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RESUMO

0 objetivo deste texto
discutir as influencias da "nova

cultura do trabalho", que
acompanha a reestruturagao
produtiva, sobre as politicas

educacionais e os impactos na
organizacao do trabalho escolar.

Trataremos de modo mais
especifico das questOes

associadas a educagào fisica. Nos
apoiamos nos textos que tratam

do assunto e registros de
fragmentos de uma trajetOria em

curso, que estäo levando a
organizagäo do trabalho a

mudangas radicais na virada deste
s6culo. Seguindo esta orientagbo,

delimitamos a abordagem do tema
a duas questOes b5sicas, e que

são as seguintes: 1) 0 que
globalizag5o. 2) Os impactos da

nova cultura do trabalho na
Educagäo e na Educagao Fisica.

ABSTRACT

The purpose of this text is to
discuss "The New Work Culture"
infliences over productive
restructuration, Educational
Politics and over the impacts on
scholar work organization. We will
deal on a specific way, the
questions associated with Physical
Education. We leant over texts that
deal the matter and registers of
fragments of a percurse, that are
driving the work organization to
radical changes in the end of
century. Following this orientation
we specified the aproach of the
theme to two basics questinos: 1)
What globalization is. 2) The
impacts of the new work culture
over Education and over Physical
Education.
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0 que é Globalizacäo

m termos histOricos,
o atual processo de
globalizacâo expan-
dido a partir da de-
cada de 80/90 ocor-
re simultaneamente
com outras ondas:
uma nova revolu-
cão tecnolOgica e
urn novo momento

de internacionalizacdo do capital que
neste estagio difere daqueles ocorridos
na P e 2' revolucOes industriais.

As instabilidades da economia
mundial na decada de 70 foram seguidas
de movimentos de reafirmacdo da
hegemonia americana no piano finan-
ceiro e no piano estrategico-militar, que
modificaram profundamente o funcio-
namento e a hierarquia das relacties in-
ternacionais a partir da decada de 80. Do
ponto de vista econOmico, constatam-se
a globalizacdo financeira; a aparicão do
Japäo como potencia tecnolOgica, finan-
ceira e comercial; a transnacionalizacdo
e integracäo do espaco europeu e a pro-
pria transnacionalizacão do espaco eco-
n8mico nacional norte-americano segui-
da da transnacionalizacdo progressiva
da Asia; regressdo industrial e a crise
financeira dos paises perifericos, em
particular os sul americanos e os do leste
europeu; o fragmentacdo da Africa. 0
processo de globalizacäo financeira, que
precede a atual onda de producao
transnacionalizada, a uma conseqii8ncia
do padrdo monetario internacional an-
corado no ouro e no Mar. Resulta, so-
bretudo, do agravamento da crise finan-
ceira americana e dos processos de
liberalizacAo e desregulacao financeira
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iniciadas durante os governos Reagan e
Tatcher. Do ponto de vista politico, criou-
se uma situ acâo de instabilidade estrutu-
ral que ameaca tanto a Ordem Mundial
quanto a eficacia dos Estados Nacio-
nais, como agentes do poder soberano,
limitando, inclusive, sua capacidade de
regulacdo econOmica e protecão social.

0 termo globalizacäo tern sido usa-
do para expli car a reorganizacäo em cur-
so na economia, na cultura e na socieda-
de. A globalizacdo financeira tem sido
acompanhada de integracdo fiexivel da
producfto comercializavel, da tecnologia
e do investimento internacional que, em
termos de organizacdo industrial, tem
como paradigma o modelo em rede
(Network) de relacties de cooperacdo e
aliancas estrategicas intrafirmas, adota-
do, inicialmente pelos conglomerados
japoneses (Keiretsu), cujas estratêgias
conduzem a estruturas de mercado con-
centradas em que a rivalidade dos
oligopOlios se mantem e ate mesmo se
acirra.

A globalizaccio da economia 0 a
reorganizacdo do capital em empresas
oligopolistas transnacionais, corn sede
nos paises centrais e instalaciies produ-
tivas e comerciais em diferentes paises.
Mas diferentemente da fase incial dos
conglomerados multinacionais de deca-
das passadas, em que as filiais da empre-
sa se estruturavam tal qual a sua matriz,
estas empresas, hoje, estdo desmem-
brando sua producdo para tirar proveito
das potencialidades regionais gracas ao
desenvolvimento da tecnologia dainfor-
macdo. Desta forma, a producao
parcelizada a integrada em escala mun-
dial, acentuando a alienacdo dos traba-
lhadores frente ao processo produtivo e
instituindo de forma ainda mai s marcante
a divisdo internacional do trabalho.
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De acordo corn Presser (1995), a
globalizacao em seu aspecto econOmico
6 entendida como a ampliacao de opera-
cOes das empresas na producao e venda
de bens e servicos a um mimero maior de
mercado, corn base no novo sistema de
producao.

Na esteira da globalizacao do capi-
tal, globalizam-se tambem as instituiciies,
os principios juridico-polfticos, os pa-
drOes sOcio-culturais e os ideais que
constituem as condicOes e os produtos
civilizatOrios do capitalismo. Dessa for-
ma, as awes do Estado se voltam para a
desestatizacao, a desregulacao, a
privatizacao a abertura de mercados e a
monitorizacao das politicas econOmicas
nacionais orientadas pelo Fundo Mone-
tario Internacional e do Banco Mundial,
entre outras organizyies multilaterais e
transnacionais. A globalizacao da eco-
nomia faz mudar o conceito de Estado-
nacao, a medida que sao desterri-
torializadas as fronteiras geograficas, os
regimes politicos, as culturas e as civili-
zacOes. Outros aspectos observados di-
zem respeito a internacionalizacao das
diretrizes relativas a desestatizacao,
desregulamentacao, privatizacao, aber-
tura de fronteiras, criacao de zonas
francas.

Shiosawa (1993) mostra que a
empresa global procura nao so utilizar
suas vantagens competitivas, mas espe-
cialmente as vantagens competitivas das
nacOes sem buscar a homogeneizacao,
eliminacao das diferencas ou reducdo do
papel dos liaises. Ao contrario, a
globalizacao realca os pontos fortes de
cada nacao e as diferencas de carater
nacional, aproveitando-os para o resul-
tado global.

0 processo de globalizacao daeco-
nomia introduziu no universo vocabular
termos pouco conhecidos, mas que ga-
n h ar am	 Meg° rapidamente.
Desmaterializacao da producao,
terceirizacao, acumulacao flexivel,
reengenharia, holismo, ohnoismo, ccq,
kan-ban, just-in-time sac) alguns concei-
tos que traduzem o novo paradigma nao
so p6s-industrial, mas pOs-moderno. As
economias nacionais entraram no pro-
cesso de globalizacao e redefinicao de
padrOes culturais, especialmente na
vivencia do tempo-espy).

