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RESUMO

Este trabalho, a meu juizo,
representa uma contribuicaoteerica

a cornpreensão da relacao
indissocievel entre a base

econOmica e as instancias
ideolegicas (mormente, o desporto)
de uma determinada sociedade. Por

outro lado, considero este labor
despretensiosa formulacäo a
polemica do capitalismo e da

globalizacao versus suas
implicacties ao desenvolvimento

social e econtimico da America
Latina, no tocante a classe

operaria, trabalhadores
assalariados e, especificamente,

servidores pUblicos colocados, em
seu conjunto, como o velho "bode

expiatbrio" da inconseqiiencia e do
servilismo dos mandaterios deste

pals aos interesses do
imperialismo.

ABSTRACT

As I see it, this work represents a
theoretical contribution to the
comprehension of the closely
linked relationship between the
economical basis and the
ideological instances of a given
society. On the other hand, I
consider that this work in
unpretentious in that what
concerns the polemic of capitalism
and globalization versus its
implications in the social and
economical development of Latin
America as far as the labor class,
employees employed for wages,
and specifically civil servants, as a
group, are treated as the "scape
goat" of the inconsequent acts of
this country's mandataries in their
willingness to please the interests
of imperialism.

* Professor Assistente do Departamento de Desportos do Centro de Educacdo Fisica e Desportos da
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ExOrdios

Mede sete vezes
antes de cortar.

-V .I. Lenin -

ma questa() que
continua ern aber-
to, embora eivada
de tergiversaciies,
prende-se a relacao
da educacao fisica,
dos desportos, da
profissionalizacdo
corn as politicas

adotadas pelo govern° federal nestes
tiltimos anos. Para tal propOsito, manten-
do os ensinamentos do Ortieulo procu-
rarei refutar os et-tacos que, ignorando
as seqiielas produzidas pela economia
politica aos seguimentos assalariados
da sociedade brasileira, tecem tautologias
sobre novas perspectivas pedagOgicas
ou novos rumor para a educacao fisica/
desportos.

Cumpre salientar que esses crfti-
cos, por demais conhecidos sendo dis-
pensada a sua apresentacao, sem o me-
nor constrangimento incorporaram, corn
total ausencia de rigor academic°, uma
seri e de substantivos, como neoli-
beralismo, globalizagao etc., sem ne-
nhuma substancia. A rigor, seduzida
pelo canto mavioso das oceanides do
capitalismo, a maioria absoluta dos inte-
lectuais, com rarissimas exceciies, tern
uma enorme dificuldade em reconhecer
o neoliberalismo como uma ideologia
corn forte apoio da pequena-burguesia e
da aristocracia operaria.

Todavia, o erro crasso cometido
nas analises crfticas ao capitalismo radi-
ca na ausencia de compreensao do seu
desenvolvimento histOrico, do seu ine-
lutavel contetido de classe e doconsilium
fraudis (pacto social), historicamente
construido entre a burguesia, a peque-
na-burguesia e a aristocracia operdria
sem o qual a ideologia neoliberal se esfu-
maria no ar. Por outro lado, se ficarmos
apenas no neoliberalismo, tal como se
nos apresenta hoje, perderemos de vista
as perspectivas necessarias a sua supe-
raga° neste Continente.

Na superacao desse erro cometi-
do, preferencialmente pelos intelectuais
pequeno-burgueses e social-democratas,
6 preciso compreender que o
neoliberalismo na pratica assume a for-
ma de uma ditadura ou uma especie
modernosa, mutatis mutandis, de
bonapartismo ou cesarismo. Vale dizer,

uma ditadura aberta, nao camuflada,
dos elementos mais reacionarios e mais
entreguistas da burguesia, da pequena-
burguesia, da aristocracia operaria e dos
seus ideOlogos.

Por outro lado, a ausencia dessa
compreensao fez e faz corn que a maior
parte, por exemplo, dos intelectuais de
esquerda nao compreenda de forma ele-
mentar que todo Estado é uma ditadura.
Logo, 6 claro que nao se pode contrapor
a democracia burguesa a ditadura. Toda
democracia 6, necessariamente, uma di-
tadura, seja ela do executivo ou das
forcas armadas, sobre o proletariado.

Nesta perspectiva nao 6 possivel
saber o que 6 o neoliberalismo e a
globalizacao, suas estrategias e suas ta-
ticas, se nab sabemos bem o que é o
imperialismo, sua estrategia e suas tati-
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cas. Posto, a leitura atenta da obra de
Lenin possibilita uma clara compreensdo
das caracteristicas do imperialismo, sem
as quais todo esforco em compreender o
moderno/deformado' liberalismo se es-
vai. 0 imperialismo, entdo, caracteriza-se
por:

1°. Concentrar a productio e o capital,
formar monopOlios corn umafuncdo
decisiva na vida econermica dos 'ra-
ises do capitalismo central;

2°. Fuscio do capital bancdrio corn o
capital industrial eformacdo, a base
do capital financeiro, de uma oli-
garquiafinanceira (Banco Mundial
e Fundo Monetdrio Internacional,
por exemplo);

3°. Grande importactio da exportagdo
de capitais (cf tese de abertura da
economia do governo FHC);

4°. Surgimento de associardes
monopolistas internacionais de ca-
pitalistas;

5°. E, finalmente, reparticdo da Terra
em areas extrativistaskstrategicas
entre as grandes potências capita-
listas (Lenin, 1985)

Para Lenin, como a possivel per-
ceber nos tracos fundamentais
supracitados,

o imperialismo e o capitalismo na
fase de desenvolvimento em que
tomou corpo a dominacdo dos mo-
nopOlios e do capital financeiro,
adquiriu assinalada importáncia
a exportacdo de capitais, come-
you o reparto do mundo pelos
trusts internacionais e terminou o
reparto de toda a Terra entre os
parses capitalistas mais importan-
tes (Lenin, 1985, p. 406).

E mais, sobre as bases postas pelo
imperialismo ha uma tendencia inequf-
voca a uma transformacdo reacionaria
de todas as instituicOes politicas da bur-
guesia, bem como da pequena burguesia
e das Centrais Sindicais, dirigidas pela
aristocracia operaria serventes a bur-
guesia. Que quer isto dizer?

Que, dadas as relacOes de classe e
dada a imperiosa necessidade da bur-
guesia em manter seus lucros em linha
ascendente, os capital istas no B rasil, corn
urn despota esclarecido a &elite, encon-
tram neo-formas para exercer uma fonte
de opressdo ampliada sobre a classe
operari a, trabalhadores as s al ari ado s ,
sem-terra, desproletarizados, biscateiros,
sem-emprego ehomeless.

Cabe dizer que a ideologianeoliberal
contem uma serie de elementos hetero-
geneos que the ddo uma falsa legitimida-
de. Devemos ter isto presente porque
esta caracteristica nos permite compre-
ender e transmitir aos oprimidos do capi-
tal, para que e a quem serve essa ideolo-
gia.

A rigor, ela serve para unificar di-
versas correntes politicas e diversos
partidos politicos em torno da burguesia
a premir/explorar a forca de trabalho.
Pode-se dizer que essa ideologia 6 urn
instrumento criado/elaborado para man-
ter essas aliancas em torno da burguesia.
Diriamos que nessas aliancas, parte ser-
ve diariamente a burguesia, a outra -
embora por vezes dizendo-se contraria
As politicas neoliberais - serve como
elemento de ligacdo ou de cooptacdo
dos que ainda dissentem, discordam ou
que ainda ndo concordam.

0 entendimento dessa ideologia
possibilita, ainda, compreender que ha a
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unido de elementos aparentemente con-
traditOrios: o predominio do capital fi-
nanceiro e um suposto programa de de-
mocracia. 0 primeiro é o sustentaculo
do capitalismo moderno e o outro 6 um
elemento muito avancado da demagogia
politica.

A rigor, 6 preciso considerar a ide-
ologi a neoliberal como uma cortina de
fumaca a ocultar a exacerbacao, neste
final de seculo, das contradicOes sociais
imanentes as sociedades capitalistas pe-
rifericas e dependentes instaladas neste
Continente. Essa ocultacao tern se dado
via demagogia politica.

Para os propOsitos deste trabalho,
a categoria imperialismo a aquela de
maior teor histOrico a propiciar uma
analise acurada das mais recentes modi-
ficaciies mundiais empreendidas pelo
capitalismo. Basta para isto observar-
mos que o desenvolvimento deste modo
de producão culmina corn as alteracties
discernidas por Lenin no inicio deste
seculo: dominio da vida econesmica pe-
los monopOlios, criacao do capital fi-
nanceiro especulativo e da oligarquia
financeiras, predominio da exportacao
de capitais relativamente a exportacab
de mercadorias, partilha do mundo em
areas extrativistas entre as sete maiores
e mais poderosas poténcias capitalistas,
sob o comando dos yankees, isto 6, dos
USA.

