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RESUMO

A globalizagäo desperta a
ilusäo de que a humanidade

poderia ganhar o mundo inteiro.
Porem, facilmente percebe-se que

sb uma parte da humanidade
dispOe desde privilegio e os danos

que resultam, principalmente em
relagäo a tudo que ja existiu, serâo

muito maiores. Estruturas e
conquistas democraticas serào

provavelmente enfraquecidas ou
ate mesmo destruidas, assim

como o individuo, desprotegido,
fica a mercy do mercado. A
adaptagão ao processo de

aproveitamento imposto pelo
capitalismo tera, em conseqiiiencia,

uma conjuntura mais elevada.
Naturalmente o campo dos

esportes nä° cria uma excegao. A
crenga na funcionalizagâo do corpo

praticada mundialmente e
revestida corn o brilho, corn o

glamour dos bens de consumo,
pois so assim o artigo esporte

pode ser oferecido corn sucesso.

ABSTRACT

Globalization creates the ilusion
that all human beings can have
access to everything. However, it
can be easily perceived that only a
small part of humanity has this
privilege, and that the harm that
results, mainly concerning
everything that existed before
globalization, is much greater.
Democratic structures, achieved
through the years, will probably
weakened and even destroyed, as
well as the individual, unprotected
and at the mercy of the market.
The adaptation to the process of
exploitation imposed by capitalism,
will consequently be on a larger
scale. Naturally, the field of sports
is no exception. The belief in the
functional importance of the body
is put into practice all over the
world, and covered over with the
glimmer and glamour of consumer
goods, for only in this way can
sporting goods be offered to the
public with success.
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"De que adiantaria ao homem,
ganhar o mundo inteiro e perder
sua alma?" (Bibli a, Marcos 8)

Introducao

ormalmente inter-
pretamos, o ver-
sfculo bfblico es-
colhido como tf-
tulo, que a ambi-
cab pelo ganho
nao deveria ser le-
vada tao a s6rio.
Os valores inter-

nos deveri am ser muito mais importantes
ao homem. Se aceitarmos a trans-
cendencia como uma verdade, isto faz o
sentido de aceitarmos a imanencia no
seu hoje. Por outro lado, podemos acen-
tuar, que o sentido da posse ("Sinn des
Habens") (Marx) leva a uma danificacao
da alma; a alma, sem ddvida, entendida
como o princfpio unificador do organis-
mo vivo (AristOteles). Isto significa en-
tao, um dano fundamental na vida terrena
daesp6cie humana. A alma, assim, nao d
uma parte abstrata que se possa arriscar
pelo material.

A globalizacao desperta a Husks
de que a humanidade poderia ganhar o
mundo inteiro. Porem, facilmente per-
cebe-se que so uma parte da humanidade
dispifie desde privilegio e os danos que
resultam, principalmente em relacao a
tudo que ja existiu, sera() muito maiores.
Estruturas e conquistas democraticas
sera° provavelmente enfraquecidas ou
ate mesmo destrufdas, assim como o
indivfduo, desprotegido, fica a merce do
mercado. A adaptacao ao processo de
aproveitamento imposto pelo capitalis-

mo terd, em conseqiiencia, uma conjun-
tura mais elevada. Natural mente o campo
dos esportes nao cria uma excecao. A
crenca na funcionalizacao do corpo é
praticada mundialmente e revestida com
o brilho, com o glamour dos bens de
consumo, pois so assim o artigo esporte
pode ser oferecidp com sucesso.

Globalizacao Significa,
acima de tudo,
a Globalizacao
das Mercadorias

Politica nos interessa apenas se-
cundariamente. Esta (rase foi pronun-
ciada por um dirigente de uma das
maiores companhias alemas. NOs discu-
tfamos sobre as possibilidades de inves-
timento na China e ele comecou a exaltar
como os empregados de la eram eficien-
tes e econOmicos. Uma mao-de-obra
deste estilo, cada firma desejaria. Quan-
do eu perguntei se ele, como agente de
mercado, irk) entrava em contradicao
com o sistema politico de la, ele me res-
pondeu laconicamente, que eles eram
bem vindos em qualquer parte do mun-
do, se objetivassem instalar uma indas-
tria. Atualmente a polftica esta subjugada
aos interesses econemicos. Esta posi-
gao permite entao dizer quePolitica nos
interessa em segundo piano.

