por

uma raziio muito simples: para os
otimistas, o mundo esta Otimo e,

portanto, eles nä° querem mudar o
mundo. Selo os pessimistas que

querem mudar o mundo.2

A revista Motrivivéncia completa,
em 1998, lOanosdeexistencia. Durante
todo es se trajeto, tern se constituldo num
espaco relativamente democratic° e isto
pode ser confirmado pelos seus colabo-
radores e leitores, que vdo desde estu-
dantes de graduacao ate pesquisadores
experientes e reconhecidos pelas suas
produciies. Neste tempo, percorreu as
estradas e as largas avenidas da ousadia

Expressão atribulda a Gustavo Franco, Diretor do Banco Central, enquanto urn dos mentores das
medidas econOmicas (aumento de Imposto de Renda, dos precos, viagens ao exterior, servicos
pdblicos, cortes de bolsas de estudo e previdencia) empurradas de goela a baixo apOs a queda da
Bolsa que provocou o Crash Global, repercutindo assim de maneira perversa na economia
national. 0 referido pacote desencadeou e acirrou mais ainda o quadro de miserabilidade, antes
jfi posto, das classes trabalhadoras pobres e espoliadas, vitimas tambern de pianos de ajuste
econtimicos anteriores. A maw ou saco de maldades ao ser aberto maculou mais ainda a
espeeulacao globalizada dos chamados capitals especulativos, premiando-os corn o dobro da
remuneracao da taxa de juros. Tais efeitos geraram enrao, a alta de precos interna, impulsionando
desta forma a ja deflagrada recessào. Folha de Sâo Paulo (02/11/1 997, p. 1-7).

Palavras do escritor portugues lose Saramago em entrevista a Folha de SA° Paulo (18/11/1997,
p. 04-09, Ilustrada), por ocasiào do lancamento do seu mais recente romance intitulado Todos
as nomes. Sao Paulo : Cia. das Letras, 1997.



e do risco na producao/veiculacao do
conhecimento crftico acerca da Educa-
cao Fisica, Esportes e Lazer. Em
contrapartida, teve que buscar, nessa
aventura cientffica, as pistas e as bre-
chas, por entre os percalcos tortuosos
das estradas vicinais da luta cotidiana
pela sua emancipacao; da resistencia e
da sua sobrevivencia material, no seio de
uma instituicao ptiblica cheirando a su-
cata e a pri vatizacao. Pelo exposto, 6 com
grande orgulho, utopia e vontade de
desbravar o futuro que, acreditamos ter-
mos motivos de sobra para celebrarmos
esta modes ta conquista que nao 6 termi-
nal, mas, em permanente movimento e
con struc a°.

Afora os motivos evocados nas
linhas acima, nao tivemos muitos outros
para comemorarmos neste desenlace de
1997. Durante o ano que finda,perdemos
Paulo Freire, o nosso paladino-mor da
Pedagogia do Oprimido; o sociOlogo
Betinho, o nosso guerreiro indignado
contra a fome e a miseria; o nosso Indio
Pataxti Galdino, urn dos poucos rema-
nescentes das nossas nacties indige-
nas, em chamas. Alem destes, perdemos
o Daniel P. de Aratijo 3 , o nosso grande/
pequeno representante da crianca brasi-
leira carente de infancia.

No decorrer deste ano, nao houve
clima para festejar o Dia do Indio, em
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virtude da violencia contra o Galdino.
Tao pouco para festejar no Dia do Pro-
fessor, cujo salario é cada vez mais degra-
dante e pifio. Nao pudemos celebrar de sa
consciencia o Dia da Crianca, afinal
cresce a cada dia a barbArie contra crian-
cas sob a egide dos maus-tratos: violen-
cia sexual, prostituicao e exploracao do
trabalho infantil. Foi impossivel come-
morar o Dia do Idoso, tratados em sua
grande maioria pela previdencia social
como entulhos, mercadoria e descarta-
dos da possibilidade de dignidade e cida-
dania. Nao houve tambem motivacao para
cantarmos loas ao Dia da Arvore, pois
cresce cada vez mais a ftlria capitalista
pela deterioracao do meio ambiente:
extincao dos animais silvestres, aumento
das queimadas, poluicao nos mananciais
hidricos, aumento da camada de OzOnio
proporcionada pelo efeito-estufa,
desmatamento da Mata Atlantica, regiao
amazOnica e outros rincOes do Brasil e do
planeta4. 0 que se ye na realidade é urn
grande alarde sobre urn decantado cres-
cimento econennico, aliado a defesa da
biodiversidade ou desenvolvimento
autosustentado. Enquanto isso, a retOri-
ca da exploragdo nao predatOria conti-
nua seu curso provocando perdas
irrecuperaveis das nossas florestas. En-
fim, nao houve motivos para enaltecer os
Direitos Humanos, pois continua a vio-
lencia contra refugiados, minorias 6tni-
cas, mulheres, homossexuais, indios e
outros5.

