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ESPORTE E MULHER**

Lino Castellani Filho

Motivados pelas comemoracOes ati-
nentes ao 8 de marco - Dia Internacional da
Mulher - assumimos o desafio de tecermos
consideragOes acerca da muiher e o esporte,
fenOmeno cultural esse, alvo de nossos es-
tudos por estar inserido no nosso campo de
atuagâo profissional.

Ao aceitarmos faze-lo, tivemos per-
cepgâo de que estariamos nos comprome-
tendo a falar de uma das facetas da histOria
da luta da mulher pela sua emancipageo so-
cial. Isto porque entendemos o Esporte co-
mo urn dos fenOmenos culturais mais signi-
ficativos do mundo contemporeneo.(1) E
quando falamos de Cultura, nos referimos
ao espago vital que os homens constroem;
ao locus onde projetam as suas aspiracees,
num constante esforco de perceberem-se no
mundo, relacionando-se corn aquilo que os
rodeia. Assim, quando pensamos o Esporte,
mais especificamente, pedimos de empres-
timo as palavras de Melo de Carvalho, que
em seu livro "Cultura Fisica e Desenvolvi-
mento", o traduz como "... vivencia, c.ontato
direto corn a realidade circundante dos ou-
tros e do meio (...) experiencia capaz de ca-
talizar o compromisso de cada um numa
ace° que, em Ultima analise, é social e co-
muniteria..."(2) Deste modo, podemos con-
ceber a atividade humana externada atraves
do Esporte, como uma das formas que se
colocam, para o Homem, de se apropriar do
mundo.

Mas... em que medida o estudo das
relacOes entre Mulher e Esporte pode refletir
urn pedaco da luta por ela travada na busca
da construceo de urn outro arquetipo que a
desvencilhe do estigma da imagem feminina
caracterizada pelo comportamento inex-
pressivo, apâtico, submisso e servil?(3) A
resposta para essa e outras perguntas da
mesma natureza encontra-se, ao nosso ver,
no desafio de buscarmos dar conta do en-
tendimento da dimensao sOcio-antropolOgi-
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ca de CONSCIENCIA CORPORAL, liberta
das amarras reducionistas pertinentes a sua
definicao bio-psicologizante.(4)

Busquemos explicitar melhor o ja dito.
Para n6s, CONSCIENCIA CORPORAL neo
significa saber teo-somente a respeito da
anatomia do corpo humano. Nem tampouco
prender-se unicamente ao estudo de sua
biomecanica. Mas sim, e essencialmente,
entendermos que aquilo que a define, é a
NOSSA COMPREENSAO A RESPEITO
DOS SIGNOS TATUADOS EM NOSSO
CORPO PELOS ASPECTOS SOCIO-CUL-
TURAIS DE MOMENTOS HISTORICQS
DETERMINADOS. E SABERMOS QUE
NOSSO CORPO SEMPRE ESTARA EX-
PRESSANDO 0 DISCURSO HEGEMONICO
DE UMA EPOCA, E QUE A COMPREEN-
SAO DO SIGNIFICADO DESSE "DISCUR-
SO", BEM , COMO DOS SEUS DETERMI-
NANTES. E CONDICAO ESSENCIAL PARA
QUE POSSAMOS VIR A PARTICIPAR DO
PROCESSO DE CONSTRUCAO DO NOSSO
TEMPO E, POR CONSEGUINTE, DA ELA-
BORACAO DOS SIGNOS QUE SERAO
GRAVADOS EM NOSSO CORPO.(5)

Quem nos abre a perspective para estd
construgeo do conceito de Consciencia Cor-
poral é o antropOlogo frances Marcel Mauss,
citado por Sueli Kofes quando diz que "... o
corpo aprende e é cada sociedade especifica,
em seus diferentes momentos histOricos e
corn sua experiencia acunnulada que o ensi-
na (...) nele marcando as diferencas que ela
reconhece e/ou estabelece..."(6)