De acordo con) Smith (1994), a
globalizacao em curso no fim do seculo
XX 6 urn processo simultaneamente so-
cial, econOmico, politico e cultural. Ao
tratar da globalizacao da cultura, parte
do principio de que nao podemos consi-
derar uma cultura global, mas varias
culturas. Este ponto de vista se reforca
quando se pensa a cultura global como
algo semelhante a cultura do Estado-
nacao como um todo (um conjunto de
crencas valores, estilos e simbolos). A
imagem da cultura de urn Estado-nacao,
geralmente a composta por elementos
que se destacam por sua homogeneidade
e a integracao cultural. Seria impossivel
formar uma cultura global integrada sem
a formacao de urn Estado-nacao. Os
mais diversos meios de comunicacao,
bem como a midia impressae eletrOnica,
baseados em tecnicas eletretnicas e a
publicidade em geral, tudo isto entra no
processo de globalizacao da cultura.
Trata-se de padrOes e valores culturais,
envolvendo instituicOes que se generali-
zam combinando corn outros paddies
e valores e envolvendo outras institui-
cOes.



Ortiz	 (1994)	 analisa	 a
desterritorializacdo da cultura, caracte-
rizada por locais anOnimos, serializados,
racionais, deslocalizados, identificados
por simbolos comuns. Fazem pane de
prndtitos mundializados, com suas mar-
cas reconhecidas mundialmente. 0 au-
tor distingue varios sinais de desterri-
torializacAo da cultura: deslocalizacdo
da producdo; mudanca no perfil de pro-
jetos arquitetOnicos; desterritorializacAo
de simbolos e referencias culturais reco-
nhecidos mundialmente; o imagindrio
coletivo mundi al; a memOria internacio-
nal popular (pessoas famosas, souvenirs,
lugares, épocas...).

Mattelart (1988) diz que em de-
correncia da globalizagão econOmica,
podemos observar urn processo de
mundializacAo da cultura tendo, como
uma das conseqiiencias, o surgimento de
uma subcultura jovem, fru to da indti stria
cultural e da publicidade. 0 conteddo
ideolOgico da nova cultura mundializada
esta amparado no hedonismo e no
narcisismo, que buscam o consumo de
mercadorias e representam a chave do
sucesso, prazer e felicidade. Alem des-
ses, Belloni (1995) ressalta que o culto
violencia é outro componente ideolOgi-
co da nova cultura mundializada, decor-
rente da intensa disseminacão de ima-
gens e sons de violencia e agressividade
veiculadas na mfdia. A autora conclui
que os conteados valorativos dessa cul-
tura jovem mundializada sAo: he-
donismo, narcisismo, conformismo e
consumismo.

Monteiro (1996), ao tratar da cul-
tura no processo da globalizacao, abor-
da o revigoramento dos vfnculos religi-
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osos e etnicos do s6culo passado, 'con-
cretizado pelo processo de consolidack
dos Estados nacionais. Aponta para a
homogeneizacao das maltiplas praticas
culturais existentes em diferentes gru-
pos populacionais, no interior de urn
territOrio. A cultura global ndo impede a
existencia de culturas regionais; toda-
via, elas Beard() restritas aos seus locus
sem grande expressAo em niveis maio-
res. A cultura regional, contrariamente
ao carater de consumo da cultura global,
tende a assumir uma certa invisibilidade
diante desse processo de difusäo e con-
sumo, ate porque o seu valor so sera
expresso para uma determinada comu-
nidade, assim como vemos em certas
manifestacOes populares. Entretanto, nä()
podemos desconsiderar que a imigracdo
e a mistura cultural podem produzir re-
acOes contrari as nas culturas locais, como
ja ocorreu em algumas sociedades oci-
dentais.

No Ambito do Estado nacional bra-
sileiro, foram absorvidas as manifesta-
pies etnicas, tais como os terreiros da
candomble, o carnaval, as escolas de
samba, etc, em sua ideia de nacdo. Esse
processo de incorporacdo realiza ao
mesmo tempo o desvinculamento des-
sas formas culturais de suas lealdades
prOprias para que el as se tornem aptas a
dar corpo a ideia abstrata depovo brasi-
leiro.

Ao discorrer sobre a formagao e
expansão dos mercados, da industriali-
zacao, da urbanizacdo e da oci-
dental izacão da economia mundial,Ianni
(1995) faz consideracties sobre as reali-
dades internacionais emergentes sem
deixar de contemplar a sociedade nacio-
nal, em suas mais diversas configura-
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toes. Desvenda as relacOes que trans-
cendem o Estado-nacao, diante dos de-
safios das atividades, producOes e
transformacOes que ocorrem entre as
nacOes. Baseia-se nas analises de
Wallerstein e Braudel, que discutem os
aspectos econ6micos, em ambito geo-
grdfico e hi st6rico, para explicar as eco-
nomias-mundo para quem esse conceito
de esta sempre relacionado ao de Esta-
do-nacao. 0 conceito de Estado-nacao,
antes ligado a aspectos geograficos e
histOricos, diante da globalizacao assu-
me outro conceito, agora determinado
pela dinamica dos mercados, da
desterritorializacao das coisas, gentes e
iddias. A exemplo disto, a Revista Veja
de 03 de abril de 1996, traz uma materia
mostrando a perda da identidade nacio-
nal do produto, capital e tecnologia.
Mostra a moda corn motivos africanos
em Milao e supermercado com produtos
sofisticados atendendo a africanos com
pes descalcos na Namibia.

Esta desterritorializacao leva em
conta a formacao de blocos econOmicos
dominados por paises centrais seguidos
por paises intermedidrios e paises peri-
fericos, moldados pelo capitalismo e
compreendendo as forcas produtivas,
tais como o capital, a tecnologia, a forca
de trabalho e a divisao do trabalho
social, sempre envolvendo instituicOes
sdcio-culturais e os ideais relativos
racionalizacao, produtividade, lucrativi-
dade e quantidade.

Mudancas ocorridas na glo-
balizacao financeira estimulam os pro-
gramas de qualidade e reengenharia nas
empresas e mudancas significativas que
tendem a afetar a vida das pessoas no
que diz respeito ao comportamento, a

personalidade e a sadde. NocOes de as-
seio, organizacao e o gosto pela
tecnologia; conceitos aprendidos no ho-
t-Arlo de expediente como parte do trei-
namento dos trabalhadores nas fabricas,
sat) estendi dos aos lares e a comunidade.
Na disputa pela manutencao do empre-
go, operarios corn pouca instrucao in-
corporam rapidamente sofisticadas fer-
ramentas japonesas e americanas dos
programas de qualidade. Antes destas
modificacOes no mundo do trabalho,
qualquer novidade implementada neste
ambiente dificilmente provocaria algu-
ma mudanca no comportamento do tra-
balhador para aldm dos muros das fabri-
cas. No antigo contrato de trabalho, o
operario vendia sua forca de trabalho,
cumpria suas obrigaclies e recebia seu
saldrio. Corn a implantacao dos progra-
mas de qualidade, os trabalhadores pas-
saram a encarar a empresa nao mais
como empregado, mas como sOcio, tor-
nando aparente a divisao entre o mundo
privado e o trabalho. Aumentar a produ-
tividade e a qualidade dos servicos e
produtos significa a garantia do futuro
da empresa e talvez do emprego.

Tudo isso leva as pessoas a uma
mudanca de comportamento. 0 trabalho
em equipe exige o esforco do trabalha-
dor no sentido de uma readaptaeao ao
novo modo de trabalhar. Quem nä° se
adapta e apenas se esforca para manter o
emprego, tende a se estressar. A
reengenharia do setor produtivo - ao se
instalar na inddstria - vem acompanhada
de novas responsabilidades e incertezas
em relacao ao futuro da empresa e do
emprego. Esse quadro propicia o apare-
cimento de doencas ligadas a distdrbios
psicolOgicos como insOnia, hipertensao



gastrite. Para os trabalhadores que
conseguem se adaptar, existe uma pro-
pensdo ao comportamento competitivo

melhora da autoestima. A adesdo ao
novo estilo de vida é uma °pea° pela
sobrevivencia..	 .