Daniel, 15 anon, morador da favela Stio Remo vizinha a USP. Foi encontrado morto,
provavelmente assassinado pelos segurancas da USP na raia de remo. A fatalidade aconteceu
quando ele usufntia das horas de lazer. Neste sentido é que questiona-se o direito de brincar da
crianca, a democratizacão dos espacos urbanos para os lazeres infantis, bem como a relacdo
universidade-sociedade.

Boletins do Greenpeace, set/out. 1997. (...) geladeiras destrdem a camada de ozemio e esquentam
o planeta. (Dez. 1997).

Boletins da Anistia Internacional, marco a dezembro de 1997. A Declarapio dos Direitos do
Homem foi comemorada no dia 10-12-1997.
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Em 1997 sentimos na pele, no bol-
so, no corpo, nas relacOes sociais, no
trabalho, na escol a, na Universidade e no
lazer, os sinais de exaustão, crise e falôn-
cia do modelo neoliberal. Modelo consi-
derado pelos seus ideOlogos como o
epicentro do suposto fim da histOria,
das ideologias e das utopias, como urn
mensageiro da paz, progresso e prospe-
ridade, alem de um arautodadiminuicao
das desigualdades econOmico-sociais
atraves do advento da revolucdo tecno-
cientffica6.

0 que vimos na realidade foi urn
crescimento das diversas formas de ex-
ploracao humana sob os auspfcios da
globalizacdo (trabalho infantil, prostitui-
cdogeneralizada, trabalho escravo). Alem
do mais, uma Cara incontida pelas
privatizacties do patrimOniopablico (Vale
do Rio Doce, sucateamento acelerado
das universidades pablicas, satide, co-
municaciies e outros bens e servicos, o
enxugamento do estado cada vez mais
minim° e onipresente!), a abertura de
mercados7 e o conseqiiente endeusa-

mento deste, concessOes de servicos
ptiblicos a firmas particulares, em suma,
urn fortalecimento da propriedade pri-
vada.

Estas cenas conjunturais da ordem
brasileira e internacional são o retrato da
modernidade, na qual a Globalizacdo8,
coerente e fiel aos seus pressupostos
neoliberais, deixa rastros de exclusão,
exploracäo e miseria absoluta. Produz
corn grande eficacia, simultaneamente,
opulencia para os ricos e fome e miseria
para a maioria dapopulacdo. Deste modo

que governos, aqui e alhures, sobretu-
do nos pafses do Terceiro mundo, mas
nä° exclusivamente, promovem, perpe-
tuam e acentuam a ma distribuicào da
riqueza, da renda e da terra, deixando
amalgamada uma grande divida social
ja institucionalizada em seculos ante-
riores.

Continuando nosso olhar sob 1997,
podemos constatar: o use do discurso
demagOgico e banalizado de uma cida-

6 FUKUYAMA, Francis. 0 fim da histOria e o Ultimo homem. Rio de Janeiro: Rocco, 1992.

Urn exemplo dos efeitos da Globalizacao pela via da abertura dos mercados 6 a utilizacao da mao-
de-obra infantil no Brasil e em todo o mundo. A variedade de atividades que envolvem a mao-
de-obra infantile imensa, assim a que milhares de criancas do Paquistao trabalham na confeccâo
de bolas de futebol que sao exportadas para o Brasil e outros paises. 0 pais colabora com 85%
da producao mundial de bolas de futebol. Na Ultima Copa do Mundo, nos EUA, o Paquistao produziu
35 milhOes de bolas. Folha de Sao Paulo, 29/11/97.

