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Resumo Abstract

Corn base na distincao
conceitual de movimento e nas

diversas modalidades de atuacao
dos movimentos sociais, buscou-

se verificar como essas
manifestacties podem inscrever-se
na formacao de uma consciencia
de Educagäo Fisica - no ambito

da educacao nao-formal. 0 ponto
de vista central concebe que as

mialtiplas atividades corporais sac)
utilizadas por movimentos sociais
e organizacOes da sociedade civil

como conceito e praticas
integrantes da prOpria cidadania.

Having as a basis the conceptual
distinction of movement and the
several kinds of action of social
movements, an investigation was
carried out with the objective of
checking how these
manifestations canjoin into the
formation of consciousness of
Physical Instruction - on the
scope of non-formal education.
The main viewpoint is conceived
on the fact that multiple physical
activities are used by social
movements and civil society
organizations as a concept and
integrating practices of citizenship
itself
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Movimentos e lutas
sociais

Inicialmente, é pertinente
pontuar que aqui se entende por
movimentos e lutas sociais os
realizados espontaneamente pela
sociedade civil organizada, os
quais, de formas diferenciadas,
expressam diversos conflitos corn a
cultura e as instancias de poder
dominantes. Esses movimentos
agem pelas mais diversas causas,
visando, em geral, a introducao de
novos valores e/ou a conquista de
direitos basicos. Entre elas, desejos
de mudanga, acOes de resistencia,
lutas por uma nova ordem social,
defesa de minorias (negros e
mulheres, por exemplo). Para tais
realizacOes, pressup6e-se que haja
entre seus agentes uma forte
interacao e plena integracao corn a
causa em questao.

Clma concepcao ampla de
movimentos e lutas sociais adotada
por GOHN (1995) inclui acães
coletivas como reivindicacOes,
revoltas, rebeliOes, atos de
insubordinacOes, insurreicOes,
protestos, entre outros.

Corn isso, acredita-se que todas
essas causas estejam estreitamente
vinculadas a uma luta Unica, pois
vac) contra urn poder de diversas

faces, outros movimentos, masque
se tern sempre por hegemOnico: os
individuos sediados em instancias
representativas e que delas
"usufruem", utilizando-se de seus
instrumentos oficiais de acao e/ou
de sua forca de opressào.

Assim, vale lembrar que tivemos
em nossa hist6ria governos e grupos
discriminando ragas, etnias, classes
sociais, genero, ideologias politicas.
As acOes desses outros "sujeitos" —
pois plenamente conscientes de
seus atos — tiveram feitos em
violencias fisicas, morals e
legislativas: basta-nos lembrar dos
governos fascista e nazista, de
grupos anti-homossexuais e negros,
etc.

Dos movimentos as
ONG's

Para que se estabeleca a
vinculacao entre movimentos sociais
e Educacao Fisica é necessario
relembrar que, na America Latina,
os movimentos sociais conceitua-
dos como "novos"' desenharam
trajetOrias peculiares e diferentes das
percorridas pelos movimentos
europeus. Foram e sac) provenientes
de sociedades civis marcadas pela
heranca da colonizacao, da
exploracao: tradicOes de relacOes
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clientelistas e autoritOrias, Estados
cartoriais e sistemas judiciarios
inoperantes.

Enquanto nos poises europeus
os movimentos buscavam
essencialmente os direitos sociais e
culturais, na America Latina foram
focalizados basicamente os direitos
econOmicos, elementares e de
sobrevivencia humana.

Mas fatores primordiais
concorreram para as mudancas no
bojo dos movimentos sociais, entre
eles o surgimento, o crescimento e
a expansao de organizagOes nao-
govemamentais (ONG's) nos anos
80 que, conforme Gohn, constitui-
ram-se na "forma que viria a ser
quase que uma substituta dos
movimentos sociais nos anos 90".
(1997a, p. 285-86). No entanto, a
autora avalia que

...nab nos resta a menor &Ada
de que, no piano geral, a principal
contribuicdo dos diferentes tipos de
movimentos sociais brasileiros dos
ültimos vinte anos foi no piano da
reconstrucdo do processo de
democratizacâo do pais. E ndo se
trata apenas da reconstrucao do
regime politico, da retomada da
democracia e do fim do regime
militar. Trata-se da reconstrucao
ou construed° de valores
democrâticos, de novos rumos
para a cultura do pais, do

preenchimento de vazios na
conducdo da luta pela redemo-
cratizacdo, constituindo-se como
agentes interlocutores que
dialogam diretamente corn a
populacdo e corn o Estado."
(GOHN, 1997b, p. 45).

