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RESUMO

Apoiada na têcnica e no capital, a
Globalizagão avarice a passos

largos, num processo contraditOrio
onde inclusao e exclusào caminham

conjuntamente reforgando a lOgica
capitalista. Corn isso, diferentes

aspectos da realidade tem sofrido
profundas transformacties. 0

encolhimento do espago em relagäo
ao tempo aproxima culturas antes

distantes, formando urn jogo de
forcas onde o local e o universal se

encontram, gerando apropriagaes,
perdas, hibridacOes e justaposigOes,

complexificando cada vez mais o
mundo cultural. Nesta atmosfera de

transformagOes, a cultura de
consumo ganha espaco criando urn

mundo onde imagens, sonhos e
realidade se confundem. Corn isso,

0 Esporte Globalizado encontra
campo aberto para seu pleno

desenvolvimento, Amparado sobre
as mesmas bases do processo de

Globalizaga- o, alimenta-se da cultura
de consumo, criando e recriando

habitos, normas, sonhos; vendendo
imagens, gestos, roupas e cigarros.
Em suas articulagOes, contradigOes

sào camufladas pelo factual e a
alegria do consumo. Sua realidade

é dura.

ABSTRACT

Being supported in technique and
capital, Globalization moves forward
hurriedly, in a contradictory process
where inclusion and exclusion
proceed jointly, reinforcing the
capitalist logic. Thus, different
aspects of reality have been
suffering deep transformations. The
shrinking of space in relation to time
approaches cultures which used to
be distant and constitutes a game of
power where the local and universal
meet, generating appropriations,
losses, hybridizations and
juxtapositions, and turning the
cultural world more and more
complex. In this atmosfhere of
transformation, the consumption
culture spreads and creates a world
in which images, dreams and reality
become mixed up. Modern sport
meet open field for their full
development. Sustained on the
same bases of the Globalization
process and consumption culture
they create and re-create habits,
norms, and dreams; sell gestures,
clothes and cigarettes. In their
articulations, contraditions are
camuflaged by the factual and
happiness of consumption.
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Introducio

omo se evidencia
atrav6s dos meios de
comunicacao e tam-
b6m pelo interesse
da academia, como
sugere as varias pu-
blicacOes sobre o
assunto, o debate
sobreaGlobalizacdo
vem crescendo, si-

multaneamente e na mesma proporcão
em que esta se desenvolve.

No momento em que, a cultura
contempordnea confere a tudo um ar de
semelhanca (Adorno & Horkheimer,
1985:113), onde

( ...) a paisagem urbana ficou
estetizada e encantada, mediante
a arquitetura, outdoors, vitrines,
amincios, publicidade, embala-
gens, sinais de rua, etc. e median-
te as pessoas reais que se movi-
mentam por esses espacos:
duos que, em graus variados, usam
roupas, penteados e maquilagens
da moda, ou que adotam forma
estilizadas espectficas de se movi-
mentar ou de aprumar os corpos.
(...) e a expansdo e extenstio da
producdo de mercadorias nas
grandes cidade, que ergueu novos
edificios, lojas de departamentos,
galerias, shopping centers, etc.,
produzindo uma colecdo
infinddvel de bens pars revestir as
lojas e abastecer os que por elas
passam... (Featherstone, 1995: 111)

se consolida, o Esporte Globalizado se
hiperdimensionaem importancia. Como
objeto da cultura de consumo, cria, imita
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e vende imagens, sonhos, gestos, gos-
tos, estilos, roupas, carros e bebidas.
Entretanto, nestadinamica da sociedade
moderna recente, encontramos fortes
contradicOes. A pretensa democratiza-
cao e popularizacdo dos produtos desta
indiistria nao se realizam. Expanski e
exclusäo sdo sua lOgica central, a lOgica
do capital e da globalizacdo.