Os estilos de vida estdo relaciona-
dos aos habitos de consumo, urn sinal de

Foi corn esta base que os de-
partamentos de marketing de varias or-
ganizacOes adotaram o VALS (Values
and Life-Styles), concebido pelo
Stanford Research Institute, como ins-
trumento de classificaeao da pessoa. 0
VALS mapeia a sociedade em grupos de
estilos de vida identificados pelo consu-
mo de determinados produtos (viagens,
carros esportivos, roupas de luxo, etc.),
conjunto de valores que hierarquizam
individuos, ocultando as diferencas-de-
sigualdades de uma modernidade que se
quer global (Ortiz, 1994).

A forma de reproducao do capital
em nivel internacional molda e subordi-
na a forma de reproducao do capital
nacional. Com a nova divisdo internaci-
onal do trabalho, tratada de maneira
mais ostensiva ap6s a segunda guerra, a
flexibilizaedo dos processos produtivos

outras manifestacOes do capitalismo
em escala mundial - as empresas,
corporacOes e conglomerados transna-
cionais - adquirem forma em rein -do as
economias nacionais.

A globalizacdo tern alguns entra-
ves na sua trajetOria, dentre estes apon-
tamos quatro problemas que considera-
mos graves e sem cuja resolucao, o pro-
cesso de globalizacdo estara comprome-
tido: crescente desigualdade de padrao
de vida entre os paises desenvolvidos e
os subdesenvolvidos; crise ecolOgica
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mundial; o desemprego estrutural e o
crescimento demogrdfico. Evidencia-se
tambem, uma contratendencia a
globalizaeao em termos de protecdo co-
mercial e divisdo de esferas de influen-
cia, que comporta a geografia e a
assimetria de poder (militar, econesmi-
co, financeiro e tecnolOgico).

Os Impactos da Nova
Cultura do Trabalho
na Educacäo

Os efeitos perversos da
globalizacao comeeam a manifestar-se
mesmo nos paises desenvolvidos. As
polfticas neoliberais tern sido um dos
estorvos na defesa da solidariedade e da
reforma do Estado Nacional que leve a
uma transformacdo produtiva coin
equidade social. Nestas circunstancias,
a mao invisivel do mercado parece ser a
chave para encontramos oequillbrio e o
consenso que se contrapOem a grave
crise de deterioracdo dos padrOes de
vida da populacao, provocados pelas
politicas de ajuste neoliberal, e
marginalizaedo social crescente de po-
pulacOes em todo o mundo.

A mudanca na base tecnica levara
a uma mudanca no modelo de educacao
ate entdo utilizado no Brasil (o modelo
fordista), para dar enfase a uma forma-
ea° generalizada e humanista, corn uma
visa° do modo de organizaeao da socie-‘
dade. Nessa perspectiva, o curriculo es-
colar deverd ensinar mais por que fazer
e nä° comofazer. Este novo trabalhador
deverd ter um born dominio da lingua,
comunicar-se bem verbalmente e por
escrito, alem dos conhecimentos instru-
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mentais normalmente exigidos: materna-
tica, quimica, fisica, etc. A formacao para
o oficio devera dar lugar a um trabalhador
habilitado a tomar decisOes, adaptado a
novas situacties, apto a uma educacdo
continuada baseada no seu prOprio inte-
resse.

Na organizacao taylorista/fordista,
os postos de trabalho nab requeriam
mao-de-obra corn refino de instrucao.
Devido as novas necessidades do setor
produtivo, o fator instrucao passou a ser
tratado em conformidade ao atendimen-
to de novas propostas de formacao de
mao-de-obra.

0 contexto de producao capitalis-
ta contemporaneo e suas implicacOes no
desenvolvimento tecnolOgico e no pro-
cesso de trabalho configuram uma nova
tendencia de formacao do trabalhador -
a multifuncionalidade. A formacao
multifuncional subordina o conhecimen-
to a instrumentalizagdo pragmatica, pres-
supiie uma educacao basica corn o de-
senvolvimento de habilidades intelectu-
ais gerais e habit° requerido para o ajus-
tamento do trabalhador as inovaciies nas
formal de organizacao das atividades
produtivas, uma compreensao geral de
urn conjunto de tarefas e funcOes articu-
ladas, exigindo capacidade de abstra-
cao, selecao, tratamento e interpretacao
das informacties. Essa tendencia de for-
maga() multifuncional vem superar o
modelo taylorista/fordista, cujo ideario
se fundamentava na teoria do capital
humano, de natureza tecnicista e
economicista, que valorizava o adestra-
mento eo treinamento profissional. Esse
modelo de organizacRo do trabalho ti-
nha como principios fundamentais: a
separacao entre a concepcao e a execu-

cab do trabalho, a organizacao do traba-
lho na forma de tarefas, a rotinizacao dos
procedimentos e a excessiva especiali-
zacao da formacdo do trabalhador, numa
relacao corn o exercicio de tarefas.

Esta nova tendencia pressuptie o
desenvolvimento humano em todas as
suas dimensOes, rat) se restringindo a
urn processo de socializacdo voltado
exclusivamente para o mercado de tra-
balho. Implica na compreensao tecnico-
pratica da ciéncia, dos conceitos, princi-
pios e leis cientificas fundamentais
orientacao do processo de trabalho e dos
principios de organizacao do trabalho e
da gestAo social. Exige umareformulacao
do ensino basic() e da formacao basica
dos cursos de formacao profissional,
construindo a possibilidade de autono-
mia na identificacao e solucab de pro-
blemas, na busca de educacao continua-
da e qualificacdo permanente (Machado
1994).

As perspectivas apontam para um
pats que precisa de um grande esforco
visando universalizar o acesso a educa-
cao, melhorando a media dos anos de
estudo da forca de trabalho. Necessita
ainda melhorar a escola e dar educacao
para os atuais trabalhadores, como for-
ma de garantir o emprego. Cada vez
mais os empregos sera() menos estaveis,
exigindo mudancas freqiientes da fun-
cao numa mesma empresa, por isso uin
trabalhador mais versatil seguramente
sera preferi do.

0 padrao mundial de alfabetizacdo,
entendido como a capacidade de ler e
interpretar urn manual de instrucao de
uma maquinaou aparelho, deixa o Brasil
corn urn indice de analfabetismo de 50%
dos trabalhadores, embora o ndmero de
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analfabetos oficiais seja urn pouco supe-
rior a 20% da populacdo. A estrutura
organizational do trabalho pedag6gico,
no que se refere a divisdo de tarefas,
distribuicdo hierarquica do poder, a se-
lecAo, organizacäo e distri bui cdo de con-
tetidoS, dentre outros, tende a se repro-
duzir no interior da escola, principal-
mente nos aspectos relacionados a or-
dem, autoridade e submissAo, conforme
a categoria da divisdo do trabalho.