8 A Globalizacao a compreendida de diferentes formas e a partir de diferentes posiches epistemolOgicas,
dada a complexidade de sua analise. No debate atual pode ser concebida como uma formacao social
globalizante, uma configuracao geo-histOrica, social, econOmica, politica e cultural contradit6-
ria, ainda pouco conhecida em sua anatomia e em sua dinamica (lanni, Otavio (Org.)
Modernidade, Globalizacao e Exclusdo. Sao Paulo: Ed. Imaginal-la, 1996, p. 13-58). 0 conceito
controverso da Globalizacao a ainda cognominado de mundializactio at inlernacionalizagio.
Para os seus criticos ferrenhos possui efeitos predatOrios, enquanto uma forma de exploracao
capitalista. Para alguns de seus entusiastas e adeptos do neoliberalismo ela define uma nova era
irreversivel da histOria humana, apesar dos estragos que vem causando em termos de exclusao
social. Folha de Sao Paulo, Caderno especial: Globalizacao, 02/11/97, p. 01-12. Ver ainda
Caggiola, Osvaldo (Org.). Globalizacao e Socialismo. Sao Paulo : Xama, 1997.

9 Triplica o mimero de pobres no mundo. Folha de Sao Paulo, 17/10/1997.



dania, plena e digna, as promessas
neoliberais por mais emprego, desen-
volvimento social, Educacdo, melhores
patamares de vida etc. No entanto o que
se ye sac) os batalheles de subcidadaos
indigentes: sem-terra, sem-educacao,
sem-justica, sem-infãncia, sem pleno-
emprego.

Abrindo o saco de maldades noti-
ciado pela midia9 local e internacional,
vimos que:

segundo a ONU, o niimero de pobres
triplicou em 50 anos e chega a 1,3 bilhao
de pessoas, pouco superior a popula-
cão da China e equivalente a 22,8% do
total mundial (5,7 bilhsfies de pessoas);

em 1947, o total de pobres correspondia
a cerca de 17,4% dapopulacão mundial
e, no mesmo period°, as riquezas mun-
diais cresceram sete vezes, e o mimero
de ricos dobrou, ampliando as desi-
gualdades sociais;

os 20% mais pobres do mundo detem so
1,1% das riquezas, e a subnutricão afeta
840 milhees de pessoas;
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1,3 bilheoes de pessoas sobrevivem corn
menos de US$ 1 por dia, correspon-
dendo a 22,8% dapopulacdo mundial;

segundo dados da 01T 10 , aproximada-
mente 1 bilhdo de pessoas estdo de-
sempregadas e/ou exercendo tarefas
precarizadas, ou seja, uma pleiade de
homens e mulheres que estao sem
contrato e vfnculo permanente de tra-
balho, jornadas exaustivas e o que se
convencionou hoje chamar de empre-
go tempornrio oupar-time. Este tipo de
trabalho provisOrio, representa na prn-
tica a morte dos direitos trabalhistas
conquistados nas tiltimas seis decadas
e a proliferacão dos direitos precari-
zados. 0 contrato de trabalho por prazo
determinado provoca o desemprego e a
precarizacao das relaciies de trabalho,
na medida em que estimula a troca de
trabalhadores contratados formal men-
te por uma legiao corn data marcada
para perder o seu emprego.

A modernidade neoliberal esta
mais pr6xima da infancia bestial do capi-
talismo do que da racionalidade utOpi-
ca, cuja prâtica continua sendo levada a

I ° ANTUNES, Ricardo. Adeus ao Trabalho? Ensaio sobre as metamotfoses e a Centralizacdo do
Mundo do Trabalho. Sâo Paulo: Cortez, Campinas, SP, 1995.

Gorz, Andre. Adeus ao proletariado: para alem do socialismo. Rio de Janeiro: Forense-
un i versitaria, 1982. 

" Subcomandante Marcos (EZLN) Exercito Zapatista de Libertacdo Nacional/ Chiapas — Mexico.
Pot- que Combatemos ?. Folha de SRo Paulo, Cademo Mais !, 05/10/1997, p. 5-4 e 5-6. Ver ainda
corn relacão as criancas brasileiras, segundo o IBGE: 2,7 milhdes de criancas de 10 a 17 anos
so trabalham e 1 milhdo da mesma idade procura emprego. Isto significa dizer que 40% das
criancas do pais sdo pobres. (...) Pelo menos 19,8 milhdes de criancas brasileiras com idade
de 0 a 14 anos vivem em familias consideradas pobres, cuja renda mensal a de ate meio saldrio
minim° (R$ 60,00) por pessoa da familia. (Folha de Säo Paulo, 18/11/1997, 3° Cademo, p. 6).
No que concerne a mortalidade infantil o retrato 6 o seguinte: Brasil 6 o 110° em mortalidade
infantil entre as nacoes pesquisadas pelo UNICEF em seu RelatOrio Mundial da Infdncia 98 (...)
De suas atuais 15,6 milhaes de criancas com menos de 5 anos, o Brasil tem 1,6 mills& (10,5%)
com desnutrictio crOnica. Folha de no Paulo, Cotidiano, p.3-6, 17/12/1997.