Partindo da globalizacao e seu su-
porte tecnico-econ6mico como pano de
fundo, pretendemos discutir como cul-
turas mundializadas, especificamente o
esporte e o consumo, se relacionam.
Nossa tese, 6 que o esporte moderno
fruto das mesmas bases da globalizacdo
e se sustenta hoje na lOgica do consumo.

A Globaliz,acio:
integracao e exclusio

Os debates em torno do que seja a
Globalizacdo, parecem indicar, numa
polarizacdo simplista, dois modos dis-
tintos de se perceber o fen6meno. Por um
lado, autores como Alvin Toffler e
McLuhan produziram uma imagem oti-
!nista do futuro,de uma sociedade feliz,
marcada pela exuberancia da tecnica,
e a comunhdo de todos os homens numa
conscienciaplanetdria (Ortiz, 1994: 13).
Projetaram umaunificacio mundial, tee-
nico - econ6inico - cultural, num mundo
corde rosa (Coggiola, 1996). JA, de inicio,
6 necessArio dizer, como devera ficar
claro no que se segue, desconfiamos
desta perspectiva. Na outra ponta, auto-
res como Ortiz (1994)e Ianni (1996) entre
outros, percebem a Globalizaclo no que
poderiamos chamar de perspectiva mais
critica. Apontam contradicOes imediatas
e desconfiam do futuro. E deste ponto de
vista que partiremos nossa discussão.
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Segundo Ortiz (1994), e isto 6 im-
portante frisar, o ferthmeno da
Globalizacab, apesar de ter uma raiz na
formacao dos Estados Nacionais moder-
nos e na expanSao comercial no seculo
XV, 6 urn processo recente, ainda em
emergencia. Isto sea na medida em que
a velocidade das comunicacOes/infor-
macties e a transnacionalizacao do capi-
tal sat) fen8menos recentes. Mesmo com
o desenvolvimento cientffico tecnolOgico
do final do seculo XIX e inicio do seculo
XX, os meios de comunicacão eram ain-
da incipientes, assim como os meios de
transporte.	 A instantaneidade
conseguida nas tiltimas decadas 6 fruto
de um investimento de capital significa-
tivo para superar os problemas nestas
areas e realizar a circulacao de forma mais
efetiva. Em termos de qualidade e eficien-
cia 6 impossfvel comparar a fibra 6tica e
os satelites aos antigos cabos de comu-
nicacdo, assim como os modernos avi-
Oes aos barcos a vapor.

E possfvel considerar que a
Globalizacdo apresenta, entao, dois su-
portes basicos, articulados de forma
interdependente. Para Featherstone
(1997:22;23):

(...) se houver uma sociedade glo-
bal emergente, o impulso parece
advir de desenvolvimentos
tecnolOgicos e da economia.

0 desenvolvimento tecnolOgico
dos meios de comunicacao e transporte
possibilitaram o encolhimento do espa-
co em feta* ao tempo, gerando uma
imediatez jamais imaginada,aproximan-
do e interligando pessoas nos quatro
cantos do mundo. Assistirmos ao vivo e
instantaneamente a Copa do Mundo de

Futebol ou a Guerra do Golfo ou nos
deslocarmos de urn continente a outro
em questa° de horas sat) conquistas
fantasticas, sob o ponto de vista
tecnolOgico. Ja o segundo suporte, a
formacao de urn mercado unificado
partir de companhias mundializadas,
oferece (impoe) seus bens e produtos em
escala planetaria, criando e recriando:
necessidades, sonhos, estilos de vida
etc.. Ambos, entretanto, como fenOme-
nos modernos, produzem e reproduzem
a lOgica do chamado capitalismo tardio.
Vale lembrar que Marx (apud Coggiolla
1996: 18) ja assinalava a expansao como
uma necessidade do capitalismo:

(...) A extensilo do comercio exte-
rior, base initial do modo de pro-
duvet° capitalista, surgiu deste
mesmo modo de produciio, que se
desenvolveu em virtude das ne-
cessidades que the sdo inerentes,
em particular da necessidade de
um espaco cada vez mais extenso.