0 atual interesse do Brasil em ata-
car a questa() do analfabetismo, pode ser
indicio destas transformacOes na base
material da organizacdo social. De acor-
do corn o autor, a possivel que o trabalho
pedagOgico seja dirigido por urn
neotecnicismo, o que implicaria na (...)
avaliaccio das escolas, avaliacdo do
professor,distribuicdo de verbas e said-
rios de acordo corn estas avaliacOes,
revisdo curricular (Freitas, 1991). 0 pro-
blema da educacdo, nesta visa°, a que ela
assume dois aspectos: o politico e o
tecnico

Ha umadiferencafundamental nes-
sa vontade de oferecer educacdo basica
a toda a populacão. Enquanto os setores
progressistas veem na educacdo basica
a possibilidade de formar urn novo ho-
mem, os setores detentores do capital
v8em a possibilidade de formar urn novo
trabalhador. 0 ensino basico e t6cnico
tendem a ganhar valorizacdo devido a
sua importAncia na formacdo do novo
trabalhador.

0 novo perfil do trabalhador não
pode ser formado dentro da empresa em
curto espaco de tempo. Säo habilidades
que necessitam ser desenvolvidas den-
tro do sistema educacional regular (es-
cola ptiblica ou privada). No caso brasi-

leiro, a necessidade de universali'zar a
escola basica, como ponto de partida de
urn sistema nacional unificado em cor-
respondéncia corn as exigéncias atuais
do mercado de trabalho, ja comeca a se
manifestar; sem tal universalizacdo en-
tra em evidencia a impossibilidade
operacional do parque produtivo na-
cional.

0 projeto orientador dessas trans-
formacOes leva em consideracAo a qua-
lidade e a avaliagäo do ensino e da
escola. E por esta raid() que a educacdo
tem sido materia corrente na midia naci-
onal. Ha muitos anos setores que mili-
tam na educacdo basica nacional tern
alertado para a necessidade de ser ofere-
cida uma educacAo de boa qualidade,
entretanto somente agora temos umagrita
geral pel a educacAo de qualidade, quall-
dade total. Ao que parece, todos pedem
a mesma coisa, todavia näo 6 assim!
Aparentemente os discursos sdo os mes-
mos, porem os projetos politicos säo
antagOnicos (Freitas, 1995).

Corn a revolucao industrial, a in-
troducäo da maquinaria eliminou a exi-
gencia de qualificacAo especffica, mas
imp6s urn patamar minimo de qualifica-
cAo geral, equacionado no curriculo da
escola primaria. A necessidade de reali-
zar reparos e manutencAo das maquinas
substitufa tarefas que exigiam determi-
nadas qualificacOes especfficas obtidas
por urn preparo intelectual especffico, o
que levou a criacAo do ensino diferenci-
ado entre as escolas de formacdo geral e
as escolas profissionais.

0 trabalho continuard sendo o prin-
cipio educativo do sistema de ensino em
seu conjunto. Determinou o seu
surgimento sobre a base da escola pri-
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maria, o seu desenvolvimento e diver-
sificaeao e tende a determinar, no contex-
to das tecnologias avancadas, a sua
unificacao (Saviani, 1992).

Ao que os fatos indicam, o opera-
rio corn gestos mecanizados e pouco
discernimento, tipico do modelo
taylorista-fordista de organizacao da
producdo, deixa de ser funcional para os
objetivos gerenciais dentro da nova eta-
pa aberta corn a aceleracao do progresso
tdcnico. Esta mudanca esta associada a
urn crescimento substancial da impor-
tancia de uma boa educacao formal da
forca de trabalho.

As novas exigencias de capacida-
de de abstracao, raciocinio critic° e pres-
teza de intervencao estao diretamente
ligados ao grau e a qualidade da escola-
ridade formal, o que provoca impacto
direto sobre a produtividade do traba-
lho. Este exemplo foi seguido pelo Ja-
pao e as novas economias industrializa-
das do Leste Asiatic° que investiram na
universalizacao de uma boa educacao de
primeiro e segundo graus, bem como na
ampliacao do ensino superior corn enfa-
se na engenharia e outras areas de cien-
cias aplicadas, como requisitos essenci-
ais para acelerar a adocao, adaptacao e a
absorcao de tecnologia.

A ideologia neoliberal, penetran-
do no campo educacional, exige maior
planificacao dos sistemas de ensino e
processos pedagOgicos, justificando o
investimento na educacao na medida em
que ela assume valor econOmico.

A persistencia e o agravamento de
determinadas problematicas no proces-
so de formacao profissional, como sky
a fragmentacao do saber; as contradi-
cOes entre as areas do conhecimento; a
segregacao do saber; a dicotomia entre a

teoria e a pratica, entre outros, faz parte,
segundo Arroyo (1985), (...) de uma po-
lftica mais global de negaciio do saber
as camadas populares.

Esta polftica a decorrente da orga-
nizacao capitalista do trabalho, que en-
contra sua expressao particularizada na
escola, na forma como 6 organizado,
concebido e avaliado o conhecimento.
De acordo com Labarca (1987), esta
forma de organizacao responde nao so-
mente a dimensiies tecnicas do proble-
ma, mas a conotacifies polfticas do pro-
cesso de qualificacao profissional.

0 trabalho fundamentado na
multifuncionalidade - orientada pelo
principio da relacao entre ciencia e apli-
cacao tecnolOgica - pressuptie sdlida
formacao basica que contribua para su-
perar a dualidade tradicionalmente exis-
tente entre formacao tecnica e geral, na
perspectiva de uma formacao ampla,
integrada, flexivel e crItica.

No Brasil, urn novo ciclo de desen-
volvimento baseado nessas premissas
encontrara varios entraves, e dentre eles,
o educacional. Assim, a formacao profis-
sional torna-se questa() estratagica, tan-
to na criacao cientIfica quanto na trans-
formacao da ciencia em tecnologia. Isto
se torna um tanto quanto problematico,
quando consideramos as condicOes da
escola. Alguns dados podem ser
elucidativos em relacao ao que citamos:
as escolas de ensino basic() registram
Indice de reprovacão de 50%, ha suspei-
tas de que cerca de 30% dos alunos da
rede estadual nao freqiientam as aulas, e
urn percentual igualmente expressivo de
criancasabandona a escola antes mesmo
de completar a primeira s6rie. Em corn-
paracao com outros Rises, o ano letivo



é de 180 dias ocupados em um rinico
turno, contra 240 dias de aula por ano
para os alunos do primeiro grau da
Tailandia, por exemplo, com 8 horas did-
rias de aula. 0 relatOrio da UNICEF (The
Progress of Nations), sobre a posicdo de
129 gases acerca dos seus investimen-
tos sociais, destaca que, pelo menos,
88% das criancas matriculadas no pri-
meiro grau deveriam concluir a quinta
serie. Entretanto, somente 39% destas
concluem. Alan disto, no caso brasileiro
o ano letivo, ndo raro, é agravado pelas
greves ocorridas devido 	 as
mas condigOes de trabalho dos profes-
sores .