As relacees de poder que as gran-
des empresas determinam corn o seu
poder econ6mico, permitem-nos buscar
condicties mais favoraveis, e, res-
pectivamente, dita-las. Algumas cida-
des, regiiies ou pafses precisam se ofere-
cer para que grandes inddstrias se insta-
lem ali por mais tempo. Isto acontece com
a intencão de manter baixo o nfvel de
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desemprego e corn isto enfrentar o des-
contentamento social ou insatisfacties/
agitacifies sociais. Na corridadaoferta do
mercado internacional confrontam-se os
que, limitando os recursos sociais (redu-
cab das contribuicties sociais e das leis
de protecAo ao cidadao), estäo na frente.
Partindo dos EUA, esta forma de proce-
dimento esta, tambem, alcancando a
Europa e ira se estabelecer a nivel mun-
dial, onde ela de uma maneira ou outra
ainda nAo exista. Os poderes do mercado
mostram-se atualmente bem mais fortes
do que as formas de regulamentacäo do
mercado dos estados. Isto acontece,
porque o custo dos transportes, transa-
cOes e da comunicacdo foram reduzidos
drasticamente. 0 mundo, visto desta
forma, reduziu no tempo e no espaco. 0
custo de producAo ira, acima de tudo,
continuar decidindo o rumo do mercado.

No mercado mundial contain os
valores de custos atribuidos as
mercadorias na comparaciio de
qualidade e de desenho. Estes sao
(calculando a grosso modo) de-
pendentes (1°) da fowl de produ-
cao do trabalho, (2°) do sakirio,
(3°) da taxa de c mbio e, natural-
mente (4°) das subvenciles pall-
cas que incentivam a promocab e
protectio de mercados regiona-
lizados, (5°) eta' s possibilidades
de use de bens pdblicos, (6°) da
possibilidade de exteriorizaciio
de custos privados como socials,
no amplo espaco ambiental/glo-
bal. (Altvater & Mahnfopf, 1996,
p. 41).

A economia monetaria capitalista
estabelece urn recorte que, em alguns
casos se fecha de maneira impiedosa.

Este fato se torna saliente entre credores
e devedores, quando os devedores nAo
conseguem mais pagar os juros/ dividas
aos seus credores (ex. Mexico 1994/95).
Se o poder pdblico tiver de intervir, se a
divida ptiblica precisa serpOs-posta, isto
gera grander dependencias

Dessa forma e que, na Argentina,
a parte da divida pdblica do total
da divida externa subiu no perio-
do de 1980 a 1989, de 60, 7% para
96,6%; no Mexico, neste mesmo
period°, houve urn aumento de
82,2% para 95,0% e no Brasil, de
10,6% para 94,4% (idem, p. 173).

Quando a pressdo sob as naciies
endividadas aumenta, pode, em deter-
minados casos, acontecerrapidamente o
leiloamento da Inddstria nacional, por
exemplo a Indastria Petroqufmica, e as
cogitacries em torno da possibilidade da
reducao de custos atraves da privatizacdo
do sistema escolar e universitario.
Globalizacão significa a expansdo do
modenio sistema capitalista, significa a
globalizacdo das mercadorias, o que sig-
nifica que os ricos ficarao mais ricos e
pobres mais pobres.

A diferenca entre o quinto mais
rico e o mais pobre dapopulaciio mun-
dial mais do que dobrou nos altimos 30
anos(idem,p. 48). E grande a probalidade
de que as bases ecolOgicas, sociais e
culturais sejam forcadas ou, ate mesmo,
destrufdas. Altvater e Manhnkopf (1996)
citam oito aspectos: 1) 0 bem estar
social, devido a concorrenciaglobal, sera
abalado; 2) a reducdo da prestacdo de
servicos sociais esconde os conflitos
sociais; 3) desemprego; 4) o aumento de
possibilidades de ascensao de forma ilf-



cita, sera uma ameaca a sociedade; 5) a
mobilidade e flexibilidade da capacidade
de adaptagdo para o trabalho livra as
pessoas do seu compromisso corn o social
e os levacada vez mais individualizacdo;
6) o servico pdblico sera extinguido; 7) o
crescimento da criminalidade sera corn-
batida corn 8) medidas de lei e ordem.
Este contexto, que esta intimamente liga-
do corn a globalizacdo, oferece a melhor
base/condicees para que se estabele-
cam a dependencia a uma voz corn auto-
ridade e o desejo por identidade. Nagdes,
ragas, etnias ou religiees podem voltar a
ter grande importftncia, tambem na sua
forma agressiva de exclusdo e estigma-
tizacdo de outros.

