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RESUMO

Que caminhos deve trilhar o
profissional de Educagäo Fisica

num mundo onde competitividade
e individualismo sac) apresentados
como o caminho para o sucesso?.
Essa 6 a reflexäo que procuramos

desenvolver no presente texto,
assumindo uma posicao critica

diante da chamada globalizacao e
identificando relagOes entre esse

processo excludente e a cultura
esportiva.

ABSTRACT

Which ways must follow the
Physical Education professional in
a world where competition and
individuality are shown as the key
to success?. This is the reflexion
that we developed in the text,
having a critical vision on global
world and identifyng relationships
between this process of exclusion
and the sport culture.
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esenvolver uma re-
flex -do, orientando-
se por uma pergun-
ta, 6, antes de mais
nada, estabelecer
um dialog° corn a
prOpri a pergunta,
seus nexos inter-
nos, seus conted-
dos manifesto e la-

tente. A questdo orientadora em tela nos
remete a quatro temas: globalizaciio,
seduciio, professional de Educaciio Fi-
sica e perspectivas. Desses temas, sal-
tam varias perguntas: que leitura faze-
mos da globalizaciio?. Como ocorre tal
seduciio?. A seduciio é algo necessaria-
mente enganoso?. De que professional
de Educaciio Fisica estamos falando?.
Quais são as perspectivas?.

Diante de tantas possibilidades de
abordagem e dos limites desse escrito,
necess Arlo que facamos alguns recortes,
priorizando alguns pontos. Particular-
mente, nos chama a atencAo a discussdo
sobre a relacao da individualidade corn
o genero humano que, transversalmen-
te, faz-se presente nos demais temas.

Cabe destacar, de inicio, que ao
perguntarmos e/ou respondermos a res-
peito de perspectivas (chegaremos !?),
estamos, mesmo que timidamente, nos
posicionando como descrentes do fim
da histdria. E nesse posicionamento esta
presente uma determinada leitura sobre
a chamada globalizacão. Sim, porque a
globalizacdo da economia e a rees-
truturacAo do mundo produtivo são os
mais recentes argumentos para atestar o
fim da histdria, agregando-sea queda
do muro de Berlim e aos acontecimen-
tos referentes a ex-União Sovidtica e ao
leste Europeu.

Somadas as efetivas mudancas no
mundo produtivo e na economia a pro-
paganda ideolOgica em curso, d mais
prudente falarmos em globalizacAo do
capitalismo. E dal surgem novas per-
guntas: sera o mundo globalizado, nos
moldes atuais, alum de inevitdvel, o pa-
rats° possivel?. Sera entAo que a huma-
nidade resta apenas implementar um
processo de humanizacão e aperfeicoa-
mento do capitalismo?.

No Brasil, a palavra global assu-
me trés sentidos distintos. Urn, que não
nos interessa no momento, tem relacäo
com a poderosa rede de comunicacOes
comandada por Roberto Marinho. Ou-
tro sentido d aquele utilizado quando se
refere ao globo terrestre e urn terceiro
que usamos quando falamos de algo por
inteiro, integral, total.

Sem dtivida, a globalizacäo do
capitalismo atinge todo o globo terres-
tre, mas ndo o quer inteiro, integral,
total. Segundo Ignacy Sachs (Evelin &
Andrade, 1996), economista polones,
radicado na Franca, muita gente end
ficando de fora. Referindo-se as estima-
tivas de autores americanos, Sachs diz
que a globalizacâo, tal como se proces-
sa, inclui um tug() da populacão mun-
dial e exclui outros dois tercos. E o
fenOmeno que ele chama de terceiro-
mundializaciio do planeta. E mais: uma
caracteristica desse processo 6 que os
principais atores são empresas e não
paises. E verdade que ha pafses que
ganham ou perdem mais que outrosi
mas Sachs 6 categOrico ao afirmar que
haverd ganhadores e perdedores den-
tro de cada nava-0.

Ianni (1996: 30), por sua vez, cha-
ma a atencâo para o desemprego estru-
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tural provocado por este quadro,
alertando para o agravamento da ques-
tao social e suas tensiies, citando como
exemplos os problemas relativos aos
preconceitos de raga, idade e sexo, tanto
quanto os referentes a religiao e lingua,
cultura e civilizacao.