No pais em que escola boa é exce-
ed() e não a regra, o maior desafio esta em
conter a degradacdo do sistema de ensi-
no. Temos 38 por cento de criancas e
jovens fora da escola. Na Coreia do sul,
porexemplo, sdo apenas 1,5 por cento. 0
RelatOrio de Desenvol vi mento Humano
das NacOes Unidas e Fundacdo Gettilio
Vargas (FGV) sobre as diferencas sociais
entre os paises do Mercosul indicam
que: a) a media do n6mero de anos de
escolaridade das pessoas com mais de 25
anos de idade, equivale a 8,1 anos no
Uruguai, 9,2 na Argentina, 4,0 anos no
Brasil e 4,9 no Paraguai; b) a porcenta-
gem de pessoas corn mais de 15 anos de
idade capazes de entender, ler e escrever
urn texto simples equivale a 96,9 por
cento no Uruguai, 95,9 por cento na
Argentina, 81,9 por cento no Brasil, 91,2
por cento no Paraguai; c)a linha de po-
breza, conforme definicdo das NacOes
Unidas: nivel de renda minim° necessd-
rio a uma dieta nutricional adequada e
aos (tens alimentares essenciais, equiva-
le a 13 por cento no Uruguai, 16 por cento
na Argentina, 47 por cento no Brasil e 35
por cento no Paraguai.

Motrivhancia

Ray e Mickelson (1993) mostiaram
que os estudos da Business Week (Help
wanted, 1987) estimam o aumento de
novos empregos no periods° de 1986 a
2000, nas seguintes areas: garcom e gar-
conete, enfermeiro, zelador, treinadorem
esporte, caixa, motorista, emprego em
escrit6rio, atendimento em lanchonete e
auxiliar de enfermagem. Rdpido cresci-
mento dos postos de trabalho no mesmo
period°, para assistente-medico,
terapeuta corporal, auxiliar de terapeuta
corporal, conserto de equipamentos de
processamento de dados, agente de sari-,
de, analista de sistema, entrevistador de
ma, programador de computador, tecni-
co em registro de medicamentos.

De acordo com os autores, a
reestruturacdo do trabalho, conseqiien-
cia da reestruturacdo econOmica, tern
fomentado a crise educational caracteri-
zad a por jovens desmotivados e
indisciplinados para o estudo e para o
trabalho. Empregados ndo aptos ndo sdo
disciplinados nem motivados para assu-
mir empregos instaveis e corn baixos sa-
larios. Somente a reestruturagdo das es-
colas e dos estudantes atende as contra-
dicOes geradas pela crise da economia e
os problemas dos dirigentes executivos
corn a competitividade global.

Os Impactos da Nova
Cultura do Trabalho
na Educacao Fisica

A Lei de Diretrizes e Bases da Edu-
cacao ndo é urn acontecimento estrita-
mente brasileiro. Paises latino-america-
nos, assim como os da Europa e Estados
Unidos, estdo corn reformas de mesma
abrangéncia em seu ensino.
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A analise dos impactos da nova
cultura do trabalho na educacdo ffsica,
levara em consideracAo as reformas do
ensino de educacdo ffsica no Brasil e
estabelecera uma interface corn as refor-
mas da educacao ffsica na Inglaterra.
Esta °KA° fundamenta-se no fato de
que, ha semelhancas entre os muitos
pontos da reforma educacional na Ingla-
terra e as que estäo sendo implementadas
no Brasil. Outro motivo, esta ligado as
primeiras manifestacties dessa nova fase
de acumulacAo do capital iniciada na
Inglaterra e Estados Unidos, atraves de
urn movimento politico denominado pe-
los sociOlogos de A Nova Di reita.
(O'Connor, 1984; Gamble, 1988).

A reforma da lei da educacao na
Inglaterraem 1988 levou educacAo fisi-
ca mudancas significativas. 0 novo cur-
riculo estabeleceu uma relacäo entre
educacdo ffsica, sailde, aptidäo ffsica e
enfase em jogos, tendo nas medidas e
testes de aptiddo ffsica a referencia para
aavaliacäb. (Evans, 1990; Chapman, 1996;
Cale, 1996). Nos conteddos as referenci-
as basicas identificadas no curriculo sao:
performance, aquisicäo de habilidades,
apreciacdo intelectual e estetica, habili-
dade social, pratica segura de atividade
ffsica, igualdade de oportunidade, boa
forma e engajamento em programas de
atividade ffsica. (Chapman, 1996). Alain
destes, o curriculo ressalta aspectos li-
gados a meri-tocracia, individualismo e
competi-tividade. (McNamee, 1993).

No dia 14 de julho de 1995 oPrimei-
ro Ministro da GrA-Bretanha lancou o
programa Sport: raising the game e de-
fende o esporte como construcdo do
jogo e como responsabilidade do Primei-
roMinistro (Major, 1996). Este programa

desenvolvido pela Associacao de Pro-
fessores de Educacao Fisica do Reino
Unido, governo e outras agencias nao
governamentais e tern por objetivo
monitorar o Curriculo Nacional de Edu-
cacao Fisica, a promocdo do esporte e do
jogo para toda a populacdo do Reino
Unido e a realizacdo de estudos compa-
rativos de educacAo ffsica na Europa.
Para tanto, propOs a revisao do curriculo
de educacao ffsica corn enfase nos jogos
de equipe, avaliando o programa pelo
OFS TED (Office for Standards in
Education)criadoem1993.(Gilliver,1996).
O programa sera desenvolvido corn a
Academia Nacional de Excelencia e a
Academia Britanica de Esporte. Os re-
cursos säo originarios da loteria. Esta
proposta visa o esporte de elite, incluin-
do a elite esportiva entre os portadores
de cuidados especiais. Para atender ao
programa, o governo esta selecionando
os melhores equipamentos esportivos,
tecnicos, treinamento e pesquisa cienti-
fica !IA° vistos em nenhuma outra parte
do mundo. A meta do Primeiro Ministro
ever o esporte Britanico como o melhor
do mundo.

Sport: raising the game foi publi-
cado corn uma agenda de KA° contendo
38 itens que visam a promocdo do espor-
te em escolas, universidades, esportès
na comunidade e o programa de excelen-
cia no esporte. A reconstrucAo dos pa-
drOes da pratica desportiva buscam ati-

tudes e entendimentos do esporte como
urn estilo de vida e saiide, a ser desenvol-
vido em escolas, universidades, Conse-
lho de Esporte e comunidade (Almond et
al.1996).



Este programa é resul tan te da pes-
quisa realizada pela Associacao de Edu-
cacao Fisica da Uniao Europeia que di-
vulgou os dados sobre o tempo
despendido por semana nas aulas de
Educacao Fisica no Reino Unido, com-
parado corn a Europa e Estados Unidos.
No Reino Unido, o tempo medio destina-
do as aulas de Educacao Fisica no nivel
primario era de 75 minutos por semana.
Esses dados sao muito pobres se compa-
rados corn os da Franca, Luxemburgo,
Portugal e Sulca, que mostram que nes-
ses paises sao destinados 180 minutos
para a educacao ffsica por semana, no
tempo curricular. No nivel secundario, 0
Reino Unido, comparado com 15 paises,
destinaaproximadamente 85 minutos por
semana para as aulas de educacao ffsica.
Esses dados estao muito aquem dos
apresentados por paises como a Austra-
lia, Noruega, Portugal, Espanha e Sufca,
que destinam 180 minutos para as aulas
de educacao ffsica por semana; e Franca,
Alemanha e Holanda, que destinam 165
minutos por semana.

0 curriculo nacional para educa-
cao ffsica indicou grande carencia de
competicOes e jogos de equipe. A Asso-
ciacao de Educacao Fisica endossou o
que a comissao de currIculo apontava e
sugeriu atividades de ginastica, atletis-
mo, danca ao ar livre, atividades de aven-
tura e natacao, em complemento ao de-
senvolvimento de jogos.