No entanto, para Lenin, uma Ca-
racteristica era marcante e definidora do
periodo principiado no inicio do seculo:
o imperialismo evidencia a etapa superi-
or, monopolista e tiltima do capitalismo.
Sobre isto, ele diz:

ao chegar a um determinado grau
do seu desenvolvimento, a con-

centracdo por simesma, porassim
dizer, conduz diretamente ao mo-
nopdlio, visto que, para umas
quantas dezenas de empresas gi-
gantescas, e muitofcicil chegarem
a acordo entre si (...) Esta trans-
formagdo da concorrencia em
monopOlio (cartel - gm) constitui
urn dos fenomenos mais importan-
tes - para nä° dizer o mais impor-
tante - da economia capitalista
dos tiltimos tempos(1985, p.327).

Nessa etapa do desenvolvimen-
to capitalista, os cart& tornam-se urn
dos fundamentos de toda a vida ecomi-
mica. 0 capitalismo transforma-se em
imperialismo. Em outro momento, sobre
o capitalismo, Lenin vaticina o seguinte:

o desenvolvimento desigual e a
subalimentacdo das massas
as condiciies e as premissas bdsi-
cas inevitaveis, deste modo de pro-
ducdo. Enquanto o capitalismo for
capitalismo, o excedente de capi-
tal nii° é consagrado a elevacdo
do nivel de vida das massas do
pats, pois significaria a diminui-
cab dos lucros dos capitalistas,
mas ao aumento desses lucros
atraves da exportacdo de capitais
para o estrangeiro, para os paves
atrasados (1985, p. 377).

No momento histOrico em decurso,
observamos a ofensiva do imperiali smo,
face a coffelacao de forcas propicias que
apontava e aponta a necessidade do
capitalismo aninhar-se no mundo inteiro
para empreender seu desenvolvimento.
Esta tese, de Marx, foi adormecida na
consciencia dos ideOlogos do proletari-
ado, porquanto eles subdimensionaram
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as potencialidades de recomposicdo do
capitalismo e superestimaram as
potencialidades do socialismo em cons-
trucao, organismo novo, recem-nato a
caminhar na rota internacional adversa
e de colisdo a curto prazo corn o capita-
lismo.

Ordem desordenada! Coalizdo Ca-
Otica afirmadora de uma guinada de 180°
graus no estatuto politico-ideolOgico e
epistemolOgico daintelligentsia a ratifi-
car a pior das previsOes marcusianas: a
possibilidade do capitalismo vir a cons-
tituir o segundo periodo Inirbaro corn
uma enfâtica e desastrosa profecia
bonapartista: Apres moi le deluge! Que
quer isto dizer?

Que diferentemente do liberalis-
mo clâssico, o neoliberalismo (1°) a uma
corrente contraposta ao socialismo, por-
tanto, parida de um titer° deliqUescente
de clara orientacdo reaciondria; (2°) ao
paradigma da equidade dos seres huma-
nos a justificativa da desigualdade so-
cial como inevitavel e positiva, conse-
qUéricia natural da liberdade humana -
resgata-se o jusnaturalismo inconse-
qtiente; (3°) ergue-se a tese do Estado
minim° a reconduzir o que antes fora de
sua alcada para a economia de mercado
(cf. Fernandes, 1995) e (4°), por fim,
implica a intensificacdo da prostituicdo
econOmica, pela acdo devastadora da
dominacdo imperialista yankee, sobre
os politicos, os intelectuais, os artistas,
as liderancas sindicais deste Continente,
corn raras excecOes.

Destarte, o imperialismo tern, para
concluir o seu desideratum, uma estra-
t6gia comum, global, e procura decisOes
e orientacOes comuns e formas de coor-
denacdo e cooperacdo entre os paises

mais ricos e poderosos (USA, Unido
Europ6ia e o Japdo) para agravar a situ-
acdo social c econ6mica dos paises do
chamado Terceiro Mundo.

A ideologia neoliberal esta posta-
da para entreter e intentar a ocultacdo de
1 bilhäo e 300 milhOes de individuos que
vivem num estado de extrema pobreza,
dos 30% dos 2 bilhOes e 800 milhOes de
trabalhadores do mundo que foram ex-
pulsos da producdo; dos 800 milhOes de
pobres na Asia; das taxas de desempre-
go na Europa Ocidental, nos paises da
Unido Europeia - UE - atingindo propor-
Vies incomparaveis: 24,5% na Espanha,
12% na Franca e nos EEUU o mesmo
cenario acabrunhante.2

Apatia e Conivéncia:
palavra de ordem!

Quando Karl Marx escreveu
0 Capital, o livre mercado ou a livre
concorrencia era paraosfisioeratas uma
"lei natural". A cienciaeconOmicaoficial
da epoca tentou aniquilar, mediante a
conspiracdo do silencio, a obra desse
genial e imbativel pensador, o qual havia
demonstrado, corn uma acurada andlise
teOrica e hist6rica do capitalismo, que o
tal livre mercado ou a tal livre concorren-
cia originava a concentracdo da produ-
cdo e que ditaproducdo, em certo grau do
seu desenvolvimento, conduziria ao
monopOlio. Agora, a conspirata do silen-
cio ja ndo pode ocultar o vaticinio de
Marx, o monopOlio e urn fato.

Todavia, os ideOlogos da direita e
da esquerda clone da direita, erguendo
uma outra conspirata, continuam decla-
rando, em coro e em unissono, que o
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marxismo foi refutado, derrotado pela
prOpria histOria dos acontecimentos na
ex-URSS e no Leste Europeu.

A rigor, nab se pode refutar que
Marx estava correto, posto que, olhando
apenas de soslaio, 6 possivel perceber
que a livre concorrencia, panadia e fa-
lacia do livre mercado, converteu-se em
monopOlio, embora tenhamos que reco-
nhecer o gigantesco progresso de socia-
lizacao daproducdo. Vale dizer,a produ-
ciiopassa a ser social, porem a apropri-
ay& continua sendo privada (Lenin,
1985, p. 336). Mesmo porque, os meios e
os instrumentos de producao continuam
como propriedade privada de urn
reduzidissimo niimero de capitalistas.

Pensando nos escritos de Lenin,
refiro: de fato o jugo de uns poucos
monopolistas sobre o restante da popu-
lacao se faz, hoje, cem vezes mais dura
e mais insuportavel (ibid.). E mais, o
avanco do capitalismo em escala mundi-
al ou do imperialismo protagoniza, pe-
los mecanismos ideolOgicos e repressi-
vos dos monopOlios, o estrangulamento
de todos os que tido se submetem, ao seu
jugo, a sua arbitrariedade (ibid., p. 337).

Mas, o palratOrio oficial de tudo
fazendo para ocultar a bancarrota do
neoliberalismo, procura , neste exato
momento, escamotear que

a supressiio da crise pelos mono-
pOlios a uma falacia dos econo-
mistas burgueses, os quais poem
todo seu empenho em embelezar o
capitalismo. Ao contrcirio, o mo-
nopdlio criado em varios ramos
da inchistria aumenta e agrava o
caos prOprio de toda a productio
capitalista em seu conjunto. Acen-

tuando mais ainda a despropor-
cilo entre o desenvolvimento da
agricultura e da inchistria, des-
proporcOo tipica do capitalismo
em geral (Lenin, 1985, p. 339).

Moto continuo, a crise aumenta,
por sua vez, em proporcOes enormes a
tendencia a concentracao e ao monopO-
lio, entendido aqui comoafase contem-
para.' nea do desenvolvimento do capi-
talismo (ibid., p. 341). Mas, se o capita-
lismo pudesse desenvolver a agricultu-
ra, que hoje se encontra atrasadissima
em comparactio corn a inchistria; se
pudesse elevar o nivel de vida das mas-
sas da populaciio, o qual segue sendo,
apesar do vertiginoso progress° da tec-
nica, de subalimentactio e miseria,
nil° haveria motivo para falar de
um excedente de capital (ibid.,
p.376).

Todavia, se o contrario fosse o
real, o capitalismo deixaria de ser capi-
talismo, pois, como refere Lenin,o desen-
volvimento desigual e o nivel de
subalimentaciio das massas silo as con-
dicaes e as premissas bdsicas inevitd-
veis deste modo de producc7o. Em nossa
analise, feita a luz de Lenin e produzida
criticados porta-vozes do imperialismo,
travestidos corn o discurso neoliberal e/
ou progressista de diversos matizes,
observamos o mercado internacional de
capitais estar a representar-se, desde ha
muito tempo, como uma comedia digna
de AristOfanes.

Nessa comedia, o Brasil, dentre
outros, apresenta-se aberta e descarada-
mente diante dos banqueiros internacio-
nais corn extraordinaria insistencia a pe-
dir/implorar a concessao de empresti-
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mos . Vale salientar que a contrapartida
cedéncia desses empristimos é: a sus-
pens-do de barreiras alfandegarias, favo-
res no tratado comercial em franco preju-
izo ao mendicante, cloaca) de empresas
estatais superavitarias como a CVRD,
Eletrobras, Embratel e Petrobras e uma
encomenda generosa de instrumentos
de destruicão (armas de fogo, avffies,
navios de guerra, etc.) normalmente
sucateados pelo generoso credor.