Notem que dissemos ilk) se tratar "...
teo-somente de saber a respeito da anato-
mia do corpo humano..." "Tao-somente"
significa dizer que nä° descartamos a neces-
sidade de darmos conta de tal entendimen-
to. 0 mesmo queremos dizer quando fala-
mos "... nem tampouco nos prendermos
unicamente ao estudo de sua biomecani-
ca..." Trata-se de um convite a extrapolar-
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mos os limites de tais enfoques. Percebam
ainda que, a nossa compreensbo "... a res-
peito dos signos tatuados em nosso corpo
pelos aspectos sOcio-culturais de momentos
histOricos determinados...", bem como da,
ideia de que ele "... sempre estare expres-
sando o discurso hegernOnico de uma epo-
ca...", nit) a por nos considerado "Ponto
de Chegada", fim Oltimo a ser alcancado.
Pelo contr6rio, constitui-se em PONTO DE
PARTIDA para que possamos vir, de posse
dessa conscikcia, "... a participar do pro-
cesso de construcao do nosso tempo e, por
conseguinte, da elaboracio dos signos a
serem gravados em nosso corpo. Nessa di-
recio, 6 correto dizer que em Oltima instAn-
cia, e a correlac6o de forces presente num
momenta histOrico determinado que defi-
fire a quem cabers identificar os sinais a
serem gravados nos corpos, cabendo essa
tarefa bquele segmento social que se esta-
belecer enquanto Classe dominante.

Isto posto, podemos agora voltar nos-
sos olhos para a andlise das concepcOes de
corpo construidas ao longo da histOria da
sociedade brasileira – 6 este o nivel de tota-
lidade que pretendemos abarcar – em seus
diferentes momentos histdricos, buscando
corn esse proceder, identificar relacOes entre
essas concepcOes e a histOria de como vem
se dando a presenca da Mulher no Esporte.

E de 1941 o primeiro documento legal
a sistematizar o Esporte a nivel nacional, em
nosso pais. Viviamos ent6o, desde 1937, sob
a êgide do "Estado Novo", regime politico
de indole ditatorial implementado sob o jo-
go da batuta do caudilho Getdlio Vargas.
Conjugaram-se naquele periodo histOrico
dois arquêtipos de corpo: o primeiro deles –
o CORPO HIGIENICO – construldo pela
Classe Dirigente das primeiras d6cadas do
seculo passado, quando dele lancaram mao
para consolidar o processo de reordena-
mento social implementado a partir do as-
sumir da posic6o de ex-colOnia portuguesa
– contando para tanto corn a ajuda dos me-
dicos HIGIENISTAS	 tao logo se deram
conta de que o projeto de sociedade arqui-
tetado pelos portugueses para o Brasil n6o
atendia aos interesses	 dos brasileiros. 0
protbtipo do CORPO HIGIENICO foi entâo
vinculado ao projeto de Higienizageo e
Eugenizagio da raca brasileira, que ti-
nha na Politica de embranquecimento
da raca brasileira, o seu principal trunfo
para o estabelecimento de uma outra corre-
lack) de forcas que viesse a impedir os

portugueses corn vocagio recolonizadora,
de manipularem o contingente populacional
de negros cativos — que em 1850, atingia a
casa dos dois milhães e meio, quase a me-
tade da populacâo de entdo – no sentido de
alcancarem•seus objetivos colonialistas.

0 segundo modelo, o do CORPO
PRODUTIVO, teve incorporados aos valores
etico-politicos acima mencionados, que ta-
tuavam o corpo do brasileiro, outros valores
que fizeram por reforcar sua relacäo com a
questao da eugenia da raca, a medida que o
colocaram a servico da defesa da 'Atria
frente aos denominados "inimigos inter-
nos", questionadores do ordenamento so-
cial vigente (lembram-se do movimento ba-
tizado pelos governantes de "intentona—
comunista?), e aos "inimigos externos", face
a eminkcia da eclosäo da 22 guerra mun-
dial e do envolvimento brasileiro naquele
conflito belico. Passaram tarnb6m, os que
detinham os meios de produc6o, a nele,
corpo, tatuarem uma outra marca, qual seja
aquela que o concebia como instrumento de
producäo – em raid° do processo de indus-
trializacio que se dava em nosso modelo
econOmico – buscando no trabalhador bra-
sileiro a sua capacidade produtiva, a sua for-
ca de trabalho que, se melhor preparada fi-
sicamente, renderia mais e melhor.