Em tese, o discurso moderno de
Globalizacao, que se sustenta naideia de
uma comunidade planetaria integrada,
corn base na expansao da economia e
aumento do volume de capital, deveria
levar os diversos Estados Nacionais a
um desenvolvimento conjunto, numa
prosperidade soliddria. Obviamente, bas-
ta olharmos para fora de nossas janelas
e notaremos que isto nao se revela no
real. A lOgica daGlobalizacao não fogea
regra do capitalismo tardio representado
atualmente por sua face neo-liberal. Al-
guns exemplos se fazem necessarios.
Segundo dados da ONU (Coggiola, 1996),
apenas US$ 5 trilhOes, dos US$ 23 trilhOes
que comp -dem a economia mundial,
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correspondem aos pafses em desenvol-
vimento. Os 20% mais pobres Rises do
mundo movimentam apenas 1,4% daren-
da do planeta, enquanto os 20% mais
ricos detem 85%. Hoje, 385 bilionarios
acumulam capital equivalente a pafses
cuja soma das populacties supera 2,3
billities de habitantes. A igualdade esta
longe de ser uma realidade.

A inclusäo dos pafses perif6ricos
na economia mundial serve fundamen-
talmente as necessidades de expando
do capital e dos mercados de consumo.
O capital acumulado se concentra dra-
maticamente nas mdos de um ntimero
cada vez menor de pessoas e empresas.
A miseria aumenta carregando consigo o
desespero e a vi olenci a. As intolerancias
politica, cultural, racial e religiosa tomam
proporcfies alarmantes. No bojo das in-
congruéncias econ6micas pafses se de-
sorganizam, novas aliancas se consoli-
dam, conflitos se acirram e identidades
reacendem na mesma medida em que
outras sao formadas. A dura face da
Globalizacäo se revela. A fragmentacao
do bloco sovietico, as manifestacOes
racistas na Alemanha, na Espanha, nos
Estados Unidos e Jai:do, as duras leis
anti-imigrantes, a guerra e a miseria na
Africa entre outras violôncias e exclu-
sOes na America Latina parecem indicar
que, no limiar do seculo XX a comunida-
de global solidaria idealizada nAo passa
de umafarsa. Como afirma Ianni (1996:1)

(...) 0 seculo XX pode ser visto
como um vasto cendrio de proble-
mas raciais.	 problemas inse-
ridos mais ou menos profunda-
mente nas guerras e revolucOes,
nas lutas pela descolonizacdo, nos

ciclos de expansdo e recess& das
economias, nos movimentos de
mercado da forma de trabalho, nas
migracOes, nas peregrinacOes re-
ligiosas e nas incursOes e tropeli-
as turisticas, entre outras caracte-
risticas mais ou menos notOveis
da forma polo qual o seculo XX
pode ser visto, emperspectiva geo-
hist6rica ampla.	 problemas
que emergem no jogo de forcas
sociais, conforme se movimentam
em escala local, national, regio-
nal e mundial.

0 processo de GlobalizacAo, desta
forma, se desenvolve com profundas
contradicties e incoerencias. Articula-
Vies aparentemente estaveis, relacOes
sociais ha muito estabelecidas sao pos-
tas em xeque. ExploragAo, intolerAncia e
excludo sao encobertas sob o nome de
protecão ao mercado de trabalho, lei de
mercado e interesse maior da socieda-
de . De todo modo, apesar de, ao falarmos
do neo-nazismo, da Cataluiia e dos
Bascos, dos italianos anti-albaneses, dos
florianopolitanos anti-gauchos, näo po-
demos afirmar que todos os alemäes,
italianos ou todos os ilhaus comparti-
them destes sentimentos. 0 provavel é
que esta seja uma minoria. Porem, é pre-
ciso que se diga, conforme Adomo e
Horkheimer (1985), que o espfrito da
barbarie esta presente e todos somos
responsaveis. A lOgica da globalizacAo
sob base capitalista, infelizmente, ndo
aponta outra perspectiva.