Como exemplo antigo, citado por
Lenin, a construed° das estradas de
ferro brasileiras foi levada a cabo, em
sua maior parte, em capitais finance i-
ros, belgas, britlinicos e alemd es; os
referidos paces, ao efetuarem as opera-
edes financeiras relacionadas corn a
construed() das vias ferreas, reservam-
se os pedidos de materials de constru-
ecioferrovidria (1985,p. 381).

Por outro lado, liquidar direitos al-
cancados ao longo dos seculos XIX e
XX, sufocar focos de resistencia e de luta
revolucionaria, para fluircelere e celerado,
corresponde as intencOes perversas do
capital industrial e do capital financeiro,
isto é, do imperialismo. E as deformaciies
cientfficas e filosOficas empreendidas
pela maioria daintelligentsia latino-ame-
ricana vdo no sentido de corroborar tais
intencities ou atacci-las pela metade
(reformismo).

Neste sentido, nossa atuacao no
intestino da Academia tern sido intransi-
gente ao denunciar a falaciosidade do
discurso neoliberal ou da ideologia do
ajuste estrutural, por considerd-la urn
estelionato dantesco (o famoso 171 do
COdigo Penal) contra a maioria dopovo
brasileiro produzido pela economia poli-
tica necessAria a continuidade do estado
letdrgico e/ou vegetativo do Capital.

A propOsito, Sader em sua anAlise
sobre o neoliberalismo, coloca-o como
urn verdadeiro paradoxo, isto porque,
apesar de ser urn sucesso ideolOgico, é
em primeiro lugar, um fracasso econd-
mico; quer dizer, o neoliberalismo ndo
reativou nenhuma economia no mundo;
no entanto, a um sucesso. (...)porque ele
ajuda a fragmentar, a atomizar a socie-
dade. Ele dificulta a organizaecio
social (1995,p. 31).

Configura-se essa apreensao
medida em a esquerda de outrora
demudou em menestrel do reformismo
de hoje, isto é, incendicirios de ontem,
bombeiros de hoje. Destarte, somos
obrigados a dizer que os intelectuais da
academia ou da Universitas, paradox al-
mente negadora da ideodiversidade,
picados pelo virus neoliberalis, refor-
cam inscientes o neo-obscurantismo ou
a unidade dogmatica do pensar, natural-
mente excluindo o sentir e a negacao do
contraditOrio. Gera-se a unanimidade
bursa. Unanimidade que oculta a preten-
sab de erguer o capitalismo como ogeist
da epoca e de sempre.

0 neoliberalismo tern por objetivo,
ndo amenizar a pentiria do exercito de
Brancaleone ou minimizar as desigual-
dades sociais e de classe, mas fortalecer
e consolidar o poder do capital ou o
poder da burguesia como a (mica classe
capaz de tanger o desenvolvimento eco-
nOmico e social. E é sob esta Otica quime-
rica que a intelligentsia academica, sem
as excecties, tece ilacties farms, ergue

sua exegese (cf. Petras, 1995). A analise
metOdica, rigorosa, disciplinada do capi-
talismo moderno ou, simplesmente, do
imperialismo, apesar de todas as
maquiagens ideolOgicas, fiscais e tribu-
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tarias, revela o incremento do desempre-
go, da miseria e da desesperanca sem
retorno sob a guarda da economia poli-
tica classica.

Ha Algo Fora de Ordem
na Economia Politica

Neste exato momento, sexto Ines
do ano de 1997, salta-me a lembranca
um poema de Bertolt Brecht, 0 Hoje e o
Jamais, impertinente ao marasmo no qual
vivem as forcas de esquerda deste pats
demudadas em clones da direita:

A injusticapasseiapelas ruas, corn
passos se guros/ Os dominadores
se estabelecem por dez mil anos/
SO a forca os garante. Tudo ficara
como esta./ Nenhuma voz se le-
vanta alert: da voz dos
dominadores/ Nos mercados a ex-
ploracii o se diz em voz alta: Agora
acaba de comecart

E entre os oprimidos muitos
dizem: Nab se realizard jamais oque que-
remos.

Portadora de amnesia histOricaessa
intelligentsia nao consegue compreen-
der o capitalismo em suas nuances as
mais variadas. Posto, longe de buscar a
resolucao das contradicties sociais (o
flagelo dos povos que comptiem origi-
nariamente e habitam o solo latino-ame-
ricano e os problemas e seqtielas advindas
do subdesenvolvimento imposto), acei-
ta-se por panacdia a livre iniciativa ou o
livre comercio acompanhado pela pilha-
gem hedionda e pela re-militarizacao do
imperium (Petras, 1995).

Quando nos debrucamos sobre a
Histdria é incrivel como percebemos a
verossimilhanca entre determinadas epo-
cas e/ou determinados acontecimentos.
Parafraseando Jean Paul Marat3 - o
porta-voz da classe operaria francesa
durante a revolucao de 1789 -, digo: o
conjunto de operarios e trabalhadores
assalariados foi derrotado pelos conspi-
radores da burguesia, cheios de astticia,
artimanhas, maracutaias e habilidade no
trato corn a politiquice.

Educados e sutis os integrantes da
classe dominante e seus lacaios
diplomados, mormente os de esquerda
que se opuseram aos despotas nao-es-
clarecidos, vale dizer, aos generais de
plantao de entao, hoje voltam-se como
verdadeiros clones da direita contra o
povo, para colocarem, sem tirar nem bo-
tar, na posigäo privilegiada da qual os
ditadores militares foram afastados.

Sob o espectro neoliberal que ron-
da o Continente latino-americano, no
Brasil, como escreve Frei Betto:

Em 17 meses, o govern° FHC man-
teve o arrocho salarial (compare-
se o aumento da gasolina corn o do
saldrio minimo), socorreu corn
bilhOes de reais bancos falidos,
reprimiu corn tropas militares pe-
troleiros em greve (ordenou a ocu-
pacao militar da Usina de Tucurui
- MC), evitou uma polftica eficaz
de reforma agrciria, deu o sinal
verde para os garimpeiros e ma-
deireiros invadirem as terras in-
digenas, manteve-se subservi-
ente a Casa Branca ao insistir no
patrocinio americano do projeto
Sivam e fazer aprovar, a toque de
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caixa, para brindar a recepccio de
urn ministro dos EUA, a Lei de
Patentes, agora, liberou o prey°
da gasolina para agradar
usineiros interessados em ressus-
citar o Procilcool.4

Mas, se o neoliberalismo e o novo
modelo, nova alvissaras, porque, entao,
so no primeiro semestre de 1996, foi re-
gi strado urn volume inedito de falencias,
concordatas e cheques sem fundo emiti-
dos pelo pats? Por que a divida interna
que nunca tinha galgado patamares tao
altos esta projetada para it mais alto
ainda ate chegar ao spice suportavel
pelos oprimidos de US$ 200 bilhOes,
quatro vezes maior do que era no inicio
desse governo?

Urn capitulo a paste nesta histOria
suja, refere ao comportamento da es-
querda brasileira, difundindo-se dos
anos 80 aos anos 90, no sentido de espar-
ramar por todos os quadrantes a ideia
conformista de que a democracia so
poderci ser garantida na America Lati-
na pela reducdo, a expressdo minima,
de reivindicacOes, esperancas e rebel-
dia das massas (Cueva, 1989, p. 14).

Assumindo uma hipotetica terza
via ou a via democratica para o socia-
lismo, contraponto ideolOgico claro a via
leninista (a insurreirdo total ou revolu-
Filo - a destruicao violenta do poder da
burguesia e do seu aparato estatal), a
esquerda (socialistas e pseudo-comu-
nistas) acaba se convertendo em elegan-
te coveiro nao so da ideia de revolucdo,
mas tambem dos prOprios partidos que
renunciam a ela (Cueva, 1989, p. 31).
Abdicando dos seus principios, abdi-
cam de si prOprios.

Felizmente, nao tenho a menor
davida, ha intelectuais da e na America
Latina a resistir bravamente ao furacao
dos tempos conservadores e a
retrogradagao mediocre que assolam
nosso Continente. Nao renunciamos a
visa° prometeica do mundo, nem rene-
gamos o melhor de nossa tradicao
jacobina(comguilhotina), libertaria, anti-
imperialista.

Mais do que sermos chamados de
civilizados a la Ocidente, trabalhamos
para conter a nova onda barb ara que tern,
no Brasil, FHC como urn dos seus geren-
tes. Todavia, nada garante que saiamos
triunfantes. Mas, a angustiante inccrte-
za e o saltar no escuro sac) inerentes
histOricos aos escritores, aos apaixona-
dos e aos revoluciondrios. Posto nada
justifica o abandono de antenna() de pri n-
cipios e de nos mesmos.

Mas, e o Desporto?

0 filOsofo portugues Manuel Ser-
gio Vieira da Cunha jd dizia, no 5°
CONBRACE, o seguinte: Quem so sabe
de educacao fisica, nada sabe de educa-
ctiofisica! . A questao foi posta, de modo
verossimil, no 10°CONBRACE pelo fileo-

sofo Hilton Japiassti, tendo por alvo
psicOlogos e pedagogos dentre outros
especialistas.