Bern... a esta altura, certamente muitos
de voces estarto pensando: "E agora? 0 que
isso tudo tern a ver corn a Mulher e o Es-
porte? Ah! Tudo, diriamos. Pois a histOria
da Mulher no Esporte reflete, no seu inte-
rior, a maneira como ela, Mulher, era conce-
bida nos mais distintos momentos histOri-
cos, nos quais o Esporte foi pensado, cons-
truido, organizado e praticado pelo Homem.

Foi assim em 1882. Naquela ocasido,
Rui Barbosa foi o relator do Projeto n 2 224,
que tratava da Reforma do Ensino Primério
e v6rias instituicOes complementares da
Instrucâo Pbblica. Em seu Parecer, Rui dei-
xou patente sua assimilac6o dos principios
defendidos pelos Higienistas corn relacäo
definicâo dos pap6is destinados aos homens
e as mulheres, na sociedade em construgho.
Referia-se tal Projeto, a (1) instituigdo de
uma secáo especial de Ginastica em cada
Escola Normal e (2) a sua extensâo obriga-
tOria a ambos os sexos, na formacâo do
professorado e nas Escolas prim6rias de to-
dos os graus, tendo em vista, em relacâo
Mulher (atencâo al vem!) a harmonia das
formas feminis e as exigencies da ma-
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ternidade futura.
Configurava-se, portanto, no trata-

mento dado a prfrtica pelas muiheres, da
Educagbo Fisica e Esportes, o reforgo ao
pensamento dominante a respeito do papel
da mulher na sociedade brasileira, prepa-
rando-a fisicamente para a maternidade,
concebendo a ideia de "Mulher" quase que
somente associada a de "Mae".

Indo ao encontro das afirmagOes aci-
ma mencionadas, Fernando de Azevedo, 24
anos apOs aquele Parecer, como que aten-
dendo ao enunciado por Rui Barbosa e se-
guindo a trilha por ele tragada, alude a ma-
neira através da qual a Educagâo Fisica de-
veria incorporar-se aos habitos de vida da
Mulher:

"... A Educagao Fisica da Mulher deve
ser, portanto, integral, higiénica e
plastica e, abrangendo com os traba-
lhos manuais os logos infantis, a gi-
nastica educativa e os esportes, cin-
gir-se exclusivamente aos jogos e es-
portes menos violentos e de todos
compativeis corn a delicadeza do or-
ganismo das maes..."

Profeticas palavras as suas! Em 1941 é
promulgado o Decreto Lei n 9 3.199 que, ate
o ano de 1975, estabeleceu as bases de or-
ganizagao dos Desportos em todo o pais.
Em seu artigo 549, encontramos referencias
a prâtica de Desportos pelas muiheres. Pre-
ceituava o referido artigo:

"... As Mulheres nao se permitira a
pratica de Desportos incompativeis
com as condigOes de sua natureza,
devendo para este efeito, o Conselho
Nacional de Desportos, baixar as ne-
cessarias instrugaes de entidades
desportivas do pais..."

Anos mais tarde, em 1965, o CND bai-
xou, atraves da deliberagâo n 9 7, instrugOes
as entidades desportivas do pais sobre a
prãtica de esportes pelas muiheres:

... n- 1 As muiheres se permitira(!) a
pratica de desportos na forma, moda-
lidades e condicaes estabelecidas
pelas entidades internacionais diri-
gentes de cada desporto, inclusive em
competigOes, observado o disposto
na presente deliberagao.

ng 2 Nao 6 permitida a pratica de
lutas de qualquer natureza: futebol,
futebol de said°, futebol de praia, pOlo,
halterofilismo e basebal..."