Cultura ou Culturas?

Articulada dialeticamente a este
pano de fundo esta uma das esferas da
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realidade que, segundo Featherstone
(1995) encontra-se no centro das discus-
sOes modernas elou pOs-modernas: a
Cultura. A transmissao de ideias, bens e
estilos (entre outros) em escala global
gerou a necessidade de se procurar urn
conceito de cultura que abarcasse estas
transformacees e a partir deste conceito
se permitisse pensar na possibilidade de
uma cultura comum, mundializada. Ten-
taremos, sucintamente, refletir sobre es-
tas duas questOes para em seguida traba-
lharmos o esporte como urn fenOmeno
global.

Para atender a primeira questa°,
utilizaremos o conceito de cultura a par-
tir de Geertz (1989). Segundo este autor,
cultura sac) representacOes simbOlicas e
seus significados. Dito de outra ma-
neira:

(...) Mais do que urn somatdrio de
valores, artefatos, crencas, mitos,
rituals, comportamentos etc.,
cada cultura a uma gramdtica que
delineia e gera os elementos que a
constituem e the sao pertinentes,
alem de atribuir sentido as rela-
caes entre os mesmos. As culturas
nil° se definem apenas por seus
vocabuldrios, mas principalmen-
te pelas regras que regulam a sin-
taxe das relacaes entre seus ele-
mentos. (Rodrigues, 1989:132)

Neste sentido, o homem tece uma
trama de significados que vai dar sentido
ao mundo. Para que estejamos integra-
dos ao nosso tecido social, atraves da
orientacao de uma cultura, precisamos
dominar os c6digos que sustentam as
awes coletivas e que se expressam atra-
yes de simbolos, que nada mais sac! que

(...) formulacdes tangiveis de nociies,
abstracaes da experiencia fixadas em
formas perceptiveis, incorporardes con-
cretas de ideias (...)(Geertz, 1989: 105).

Atendida a primeiraindagacao, esta
parece nos encaminhar para a solucao da
segunda questao: cultura ou culturas?
Esta, porem, 6 um tanto mais complexa.
Ao partirmos de um conceito antropolO-
gico de cultura - o apresentado acima -
chegarfamos a conclusao de que nao ha
uma dnica cultura, comum a todos. Os
diferentes conjuntos simbOlicos e seus
intimeros significados nos infindaveis
espacos do globo, sugerem como res-
posta mais adequada: culturas. Entre-
tanto, vemos praticas e estilos de vida
sendo incorporados em escala mundial,
onde pessoas bebem, comem, vestem e
sonham corn coisas semelhantes. Num
relance poderfamos responder: cultura.
Precisamos, todavia, refletir um pouco
mais a respeito.

0 que parece mais evidente a que
a moderna possibilidade de informacao
e comunicacao tern expandido determi-
nados aspectos culturais ate seu limite,
que e o global, enquanto culturas locais
sao transformadas e comprimidas. En-
tretanto, neste jogo ocorrem hibridacoes,
justaposicties e ressignificacees geradas
no choque entre as diferentes culturas. 0
paradoxal 6 que, na mesma medida ern
que uma cultura mundial se desenha, as
singularidades e particularidades sao,
por vezes, mantidas, num complexo jogo
de formacao e transformacao de bens
culturais, valores e simbolos. A
mundializacao da cultura nao a exclusi-
vamente um processo unilateral de acha-
tamento das culturas localizadas por
culturas mais poderosas, ate sua extincao
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(embora isto possa acontecer, como su-
gere o imperialismo americano), mas sim,
dentro da dinamica prOpria da cultura,
urn processo continuo de significacao e
ressignificacao, urn imbricado jogo de
forcas.