Coincidencia ou nao, a inques-
tionavel o fato de que a maioria dos
professores, por saberem apenas de edu-
cacao fisica, pouco ou quase nada sa-
bem da educacao fisica. Por definicao, a
educacao fisicapropriamente dita, como
bem lembrou o mestre Lauro de Oliveira
Lima, em sua Escola para o Futuro, e o
ramo pobre da educaceio, logo a pobre-



za dos especialistas é incomensuravel e
dal decorre o seu intrinseco conser-
vadori smo.

Ha mais ainda, perdem de vista as
interconexOes da educacdo fisica ou a
sua indissociabilidade das diversas for-
mas fenomenicas objetivas construidas
por homens e mulheres concretas, pro-
duzindo coletivamente meios de sobre-
vivéncia materiais e espirituais. Para
aquem da relacdo dialetica inelutavel,
esses professores especialistas (mes-
tres e doutores), por uma ignorancia
polftica atavica, ndo conseguem corn-
preender que a dissociaedo da educacdo
fisica, por exemplo, da economia politica,
os conduz a incorporacdo do papel, nada
interessante, de	 squadristi 5 ou
Freikorps (agentes da repressdo tolera-
da) servis a classe dominante.

Corn tal postura, negam que a tinica
possibilidade de equacionamento da
problematica da educacdo fisica, colo-
cando-a verdadeiramente ao alcance de
todos, sera pela resolucdo dos proble-
mas econOmicos (materiais) que afligem
a maiori a absoluta da populacdo brasi lei-
ra. Problemas esses - recessdo, baixos
salarios, desemprego, fome e miseria -
que, por nao serem resolvidos, produ-
zem seqiielas profundas no psiquismo
dos individuos levando-os a crindo de
disttirbios de ordem subjetiva ou fazen-
do-os submergir no subjetivismo pifio
proposto por correntes filos6ficas e pe-
dagOgicas reacionarias, ainda que se
auto-proclamemcritico-ernancipatdria,
libertciria, aberta, coletivizada etc..

Distdrbios subjetivos que, a rigor,
os aloca na mais profunda e perversa
desesperanca a ter por apoteose o crime
organizado, o trafico de coisas e pes-

soas, espancamentos brutais praticados
por policiais perdidos no cipoal da eco-
nomia politica, infanticidios, seqiiestro,
torturas amorte, enfim, o entorpecimen-
to diuturno pelas mais devastadoras dro-
gas quimicas e ideolOgicas (desporto,
carnaval e religi do).

Neste quadro nacional, preo-
cupante e nada alentador a curto prazo,
o discurso da globalizacdo so pode ser
sedutor para os maus intencionados - os
miopes histOricos, os oportunistas, os
fisiolOgicos e, naturalmente, paraos maus
informados. Pessimismo absoluto, tido!
Apenas o olhar de quem, coin uma certa
acuidade, ye no capitalismo d' hoje a
conduta preterita delineada por Vladimir
hitch Ulianov (Lenin).

De maneira que, salvo melhor
jaw, embarcando no canto das napeias
coleantes do capitalismo, os professores
de educacdo fisica nada mais fardo alem
de reproduzirem o doutrinarismo reaci-
onario da classe dominante. Aqui ha urn
agravante, continuardo como dantes,
camels das multinacionais que ven-
dem/recomendam o que ndo usam e des-
conhecem.

Por outro lado, é uma bobagem
rotunda a pretensào de transformar o
Brasil no pais do olimpismo da nova era,
como dizem os misticos, ou do novo
seculo que, segundo todos os prognOsti-
cos serios, sera o seculo da nova onda
barbara. Logo o olimpismo serviria ape-
nas, como serviu na Grecia classica e na
Roma antiga, como praticas distrativas
para o ludi brio e idiotizacAo das popul a-
cOes exclufdas. A escumalha o pdo e o
circo ou, apenas, o circo.

Sob esta Otica, curriculo e
profissionalizacdo (via licenciatura e
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bacharelado) caminham de maos
entrelacadas a justificacao/afirmacao do
circus (o camaval e os desportos) como
o apio da miseria ou o Opio major da
sociedade brasileira, mesmo porque, o
panes (o pao) de ha muito foi retirado da
mesa da maior parte dos operdrios e
trabalhadores deste pais.

Como na Grecia e em Roma, a
guarda pretoriana, encerrada nos guar-
tdis, vela pela seguranca do Governo,
bem mais relevante do que a tranqiiilida-
de dos operarios e trabalhadores assala-
riados. E a ma, ao longo de 25 sdculos,
pertencepor inteiro a escumalha, a cujo
merit°, na aprecidvel e voluntdria

das suas depredacOes, os histori-
adores terdo de render, por inteiro,
homenagem (D' Arcos In Aurdlio, 1986,
p.692).

0 olimpismo ou, por exemplo, o
movimento Rio, talvez, 2008 ou talvez
nunca, apresentado como o resgate da
humanizacdo da Cidade Maravilhosa,
paradoxalmente foi elaborado, a condu-
zido e tern o aval dos mesmos que, ao
longo de ddcadas, tem contribuldo de
formas diversas pela e para a
desumanizacdo da cidade do Rio de Ja-
neiro. Sao as mesmas ayes de rapina de
sempre.

Destrufram a cidade, profanaram
pacos sagrados, petrificaram espacos,
corn britadeiras que britam e brocam per-
furam consciencias, quase devastaram a
alma do povo carioca (aquele que foi
cantado e decantado em verso e prova),
e agora, cabotinos e cavilosos, procuram
por encontrar e arrebanhar vozes
esparsas e erraticas interessadas em
compor urn coro inconseqiiente que de-
yeti bradar em unissono oestelionatario
slogan Rio 2008.

Ao longo de sdculos e sdculos, os
dominantes e seus dulicos apropriaram-
se/apropriam-se de facetas da cultura
objetivando a resolucao dos seus pro-
blemas financeiros, de situacties pre-
falimentares e a sua hegemonia. Para
tanto, contam com a ingenuidade e corn
a boa 1'6 de parte da populacao que ainda
acredita na possibilidade da problemati-
ca deste pais ser resolvida pela ordem
capitalista, isto 6, pela educacao e/ou
pela agao parlamentar. Crenca que reafir-
ma e ratifica nossa dependéncia eterna
as oligarquias financeiras internacionais,
e a venda-doacao do subsolo patrio e de
empresas estatais como a Petrobras e a
Companhia Vale do Rio Doce - CVRD.

Neste sentido, clamar o apoio de
toda a populacao brasileira a realizacao
da primeira olimpiada do seculo entrante,
no Rio de Janeiro 6, a rigor, ignorar os
graves problemas que afligem essa cida-
de que nao sera° resolvidos corn urn
simples movimento olimpico. Seria uma
ingenuidade a toda prova creditar ao
consiliumfraudisorganizador dessaolim-
piada a condicao de solucionador, de
rompante, dos problemas histOricos que
vem acumulando-se perversa e perigo-
samente ao longo de ddcadas na cidade
do Rio de Janeiro.

Nao quero crer que a intelligentsia
da educacao flsica, os professores e pro-
fessoras, investidos na funcao de forma-
dores de opiniao, possam concordar corn
esse mega-evento contrariamente a to-
das as evidancias factuais e, fundamen-
talmente, pelo que ele representa para a
classe dominante carioca e para os gru-
pos empresariais internacionais: lucro, o
resto nao tern pressa!



Olimpismo
e Neoliberalismo:
o janus romano moderno

Movimentam-se nas entranhas do
imperialismo, descrito por Lenin no ini-
cio deste seculo, tres tipos de individu-
os: os que ncio sonham, os que ainda
acreditam no sonho - na arte de sonhar

e os que nao dormem corn medo dos
que sonham. Este escriba engrossa as
fileiras dos que ainda sonham, sonhos
prOximos da realidade. Mesmo porque,
o sonho tem sido o mobile durante s6cu-
los da luta dos oprimidos pela constru-
cdo de um mundo de iguais. Mas, por
que a preci so sonhar?

... Os sonhos nao produzem ne-
nhum dano... E se o homem esti-
vesse completamente privado da
capacidade de sonhar assim, se
nao pudesse de vez em quanto
adiantar-se e contemplar em ima-
ginacdo o quadro inteiramente
acabado da obra que se esboca
entre suas moos, eu nao poderia,
de maneira alguma, compreender
que mobil levaria o homem a ini-
ciar e levar a seu termo vastos
empreendimentos nas artes, nas
ciéncias e na vida prdtica. 0 desa-
cordo entre os sonhos e a realida-
de nada tem de nocivo, sempre que
a pessoa (...) de uma maneira ge-
ral, trabalha escrupulosamente
para a realizacdo das suas fanta-
sias.6

0 sonhar remete os sonhadores,
durante a vigflia, para a realidade que se
agiganta temerdria diante de nos e o olhar
acurado sobre essa realidade faz corn
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que nos deparemos corn certas verdades
a vararem o tempo histOrico e os espacos
geograficos. Verdades que nos empur-
ram escrupulosamente para a consecu-
cdo da utopia perseguida e almejada ao
longo dos anos.