Globalizagdo significa, acima de
tudo, a globalizagdo de mercadorias.
Isto tido significa, de modo algum, que a
globalizacdo ira melhorar o campo soci-
al e cultural, ndo significa de jeito ne-
nhum uma globalizacdo, se entender-
mos este como uma organizacdo, me-
lhor e mais razoavel, de uma sociedade
mundial.

Atualmente parte-se do princfpio
que 20% da populagdo mundial ativa ira
suprir as necessidades de producao para
a humanidade no prOximo seculo (ver.
Martin e Schumann, 1997). Os que ocu-
pam os postos centrais do poder, podem
oficialmente compadecer-se, enquanto
jogam os empregados uns contra os ou-
tros. E para o governo sobra menos
espago para ajudar o grosso do seu elei-
torado a ter o suficiente para sobreviver.
No Brasil, o IBGE, baseado numa pes-
quisa feita para o orcamento da unido,
para o periodo de 1990/93, constatou
que a parte do total dos empregados que
esta assegurada socialmc;o caiu de
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58,5% para 50,9% (Folha de SP.,
21.03.1996 ). Entre cada dois emprega-
dores, urn trabalha sem garantir os bene-
fIcios sociais, o que por exemplo, pode
levar, num caso de acidente ou de doen-
ca, a problemas existenciais catastrO-
ficos.

A Area dos Esportes
nao ConstrOi urn Polo
Critico Oposto, mas sim,
estfi Integrada no
Processo de Globalizacao

O que tudo isto tern a ver corn o
esporte? Os habituais cliches, que todos
nOs conhecemos, dizem que o esporte
seria uma das coisas secundarias mais
lindas do mundo, que o esporte a lazer,
que ate to mantem corn mais satide e
unifica nags:3es. Muitos ate levantam a
tese de que o esporte 6 um verdadeiro
aliado/ incentivador na promogdo de urn
internacionalismo mais autentico e ami-
go. Compreensivel, entdo, que sejam
glorificadas as virtudes do esporte, como
fairness, solidariedade, empenho pes-
soal, etc.

Olhemos paraos tiltimos cem anos,
que nos possibilitam falar sobre o espor-
te, e verificaremos corn bastante eviden-
cia, seu rapido desenvolvimento. Evi-
dentemente a pratica dos esportes
corresponde a uma necessidade de uma
sociedade moderna, que se tornou cada
vez mais tecnica e que corn isto,
minimizou as atividades Micas. Porem,
as prOprias condigees sociais reforcam a
necessidade de movimento, anteriormen-
te minimizadas. OrientacOes organiza-
das tecnicamente levam a procura da
atividade/movimento mais eficiente. 0
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esporte e uma apresentacao tecnica de
movimento, isto 6, nossa capacidade de
movimento, quando assim vista, passa a
ser reduzida, orientada, adaptada a uma
nova medida esportiva. Neste sentido, o
esporte nab sO satisfaz a necessidade de
movimento/atividade, mas sim, tambem,
a necessidade de pertencer a um determi-
nado grupo. 0 seculo XX, mais do que
nenhum outro, evidencia que as pessoas
se encontram em termosideologicamen-
te sem chao. Eu gostaria de afirmar corn
isto, que uma andlise mais profunda da fe
crista e do papel da Igreja na conquista
do mundo, representam aspectos impor-
tantes no processo de protecao ideolO-
gica da privatizacao. No tecnicismo do
seculo XX, as igrejas cristas perderam
globalmente poder e influencia sob o
indivIduo. Seria de se comprovar, se o
esporte nao virou urn substituto da reli-
giao para muitas pessoas. Nos mesmos
termos, como o cristianismo pode se
expandir quando adaptou-se as diferen-
tes culturas (basta pensarmos nas mistu-
ras religios as no Brasil), assim tambem o
esporte passa por expansao mundial,
recriando, reinterpretando e assumindo
formas de movimento.