Nib° resta a menor duvida que a sim-

ples leitura desses documentos nos conduz
a constatagâo de que tal legislagao explicita-
va uma distingâo entre as atividades fisicas a
serem praticadas pelos homens daquelas a
serem executadas pelas muiheres, culmi-
nando por viabilizar aos primeiros maiores
oportunidades de desenvolverem-se em
destrezas fisicas. Leva-nos ainda, tal leitura,
a detectar a inteng5o, nele contida, de se
adaptar nossa juventude ao padrâo de mas-
culinidade e feminilidade vigente em nossa
sociedade, vindo dessa forma ratificar a ex-
pectativa da nossa cultura no que concerne
suposta superioridade do sexo masculino
sobre o feminino.

Como decorrancia dessa forma de
pensar, evidenciou -se em urn outro docu-
mento legal concernente a Educagâo Fisica o
transparecer do entendimento da existéricia
de determinadas tarefas a serem desincum-
bidas exclusivamente pelas muiheres e ou-
tras pelos homens. E assim que interpreta-
mos o preceituado na Lei n 9 6.503/77 que
dispde sobre a Educagbo Fisica em todos os
graus e ramos de ensino, ao lermos em seu
artigo 1 2 , letra F:

Art. 1 9 - E facultativa a pratica da
Educagao Fisica em todos
os graus e ramos de Ensi-
no;

Letra F - a aluna que tenha prole.
Ao facultar a mulher com prole, o di-

reito de isentar-se da prätica da Educagâo
Fisica, obrigatOria em todos os niveis e ra-
mos de escolaridade por forga do Decreto
Lei n2 705/69, deixa transparecer o pensa-
mento de que a educagäo da prole é de res-
ponsabilidade Unica e exclusiva das mäes.
Caso o entendimento fosse outro, "homem
corn prole" tambem deveria merecer o
mesmo tratamento oferecido a mulher.
Acontece que, a ele, é imputada outra tarefa,
que nä° a de cuidar dos "afazeres domesti-
cos" (a educagäo dos filhos ai incluida). Se-
ria dele a responsabilidade de garantir o
sustento da familia. E dele a incumbéncia de
dar conta da atividade produtiva.

Nos parece que foi a utilizagbo indevi-
da do equivocado principio da naturalize-
gdo do fato social — sob o qual se apoia a
compreensâo de que as atitudes femininas
sâo determinadas pela influència das suas
caracteristicas biolOgicas 	 que serviu de
anteparo a id6ia dominante da superiorida-
de do sexo masculino sobre o feminino,
sendo, por conta dele, afastada qualquer
alusao ao fato de estar tal superioridade cal-
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cada essencialmente em determinantes so-
cio-culturais e nao bio-fisiolegicos.

Poise dentro de urn quadro mais am-
plo da luta travada pela Mulher, de se livrar
do estigma de naturalmente inferior ao
homem: vinculado as alteragOes substanti-
ves ocorridas no campo econörnico brasi-
leiro, no final dos anos 50, inicio dos 60, que
vamos encontrar as bases para a gradativa
alteracao — que passou a ocorrer — da forma
de se perceber a participacio da mulher no
%am-len° cultural chamado Esporte.

Reflete essa alteracao a luta da Mulher
pela sua emancipacao, a luta por ela enta-
bulada no sentido de passar a ser conside-
rada urn ser social que pudesse vir a ter, em
sintese, na maternidade, uma opcio e nao
uma fatalidade — pela qual teria necessaria-
mente que passar — que tatuava naquela que
ilk se tornasse mae o signo da anormalida-
de. Passou ate a buscar — aproximadamente
a partir da 2 8 metade deste sOculo — ocupar
urn outro lugar na sociedade que a identifi-
casse corn um ser capaz de — em condicOes
de igualdade em relacâo ao homem — envol-
ver-se em tarefas que ate entao somente. a
ele pertenciam. 0 quadro para esse feito era
ideal. 0 modelo nacional - desenvolvimen-
tista do final dos anos 50, inicio dos 60, ace-
lerava o processo de industrializacâo do
pals, construindo as condicOes materiais
objetivas para que ela viesse a se inserir no
mercado de trabalho, avido por urn maior
contingente de mao-de-obra.