Dentre tantas verdades, localizo
incertezas e ddvidas a elevar-nos a con-
dicdo de cepticos, nao daqueles que
creem na incognoscibilidade do mundo,
mas daqueles que colocam a ddvida an-
tes da certeza. Logo, nesse campo espe-
cffico do conhecimento, assalta-me a
ddvida, outrora tambern pertinente aos
intelectuais progressistas, quanto ao
papel e a funcäo social da educacâo
Mica no crescimento/desenvolvimento
de criancas e adolescentes: educacdo
Mica para que e contra quern?

Mas, o tempo passa e a intelli-
gentsia da educacao fisica continua a
ignorar a inadequacâo do seu palratOrio/
prâtica a relacdo da educacäo fisica corn
a realidade social dos individuos, isto 6,
quanto a sua situacdo/condicdo materi-
al. Quero dizer corn isto ser demagOgico,
eleitoreiro e oportunista o discurso so-
bre polfticas pdblicas para o desporto
neste periodo da histOria brasileira, da
mesma forma que o foi nos anos 70.

No continuum da crftica que esbo-
co aos descaminhos aos quaffs foi
conduzida a educacdo (fisica) pela sua
intelligentsia, encontro, na vasta obra
de Karl Marx passagens soltas" - n'O
Capital - que evidenciam a necessidade
de adocelo da gindstica como forma de
compensar os prejufzos fisicos (...) ou
contra-arrestar os danos causados
sailde das criancas opercirias pelo tra-
balho precoce e/ou prolongado na fa-
brica (Nogueira, 1990, p. 169).
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Mao é de hoje a proposta de utiliza-
ção da educacdo fisica como cataplasma
ortopedico, calcado na biomednica e na
ergonomia, necessario nao aprevencao,
mas a correcäo postural ou das deforma-
gees posturais impostas pelas condi-
gees de trabalho (ibid.).

Se por um lado, a gindstica ou os
exercicios militares - jogos para a guerra
- (a educacdo fisica) podem ser usados
como instrumental compensatOrio das
deformacees posturais, oriundas de urn
processo produtivo a ignorar a organiza-
ção corporal dos inclivIcluos, mormente
em criancas urbanas a medida que no
meio rural tal pretensAo apresenta-se
inexeqiiivel, por outro lado, essa mesma
ginastica, incidindo sobre um corpo fa-
melico, necessitando crescer e desen-
vol ver-se pode, por exemplo, produzir
um desvio do fluxo energetic°
determinante, em Ultima instfincia, do
fechamento precoce das areas de cresci-
mento primarias e secundarias dos ossos
longos.

Como e senso-comum, pelo me-
nos no seio das categorias de
nutricionistas e de medicos afins da in-
fancia, uma crianca entre 12 e 15 anos de
idade necessita para crescer e desenvol-
ver-se de uma ingesta calOrica diaria a
oscilar entre 2800 e 3040 calorias. Aqui
ha urn pequeno adendo: se esta crianca
se exercita por mais uma hora numa ses-
säo desportiva de educacdo Mica corn
intensidade submaxima, a ela deveria ser
dada uma suplementacao dietetica de
mais ou menos 500 calorias (cf. Chaves,
1978).

Uma questäo é posta: por que esta
informacão esta ausente no trabalho de
Nogueira (1990) e esquecidapela totali-

dade da intelligentsia e, obviamente,
pela quase totalidade do professorado
de educacão fisica se, como reportam
todos os tratados de fisiologia (geral e da
atividade fisica), o fator que mais modi-
fica o gasto energetico total diario é a
atividade fisica desenvol vida pelosind i-

vfduos?

A ausencia do rigor cientffico tern
feito com que a quest -ao nutricional rece-
ba pouca ou quase nenhuma atencao por
parte dos intelectuais da educacdo fisi-
ca, principalmente no tocante a correla-
cab milltipla entre atividade fisica, cres-
cimento/desenvolvimento e ingesta
calOrico-proteico-mineral.

Como é por demais reconhecido,
pelo menos no interior da Academia, as
alteracizies minimas do estado de satide e
nutricao tern repercussAo certa no cres-
cimento infantil. Sendo o retardo do
crescimento, consubstanciado em di ver-
sos estudos empiricos, um importante
fator de risco a mortalidade infantil.

Logo, a desconsideracdo para corn
o fator biolegico, em nome da
desbiologizaccio8 da educacdo fisica,
conduz gradativamente a intelligentsia
a perder de vista a tao propalada totali-
dade. Tanto é assim que, somadas a
desnutricdo ou a deficiencia da ingesta
proteico-calOrico-mineral, as parasitoses
intestinais (entero-parasitoses) e as
doencas respiratOri as, porexemplo, agra-
vam o quadro de morbidade da popula-
câo infantil brasileira, sendo responsa-
veis por 40,1% da sua mortalidade em
estudo realizado por Monteiro (1995)
sobre a satide e nutricAo de criancas do
Estado de Sdo Paulo.

A ingestaproteico-calOrico-mine-
ral adequada, pode-se dizer, é direta-
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mente proporcional a partici pacdo
percentual de cada indivlduo na Renda
Nacional. Corn urn pouco de atencdo da
para perceber que o fator nutricional,
dentro dos padroes normais predicados
pela FAO/OMS, fartamente divulgados
pelos mais diversos mecanismosdamidia
burguesa, continua desconsiderado en-
quanto fautor do crescimento de crian-
gas e adolescentes. Embora, Mondini e
Monteiro arguam ndo haver nenhuma
evidencia de que a adequaciio do con-
sumo energetic° total das familias se
tenha deteriorado... (Monteiro e
Monteiro, 1995, p. 85), tal fator merece
absoluta importancia porque tido foi
equacionado e todos os indicadores se-
rios não-atrelados ao governo federal
demonstram exatamente o contrario.

Por outro lado, apesar de um rosa-
rio de homilias, as polfticas pablicas
neoliberais, alem de ndo considerarem a
nutricao como urn a priori a atividade
fisica sistematizada, ao longo de dem-
das elas, como as outras predicadas pelo
Estado burgues de Vargas a FHC, näo
tern exercido o menor impacto positivo
sobre o crescimento/desenvolvimento
de criancas adolescentes imersos no fe-
nOmeno da fome neste pats.

De maneiraque, a inquestionavel a
relagäo condicdo econ6mica X ingesta
proteico-calOrica ou DPC (desnutricao
prot6ico-calOrica), sendo que a DPC 6
uma caracteristica de criancas filhas de
familias corn ate um salad() minimo por
renda mensal ou os filhos e filhas dos
50% mais pobres da populacdo que par-
ticipam corn apenas 10,94% da Renda
Nacional. Tomando-se a demografia nes-
te pais corn o mimero 160 milhOes e o PIB
como 450 bilhOes, temos para cada indi-

viduo, que compOem os 50% mais po-
bres, uma renda per capita de mais ou
menos R$ 619,00.

Wao a posslvel, no entanto,
minimizar, a quase zero, o impacto de uma
nutricão precaria em protelnas sobre o
estado de morbimortalidade da popula-
cat) infantil brasileira, mesmo porque,
existe uma relacao Obviaentre o desem-
penho econOmico de uma sociedade e
as chamadas doencas da pobreza, como
as infeccOes e a nutriglo (Iunes, 1995,
p.33).

Por outro lado, ha que se conside-
rar o papel nefasto que a prâtica sisterna-
tica da educacao ffsica e dos desportos
exerce sobre o organismo juvenil imatu-
ro, principalmente quanto ao crescimen-
to e ao sistema auto-imune de criancas
portadoras das chamadas doencas da
pobreza. Mas, paradoxalmente, a educa-
cdo fisica nä° produz nenhum efeito ao
ser praticada nas escolas pdblicas, du-
rante 100 minutos/semana (duas aulas
de 50 minutos cada), quando criancas
correndo sem sentido, brincando sem
raid°, o fazem no lapso de tempo nunca
superior a 12 minutos.

A Contradicao Oculta

Sob o capitalismo ha uma contradi-
cdo intanglvel. A crise em que vive este
pats 6 urn fenOmeno inverossimil, como
nunca visto antes. Ndo 6, simplesmente,
uma crise de pendria, como todas as
crises pre-capitalistas; a uma crise de
superproducdo. Como sublinhaMandel,
nao e por haver demasiadamente pouco
o que comer, mas por serem relativa-
mente demasiados os produtos alimen-
tares que os desempregados brusca-
mente morrem de fome (1978, p. 69).
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Aparentemente paradoxal essa
condicAo de fome na abundancia, a rigor,
é a manifestacfto nftida, sem controversi-
as, da contradicäo fundamental do modo
de producao capitalista. E mais, por nfto
ter conseguido resolver esse paradoxo,
o capitalismo declara sua auto-condena-
ção a morte mais cedo ou mais tarde.
Todavia, ele, apesar dessa auto-procla-
mac-do, clama pela necessidade da ajuda
externa sem a qual continuard moribun-
do ad aeternum.

Neste sentido, d imprescindfvel
uma grande incisdo nas entranhas do
monstro para liberar o rebento de uma
nova era, era de socialismo. Cabendo ao
movimento operArio e aos sem-terra em-
punharem obisturi da histOria que ha de
extirpar, de uma vez por todas, a deses-
peranca que se agiganta neste Continen-
te. MAos a obra!