Neste processo estabeleceram-se
prioridades: Futebol Americano e o Bas-
q uete nos EUA ou, porexemplo, a paixao
pela bola no futebo I brasileiro, permane-
ceram por muito tempo desconhecidas
na Europa. Isto modificou-se e continua
se modificando em direcao a uma
globalizacao do esporte e, ate mesmo, na
proporcao que o artigo (o bem) esporte
vem sendo globalizado. No campo dos
esportes, em relacao a globalizacao dos
esportes, deve-se destacar:

a) 0 COI, como monopolista dos Jogos
Olimpicos;

As pessoas que praticam o esporte
como profissao e que oferecem sua
forca de trabalho;

Os clubes profissionais que vendem,
nos campeonatos internacionais, o
produto de entretenimento; e

d) As firmas transnacionais que ven-
dem os artigos esportivos ou usam o
esporte como meio de propaganda/
divulgaclio e que, com isto, estao em
condicOes de satisfazer a procura de
seus produtos ou, atraves do esporte
transmitido pela mi-dia (TV, radio e
imprensa escrita ), oferecer e atender
as necessidades do mercado.

A sistematizacao do use de marcas
do esporte e no esporte a uma coisa
recente. Se antes, por exemplo, os clubes
se mantinham financeiramente corn a
mensalidade de seus membros e dos
ingressos de suas ocasionais apresenta-
cOes (como hoje alguns pequenos clu-
bes esportivos ainda se mantem), atual-
mente nenhum clube esportivo pode se
permitir into economicamente.

Tendo o COI como monopolista
dos Jogos Olimpicos (a) pode-se clara-
mente recuperar a histOri a de seu desen-
volvimento. 0 Comae Olimpico Inter-
nacional que se constitui de pessoas ri-
cas, poderosas, influentes no meio so-
cial, tinha e tem como tarefa patrocinaros
Jogos Olimpicos. As possibilidades pro-
pagandisticas que os campeonatos dos
Jogos Olimpicos Internacionais, no de-
correr do tempo abriram, foram - como e
do conhecimento de todos - politicamen-
te protegidos pelo regime fascista nos
Jogos Olimpicos de Berlin, em 1936. De-
pois da 2° Guerra Mundial, a preparacao,
a distribuicao e a transmissao dos jogos



continuaram a ter um papel muito i mpor-
tante nos aspectos politico propagan-
dfsticos, contudo o processo de apro-
veitamento imposto pela economia ga-
nhava lugar, e as cidades construfdas
estavam diante da tarefa de garantir a
execucao financeira de urn grande espe-
tâculo esportivo, tendo como pliblico, o
pliblico mundial.

Nenhum outro evento de porte -
sejam eles exposicties mundiais ou as
Copas do Mundo - atinge a ressonancia
dos Jogos Olimpicos. Se os Jogos Olfm-
picos fossem realizados numa cidade
delimitada, sem a participacao da mfdia,
jamais atingiriam esta monstruosa audi-
encia. Nos anos 60, por meio da televi-
sat), foram quebradas as delimitacOes da
divulgacao visual dos acontecimentos
no palco mundial, quando a imagem
destes aparelhos (TV) comecou a inva-
dir os lares. Os Jogos Olimpicos de 1968
ja foram transmitidos corn imagem colo-
rida. Esta evidente que as grandes fir-
mas/indlistrias iriam reagir sob tal con-
texto, pois sempre onde a atencao e o
interesse das pessoas a dispertado, exis-
t= grandes possibilidades de atingir
clientes potenciais. Naturalmente varias
firmas trabalham juntas na promocao
dos Jogos Olimpicos para atenderem as
exigencias de construfrem a infra-estru-
tura e alojamento etc. da cidade. Duran-
te a longa administracao de Avery
Brundage no COI, era diffcil a intromis-
sao de firmas ou de anüncio de produtos
nos Jogos Olimpicos. Quando Brundage,
nos Jogos Olimpicos de 1972 em Muni-
que, inspecionou a cidade olimpica, ek
ergueu-se energicamente contra o porte
de sacolas da Lufthansa - que havia
distribufdo aos atletas 	 mandando
recolhe-las. Contudo, dois anos mais
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tarde, corn a morte de Brundage, Willy
Daume, que era presidente do Comite
Organizador Olimpico de Munique em
1972 e membro do COI, aparece publica-
mente num anlincio de uma grande Corn-
panhi a Qufmica Alema. As divisas entre
os Jogos Olimpicos e o amincio das
grandes companhias estavam sendo
vencidas e o COI ficava mais rico. Em
1984, os jogos Olimpicos de Los Angeles
nao estavam mais em mao-ptiblica. Orga-
nizados pela iniciativa privada, foram
ganhos 300 milhOes de dOlares. Pelaven-
da dos direitos de transmissao dos Jo-
gos Olimpicos de 1996 ate 2008 na
Europa e na America, o COI ganha 6
bilhOes de Mares. Dos patrocinadores,
que devem ser reduzidos a doze compa-
nhias mundiais, provem atualmente 34%
do recolhimento. Esta claro que o COI
esta alcancando reconhecimento mun-
dial sobre a comercializacao de bens e
produtos esportivos.