Nao a essa sociedade de excluidos
o horizonte desejavel pela maioria, ou
seja, os que vivem do trabalho (Antunes,
1997). 0 horizonte a outro: (...) uma
nova civilizactio, inspirada por uma ra-
cionalidade substantial e por valores
qualitativos; uma sociedade igualitd-
ria, sem explorados nem exploradores,
sem opresscio de sexo ou de etnias, sem
alienacdo ou reificactio (Lowy, 1991:
116-117). Para isso, ainda segundo Lowy
(p. 117), e preci so combinar a preocupa-
cab corn a tatica e a estrategia revolu-
cionarias, corn o (...) livre curso a ima-
ginacdo criadora, ao sonho desperto,
esperanca ativa, e ao espfrito visiond
do. Ou, como afirmamos em outro mo-
mento:

Pensar uma nova civilizacao, uma
comunidade humana qualitativa-
mente distinta desta que somos
hoje, a perspectiva histdrica de
superaccio do capitalismo, de to-
das as formas de opressilo e vio-
lencia, enfim, pensar a transfor-
mac& do mundo em que vivemos,

necessdrio para que possamos
nos sentir vivos, criticos, criati-
vos, realistas e esperancosos (As-
sis de Oliveira, 1996).

Temos entao uma situacao apa-
rentemente contraditOria: como 6 que
esse quadro de exclusao seduz urn
profissional que transita pela area edu-

cacional, num pais com as caracteristi-
cas do Brasil?. Sera que esse profissio-
nal se encontra no time dos incluidos?.
Que relacao especifica a Educacao Fisi-
ca guarda corn o processo de globali-
zacao?.

Varios pontos podem ser arrola-
dos a partir dessa aparente contradicao.
Em primeiro lugar, destacamos que uma
das possibilidades ou significacties da
seducao a justamente o da inclinacao
artificial para o erro, e o enganar ardilo-
samente, e o recurso a promessas ou
encantos, 6 a ideia do suborno.

Uma visa° critica da globalizacao
ainda a restrita a poucos e nao tem espa-
co nos grandes meios de comunicacao.
A ideia comum 6 a da sua inevitabilidade
e a palavra de ordem a competitividade,
ou seja, a competicao estimula as pesso-
as, os mercados, as empresas e os paises,
produzindo avancos em todos os niveis.

Por outro lado, profissionais da
area educacional e de servicos, dois cam-
pos majoritarios de atuacao do profissi-
onal de Educacao Fisica, ainda Liao sen-
tem diretamente os efeitos da exclusao.
Ainda que corn salarios baixos e condi-
Vies de trabalho indignas, o professor
ainda consegue manter o posto de traba-
lho, diferentemente de outran categori-
as, algumas sujeitas ao completo desa-
parecimento. No mais, o culto ao corpo
e a inthistria do lazer garantem outros
espacos de atuacao. A garantia do em-
prego assume ares de suborno social,
iludindo, imobilizando, calando e acal-
mando.

Outro dado relevante, porem pou-
co discutido, 6 a relagao entre esse pro-
cesso excludente e a cultura esportiva,
presente e dominante tanto na formacao
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quanto no campo de atuacao do profis-
sional de Educacao Fisica. Falamos do
esporte e da esportivizacao de outros
fenemenos.

Nao d por acaso que o esporte é
considerado urn dos fenOmenos mais
relevantes da sociedade moderna. E uma
forma cultural que ritualiza os valores
fundamentais da sociedade capitalista,
quais sejam: competicao, concorrencia
e rendimento. 0 esporte torna a
competitividade ainda mais sedutora,
mexendo corn o imaginario, mobilizan-
do a irracionalidade e as paixees
inexplicaveis das pessoas. 0 esporte
estimula a ideia de que qualquer um tern
a possibilidade de veneer. 0 esporte
materializa a proposta de padronizacao
de espacos e de locais de disputa. 0
esporte cria a necessidade e a solucao
para o desenvolvimento de normas e
regras universais. No esporte funciona a
selegao dos aptos (incluidos) e a livre
concorrencia entre estes.

Urn esclarecimento necessario: ao
realizar essa reflexao sobre o esporte e a
globalizacao, nao estamos propondo o
abandono do esporte por aqueles que
resistem ao atual modelo de funciona-
mento da sociedade e sonham corn urn
outro melhor. Pelo contrario, a justa-
mente essa contradicao que vem ani-
mando nossos estudos' , ou seja, a possi-
bilidade do esporte participar de um
projeto politico-pedagegico emanci-
patOrio.