Contudo, a auséncia da leitura so-
bre a producdo teOrica que busca res-
posta para o que é ou simplesmente a
definicdo de fome, faz corn que a
intelligentsia da educacão ffsica, e os
seus acOlitos, ndo consigam compreen-
der porque algumas pessoas afetadas
pela fome se sentem famintas, outras
nfto, porque se adaptam a uma ingestdo
alimentar mais baixa,reduzindo a ativida-
de ffsica. Em outros casos, d senso co-
mum entre os nutricionistas e os interes-
sados nessa area do conhecimento, a
falta de nutrientes especfficos causa uma
fome que nä° é sentida pelo individuo
(desnutricdo ou fome oculta).

Vamos supor que uma crianca corn
uma ingesta calOrica de 2400 Cal/dia
seja submetida a uma hora de atividade
aercibica/forca/potOncia perdendo em

suaexecugfto I litro de suor ou o equiva-
lente a uma demanda via suor de mais ou
menos 580 Cal. Como é sabido o suor
contem amino-Acidos, Acid° lActico, vi-
taminas, cloreto de sOdio, calcio, ferro,
potassio e outras substâncias, logo
possfvel constatar a grande espoliacao
que o organismo sofre.

Essa crianca precisa de uma ingesta
calOrica adequada as suas necessida-
des/dia compatfvel corn os parAmetros
de normalidade arbitrados pela FAO/
OMS e a ela devem ser incorporadas as
580 calorias perdidas pelo suor , isto
porque em nä° o fazendo podera haver
urn comprometimento do metabolismo
envolvido e indispensavel ao seu cresci-
mento/desenvolvimento (diferenci Kai).

Agravante, se ela ingerir apenas
50% da demanda total, utilizarn a prote-
Ina muscular como fonte geradora de
energia para a contracfto dos mdsculos
estriados (Chaves, 1982), vale dizer, os
protfdios serdo uma especie de coadju-
vantes, juntos corn os gliefdios e os
lipfdios, do processo de producAo de
transformacfto de energia qufmica em
energia mecftnica e calorifica.

E possfvel perceber e deduzir so-
bre o papel espoliador que a educacfto
fisica pode desenvolver sobre os orga-
nismos ja espoliados pelas atividades da
vida diaria. Essa espoliacäo dar-se-ia
devido ao desvio da protefna para pro-
duzir energia de manutencdo indo de
encontro a formacäo do sistema auto-
imune e do crescimento. Na verdade, o
retardo do crescimento e a diminuicao da
imunidade (aumento da susceptibilida-
de as infecceies) sA'o dois dos mecanis-
mos de adaptacAo a caréncia proteica.



Para Zisman, por exemplo,ofator
nutricional que estci empurrando o ho-
mem do nordeste para o nanismo
sera atenuando enquanto (...) a popu-
lac& sofrer de carencia de calorias
alimentares e possuir deficiencia
proteica (1987, p.218).

Diante do silencio incompreensi-
vel sobre a inadequacho da educacdo
fisica para as criancas famintas ou fame-
licas, partes irretorqufveis desse quadro
de morbidade, considero imprescindivel
mais uma vez dedicar uma certa atencho
para o diAlogo hipotetico, mas nho me-
nos verdadeiro, entre Frei Chico (FC)
e Nelson Chaves (NC), transliterado
abaixo:

FC: Na tua visto, que papel cum-
pre a educaccio fisica para crian-
vas e adolescentes?

NC: ... a cultura fisica rational
estimula o crescimento, o alonga-
mento dos ossos e o aumento da
musculatura (hipertrofia) em
consequencia da maior shttese
proteica;

FC: Mas, se a ingesta caldrica for
inadequada?

NC: Entendi o que queres questi-
onar, neste sentido, "a pratica de
qualquer tipo de cultura fisica
por criancas deve ser acompa-
nhada do aumento da ingesta de
nutrientes e da caloria;

Obs.: Exames medicos (anamnese,
clinico-laboratoriais, ortopedico e fun-
cional) tern uma relevAncia Impar na
deteccdo de "mfnimos" problemas que,
em ndo tratados, poderdo tornar-se obs-
taculos de diffcil transposicho a pratica
da educacho fisica.

FC: E as proteins, deficientes em
quantidade e qualidade na ingesta
da maioria dos brasileiros?

NC: As proteinas sdo imprescin-
diveis 	 a formactio do materi-
al contrdal do mdsculo e de subs-
hincias energeticas para o traba-
lho e para o sistema auto-imune;

FC: Mas, e as criancas e jovens
desnutridos podem e devem fazer
exercicios fisicos ou uma sessiio
de cultura fisica?

NC: Elas nao devem fazer exerci-
cio firsico intenso, e sim muito mo-
derado, de acordo corn sua su-
plencia nutricional.

FC: 0 curioso e que na educactio
fisica a tua afirmacclo nclo tern
sido considerada. Via de regra, o
que temos visto e a prdtica da
educactio fisica e dos desportos
ser predicada para todos os brasi-
leiros e sem a menor discrimina-

e corn total ausencia de aten-
vät) a quest& da nutricdo e, obvi-
amente, da suplencia proteico-
mineral. Tal postura a correta?

NC: Elementar meu taro Frei, a
desconsideraciio para com o
aporte proteico demonstra uma
total falta de compreenstio sobre
a funcdo das proteinas na fisiolo-
gia humana, especificamente no
crescimento, sistema imunolOgico
e na reparaciio dos tecidos. Por
outro lado, a deficiencia da
ingesta proteica, pelo prdprio
mecanismo de adaptacdo biold-
gica, induz o desvio das proteinas
de certas panes do organismo
para suprir as partes mais solici-
tadas, no caso dos mtisculos;



Dezembro, 1991

FC: Quer dizer que a baixa
ingestdo didria de proteinas tra-
ria conseqiiencias danosas para
essas criancas?

NC: LOgico! A deficiencia de qual-
quer uma das substtincias que par-
ticipam dos processos de desen-
volvimento e de crescimento pro-
duz atraso ou alteracdes mor-
fofisiolOgicas (Chaves, 1978, p.
185).

FC: Obrigado, pelas dicas.

Ora, se compararmos o preco da
ingesta didria necessaria corn o nivel do
saldrio recebido pela grande maiori a dos
trabalhadores brasileiros, situacdo agra-
vada pelo ndmero de pessoas em cada

facilmente e sem muito esforco
intelectual percebe-se a inadequacão da
relacdo ingesta X salario.

Esta situacäo anOmala pode refor-
car a fal a de Chaves, trabalhada por este
escriba em 1989:

(...) se a ingesta caldrica for de
50% abaixo daquela considera-
da padrdo, para cadafaixa etciria
e para cada atividade laborativa
e/ou atletica, a resintese do ATP
(adenosina trifosfato) e a produ-
cdo de energia far-se-a tambem,
em aveis maiores, a partir das
proteinas (Carvalho, 1991, p. 65).

A utilizacao inadequada/indeseja-
yel de proteinas ou a desproteinizacdo
instala uma serie de distdrbios que vai da
apatia mental (uma espdcie de marasmo)
a reducao do desenvolvimento eficiente,
repito, do sistema imunolOgico corn to-
das as conseqiidncias descritas na litera-
tura mddica especffica, por exemplo, a
fisiopatologia.

E necessario compreender que os
hormOnios diretores do crescimento/
desenvolvimento e da diferenciacdo or-
galica tern sua origem nas proteinas e no
colesterol. De maneira queuma deficien-
cia de protein ou de colesterol reper-
cute sobre a formacdo hormonal e, por
conseguinte, sobre o desenvolvimento,
o crescimento e a diferenciaccio. A rigor,
a carencia proteica, por exemplo, ou de
nutrientes energeticos que reservam as
proteinas para suas funcdes principais,
produz atraso acentuado do crescimen-
to (Chaves, 1978, p. 184).

Tomando por base os trabal hos de
Boas, Gruelich e Young, Chaves refere
estar suficientemente provado que os
fatores de ordem nutricional tem mais
importdncia do que os geneticos no
crescimento e desenvolvimento (ibid.). E
mais, sobre o maior ou menor impacto da
gendtica e da nutricao sobre o cresci-
mento de criancas, Lima cita Dudgale
quando afirma ao cotejar as influencias
geneticas e nutricionais, as dltimas
mais importantes na determinacdo dos
padre:Ts antropometricos (1986, 

0 desconhecimento/descaso para
corn o fator nutricional na ambiencia da
educacdo fisica e dos desportos d de tal
magnitude que os ritmos distintos (rit-
mos prOprios) de crescimento dos siste-
mas orgdnicos humanos, como por exem-
plo, o sistema nervoso central (SNC), sdo
naturalmente ignorados. Logo, tambem
terminam ignoradas as distintas necessi-
dades de nutrientes de cada sistema,
donde d possivel concluir que a desnu-
&kilo proteico-caldrio (DPC) lesaria
tal ou qual orgdo em fungi() da epoca
em que se instalasse e do tempo em que
perdurasse sem tratamento (Lima, ibid.,



Sadstead, segundo Lima, demon s-
trou haver uma menor estatura entre cri-
ancas pobres ou oriunda de meio sOcio-
econOmico menos favorecido, quando
comparadas corn criancas ricas viventes
em meio econOmico e social mente favo-
recido. Chung refere que a DPC leva,
gradualmente, a uma incapacidade do
organismo em manter a sua composictio
corporal e o metabolismo dentro dos
padrOes normais. Este preccirio equili-
brio fisiologico transforma a crianca
portadora de DPC em um ser bastante
suscetivel a distdrbios de sua
homeostase e frente a situacdo de stress
(1986, p. 405). Estd por demais eviden-
ciado que o crescimento e a manutencao
das dimensOes corporais exigem a pre-
senca de condicties nutricionais Otimas,
sobretudo quanto a ingestdo e utilizacäo
bioldgica de calorias e protefnas.