As vozes que criticavam a
comercializacao do esporte emudeceram.
Ha alguns anos ainda existiam esportis-
tas que achavam, que o esporte nao
deveria ser unrunontaria para o mercado.
Entao, os jogos Olimpicos de Atlanta
trouxeram 3 bilhOes de lucros; 6% fica-
ram corn o COI e os outros 94% foram
repartidos entre os 197 Comites Nacio-
nais Olimpicos e as 33 AssociacOes Es-
portivas Olfmpicas (ver. LOsche, 1997).
Esta claro que, se a estrutura do esporte
for bem fomentada, tambern sera o meio
de sustentacao, consolidacao e expan-
sat) do neg6cio. Cria-se urn vfnculo de
fidelidade entre as empresas que fomen-
tam o esporte e o esporte corn estas
empresas.

As pessoas que praticam uma mo-
dalidade esportiva como profissao e ofe-



Dezembro, 1991

recem sua forca de trabalho, (b) precisam
se adaptar ao sistema de comercializacao.
Isto 6, divulgar o atleta atravds do seu
empenho no esporte para o ptiblico e
assim corn ele ganhar dinheiro. A
profissionalizacao dos esportes exige do
atleta o maxim() de empenho e isto so é
possivel se o esporte for exercido como
profissao. Esta na lOgica do sistema es-
portivo a utilizacao de produtos permiti-
dos c nao permitidos (dopping), justifi-
cados para melhorar a atuacao dos atle-
tas. Nos campeonatos internacionais, os
atletas sat) atore do show de entreteni-
mento. Os atletas de ponta estabelecem
os limites: de urn lado, corn a publicidade
da firma corn a qual tem urn contrato de
propaganda. Isto pode chegar ao ponto
deles chegarem a fazer uma tatuagem do
logotipo da firma sob sua pele (Spiegel,
1997). Da mesmaformaestabelece-se urn
vinculo - patrio de importancia demons-
trativa, subvencionando custos com di-
nheiro ptIblico. Por outro lado, sao esta-
belecidos limites no esporte. A perfeicao
do movimento, corn o devido treinamen-
to, vira um modelo para todos os que
procuram/almejam o sucesso. Nos labo-
ratOrios sac) analisados os limites do
movimento humano e atravds de proces-
sos seletivos, escolhem-se pessoas que
possuem os pressupostos biolOgicos e
que possam ser aperfeicoadas no cfrculo
social dos esportes. Pode-se interpretar
os centros de formacao olimpica, que
tambem devem ser construIdos no Bra-
sil, como urn centro especial de producao
e fornecimento de mercadorias - os atle-
tas. 0 metodo e a concepc -ao do esporte
como uma representacao tecnica da ati-
vidade expande-se por todo o mundo.
Deve ser permi tido perguntar pelo senti-
do. Quando eu conversei corn urn coor-

denadorde Eclucacao Fisica de uma gran -
de escola brasileira, ele me perguntou
quais eram os grandes atletas brasileiros
que eu conhecia. Eram poucos e entao foi
me dito que este era o ponto: o Brasil
precisa melhorar seu sistema de forma-
cat), na area dos esportes, para melhorar
seu grau de reconhecimento corn resul-
tados de ponta. Se pensarmos urn pouco
mais adiante, lembramos rapidamente da
expressao panem et circenses. Do que
me adianta ter pessoas do meu pats ten-
do sucesso no seu desempenho espor-
tivo, se eu nao tenho trabalho e nao
tenho o que corner.