Sintetizando, compreendemos que,
conforme (Featherstone, 1997:31):

(...) 0 processo de globalizaccio,
nao parece produzir a uniformi-
dade da cultura. Ede torna, sim,
conscientes de novos niveis de di-
versidade. Se exl stir uma cultura
global, seria melhor concebe-la

como uma cultura comum,
mas como um campo na quad se
exercam as diferencas, as lutas de
poder e as disputas em torno do
prestIgio cultural.

Entre os aspectos culturais onde
as diferencas se manifestam esta o es-
porte. Apesar de a maioria dos esportes
conhecidos ser praticada nos cinco con-
tinentes, subjetivid ades contextuais, ele-
mentos e significados particulares (regi-
onais,nacionais), caracterizam sua prati-
ca. Assim, o futebol brasileiro é particu-
lar (local) e ao mesmo tempo universal
(global). Seus movimentos, suas paixOes,
sua organizacao sao particulares, carac-
teristicamente brasileiros, ao mesmo tem-
po em que movimentos, paix6es e orga-
nizacdo tambem sao elementos encon-
trados em todos os outros lugares em
que se pratica o futebol. Semelhantes
mas diferentes. Neste ensaio, nao sao
nas peculiaridades que pretendemos nos
embrenhar, mas no seu carater universal.
Antes, contudo, teceremos algumas con-
sideracOes acerca da cultura de consu-

mo, em minha opiniao, urn dos suportes
do esporte moderno enquanto feneme-
no cultural mundializado.

A Cultura de Consumo

Conforme assinala Featherstone
(1995), as manifestacOes de consumo
nao sao exclusivas do periodo pOs-in-
dustrial. Ha exemplos de consumo em
sociedades chamadas primitivas bem
como nos festivais e feiras da Idade
Media. No entanto, o processo de indus-
trializacao e a producao em massa, trans-
formaram as mercadorias e o significa-
do do ato de consumir. Ortiz (1994)
reforca esta idea descrevendo como a
inddstria base, o cinema e as producOes
culturais afins, e a publicidade, criaram
uma atmosfera propicia para que uma
sociedade consumista se desenvolvesse
ate os padrOes atuais. Esta nova erica,

(...) celebrava a vida e o momento
presente, o hedonismo, a auto ex-
pressdo, a beleza do corpo, o pa-
ganismo, a liberdade em relagdo
as obrigardes sociais, o exotismo
dos lugares distantes, o desenvol-
vimento do estilo e a estilizactio
da vida. (Featherstone, 1995: 159)

Atrav6s da publicidade, da midia e
das tecnicas de exposicao das mercado-
rias, a nocao de use original foi substitu-
Ida por novas imagens e significados, as
mercadorias se tornaram livres, poden-
do associar-se a desejos e sentimentos.

A analise do consumo, segundo
Featherstone (1997), durante muito tem-
po ficou restrita a economia. Porem, no-
vas perspectival sob o assunto vem se
desenvolvendo. Tres teses tem se desta-
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cado. Como primeira concepcao, a cultu-
ra de consumo a entendida como neces-
sari a a expansao da producao capitalista.
Atraves da Indtistria Cultural as pessoas
sacs educadas pars o consumo num mun-
do de sonhos onde as mercadorias per-
dem seu valor de use e ficam livres para
associacOes culturais. Servem, em Ultima
instancia, a manipulacao e controle das
massas atomizadas. Na segunda
acepcao, numa abordagem mais socio1O-
gica, a cultura de consumo vincula-se a
manutencao de status e de relacOes so-
ciais. 0 consumo e exibicao de mercado-
rias marca fronteiras e estabelece rela-
Vies mais ou menos fixas, por onde cir-
culam os diversos grupos humanos. 0
consumo, como cultura, dissocia-se da
producdo e se reproduz independente,
pn5prio da suadinamica. Partindo de uma
matriz antropolOgica, observa que o con-
sumo ja se evidenciava muito antes do
processo de producao capitalista onde
formas eficientes de exclusao ja se con-
figuravam. Sob um terceiro prisma, sat)
focalizados os prazeres emocionais e
esteticos, e excitacties ffsicas derivados
do consumo. 0 prazer e a vida boa sao o
marco de urn estilo de vida onde o con-
sumo realiza sonhos e desejos.