Para tanto, foi preciso pensar urn ou-
tro padrao estêtico para o seu corpo, dis-
tante daquele que a identificava corn o pro-
tOtipo da "Mulher Mae". 0 corpo "gordi-
nho", "reconchudo", simbolo da fertilidade,
(8) padrao de beleza feminina ate as pri-
meiras decadas deste skulo, se confundia
corn a imagem da mulher protetora de sua
familia, de seus filhos, dos filhos de todos,
ao mesmo tempo que significava tambern
pureza, benevoléncia, "corpo bonachao", si-
nOnimo de "corpo indolente", incapaz de
produzir. Era preciso um modelo de corpo
que a identificasse corn os valores inerentes
a sociedade industrial. Corpo agil, lapido,
dinamico, corn plena capacidade de... ren-
dimento, producao. Eis o arquêtipo de corpo
a construir. E assim foi.

Os documentos legais pertinentes
Educacao Fisica e Esportes refletem esse
quadro. Ern 1979, o CND revogou a Delibe-
raga() n 2 07/65, colocando em seu lugar a de

n 2 10. Num primeiro momento, a permisseo
— contida na resoluceo 10/79 — para a mulher
praticar modalidades esportivas ate entao a
ela coibidas deu-se por conta de urn caso
fortuito, mas que ja espelhava em seu inte-
rior a mulher em luta. (9) Nove anos depois,
porèm, em 1986, o CND baixou a Recomen-
dacao n2 02, na qual dizia reconhecer "... a
necessidade do estimulo a participagao da
mulher nas diversas modalidades desporti-
vas no pais..." Para entendermos o porquô
de tal recomendacao, citamos, apenas "en
passant", urn dos pontos mencionados na
exposicao de motivos que a acompanha: "...
o papel determinante que cabe a mulher de-
sempenhar nos programas nacionais de de-
senvolvimento econOmico, social, cultural e
desportivo..." Preponderavam, ate entao —
segundo essa Recomendacio como im-
pedimento do acesso a esse ultimo (despor-
tivo), "... as restricties dos costumes e do
convencionalismo, e as rotinas dos afazeres
domésticos e familiares..."

Mais teriamos a dizer, se nao fosse
para tao entusiasmante assunto, tao limita-
do o espaco destinado.

Poderiamos, por exemplo, discorrer-
mos sobre a figura da Mulher/jornalista es-
portiva. Entendemos, contudo, que tal
questao nao se diferencia de outras nas
quais estao presente as dificuldades por ela
encontradas de superar os preconceitos
existentes corn relacao a sua presenca no
exercicio de profissOes tidas ate hoje — e a de
"jornalista esportivo" talvez ate mais do que
outras — como "naturais" territOrios do ho-
mem.

Assim, optamos, a titulo de definirmos
urn final para este artigo, por tomar de ern-
prestimo a Manuel Sergio algumas de suas
palavras, contidas em seu "Manifesto para o
Desporto do Futuro". Fiquemos, pois, corn
elas:

"... Escreve-se por af, que o mundo
estA cansado de guerras. IVA° 6 ver-
dade! Enquanto houver super-homens
e sub-homens, superiores e inferiores;
enquanto o prestrgio se buscar princi-
palmente no TER e no PODER, em
detrimento do SER, a guerra 6 a es-
séncia mesma do estar no mundo,
tanto a navel nacional como interna-
cional. Tamb6m enquanto houver o
vitorioso glorificado e o derrotado vili-
pendiado e esquecido; enquanto pou-
cos forem superiores a muitos; en-
quanto a alta competicao, surgir como
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a guerra... por outras formas, o Des-
porte continuara acendendo paixOes
inOteis, onde o diellogo, a liberdade e a
solidariedade tombam defeitos em
cinzas.

Urn Desporto como apurada conscièn-
cia moral e urn razoavel grau de maturidade
cultural e civica: como forma de os Homens
terem consci8ncia e exercitarem a sua digni-
dade, os seus direitos e obrigagOes, ha de
rejeitar o pensamento e a politica do totali-
tarismo e do individualismo, os dois grandes
elos da opress5o..."