Por Vas de cada atleta, existe uma
organizacao estatal ou privada que son-
da o contexto. Isto nao acontece por
acaso, mas sim tem por objetivo tirar o
maximo de vantagens, seja atravds do
ganho de imagem ou de arrecadacOes.
Os Clubes de profissionais, que vendem
seus atletas nos campeonatos internaci-
onais (c) sao meros empresarios. Isto
obvio, sobretudo, nas modalidades de
equipe ( Baseball, Basketball, Football,
Eishockey, FuBball). E nao 6 de se admi-
rar, que o manager do FC Bayern,
declarou publicamente, que seu objetivo
é de transformar o FC Bayern de Muni-
que numa forte marca, na consciencia
das pessoas. As expectativas de que isto
se concretize sao grandes. No ano de
1996 esta organizacao/empresa de pone
mddio (FC Bayern de Munique, U.M.)
teve urn saldo de 147,4 de milhOes. Um
estudo de organizacao e apoio Mc
Kinsey, avalia o potencial do clube/em-
presa em 300 milhOes de marcos (Liische,
1997). Nao devemos nos iludir, o nome
FC Bayern de Munique pode ficar mais
conhecido, mas as possibilidades de
venda da mercadoria produzida na Ale-



manha (o futebol do FC Bayern de Mu-
nique) estao mais limitadas do que as
firmas transnacionais. Estas firmas, que
vendem artigos esportivos ou usam o
esporte corn meio de divulgacao e, assim,
estao em condicOes de satisfazer a pro-
cura de seus produtos ou atraves da
transmissao do esporte (TV, radio, im-
prensa escrita) oferecer e satisfazer o
mercado, podem influenciar o mercado
local. 0 clube de futebol do FC Bayern,
tem sua origem, sua histOria e suas tradi-
Vies no sul da Alemanha e, atualmente,
nao da para imaginar que eles possam
porexemplo, em Sao Paulo, abriruma filial
do seu clube. Ao contrario, as firmas
transacionais procuram os lugares mais
baratos para a producao de suas merca-
dorias, e tambem observam corn serieda-
de a possibilidade de ganhar urn novo
mercado neste lugar. 0 ex-presidente da
Mercedes-Benz resume isto concisa-
mente:

nos internacionalizamos por tres
motivos: I°, em muitos mercados
nao conseguimos mais entrar, se
ncio formos produzir Id; 2°, preci-
samos nos proteger contra inci-
dentes, manipulacOes no mundo
da moeda e 3°, naturalmente, 'Os
otimizamos os custos internacio-
nais do meio de produccio (Die
Zeit, Nr. 2/1997).

Primeiramente, ele cita o motivo
pelo qual partes da companhia de produ-
cab foram transferidas para os EUA e
para o Brasil. Isto urn clube esportivo
nao tem como fazer nestas proporcfies e
corn isto fica mais amarrado a moeda de
seu pais. A frase acimacitada, de otimizar
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os custos internacionais do meio de pro-
ducao, carrega um cinico principio con-
sigo, pois a otimizacao so atingird as
empresas que agem desta maneira. Os
custo internacionais do meio de produ-
cao nos esportes de ponta, baseado nas
suas amarras locais (ao seu pais), com-
prova os altos custos e investimentos.
Corn isto, o mito sempre pode ser reno-
vado, donada ter ao virar um milionario
através do seu empenho e rendimento
nos esportes. Corn estas pessoas de
sucesso formam-se Idolos que acabam
suprindo certas necessidades do povo,
que se projetam nesta imagem. Enquan-
to o esporte estiver amarrado ao seu
local, ele se prestati a compensacao da
misëria social. A probalidade a grande ,
por assim dizer de que o lado obscuro da
globalizacao nas representacOes espor-
tivas venha a agravar a problematica do
chauvinismo, nacionalismo e uma
irracionalidade agressiva.

Fica dificil, nesta reflexao, argu-
mentar positivamente sobre a relacao do
esporte e da globalizacao. Visto de uma
maneira geral, os ricos it'd° ficar cads vez
mais ricos e os pobres mais pobres, de-
vido a globalizacao. A variedade e as
possibilidades de movimento internaci-
onalizam-se com a expansao tecnica dos
movimentos e dependendo do tipo de
oferta - se o estado, uma equipe profissi-
onal, se atletas individuais ou empresas
produtoras de artigos esportivos sac,
tomadas medidas para que o artigo es-
porte esteja adequado ao mercado. Mes-
mo assim nos alegramos, quando
Ronaldinho tem urn empenho brilhante
para o Barcelona. NOs podemos dizer
que isto a urn ganho de imagem para o
Barcelona, para o Ronaldinho e para o
Brasil. Para nos isto a urn breve momento
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de glOria, no qual, corn orgulhosa admi-
racdo, participamos do brilho do suces-
so do outro e esquecemos da nossa vida
real.
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