Mesmo porque, segundo Lima, a
baixa estatura dificilmente encontra
causa orgdnica para sua explicaciio,
podendo muitas vezes ser resultante nä°
so da privacdo alimentar, mas tambem
devido afalta de afeto materno (1986, p.
396). Considero importante anotar quea
DPC, durance o period() de mais rdpido
crescimento do cerebro animal, causa
deficiencia permanente do peso cere-
bral, no ntimero de neurOnios que o
compikm, no tamanho de suas celulas,
na quantidade de DNA, de colesterol e
de mielina alem de menor estatura e
menorpeso (ibid., p. 397). Decorrem des-
sa condicão anOmala seqiielas que
inferiorizam o desnutrido diante dos ndo-
desnutridos quanto ao seu desenvolvi-
mento intelectual.

A influéncia ou o impacto da DPC
no crescimento/desenvolvimento de

MotrivhOicia

criancas esta por demais esclarecido,
assim sendo, entendo como de born al vi-
tre encerrar considerando uma irres-
ponsabilidade sem limites a predicdo da
educacäo -Mica e dos desportos, enfim,
de atividades -Micas para criancas sobre
as quais nada sabemos, isto 6, as quais
ndo conhecemos razoavelmente bem por
dentro (theis de nutricdo, situacdo dos
mais diversos sistemas que podem ser
atacados pelos diversos parasitas - bac-
teria, virus e helmintos por exemplo, por
vezes impostos por sua situacdo econ0-
mico-social) e nem porfora (seus interes-
ses e idiossincrasias, afeicOes, gostos,
prazer, etc.).

Aqui me parece que ainda paira no
ar a questdo posta na A Miseria da
Educacdo Fisica, datada de 1989 e
grafada em 1991: Que Fazer? Ou como
superar a antinomia antropolOgicahomo
sportivus x homo famintus a caminhar a
largos passos em direcao a demenciacao
total e transmudando-se em homo
demens?

Daf resultar ndo ter o menor cabi-
mento predicar a educacäo ffsica ou a
ginastica como forma compensatOria dos
prejufzos fisicos produzidos pelo pro-
cesso produtivo, mesmo porque o
patronato nao anda nada preocupado
com a sadde coletiva do trabalhador.

Neste sentido, näo a verdade que
a educacão ffsica ou a gindstica assegure
protec-ao a ninguem da influencia perni-
ciosa das varias inddstrias capitalistas.
Näo a racional atribuir a educacdo ffsica
uma forma que ela realmente na() possui,
mesmo porque, enquanto a sede de ouro,
a gula e avareza, garantir a uma pequena



Dezembro, 1997

minoria apoderar-se do homem e da mu-
lher trabalhadora, dispondo da sua forca
de trabalho, desde a infancia, constran-
gendo seus corpos ao desalinho, cor-
rompendo e prostituindo sua sexualida-
de, viciando oar que eles respiram, apa-
gando de suas mentes a crenca na juven-
tude e impondo-Ihes a descrenca no
futuro, nada ha a fazer com e por interme-
dio da educacdo Mica ou da gindstica.

A nao ser que o professor paute-se
ou escolha e siga um dos seguintes ca-
minhos: ou trabalho a educacdo fisica
para favorecer o continuo da opressdo
pela integracdo dos trabalhadores (crian-
cas e jovens) a meanica da sociedade
burguesa, ajustando-os para aceitarem
sua condicdo de excluidos e corn eles me
alieno alienando-os, ou, então, procuro

organizar com eles o levante dos traba-

Ihadores para a superacdo definitiva da
opressdo e, com isto, me desalieno
desalienando-os.

Tertium non Datur
ou Terceiro Caminho
nao Existe!

Entdo so resta o segundo caminho.
Nele, para aldm do futebol e dos jogos
manjados que nao nos levam a lugar
algum alem de urn infausto e alienador
podium, os exercicios militares (rapel,
comando crown, falsa baiana, fuga e
evasào, orientacio e navegacao notur-
na, armadilhagem - altamente inventiva e
criativa golpe de mdo, etc.) e as lutas
(capoeira, judo, karate, kendi3 dentre
outras) devem ser elencadas ao conted-

do irrisOrio e distrativo da atual educa-
cdo fisica proposta a submissdo/aliena-
cdo de criancas e adolescentes.

Todavia, ao analisar os discursos
dessa intelligentsia observo que suas
dificuldades provem do marco-teOrico
conceitual usado e fluente de uma con-
cepcao de mundo e de sociedade que
exclui, naturalmente, o conceito de c las-
se, estratificando a sociedade em grupos
e categorias que se diferenciam , nao pelo
lugar que ocupam no processo de produ-
cdo, mas pelo genero, tracos etnicos ou
pelo credo que professam.

Sob esse pris ma, toda hi storicidade
esta exclui da e a compreensdo da real ida-
de se faz inexeqUivel. Corn isto a explora-
cdo-espoliacdo capitalista fica oculta e a
questdo da rein -do educacdo fisica X
nutricao a uma questdo individual e nao
coletiva ou nao pertinente ao modo de
producdo dominante. Como refere Bosi,
a fome e a miseria (...) se muito, en
passant, silo vistas como fatos
disfuncionais do modelo social vigente
e nao como condicao fundamental a
reproduc o do mesmo (1988, p. 32).

Por isto mesmo, continuo afi rman-
do, cada vez corn mais intransigencia,
que em seus discursos cientificos e
filosOficos (ditos epistemicos) essa
intelligentsia desconsidera, sem o me-
nor constrangimento, o modus funcio-
nandi et operandi da sociedade brasi lei-
ra, vale dizer, como ela se organiza, fun-
ciona e opera.

Exatamente por isto nao consegue
explicar porque a maioria dos que corn-
piiem essa sociedade nao podem acessar
uma alimentacdo adequada (sem a qual
a prdtica desportiva torna-se deleteria),
e mais ainda, ignora em suas homilias



(1) o grau de desenvolvimento das for-
cas produtivas, (2) o modo como se es-
tabelece a apropriacao dos meios e ins-
trumentos de producao, a distribuicao e
o consumo do produto - material e espi-
ritual-, (3) a contradicdo principal entre
o trabalho e o capital, e (4) o reconheci-
mento nao apenas da luta de classes,
onde uma classe explora a outra mas, e
fundamentalmente, de nacOes explora-
das por outras.

Perdidos no canto enebriante das
vestais do Olimpo, os intelectuais da
educacao fisica, corn raras excecties, nao
conseguem ver a realidade nua e crua do
imperialismo a exercera exploracciomais
descarada e a opressiio mais desumana
de milhOes de habitantes das imensas
cokinias e pases dependentes (Stalin,
1981,p.18).

Refutando o marco-teririco con-
ceitual marxista, o labor desses intelec-
tuais apoi a-se em discursos tautokigicos
multifatorias a ocultar a imediatidade
fenomblica (fome e miser-la X desporto),
logo toda essa rede complexa de fatores
da qual decorreria a fome e a miseria e,
logicamente, o nao acesso livre a cultura
produzida e acumulada historicamente e,
naturalmente, as praticas desportivas,
podem ser corrigidas apenas corn reto-
ques na superestrutura sem se mexer na
infra-estrutura ou na base econemica.

Por nao serem socialmente deter-
minadas ou imanentes ao modo de pro-
ducat) capitalista, os desvios segundo o
discurso desses intelectuais, podem ser
corrigidos pelo Estado, via political pd-
blicas bem elaboradas, ponderadas e
voltadas, principalmente, para o resgate
da cidadania na base da educacao e da
solidariedade.

MotrivilOicia

Posto, o Estado burgues pretende,
neste exato momento, corn as tais politi-
cas ptiblicas, uma intervencao branca
para (1) enevoar o real corn prdricas
desportivas distrativas e (2) impedir que
o operariado e seus aliados vejam corn
clarezao incremento da concentracab de
riqueza num menor ntimero de 'Taos, al
pari corn a exacerbacao da miseria num
maior ntimero de tares e a fome drastica-
mente exercendo-se sobre milhOes de
corpos.