0 que entendo 6 que as trés teses
encontram suas bases de verdade, sendo
extremamente diffcil optar por uma in-
terpretacao ou outra. Corremos o risco
de nao compreendermos o fenOmeno de
forma mais ampla. Acredito sim, que a
cultura de consumo 6 derivada de malti-
plos fatores, compondo urn complexo
quadro interdependente, respaldado nas
diferentes formas de abordar o fenOme-
no apresentadas. 0 que nos interessa,
al:4s esta breve explanacäo sobre a cul-

tura de consumo, a estabelecer suas re-
lacties com os esporte moderno. Preten-
demos demonstrar em que aspectos este
se sujeita ao mercado e se integra ao
imaginario consumista da sociedadc
global.

Esporte Globalizado

Inicialmente, corn certas limita-
coes, definiremos o tipo de esporte do
qual estamos falando para, em seguida,
relacional° a cultura de consumo que,
como foi dito anteriormente, orienta a
lOgica corn que este fenOmeno se insere
numa cultura globalizada e se
universaliza.

Segundo Brohm (apud Cavalcanti,
1984), o esporte modem° se desenvol-
veu a partir de quatro aspectos princi-
pais. sao eles: o desenvolvimento cien-
tffico a tecnolOgico; o aperfeicoamento
dos meios de transporte e comunicacao;
o aumento do tempo livre e do lazer; e o
aperfeicoamento da revolugao burguesa
democrdtica e o confronto entre nacties.
Nestes termos, estamos falando do es-
porte que esta diariamente nos meios de
comunicacao, que envoi ve quanti as ele-
vadas de capital, arrasta legities de es-
pectadores (Ms), cria fdolos, mitos, inter-
mediarios culturais especializados (cro-
nistas esportivos, jornalistas, professo-
res de educacao ffsica) e esta vinculado
a producao e ao consumo de bens, pro-
dutos e servicos, principalmente via
publicidade. Este 6 o esporte que leva
varios nomes como: Esporte de Alto
Nivel, Esporte de Rendimento, Esporte
de Competicao, Esporte Espetaculo, Es-
porte Mercadoria entre outran possibili-
dades. Observemos que globalizacao e
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esporte moderno se assentam sobre as
mesmas bases, capital e tecnologia. Tra-
taremos deste tipo de esporte por este
ser, em minha opinido, paradigmâtico e
como tal, nortear a pratica do esporte em
outras instancias que, teoricamente, de-
veri am (ou poderiam) ser diferentes, tais
como no lazer e na escola.

0 esporte que a partir de agora
chamaremos Esporte Globalizado, como
fenOmeno moderno, esta associ ado dire-
tamente ao mundo dos sonhos da cultu-
ra de consumo. Esta cultura, que inde-
pendente de sua origem, assumiu pro-
porcOes inimaginadas e tambem se as-
senta na lOgica da globalizacdo, apro-
pri ou- se radicalmente do Esporte
Globalizado a ponto de ter poder incon-
testavel sobre seus rumos. 0 Esporte
Globalizadoe umamercadoria, manipula-
da pela Indtistria Cultural. Seus destinos
fogem a decisâo estrita do campo espor-
tivo e se curvam aos interesses das gran-
des corporacOes transnacionais. Diante
destas consideracOes, discutiremos al-
gumas correlacCies entre Esporte
Globalizado e Cultura de Consumo.