No Brasil, aLDB aprovadaem 1996
traz conte6dos curriculares da educacao
basica, indicando os rumos a serem ob-
servados na organizacao curricular, des-
taca o comprometimento curricular nao
apenas com a educacao ffsica, mas corn
a promocao do desporto nacional e das

Motrivivailcia

praticas desportivas nao formals 1- Art.
27, Inciso IV. Carece ainda de definicOes
nos Parametros Curriculares Nacional.

A histOria para a aprovacao da
LDB, em seus oito anos e meio de
tramitacao no Congresso Nacional, so-
freu mais de criticas que entusiasmo. A
inclusao de educacao ffsica no texto da
Lei passou por maus momentos.

Em debate pela Folha de Sao Paulo
em 21/05/94, a Secretaria de Politica Edu-
cacional do Ministerio da Educacao e
do Desporto (Eunice R. Durham) afirmou
que: 0 grande papel do Estado reside
na sua capacidade de avaliaciio do
desempenho escolar. E isso que deve
orientar o salario dos professores e o
orcamento das escolas. Em entrevista
Folha de Sao Paulo em 24/06/95, Durham
identifica dificuldades para atender
obrigatoriedade da educacao fisica devi-
do a falta de recursos que s6 atendem,
corn precariedade, a alfabetizacao das
criancas e dar um conhecimento mfnimo
das quatro operacOes, pagar os salarios
dos docentes que estao aviltados e que,
em conseqfiencia, os alunos estao se
formando sem terem as aulas de ffsica,
qufmica e matematica.

(...) Fico pensando na professora
leiga da escola rural do interior
do Nordeste oferecendo aos alu-
nos educacao fisica e artistica,
educaciio para o trdnsito e so-
nhando com a magnifica carreira
que a Lei criou no papel. (Eunice
R. Durham, Folha de Sao Paulo, 24/
06/1995).

Dados do anuario estatfstico da
Unesco (1994) colocam o Brasil na 80'
posicao no mundo em dispendios com a
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educacao, 3,75% do PIB, eras da Gambia
(3,8%), Ruanda (3,8%), Costa Rica (4,6%),
Etiopia (4,9%), Botsuana (7,6%),
Suriname (8,3%) e MongOlia (8,6%). (Fo-
Iha de Sao Paulo, 9/06/1997)). Esses da-
dos vao ao encontro das recomenda-
cOes do Banco Mundial quanto a racio-
nalizacao dos recursos disponiveis, con-
forme relat6rio sobre politicas de 1995,
intitulado Prioridades e Estrategias para
a Educacao, que estabelece orientacao
aos governos para os quais empresta
dinheiro. Lauglo (1997).

0 Banco Mundial como maior
financiador externo da educacao em pa-
ises de renda media e baixa, 62% em 1990,
confere prioridade a educacao basica.
Cita que dentre as disciplinas que corn-
poem o curriculo, se destaque as especi-
almente importantes: linguagem, mate-
matica, ciencias e habilidades em comu-
nicacao.

Ao que parece, a exclusao de al-
guns componentes curriculares, caso da
educacao fisica, sera a garantia de outros
componentes considerados mais neces-
sarios. A Secretaria lamenta a ma quali-
ficacao de alunos que estao se formando
sem terem as aulas de fisica, quimica e
matematica. Pode ter sido este o argu-
mento utilizado pelo Senador Darcy Ri-
beiro para conseguir na Comissao de
Constituicao de Justica o arquivamento
do projeto de LDB aprovado na Camara.
Este projeto foi amplamente discutido
corn diversos setores da sociedade, en-
tretanto o Senador Darcy Ribeiro consi-
derQu um equivoco a defesa da
obrigatoriedade da educacäo fisica e
optou por deixar essa materia para a
competencia estadual.

Aprovada a LDB, foi mantida a
obrigatoriedade do ensino da educacao
fisica, Art. 26, § 3° como parte do atendi-
mento de reivindicacOes de Associa-
cOes e Sindicatos representantes de se-
tores da educacao. A educacao fisica,
conforme esta no texto e parte
constitutiva de urn corpo de conheci-
mentos, integrada a proposta pedagOgi-
ca da escola. Dessa forma, requer o exa-
me do que fundamenta cada disciplina
curricular, porque esta no curriculo, a
que necessidade pedagOgica pretende
atender.

No conjunto dos componentes
curriculares, a educacao fisica nunca
obteve o mesmo status que outras disci-
plinas. Aqui nao me refiro a sua conside-
raga() enquanto uma atividade. fla quern
defenda para a educacao fisica o status
de disciplina, apenas para fazer o que as
outras disciplinas fazem. Se a educacao
fisica a uma atividade e por isso ela tern
problemas, nao e o fato de torna-la disci-
plina que vai resolve-los, ate porque as
que o tem apresentam as mesmas carac-
teristicas. A perda de status perante as
disciplinas nao the retirou a importanci a
para o atendimento de alguns projetos
do governo, a saber:

(...) o seu papel na constructio da
Nava° a partir da regeneractio
fisica, moral e eugenica do pow?.
Este aspecto foi mais enfatico ao
longo da decada de 30 e inicio dos
anos 40. A literatura sobre Edu-
cacdo Fisica datada desta epoca,
apresenta como pano de fundo a
fortnaciio da nacionalidade.

A decada de 30 foi o momento de
consolidacao da Educacao Fisica brasi-
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leira. Na mesma epoca, o projeto de cons-
trucao da nacionalidade brasileira pas-
sou a ser mais enfatizado no contexto de
consolidagao do Estado autoritario.

Para a construcao da nacionalida-
de, a Educagao Fisica necessitava ser
estendida para a populacao. Buscando a
consolidacao do projeto de Nacdoforte,
era exigida a regeneracao do povo brasi-
leiro para que se criasse uma grande
Nag-do. A difusao da Educacao Fisica
apresentava-se como obra do patriotis-
mo que buscava o progresso da Patna.

(...) Com o avanco do capitalismo
industrial, coube a Educacao Fi-
sica dois papeis: recuperar a for-
ca de trabalho e adequagdo dos
individuos a ordem capitalista:
tornando-os fortes e disciplina-
dos. (Silva, 1993).

A reestruturacao do capital tern
demonstrado a necessidade do fortaleci-
mento da educacao basica em todos os
paises onde estao sendo implementadas
as reformas educacionais. No Brasil, o
discurso vigente aponta no mesmo sen-
tido, entretanto, chamam a atencao as
dificuldades em incluir a educagao fisi-
ca no texto da LDB ao mesmo tempo em
que o desporto tern sido privilegiado em
outras instancias do governo.

Das awes do governo que sinali-.
zam nesse sentido, citamos a transforma-
cao do CIAC de Natal, no Rio Grande do
Norte, num centro de treinamento olimpi-
co para todo o Nordeste. Foram criados
tambern os centros de excelencia espor-
tiva, um no Rio Grande do Sul, Minas
Gerais e outro no Amazonas. Esses cen-
tros vao identificar e acompanhar os
jovens corn talento esportivo e formar

tecnicos. Alem disso, o Projeto educa-
cao e satide envolvendo federacks, con-
federacties, clubes, organizacties nao-
governamentais e empresdrios com o
objetivo de sensibilizar os brasileiros
para a pratica de esporte.