0 caso do futebol d interessante
para ilustrar a participacao esportiva no
mundo globalizado, seja atraves de da-
dos econemicos, seja atraves do pensa-
mento de seu principal dirigente. A
FIFA congrega hoje cerca de 200 pal-

ses. 0 futebol sustenta quase 200' mi-
lhOes de empregos e movimenta anual-
mente 255 bilhOes de Mares, 85 bi-
lhOes a mais que a General Motors. Para
as copas de 2002 e 2006 .0. ha contratos
de televisionamento em tomo de 2,8
bilhOes de dOlares, nao computadas as
empresas dos Estados Unidos. Os clu-
bes ern melhor situacao - econeanica e
esportiva - sao aqueles que funcionam
nos moldes das empresas.

Todos esses dados aparecem numa
entrevista de Joao Havelange, presiden-
te da FIFA, a RevistaIstoE (Alves Filho,
1996). Nessa mesma entrevista ele afir-
ma que se tivesse poderes, demoliria o
Maracana para construir urn estddio
menor e mais moderno, urn hotel, um
supermercado e urn complexo esporti-
vo. Afirma que quem o observar num
estadio, o encontrara imOvel, sem torcer
por ninguem, pois a ele interessa apenas
o resultado financeiro da competicao.
Afirma ainda que o problema da Lei do
Passe nao é politico e sim esportivo,
devendo ser discutido nas instancias do
futebol e nao nos congressos de
deputados.

Notam-se al, alguns elementos
importantes. 0 desprezo a tradicao,
aquilo que tem valor provinciano, local,
regional ou nacional. Esses so valem se
viaveis como neg6cios. A ideia de que o
dinheiro e a 'Mica pdtria a qual se
serve2 . A contradicao, no caso da Lei do
Passe, com a ideia da lei do mercado, da
livre negociacao e das regras flexiveis,
bases da livre concorrencia. Sao expres-
sties e contradicOes de um modelo
excludente.

Nesse cenfirio, onde a competiti-
vidade impera, o individualismo assu-
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me umpapel fundamental. Afinal, como
afirma Sachs, cada um e convidado a se
virar sem olhar os outros. Essecada um,
entenda-se, nao se refere apenas a pes-
soas/indivIduos. 0 individualismo as-
sume tambem ares i nstitu ci on ais. Sao as
pessoas, as empresas, os clubes, as pre-
feituras, os estados, os pafses, enfim,
toda e qualquer unidade ou organizacao
tentando resolver isoladamente (ou em
pequenos grupos) seus problemas, ain-
da que para isso criem problemas para
os outros.

Os cartels, o Clube dos 13 (no
futebol), os blocos econOmicos, sao ape-
nas algumas expressOes de tudo isso.
Hoje 6 quase impossivel imaginar a pos-
sibilidade de projetos integrados de de-
senvolvimento urbano, regional ou na-
clonal. Mesmo nas organizacOes de tra-
balhadores que tem carater nacional (par-
tidos, centrais sindicais, ...) a comum
encontrar movimentos em diferentes
unidades da federacao lutando pela ins-
talacao de uma refinaria, uma fabrica, os
chamados projetos estruturadores, como
se uns trabalhadores fossem melhor que
outros para terem tal direito. Segundo
Lessa (1997: 52), o prOprio trabalhador
que consegue segurar o seu emprego,
acredita ser melhor que o colega demi-
tido, ate quando ele entrar na prOxima
lista de demissao ou se convencer que
sua permanencia foi mais um lance de
sorte.

Nessa cultura do individualismo e
da competitividade, nao ha lugar para a
solidariedade ou para tratar a individua-
lidade numa relacão positiva com o ge-
nero humano. Ou melhor, ha lugar sim,
mas' na contra-mare, na resistencia, na
acao consciente, na pratica social, na
luta multifacetada.

0 ponto de partida, segundo Lessa
(p. 47), 6 denunciar qualquer concepcao
de mundo que toma como signo de civi-
lizacao e humanidade a exploracao do
homem pelo homem. Essas concepcties
tomam a individualidade como algo
desprovido de qualquer relacao com o
genero humano e, por conseguinte, a
sociedade torna-se urn mero ajuntamen-
to, seguindo a ideia de que o homem
antes de tudo urn animal competitivo.
Essa compreensao a chave para poder-
mos explicar criticamente a compe-
titividade e o individualismo, para supe-
rar os processos alienantes que sugerem
o conforto diante das crises e para acre-
ditar na possibilidade de construcao do
essencialmente novo, ao inves da mera
novidade que a conservadora.