12 Vejam a mans& de US$60 milhOes de Bill Gates. Frei Betto. Folha de Sito Paulo, 02/11/1997.

" Subcomandante Marcos, op. cit.
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cabo, a partir da Exploracdo do Traba-
lholnfantil.Exi stem mais de 1,5 bilhao de
criancas no mundo e, pelo menos, 100
milhOes vivem nas ruas, e 200 milhOes
trabalham — e sera°, segundo as previ-
sOes, mais de 400 milhOes no ano 2.000".

O total de seres humanos 6 de 5
bilhOes, dos quais 500 milhOes vivem
confortavelmente; 4,5 bilhOes padecem
de pobreza. No que tange a acumulacao
de riqueza: os ricos' 2 compensam sua
inferiodade numerica gracas a seus bi-
lhOes de dOlares. S6 a fortuna das 358
pessoas mais ricas do mundo 6 superior
a renda anual da metade dos habitantes
mais pobres do planeta, quer dizer por
volta de 2,6 bilhOes de pessoas".

Os d ados acimareafirmam a atmos-
fera de mal-estarefrustracao social gera-
da pelo Horror econOmico neoliberal,
veementementedenunciado por Vi vi ane
Forrester. Este se caracterizapelo cresci-
mento da pobreza, destruicciodasforcas
produtivas, precarizacao das relacties
de trabalho, difusao desigual das
tecnologias e deteriorizacao do
patrimOnio ecolOgico.

Estamos vivendo a sociedade do
desemprego que vem crescendo de for-
ma avassaladora em todo o mundo. Este
fenOmeno atingiu em cheio a classe-que-
vive-do-trabalho, tendo repercussOes na
subjetividade, afetando a materialidade
da vida operaria. A chamada
reestruturacao produtiva substitui o cro-
ne) metro e a producdo em serie e de
massa (Fordismo) pela especializaccio

flexivel, por novos paddies de busca de
produtividade, por novas formas de ade-
quacao da producao a lOgica do merca-
do". Por conseguinte, o retrato falado do
cotidiano a (...) De um lado, uma massa
crescente de desempregados permanen-
tes; de outro, uma aristocracia de tra-
balhadores protegidos; entre os dois,
um proletariado de trabalhadores pre-
ccirios, que cumprem as tarefas menos
qualificadas e mais ingratas' S.

As pesquisas indicam que a
clivagem de renda entre trabalhadores
qualificados e nao qualificados vai au-
mentar nos prOximos dez anos. 0 que
significa dizer que a diferenca salarial
entre os dois grupos deve chegar a 39,3%,
corn a renda de quern tern qualificacao
aumentando 61% e o dos trabalhadores
desqualificados expandindo-se apenas
37%16.

A deeada de 906 marcada por gran-
de ceticismo, deniincia e indignacao por
parte dos crfticos do neoliberalismo e a
reestruturacao produtiva do mundo do
trabalho. A maioria deles vem tentando
desbancar as promessas neoliberais em
torno das previsOes da diminuicao das
desigualdades econOmico-sociais oca-
sionadas pelo advento das novas
tecnologias, alem do futuro dos empre-
gos. Nesta linha de raciodnio a que
Robert Kurz" afirma que sac) falsas as
promessas do neoliberalismo de resol-
ver os problemas da exclusao social e do
desemprego causados pela Globalizacao.
E acirra a suacritica: (...)0 neoliberalismo
faz propaganda enganosa da esperan-

'4 ANTUNES, op. cit.
15 GORZ, op. cit.
16 Trabalhador qualificado perde renda. Correio Brasiliense, 30/10/1997.

17 0 Colapso da Modernizaccio. São Paulo: Paz e Terra, 1992.



prometendo trocar o sofrimento de
hoje pela prosperidade de amanhci.
Segundo ele, nao se deve imaginar que
os empregos que estao eliminados pela
Globalizacdo seräo recuperados rapida-
mente. Isto porque a terceira revolucão
industrial, provocada pela microele-
trenica e pela informâtica , tornou acele-
rado o processo de racionalizacão e
automacilo da producão.