Outro exemplo é a criagao do
INDESP - Instituto Nacional de Desen-
volvimento do Desporto- tern o objetivo
prioritario de democratizar o esporte e
utiliza-lo como instrumento de valoriza-
cao e promogao social, principalmente
para criancas e adolescentes de baixa
renda. E o brago executivo do Ministerio
Extraordinario dos Esportes, responsd-
vel pela implementagao de suas polfti-
cas . 0 INDESP foi criado em abril de 1995,
apps a extincao, pela Reforma Adminis-
trati va, de Orgaos como a Secretaria de
Esportes (SEDES), o Conselho Superior
do Desporto (CSD) e o Fundo Nacional
de Desenvolvimento Desportivo
(FUNDESP).

A instituicao tern autonomia ad-
mi nistrati va e pode captar recursos junto
a fontes alternativas internas e externas.
Para atingir o panorama desportivo de-
sejado pelo governo ate 1999, o INDESP
tern sob sua responsabilidade cinco Pro-
gramas de Trabalho: 1. Mobilizacao da
sociedade pela acao desportiva comuni-
taria. 2. Desenvolvimento e difusäo cien-
tifica e tecnolOgica do desporto. 3. Pro-
mogao do desporto de rendimento. 4.
Assistencia ao atleta profissional e ao
em formagao. 5. Foment() ao desporto
dos estados e do Distrito Federal.

Em nivel estadual temos o exemplo
do Estado de Sao Paulo com o projeto
Agita Sao Paulo, langado pela Secretaria
Estadual da Satide, sob a coordenagao
do Centro de Estudos do LaboratOrio de
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Aptidao Fisica de Sao Caetano do Sul —
Celafiscs. Corn o objetivo de ajudar a
melhorar substancialmente a satide da
populacao, o Agita Sao Paulo faz parte
do Plano Nacional de Vida Ativa, que
visa mudar o estilo e a qualidade de vida
atraves da estimulacao de pessoas de
todas as idades a pratica de esportes
aernbi cos.

Conclusio

A nova cuitura do trabalho provo-
cou mudancas nas polfticas educacio-
nais em tres elementos: descentralizacao
do sistema educacional, construcao do
novo paradigma e a recuperacao de um
espaco de legitimidade para o Estado
Nacional.

Descentralizacao e regionalizacao
na America Latina e Brasil 6 identificada
no ambito de uma economia transna-
cionalizada e, portanto, globalizada, em
que as polfticas do Estado, de acordo
corn as configuracOes das forcas
hegemOnicas, na sua relacao corn os
grupos antag6nicos, utiliza-se de medi-
d as de carater centralizador ou
descentralizador, conforme os interes-
ses em jogo no desenvolvimento de de-
terminado setor de atividade. Em alguns
paises a descentralizacao teve objetivo
financeiro, que consiste em descarregar
o gasto social nos niveis mais baixos do
Estado e da comunidade.

A recuperacao de um espaco de
legitimidade para o Estado Nacional se
da yia privatizacao e da ausencia de
qualquer mecanismo que possa gerar
condicOes de bem-estar, mas de veicular
o modelo, viabilizando a incorporacao

do pats no circuito de intercambio mun-
dial (de bens, servicos c dinheiro). As
caracteristicas de nosso bem-estar sac*
suficientemente singulares; nao contem-
plam questOes que estao contidas na
problematica do estado de bem-estar
social do primeiro mundo.

No piano politico, as teorias
neoconservadoras ou neoliberais foram
adotadas e estao orientando os progra-
mas de governo de varios paises, que
devem contemplar as polfticas impostas
pela adaptacao do modelo de acumula-
cao proposto pela globalizacao finan-
ceira.

No piano educacional, a recupera-
cao do Estado Nacional ocorre via cap-
tag-do de recursos externos e pela cons-
truck) de uma viabilidade tecnica para
as reformas do sisterna. Os projetos para
a formacao de profissionais obedecedo

simetria dos processos politicos desen-
volvidos para tracar o perfil dos profis-
sionais de acordo com as novas leis do
mercado orientado pelo capital e elabora-
cao de uma nova Lei de Educacao que
vem ocorrendo nos tiltimos cinco anos
em varios paises da America Latina.
Essas polfticas sao definidas por agenci-
as financiadoras internacionais tais como
FMI e Banco Mundial.

No ambito do ensino de 1° grau,
evidencia-se a criacao das condicOes
para a privatizacao. Nas questOes relati-
vas ao ensino, o Estado, - ate porque
destina recursos para outras areas de
maior interesse - se apresenta falido e
tern na parceria (lei am-se empresarios)
a solucao.

A construcao de um novo
paradigma para a educacao se fez neces-
sario diante do esgotamento da capaci-



dade explicativa dos paradigmas teOri-
co-metodolegicos, abrindo espacos re-
levantes no terreno das teorias socio16-
gicas para a perspectiva peos-modenta,
as andlises sOcio-culturais, as teorias da
comunicacão e a antropologia urbana,
b'em Como a revisdo das intopretacties
da realidade que fizemos ao longo da
nossa histeria e das estrategias polfticas
que elas alimentaram. (Lechner, 1981;
Tedesco, 1987).

Ao tratar das demandas que se
apresentam sobre os sistemas educacio-
nais a partir da nova configuragdo na
esfera econOmica, Paiva (1990) identifica
quatro teses principais sobre as tenden-
cias de formacdo da mao-de-obra, sob o
capitalismo. A primeira afirmaexistir uma
inclinacdo a desqualificacdo progressi-
va em termos absolutos e relativos. A
segunda aponta a qualificacdo media da
forca de trabalho. A terceira indica uma
polarizacAo das qualificacifies que iden-
tifica a existéncia de maior qualificacdo
de um pequeno contingente da forca de
trabalho, ficando a grande massa alijada
desse processo. Por fim, cita a tese da
qualificacdo absoluta e da qualificafdo
relativa, segundo a qual a elevacdo da
qualificacdo media encobriria um pro-
cesso de qualificacäo relativa, tomando
em conta o crescimento mais acelerado
do conhecimento socialmente dispo-
nivel.

As mudancas verificadas na edu-
cacdo ffsica e desportos na Inglaterra,
salvo o tratamento dispensado a educa-
cio ffsica escolar, tem estreitas relacOes
corn aquelas implantadas no Brasil; evi-
denciadas nas polfticas publicas para o
setor. As instituiciies criadas na Ingla-
terra para dar sustentacão a estrutura
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esportiva e promoCao do desporto a toda
a populacão tern propostas semelhantes
as implantadas no Brasil.

Na educacâo ffsica escolar e no
desporto comunitario, percebe-se, clara-
mente, que tanto no Brasil quanto na
Inglaterra, que o projeto orientador des-
tas transformacties da um destaque es-
pecial para a Ka() profilatica como fator
de promocao da satide. Seu valor e sua
importfincia sac, propagados nas polfti-
cas ptiblicas devido ao alto prep social
da medicina curativa e o elevado custo
da inaptidao. A conscientizacdo da po-
pulacão sobre os fatores de risco tern
sido apresentada como uma mudanca no
estilo de vida e da melhoria da qualidade
de vida. No Brasil, este projeto tern sido
apoiado atraves de programas do tipo
Agita Säo Paulo e do Plano Nacional de
Vida Ativa.