Segundo Ortiz (1994) quando se
desenvolveu a cultura de consumo
partir dos Estados Unidos, uma indtistria
de cultura proliferou associada
transnacionalizacäo das corporagOes e
publicidade. Estaindtistria, principalmen-
te o cinema, criou Idolos e mitos, que
apoiados na imagem do gala, mocinho ou
cow boy viril, ajudou a vender cigarros,
carros, calcas e sanduiches em escala
global. Com a ascensdo do esporte como
valor incontestavel de nacionalismo,

educacäo e estilo de vida, descobriu-se
um novo fit -do, no qual os atletas passa-
ram a integrar o mundo da associacäo
da imagem aos produtos industria-
lizados.

Conforme Featherstone (1995: 100),
a estetizacão da vida cotidiana 6 central
para a cultura de consumo. (...) 0 fluxo
veloz de signos e imagens que saturam
a trama da vida cotidiana na sociedade
contempordnea atraves da inthistria cul-
tural, com sobrecarga de informacifies,
imagens e simulaciies fascinantes, resul-
t= na perda de referenciais onde reali-
dade e imaginArio se confundem. A isto
Baudrillard (apud Featherstoe, 1995)
chamou de hiper-realidade.

O Esporte Globalizado se alimenta
desta hiper-realidade e a reproduz. Ges-
tos, lances, corpos, feitos fantasticos
sdo estetizados e adorados. 0 real se
confunde corn o imagindrio; o homem e
o mito, o feito atletico e o sobre-humano.
O mundo imagetico datelevisao e da vida
estetizada nos conduz ao esporte e seus
derivados, pois aparencia, status, estilo
de vida e talento permeiam nossos so-
nhos diarios.

Os mitos, para Adorno &
Horkheimer (1985), criados pela pr6-
pria indilstria cultural, são talentos que,
mesmo antes de surgirem jd pertencem a
ela. Assim sendo, ja carregam sua lOgi-
ca. Sua veneracao estimula o consumo
de materiais esportivos e artigos vincu-
lados a sua imagem como leite, cerveja,
bancos etc.. Nossa sensacão, enquanto
consumidores, 6 a de podermos adentrar
ao mundo dos fdolos e com eles nos
assemelharmos. Isto acontece porque as
mercadorias ficam livres para associa-
Vies culturais diversas (Baudrillard apud
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Featherstone, 1995). Nessas livres asso-
ciacOes um tenis perde seu valor de uso,
fazendo-nos saltar mais alto ou chutar
mais forte, ou sermos mais belos e mais
inteligentes. Em nosso hedonismo narci-
sista, nao somos o que somos, mas o que
o carro, o tenis ou o cigarro nos tornam.

Ainda segundo os referidos auto-
res, a estes talentos, em contra partida,
apesar de sua aura de superioridade, e
dado um ar de facticidade. Assim como
a mocinha do filme se parece com todas
as loiras e no entanto nao a nenhuma
delas, passando a ideia de que poderia
ter sido qualquer uma e nao ela, com o
atleta ocorre situacao semelhante. 0 fato
de que qualquer um poderiachegar Id e,
no entanto, nunca chega. Quanto mais
perto de nos ele e criado, mais nos iden-
tificamos com ele e maior a sensacao de
que poderiamos ter sido os escolhidos,
felizardos, abencoados ou talentosos.
Conformados por serele e lido um de nos,
consumimos sua imagem e seu talento.
Apesar de estarmos sempre esperando
nossa vez, alimentados pela ilusao de
que nosso dia tambem chegara. Na ver-
dade,

(...) SO um pode tirar a sorte gran-
de, so urn pode se tornar celebre,
e mesmo se todos tem a mesma
probabilidade, esta a para cada
um tao minima que é melhor risca-
la de vez e regozijar-se corn a feli-
cidade do outro, que poderia ser
ele prOprio, e no entanto, jamais é.