Continuo afirmando: hoje, como
dantes, o conjunto dos desportos (e
naturalmente a educacao fisica), via po-
Micas ptiblicas(?) neoliberais (logo nao-
ptiblicas), continua como urn dos velhos
elementos usados pelos ditadores prete-
ritos/presentes a ocultacao das causas,
a mediatidade fenomenica, por exemplo,
do Movimento dos Sem-Terra, do Co-
mando Vermelho, dos homeless, etc.

E o que a pior, ao mesmo tempo que
os aulicos especialistas predicam o es-
porte solidario e o esporte educacional,
outros aulicos, os economistas burgue-
ses, arrocham o salario e liberam geral os
precos para a felicidade geral do patronato
e dos mecenas internacionais.

Atolados nessa perspectiva burda
e mediocre, os professores e a
intelligentsia da educacao fisica, salvo
as raridades de sempre, esperam prospe-
rar a medida em que reforcam e desviam,
a todo custo, as atenciies do processo
econOmico-politico em curso neste pals.

Enfim,

Aqui e algures falam de uma certa
profissionalizactio como atendimento
as necessidades da sociedade e a ade-
quack) dessa area do conhecimento
nova realidade brasileira e mundial. No
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entanto, fragmentam o profissional da
educacao fisica nao para compreende-
lo, mas, corn certeza, para submete-lo
sem traumas a ordem burguesa.

Os te6ricos da profissionalizacao
olvidam que esses profissionais, como
eles, sairam e continuam saindo da mes-
ma inthistria de diplomas e que repre-
senta a marca indelevel do falhanco
do nosso falido sistema educacional.
Corn isto predicam o jogo das respostas
faceis e das solucOes espontaneas e
imediatas.

O mais curioso d que a
intelligentsia da profissionalizacao ne-
cessaria intenta manter o agnosticismo
como filosofia subjacente e diretora das
präticas pedagOgicas dos profissionais
de educacao fisica. Tal procedimento
mais do que esclarecer, obscurece,
enevoa aquilo que, corn um pouco de
calma e alguma leitura, seria aclarado,
cognoseivel.

A profissionalizacao nao se da em
abstrato, ela é uma resposta concreta as
demandas do mercado do consumo
sumptuario. Todavia, nao a possivel acei-
tar-se a critica ao mercado de trabalho da
educacao fisica desvinculada da critica
ao conspicuo mercado capitalista, mes-
mo porque, um mercado de trabalho es-
pecifico esta, rigorosamente, perpassa-
do e submetido a lOgica das relacOes de
producao capitalistas.

Os discursos sobre a profis-
sionalizacao na educacao fisica, adrede
feitos, desvinculados da reordenaccio
do capitalismo, foram reduzidos a pala-
vras ociosas vazias, nas quais o prOprio
autor nao cre. Normalmente, esses dis-

cursos sac) produzidos por urn vazio
subterfdgio verbal ou ainda sao constru-
cOes verbais, vazio escolastico que ser-
ve para introduzir subrepticiamente o
fideismo necessario a ignorancia e ao.
agnosticismo.

Perguntamos: profissionalizacao,
como sinonimia de qualidade e critica
radical ou adequacao as regras do merca-
do privado capitalista?

E possivel afirmar, a profissio-
nalizacao perspectiva a iniciativa priva-
da (bacharelado) e nao a escola pdblica
(licenciatura), de maneiraque, sem som-
bra de ddvida, ela consubstancia-se na
transformacao constante de uma parte
dos trabalhadores da educacao (fisica)
em desempregada ou subempregada.
Essa producao continua de uma popula-
cao relativa de trabalhadores desempre-
gados a uma necessidade da acumula-
cao capitalista (cf. Marx, 1982).

Dir-se-ia, como Marx, que essa
populacao desempregada representaria
urn exercito de reserva da educacao Mi-
ca sempre presente no movimento de
oferta e procura de trabalho. Ele mantem
o funcionamento desta lei dentro de limi-
tes condizentes com os propOsitos de
exploracao e de dominio empresari al dos
capitalistas e dos vassalos do capital.

E mais, essa populacao ea alavan-
ca da acumulacCio capitalista, e mesmo
condiccio de existencia do modo de pro-
ducão capitalista... reserva disponivel,
que pertence ao capital de maneira tao
absoluta como se fosse criado e mantido
por ele (o Capital) (Marx, ibid.). Salvo
melhor jaw, profissio-nalizacao, acu-
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mulacäo financeira, exploracão e espo-
liacdo intensiva da forca de trabalho sAo
facetas indissociaveis do mesmo fen&
meno: o capitalismo. Para alien disto, 6
falar barato.

Gostari a de encerrar mais essa aren-
ga corn uma singela contribuicdo de
Vladimir Ulidnov em E melhor menos,
mas melhor, datada de 2 de Marco de
1923, ele diz o seguinte:

(...) devemos a todo custo colocar-
mos a tarefa de: primeiro, estudar,
segundo, estudar e, terceiro, estu-
dar, e depois controlar que entre
nos o saber ncio fique reduzido a
letra morta ou a uma farsa da
moda (...) que o saber se transfor-
me efetivamente em came e san-
gue, se tome plena e verdadeira-
mente urn elemento do modo de
vida (Lenin, 1977c, p. 671).

Sabias e imbativeis palavras. To-
davia, parafraseando Breilh, e sem a
menor sombra de dtivida, digo: sob o
capitalismo observamos o avanco e di-
versificacdo permanentes de condicOes
fisiopatolOgicas, psicopatogenicas e, em
seu conjunto, como a manifesta deterio-
racão das relacties sociais tie producao.
Nesta sociedadeemqueapatogenicidade

estrutural e se reforca e reproduz nas
instancias politica e ideolOgica, aos pro-
fessores de educacdo fisica nä° resta
outro caminho send() o de assumir uma
linha claramente de subversdo (1990, p.
142).

Finalmente, reafirmo, a profis-
sionalizacdo pretendida pelos adeptos
do capitalismo e, obviamente, do livre
mercado, via desporto educacional

submissào e desporto soliddrio a aliena-
cao, reforca a transmutaccio generali-
zada da juventude em bestas esplen-
didas.

At outra oportunidade ou ate a
prOxima esquina.

Notas

0 moderno, a modemidade, represen-
ta para nos da America Latina nedo
apenas deformacao mas, a rigor, a ne-
gaga() da nossa prOpria identidade,
nossa cultura e nossos valores. Isto
porque, a modemidade ao iniciar-se,
para este Continente, em 1492, com o
fatidico descobrimento da America do
Norte, de forma inquestiondvel 6, ob-
jetivamente, o en-cobrimento do ou-
tro, a negacão total dos indigenas (maia,
incas, astecas, guaranis, tupis,
arapahos, crowns, moicanos,
iroquezes, siouxs, apacahes, mes-
caleros, navajos, paiutes, comanches,
krenakroros, ianomamis, pataxOs, ca-
nelas dentre outras tribos) que aqui
viviam.

Dados retirados do documento final
da Conferencia Operdria Independen-
te naEslovdquia,1995.

3 Marat, Jean Paul (1743 - 1793). Medi-
co/revolucionario e lider popular da
Revolucdo Francesa de 1789. Assassi-
nado por uma girondina em 1793.

FHC e seus intelectuais. Folh a de Sao
Paulo, 08 de Maio de 1996

5 As squadre foram a primeira tropa de
choque do fascismo de Benito
Mussolini.
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6 Lenin cita parte do artigo "Enos de Um
Pensamento Imaturo" de Dmitri
Ivänovitch Pissarev, democrata revo-
lucionario, publicista, critico literarioe
filOsofo materialista, nascido em 1840
e morto prematuramente aos 28 anos
(1977a, p. 200).

Soltas, eu diria, porque Marx nao dedi-
cou sua atencao, como o fazemos, ao
estudo e analise da educacao fisica e
dos desportos - seu papel e importan-
cia para a classe operdria e trabalhado-
res assalariados, o que temos em sua
vasta obra sac) passagens, poucas por
sinal, reportando-se a importancia da
educacao fisica (exercicios militares
ou ginastica) na educacao do homem
omnilateral.

8 0 discurso contra a "desbiologizacao"
da educacao fisica esta prenhe de uma
estupidez incomensuravel a medida
que pretende creditar as ci8ncias bio-
iOgicas a culpa da fragmentacao
hegemOnica nesta singular area do
conhecimento. A rigor, apesar de se-
rem ciencias do particular nab preten-
dem isolar-se da totalidade - o bio e a
physis (a natureza) -, a culpa cabe aos
intelectuais pelo mau use da biologia.
Mesmo porque, em sendo inicialmente
biologia, nao tern o menor sentido uma
analise pretensamente acurada dos ho-
mens e suas relaciies sem considerar
sua base biolOgica. Em nome da
"desbiologizacao" oculta-se a igno-
rancia sobre a biologia, enquanto cien-
ci a socialmente construida, a
inadequacao da pratica da educacao
fisica para os famintos (desnutridos) e
a auséncia de compromisso politico
corn a adequacao da educacao fisica

pela transformacao da sociedade. A
"desbiologizacao", a meu juizo, é mais
uma das falas tautolOgicas tao
propaladas na ambiencia académica.
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