Essas propostas não säo novida-
de no Brasil, haja vista terem sido implan-
tadas nas acacias de 70/80, atraves de
programas semelhantes, corn vistas a
evitar a seletividade inerentes as ativida-
des formais e criar outras mais acessfveis
e comunitarias de lazer, corn programas
tipoMexa-se e Esporte Para Todos. Elas
tern como categorias centrais a condi cao
ffsica, a satide e o bem-estar (ffsico, men-
tal e social); tentando uma aproximacdo
corn urn estado completo de bem estar
fisico, mental e social, conforme a defini-
cao adotada pela Organizacäo Mundial
da Satide.

As perspectivas futuras da educa-
cdo ffsica identificam o esporte relacio-
nado ao estilo de vida e a qualidade de
vida. Entendemos que a qualidade de
vida tem que sera melhorpossfvel. Entre-
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tanto, ndo podemos nos restringir a qua-
lidade tecnica; ha tambem uma qualidade
polftica. Nesta Optica, a qualidade de
vida implica em considera-la integrante
do conjunto de polfticas sociais que
contemplem o bem-estar, tanto pelas coa-
lizOes que o sustentam quanto pelo grau
e pelo tipo de inclusäo que promove.

A educacAo fisica escolar parece
sinalizar para propostas que remetem
aos acontecimentos da decada de 70,
quando o vies Tecnicista influenciou
fortemente a educacao brasileira, tendo
a melhotia da aptidäo fisica como princi-
pal referencia da educacäo fisica.

Atualmente, ha uma tendencia a
desprezar os contetidos que possam dar
conta da cultura corporal para ter no
esporte a referencia hegemOnica nas
aulas de educacao fisica, ainda que, no
Brasil, somente algumas modalidades
sejam eleitas pelos professores, (Betti,
1995).

Tubino (1992) identificou as ten-
dencias mundiais para o esporte nas
pr6ximas decadas baseado nos estudos
realizados por Naisbitt e Auburdine
(megatendencias); Weil (perspectiva
holistica e Haag (perspectiva do espor-
te). Os estudos de Haag mostram que as
tendencias para o desenvolvimento no
campo do esporte passam pela filosofia
do esporte abrangendo os seguintes cam-
pos: (...) a metateoria, a antropologia
(vista na relaFao corpo-alma-espirito),
a teoria do brinquedo, a performance
humana e a etica.

0 esporte, conforme se apresenta,
tende a universalizacAo via sistema de
comunicacOes, principalmente no que
diz respeito ao esporte espetaculo. Ha
fortes indicacOes que o esporte espeta-

culo fique autOnomo em relacäo a educa-
cab Mica. (Gebara, 1992). Alem do espor-
te, ha umatendencia As atividades fisicas
de carater hedonista e antagonista, o
retomo do homem a si mesmo ao assumir
a ludicidade. Evidencia-se a ruptura do
significado hi stOrico da educacdo fisica.
(Costa, 1992).

Soares et. al. (1992) defendem uma
educacdo fisica esbocada num projeto
politico de educacdo, capaz de intervir na
realidade social e voltada para a cultura
corporal a partir de temas, tais como: a
danca, o jogo, o esporte e a ginastica.
Nessa perspectiva, a educacao fisica tern
como objeto de estudo a express -do como
linguagem corporal.

0 mercado, enquanto regulador
das qualificacOes dos trabalhadores, che-
ga a exigir educacdo e qualificacäo cada
vez mais refinadas. Certamente, numa
perspectiva que tern o mercado como
parAmetro das qualidades humanas fica
muito dificil falar em educacao refinada;
into se observado do ponto de vista dos
paises do terceiro mundo, onde a popu-
lacdo, em sua maioria, é analfabeta ou
semi-analfabeta.

As justificativas para a enfase no
investimento educacional baseado na
racionalizacdo econOmica e na educacdo
como motor do novo padräo de desen-
volvimento, ressuscita a teoria do capital
humano, conforme foi construida nos
anos 60.

A nova cultura do trabalho traz nas
suas entranhas algumas contradicOes,
dentre as quais citaremos duas delas. A
primeira se refere a intensificacAo do
capital corn tendencia aoligopolizacao e
liberadora de mao-de-obra. A segunda
diz respeito a promocAo do crescimento
da produtividade e a demanda de educa-
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cao superior a da forca de trabalho, que
atende a pequena parcela dos individu-
os. Considerando que as tendencias
politico-sociais associadas a nova or-
dem econOmica sao contrapostas a in-
clusao, o discurso da necessidade pre-,	 .
mente de elevacao do padrao de escola-
ridade das massas, devido a requisitos
econ6micos modernizantes, nao faz sen-
tido.

0 otimismo pedag6gico, denomi-
nado de educacao redentora (Soares,
1988) ou identificado como reconstru-
cdo social no pensamento pedagdgico
(Cunha,1975) tern sido associado a visa°
liberal-funcional da escola. A educacao
ocupa uma area fronteirica entre oecon13-
mico e osocial; entretanto, é precipitado
atribuir posicao central a educagao no
processo vivido atualmente. Ao que
parece, a associacao entre o nivel educa-
cional e eqUidade nao resiste a uma in-
vestigagao empfrica que demonstre o
nivel de expansao educacional com con-
centracao de renda — conforme verifica-
do no Brasil - ou mesmo o aumento de
concentracao em pafses muito
escolarizados e que haviam alcancado
patamares de eqiiidade importantes. —
Argentina. (Ray e Mickelson, 1993, Cos-
ta,1994).

Posto isso, qual o papel das insti-
tuicOes educacionais? Se visto pela Optica
do sistema produtivo, na perspectiva
neoliberal,teremos várias formas de edu-
cacao geral e de formacao profissional.
Se o projeto educacional tiver a intencao
de atender as necessidades humanas
(materiais, intelectuais, afetivas, etc.), o
paradigma noeliberal - por estar ancora-
do na Optica da exclusao - nao (IA conta.
Na perspectiva da formacao para a cida-

dania, o mercado é um parametro nao sO
insuficiente, mas deformado pelas rela-
cOes que o orientam. (Frigotto, 1993).

Estas consideracOes tem por obje-
tivo chamar a atencao para a necessida-
de de reconhecer que estamos diante de
uma nova realidade, que exige novas
analises e novas formas de luta. 0 pro-
blema da educacao nao se resume a ne-
cessidade de aumentar o nivel geral de
instrucao da populacao e capacitar os
trabalhadores a adaptar-se aos novos
metodos de producao impostos pela re-
volucao cibernetica. Trata-se de trans-
formar a maneira de pensar e reagirdiante
de simbolos graficos que ha duas deca-
das was, pelo menos, nenhum significa-
do tinham para a maioria da populacao.

E preciso haver uma transforma-
cao que ocorrera através das relacOes
sociais e das praticas no interior da esco-
la. E necessario compreender o mundo
do trabalho, que ern sua organizacao
social tern imperativos de sua forma ca-
pitalista e industrial. As reproducOes do
mundo do trabalho tendem a se concre-
tizar dentro da escola. As criancas e
jovens sao conduzidos a aceitar as rela-
cOes sociais do trabalho adulto, atraves
das relacOes sociais e das praticas no
interior da escola. Portanto, d imperioso
termos claro o projeto polftico-pedag6-
gico e projeto histdrico a que estamos
servindo.
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