Lessa (p. 53-55) afirma que a pro-
ducao do novo 6 uma necessidade do
mundo dos homens e que sem ela nao ha
vida social. A questa() 6 saber como se
da a apropriacao desse novo pela praxis
social. Uma possibilidade 6 a apropria-
cao apenas como nova forma do antigo,
para manter as relacifies sociais existen-
tes. E uma apropriacao tipica dos pro-
cessos alienantes contemporAneos, em
que a sociedade de consumo cultua a
novidade, que a rapidamente absorvida
para dar lugar a outra, e assim por dian-
te. Outra possibilidade 6 a apropriacao
do novo e suas potencialidades como
novas possibilidades para o desenvolvi-
mento global (inteiro, integral, total) do
genero humano, dos indivicluos e das
relacOes sociais. 0 novo servindo como
ponto de apoio para o desenvolvimento
futuro.

Nesse quadro, o praticismo nao 6 a
melhor maneira de producao/apropria-



Motrivivancia

cdo do novo, nem a melhor resposta ao
individualismo e a alienagho. A prAtica
pela pratica, que despreza o conheci-
mento e ndo é capaz de produzir saltos
qualitativos em termos de organizagdo,
ndo é a melhor sada. As alternativas
(perspectivas) sdo inameras e depende-
rho de diversos fatores. No entanto, é
preciso distinguir aquelas que depen-
dem de outras instancias daquelas que
estdo mais ao alcance do profissional.

Apontamos aqui alguns caminhos
possiveis de serem trilhados pelo profis-
sional de Educacdo Fisica, coerentes
corn a reflex -do desenvolvida ate entao.
SR° caminhos mais especificos da area,
que exigem opgOes do profissional mas
necessitam de espagos coletivos para
efetivagdo.

Recuperar o outro sentido da se-
ducho, o sentido da atracdo, do encanto
e do fascfnio. Deixar-se atrair pelas sa-
Idas coletivas, recusando o isolamento e
as safdas particulares. Encantar-se com
o dialog°, falando e permitindo a fala.
Fascinar-se corn a vida, lutando para
continuar vivo. Ser capaz de seduzir
outros, corn etica, transparencia, firme-
za, ousadia e honestidade.

Ao inves de lutarmos para regula-
mentar a profissdo (perspectiva indivi-
dualista/mera novidade), devemos for-
talecer os sindicatos de professores, as
associacries estudantis e profissionais, o
Colegio Brasileiro de Ciencias de Es-
porte,...

Ao inves dos supermercados de
ensino, devemos defender a prolifera-
gdo de pequenas escolas onde os traba-
lhadores em educacdo possam se apro-
priar do seu prOprio trabalho e onde os

alunos ndo sejam meros consumidores
aneonimos, mas tenham nome, rosto e
gosto.

Em lugar dos celeiros de atletas,
devemos defender os clubes (sociais, de
bairro, de categoria,...) como locais de
encontro, diversao e do exercfcio do
associacionismo.

Contra a ditadura dos mega-even-
tos e da adequacho a indtistria cultural,
devemos defender uma polftica pdblica
de lazer, que descentralize atividades,
que priorize o local de moradia e que
garanta a promogdo humana e social.

Por dltimo, ao tratarmos do espor-
te, devemos aborda-lo como algo a ser
conhecido, praticado, assistido, de for-
ma critica, priorizando/resgatando uma
dimensdo ltidica e solidAria, ao inves de
to-lo apenas como estAgio primeiro des-
se grande jogo da vida entre homens
sem rosto, sem casa, sem 'Atria, sem
genero, enfim, desse jogo entre animais
competitivos e mesquinhos.

Notas

Nosso projeto de pesquisa (mestrado),
em andamento, tern como tema
A Reinvencdo do Esporte: possibili-
dades da prdtica pedagOgica.

Expressdo presente emA Flor Prome,-
tida carta do Subcomandante Marcos,
do Exercito Zapatista de Libertacho
Nacional (Mexico), publicada na Fo-
lha de S. Paulo, em 02 de abril de
1995, corn tradugao de Clara Allain.
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