NOTAS DE RODAPE

"* Muitas das posigdes aqui defendidas refletem as conclus'es
de estudos realizados a sintetizados o livro "Educagdo Fisica no
B rasil . A histerla que Mr) se conta", como tambem no artigo
"Ensaio sobre a mulher brasileira face a legislagdo da Educagdo
Ffsica e do Desporto", publicado no ano de 1982, alem do do-
cumento "Diretrizes gerais para o ensino de 2 2 grau — nixie°
comum, Educagão Fisica", elaborado atraves do Projeto
SESG/MEC-PUC/SP, em vias de publicacao.

Entendemos que EDUCACAO FISICA e ESPORTE consti-
tuem-so em dots fen6menos culturais distintos, porem ndo
antagenicos. Por isso mesmo, em muitos momentos, suas
hist6rias se confundem e se interpenetram, tornando-se irn-
possfvel dar conta da compreensdo de um fenameno, igno-
rando-se o outro. Tentativas de analises distintas de um e
outro fenameno, tem-se afigurado artificiais, a histericas. E
por causa desse entendlmento que. embora o carne da
questão p resente neste artigo seja a relacdo Mulher Espor-
te, nos sentimos bastante a vontade para "passearmos" de
um fenameno a outro.

Melo de Carvalho, Cultura Fisica e Desenvolvimento, p. 81.

Tal imagem tot detectada pelo Conselho Nacional dos Direl-
tos da Mulher na andlise dos livros didaticos. Conforme ma-
teria publicada a pdgina A-24 da "Folha de Seto Paulo" de
24 de agosto de 1987.

Segundo Aurelio Buarque de Holanda, reduzir significa "...
o ato ou o efeito de subjugar..." Reduclonismo bio-psicolo-
gizante significa reduzir, subjugar o estUdo do ser humano
sua parte bio-psicolOgica, dissociando-a da totalidade na
qual se integra, como que se o todo significasse a soma das
partes e ilk:, a sua interagão.

Tal conceito a por mim trabalhado em minha tese de mestra-
do, acima mencionada (p. 144) a no documento "Diretrizes
Gerais"..." tambem jd citado.

Esta fala de Sueli Kofes este publicada na coletenea 'Con-
versando sobre o corpo", sob o tftulo "e sobre o corpo, ndo
e o prdprio corpo que fala? Ou o discurso desse corpo sobre
o qual se fala", a p. 47.

Fernando de Azevedo, "Da Educagdo Physica...", p. 96 da
edigdo de 1920, a segunda de uma seri° de t res. A primeira
edigdo data de 1916, 24 anos apes, portanto, o Parecer de
Rui Barbosa ao Projeto n 2 224/1882. A te rceira e de 1960.

Sob o tftulo "Gordura pode determinar fertilidade", a "Folha
de São Paulo" publicou em 12 de abril de 1988, materia se-
gundo a qual "... cientistas norte-americans descobriram
que existe urns ligagdo ent re a porcentagem de gordura no
co rpo de uma mulher e sua fe rti Made..."

(9) Segundo a materia "Mulheres competem neste Esporte (jud6)
s6 hd 8 anos" (Folha de Sao Paulo, cade rno de EsPortes,
21/09/87, p. A-17), "... fob uma atitude inselita e ousada do
carioca Joaquim Mamed, entdo diretor da Confederagao

Brasileira de Judd, que provocou a liberagdo..." segundo a
reportagem, "... Mamed trocou os nomes de 4 meninas, re-
lacionando-as como homens na comunicagdo que fez ao
CND para assegurar passagens a Delegacão que disputaria
urn campeonato sul-ame ricano na Argentina em 1979. Sua
trama fob descoberta depots, mas ale saiu-se vitorioso.

Quando retornei ao Brasil, disse Mamed, ainda conforme
a reportagem, jd havia uma intimacdo para que compareces-
se no CND. Fui la corn as meninas, todas de quimono(...) e
de medalhas no peito. Houve discussdo, mas o CND acabou
aprovando a entrada da Mulher no Jud6...' "
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