Outro crftico do projeto neoliberal
Jeremy Rifkin, em seu livro 0 Fim dos
Empregos", continua a investida crftica
dizendo que (...) A terceira revoluccio
vai criar poucas e novas oportunidades
de emprego, mas para uma elite bem
paga e qualificada. Os dias de oferta de
emprego em massa acabarcio" Assim
que, se nao houver uma polftica de gera-
cäo de empregos, di stribuicdo equitativa
da renda, da riqueza e da terra, estaremos
todos condenados a prender os pobres
nas favel as e os ricos em mansifies
fortificadas20 . Nesta mesma lOgica, o ur-
banista francesPau/ Virgilio nos adver-
te (...) No seculo 21, teremos os sedenta-
rios, que em qualquer lugar estaitio em
casa, seja na rua com o laptop, o celu-
lar... e teremos os nOmades, que
estarclo em casa, em lugar nenhum21.

Viviane Forrester", em seu livro
0 Horror EconOmicoexpressa tambem o
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repddio contra as mentiras e a ficcdo do
neoliberalismo acerca das promessas de
geragdo de novas oportunidades de em-
prego. Seu discurso 6 um libelo contra a
ditadura do economicismo neoliberal,
cujo teor revela a angtistia das socieda-
des qualificadas como desenvolvidas,
acostumadas corn o Welfare State, corn
as altas taxas de crescimento, pleno em-
prego, seguro desemprego, previdencia
social e equilfbrio social. Estas socieda-
des enfrentam, pela primeira vez em 50
anos, uma set-le de problemas para os
quais nao estava preparada ou supunha
já resolvidos: desemprego, exclusdo so-
cial, miseria crescente e urn futuro sem
grandes perspectivas. Segundo a auto-
ra, os efeitos nefastos da politica do FMI
e do Banco Mundial imptiem aos gover-
nos polfticas recessivas, cujo resultado
6 a desgraca das populagOes. 0 horror
econOmico 6, em suma, a ameaca de nos
tornarmos todos intiteis e sermos des-
cartados pelo sistema, a tal ponto de nao
sermos mais explorados pelo patrão, nao
sermos mais seres exploraveis 23 e des-
cartados do fluxo produtivo24.

Apds as reflexOes e crfticas apre-
sentadas ate então, urgem pois, os cami-
nhos e descaminhos de profissiona-

" Sao Paulo: Ed. Makron, 1997.
1 ° Ibidem. Folha de Sao Paulo, Opiniao, p. 1-3, 14/09/97.
20 Ibidem.

Folha de Sao Paulo, Cademo Mais!, 28/09/1997.

" op. cit.
' Grifos meus.

Ibidem. A titulo de ilustracao e exemplo da repercussito das novas tecnologias no mundo do
trabalho, pode-se lancar mao da questao da mecanizapio no campo. Na cana-de-actIcar em Sao
Paulo, durante esta safra, 40 colheitadeiras entram em operacao no interior paulista; desde 1994,
19 mil vagas foram canceladas. Em consequéncia disso ocorre migracties para a periferias das
inertias e grandes cidades, nas quais os trabalhadores sac, forcados a enfrentar o desemprego,
subemprego, fome, prostituicao, miseria absoluta. Folha de Sao Paulo, 2/11/1997.
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lizacao da ,chamada Educacao para o
Trabalho. E preciso urn debate perma-
nente em tomb dos efeitos da LDB sob
a formacao dos trabalhadores perten-
centes as classes populares. E preciso
tambem urn amplo debate democratic°
sobre a implantagao do curriculo nacio-
nal minim°, imposto pelo atual govern°
sob o falso rOtulo de PCN — Parametros
Curriculares Nacionais25. Esta questao
requer o engajamento dos intelectuais
comprometidos corn uma critica exausti-
va ao capitalismo e uma conseqiiente
intervencao nas polfticas ptiblicas vi-
gentes. Essa mobilizacao 6 fundamental
sobretudo num momento em que a
racionalidade tecnica e a lOgica dos mer-
cados invadem as escolas e universida-
des pela via dos curriculos.