(Adomo e Horkheimer, 1985:136)

Deste modo, a felicidade burguesa
ate eta() no trabalho desloca-se para o
consumo e o acaso. A falsa democracia
que a ideologia do Esporte Globalizado

nos submete, de que todos temos chance
e opcOes, esconde uma dura realidade: a
de que nos estamos livres para escolher
o que se repete, isto é, permanecermos
nas mesmas condicOes, via de regra, de
exclusao social, o que reflete sempre a
coercao econOmica. Exemplo disto foi a
falsa tentativa de popularizacao do tenis
apOs a recente vitOria do tenista brasilei-
ro no torneio de Roland Garros. 0 que se
sabe, contudo, a que a popularizacao mal
atravessa os muros dos clubes de/para
classe media.

Diante deste fluxo permanente de
imagens e ideias, de mitos e simbolos,
nos cabe a resignacao. 0 descontrole
controlado das emociies (Wouters apud
Fetherstone, 1995:45). Diante das vitri-
nes dos shopping centers, diante do
fdolo em pleno espetkulo, nas feiras e
festivais, no campo de futebol no instan-
te do gol, e permitido este descontrole
controlado das emordes, forma de agir
que aprendemos no processo civilizatOrio
(Elias apud Featherstone, 1995). Caso
nao consigamos nos conter, diante do
mundo inatingivel das mercadorias e ido-
los, os controles extemos estarao sem-
pre por perto, nas cameras de video, nos
segurancas, nos policiais e nas leis.
Sempre para nos lembrar o nosso lugar
de espectadores, consumidores ou em-
pregados. Objetos da inddstria do con-
sumo.

Como ultimo aspecto a destacar,
atletas, equipes esportivas, torcedores,
ja nao pertencem mais a si. Enquanto
mercadorias, estao sujeitos aos desejos
da producao e do consumo, aos interes-
ses das grandes corporacOes. Entrevis-
tas, compromissos corn o patrocinador,
roupas, o que fazer e como falar sao



controlados e manipulados. Estilos e
modos de vida sat) criados (bom menino,
bad boy, manezinho), reforcados e ex-
plorados pelo mercado de roupas, car-
ros, artigos esportivos, chiclete, cerveja
e etc. Na mesma medida, tudo passa pelo
filtro da indastria cultural onde nao ha
nada que ja nab tenha sido classificado.
A atrofia da imaginacdo se (la onde tudo
ja esta pronto. Todos, em sfntese, fazem
parte do sistema comum do mercado e do
consumo, mesmo os excluidos, pois a
exclusäo tambem faz parte do processo
(Adorn° e Horkheimer, 1985).

Consideracdes Finais

Globalizacao e cultura de consu-
mo, assim como seus derivados, no caso
o Esporte Globalizado, sao fenOmenos
recentes que merecem uma atencao es-
pecial e urn estudo mais aprofundado.
Pouco das relacties entre estes aspectos
da realidade tem-se discutido. Estas re-
flexties entretanto, dentro de suas limita-
cOes, väo no sentido de questionar os
caminhos da Educacao Fisica e dos es-
portes nestes contextos. Enquanto obje-
to da Indastria Cultural e da cultura de
consumo, o Esporte Globalizado tern di-
tado as normas de sua praticaem diferen-
tes instfincias. Lazer e educacao se cur-
vam a 16gica da exclusao e do consumo.
Cursos de Educacão Fisica abandonam
a licenciatura e se transformam em cen-
tros de exceléncia em treinamento
desportivo. Pedagogos sao transforma-
dos em tecnicos.

Deve a Educacdo Fisica ceder aos
apelos do Esporte Globalizado ou procu-
rar alternativas em sua proposta de tra-
balho? Temos condiceies para tanto?

Qual nosso papel frente as implicacOes
que o mundo dos sonhos produzidos
pelo Esporte Globalizado cria e recria
em nossos alunos? Certamente, estas e
tantas outras questoes podem e devem
ser feitas, sendo, no meu entender, im-
portante refletirmos sobre o processo
avassalador da Globalizacao e da cultu-
ra de consumo, pois as bases ja frageis
de nosso trabalho, sofrem diariamente
com essas profundas transformaciies.
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