A discussao sobre a qualificacao
dos trabalhadores, ou melhor, de que
tipo de profissionalizacao/qualificacao,
impOe-se de maxima urgencia, uma vez
que as novas tecnologias repercutem na
morte de antigas tarefas e habilidades.
Estacada vez mais distante a possibilida-
dc de experiencias de urn trabalho consi-
derado em sua positividade. De urn tra-
balho que seja, ao mesmo tempo, recria-
cao de si pr6prio, da natureza e da vida.
Deste modo a que vemos esfumearem-se
os nossos talentos, sonhos e desejos. E
tudo isso em nome das novas qualifica-
cOes, impostas pelo mercado que, termi-

nam por comprometer a form acao
omnilateral" do individuo, comprome-
tendo ainda a identidade do sujeito corn
o processo e produto do seu labor, da
sua obra. Em suma, o sujeito deixa de
realizar tarefas que poderiam justificar a
construcao de sua condicao humana no
processo produtivo, experimentando de
forma excludente o trabalho alienado.

A Motrivivencia, corn a tematica
Educacao Fisica, Globalizacao e
Profissionalizacao, enseja trazer a tona
questOes da seguinte ordem:

As incidencias, conseqiiencias e
repercusthes da Globalizacao (econ13-
mica, cultural, etica, politica e social)
sob a cultura corporal;

0 futuro dos empregos na area
da Educaccio Fisica, Esportes e Lazer,
considerando o desemprego estrutural,
a desvalorizaccio da profisscio de pro-
fessor em geral e especificamente do
professor de Educacao Fisica;

0 processo de formaccio,
profissionalizaciio e qualificacilo do
professor de Educaccio Fisica no ambi-
to dos curriculos das IEs: a seducao da
16gica de mercados ou a constructio de
resist encias?

Com o propOsito de suscitar,
aprofundar e levantar outras reflexOes
acerca de umaproblematica tab comple-
xa e polemica, convidamos os colabora-
dores, a saber:

ss Colegio Brasileiro de Ciéncias do Esporte (Org.) Capela, Paulo (apresentacão) Educaciio
Escolar Frente a LDB e aos PCNs: profissionais analisam renovactles, modismos e interesses.
1jui: Sedigraf, 1997, p. 05-10.

ze 0 conceito de homem omnilateral a compreendido como o oposto do homem alienado, ou seja,
subentende urn desenvolvimento total, completo multilateral, em todos os sentidos das
faculdades e das forcas produtivas, das necessidades e da capacidade de sua satisfacRo
(MANACORDA, Mario A. Marx, e a Pedagogia Moderna. Säo Paulo : Cortez Ed. Associados,
1991).



Faria hinior — discute algumas
conseqiiencias do idecirio neoliberal e
da Globalizactio da Educacdo Fisica,
examinando a influencia do Marketing
esportivo, a profissionalizacdo, a for-
maccio professional e a regulamentacdo
da profissdo;

Bitencourt — instiga-nos sobre
como a Globalizacii o centrada na cul-
tura do consumo ganha espaco e cria
um mundo de imagens, nos qua is sonhos
e realidade confundem-se;

Morales Pinheiro— traz uma re-
flexdo sobre a realidade e perspectivas
da Educacao Fisica e Cultura corporal no
contexto da Globalizacao e do Neoli-
beralismo;

Nerys Silva — escreve sobre as
influencias da nova cultura do traba-
lho, que acompanha a reestruturacdo
produtiva, sobre as politicas educacio-
nais e os impactos da organizacdo do
trabalho escolar;

Muller — reflete acerca da
o e sua incidencia sobre o

campo dos esportes e das prciticas cor-
porais, mundialmente revestidas corn o
brilho e o glamour dos bens de
consumo;

Carvalho — apresenta uma con-
tribuicdo tedrica a compreensdo da re-
lac& indissockivel entre a base econd-
mica e as inskincias ideolOgicas (mor-
mente o desporto) de uma sociedade;

Fires — estabelece as primeiras
aproximacdes corn o estudo da cultura
esportiva inserida no processo de
Globalizactio, que leva a constituicdo
de uma cultura mundializada, produzi-
da atraves da acdo da indtistria de
comunicacdo de massa.

Motrivhamia

Na sessäoPonto de Vista, inquiri-
mos os autores com a seguinte interroga-
cdo: A Globalizardo sedutora e o pro-
fissional de Educaciio Fisica seduzido:
onde chegaremos com esse encanto?

E Assis responde-nos corn o se-
guinte desafio: A seducdo pelo avesso:
superar o individualismo e globalizar a
solidariedade. JA Escobar busca outras
trilhas para responder, situando o deba-
te em tomo das posicdes assumidas pe-
los intelectuais da Educacdo, especial-
mente face aos problemas sdcio-educa-
cionais decorrentes do modelo
neoliberal de desenvolvimento imposto
ao pats.

No ponto de vista dos relatos, a
sessao Experimentando traz o relato de
uma experiencia de expressäo corporal
corn professores do MST, de autoria de
Simone Vione Schwengber et alii,
intitulado Educacdo Fisica para a
Emancipacdo dos Corpos Sujeitos. Traz
ainda o cotidiano vivenciado pelo Gru-
po de Trabalhos Ampliados de Educa-
ciio Fisica sobre a andlise dos
Para* metros Curriculares Nacionais
(PCNs). Capela et alii sdo os signatarios
do texto sob o tftulo: 0 significado da
experiencia de Andlise dos Pardmetros
Curriculares Nacionais.

0 espaco Grupos de Estudo foi
enriquecido corn a presenca dos goianos
David, Mascarenhas e Rodrigues, que
tern por objetivo divulgar um projeto de
capacitacdo docente em Educacdo Fi-
sica e cujo pressuposto tedrico é a con-
cepcao dialetica do metodo partici-
pativo.

Se ate agora ndo foi possiveltomar
ciéncia em tomo do que esta acontecen-
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do no mundo globalizado, entao,
Cientifique-se! Nesta sessào Vieira e
Tavares descrevemA dangle os indivi-
duos portadores de lesdo medular.
Dalmagro, corn ares de cio da terra,
planta a semente com aEducactio Fisica
das criancas sem-terra: na luta pela
garantia do lddico.

Quando as portas comecam a se
fechar, vem a Porta Aberta. E e ai que
Taffarelcorn determinacao e veemencia
deixa urn recado politico para estudantes
e professores: Lutar para vencer. Em
seguida Grunnenvaldt dd urn retorno
para a sociedade corn base na suadisser-
tacdo de mestrado cognominada de Es-
cola Nacional de Educacdo Fisica e
Desportos: o projeto de uma ipoca.
Finalmente, óRetondar que se despede
ludicamente, deixando as portas abertas
para os prOximos ndmeros corn o tema
Jogo: didlogo do homem com o invisi-
ye!.

Naepigrafe que abriu este editorial
Saramago, diz que silo os pessimistas
que querem mudar o mundo. Segundo
ele o capitalismo impera e ate agora
ndo tem adversdrio. E acrescenta que

isto nao significa entrar no que seria o
Ultimo grau de pessimismo, tao pouco
pensar que sera sempre assim." Tanto
verdade que temos, em todo o mundo,
movimentos de resistencia dos trabalha-
dores, cada vez mais organizados (ex.:
MST no Brasil e ELZN em Chiapas no
Mexico) na luta contra o p6 de miseria
deixado pelo neoliberalismo.

Finalmente a urgente e iminente
nas palavras de Tarso Genro: (...) Um
novo tipo de consciencia social, estimu-
lada pela solidariedade, que se traduza
em atos concretos vivenciados pelas
pessoas em seu cotidiano, pode gerar
uma nova politica. Ela feria outra den-
sidade etica capaz de transformar a
cultura politica manipulada da ordem
global numa cultura de resistencia e
mudanca. A histdria jd conheceu perio-
dos semelhantes. E ela nclo terminou28

(...) 0 que nä° me mata,
me deixa mais vivo.

(Akira Kurosawa)

0 editor.

27 Op. cit. Os termo pessimismo e otimismo estâo carregados respectivamente dos sentidos da
resistencia/utopia e confonnismo. (...) 0 termo otimismo surgiu na primeira metade do seculo
18, para designar a doutrina de Leibniz (1646-1716) de que é o melhor dos mundos. (...) 0
pessimismo, posterior, que trouxe o conceito de Weltscherz, dores do mundo, capacidade de sentir
as feridas da condicAo humana. (Folha de Sâo Paulo, ilustrada, p. 4-9, 22/11/97).

28 Genro, Tarso. Globalizaccio e Crise Politica. Folha de Sao Paulo, Sessito Tendencias e Debates,
p. 1-3, 25/03/1997.