Na reflexdo de Melucci, principal
tecirico da corrente italiana dos
Novos Movimentos Sociais, os
movimentos dos anos 70 e 80 foram
a tiltima transicâo de movimentos
enquanto atores politicos para
movimentos enquanto forma.
(1994, p. 165). 0 movimento
enquanto forma e o resultado da
separacâo entre movimento politico
e luta social. De urn !ado, atores
atuam no sentido de reformar o
sistema politico; de outro, os atores
levantam questOes completamente
culturais.

As ONG's destacaram-se,
sobretudo na decada de 80, pelo
apoio dodo aos movimentos sociais.
Porem, tern urn dinamismo muito
diferente do estabelecido por esses
movimentos sociais e populares,
onde a dinámica interna e dada pelo
calor da luta, pelas paixoes, pelas
tendencias (GOHN, 1998).

Tern-se que levar em
consideracao, tambem, que muitos
agentes de organizacOes sem fins
lucrativos, entre elas as já referidas
ONG's, diversos tipos de
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associacôes, entidades sociais e
fundacOes — organizacOes essas que
hoje compOem o terceiro setor —
bem como alguns partidos politicos
e regimes, vieram do cerne de
diversos movimentos sociais. Ou
seja, institucionalizaram suas
reivindicacOes especfficas, preten-
dendo, muitas vezes, perpetuar em
politicas pUblicas e sociais muitas
de suas demandas por reformas e
mudancas.

Relacfio possivel?

A Educacao Fisica, vista sob
uma perspectiva relacional corn os
movimentos sociais, sera aqui
considerada no ambito da educacao
nao-formal2 e dos espacos onde é
praticada por seus agentes, ou seja,
as acties e praticas coletivas

organizadas em movimentos,
organizaceles e associacaes sociais"
(Cf. GOHN, 1999, p. 100).

Isso posto, tern-se verificado que
a Educacao Fisica — inclusos os
esportes, jogos, ginasticas e outras
atividades corporais — bem como
variadas formas de lazer, tern sido
utilizadas como "armas" por muitos
movimentos socials e organizacOes
da sociedade civil, visando ao
"resgate da cidadania"3 de camadas
marginalizadas da populacao.

Simultaneamente, é preciso nao
esquecer que o empresariado vem
se utilizando do esporte e de outras
praticas corporais como atividade
lucrativa-fim, ou mesmo como
agregacao de valor e prestigio as
suas marcas, por meio de altos
patrocinios. Da mesma forma,
membros de corporacOes esportivas
tem-se delas utilizado como
"trampolim" de entrada a cargos
politicos.

No entanto, uma "cultura" de
filantropitt expandiu-se no meio
empresarial brasileiro na decada de
90: algumas fundacties foram
criadas e, alem de agregarem valor
a determinadas marcas e produtos,
acabaram por difundir a necessi-
dade da participacao e do apoio
dessa camada privilegiada da
populacao frente aos iniimeros e
crescentes problemas sociais do
pais.

Mas como movimentos sociais
e ONG's yam fomentando atividades
de Educacao Fisica? 0 meu ponto
de vista central concebe que as
mtiltiplas atividades corporals sao
utilizadas por movimentos sociais e
pelas organizacOes sem fins
lucrativos como conceito e praticas
integrantes da prOpria cidadania.
Alguns exemplos podem ser
elucidatOrios.
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0 Movimento Nacional dos
Meninos e Meninas de Rua, criado
em 1985, apresenta-se como uma
organizacao nä° -governamental
que atua "na defesa dos direitos das
criancas e dos adolescentes
brasileiros, corn especial atencao
aos meninos e meninas de ma. Sua

mobilizadora "e a de que
prOprios meninos e meninas podem
e devem participar da construed° de
alternativas que viabilizem a garantia
plena	 de	 seus	 direitos."
(M.N.M.M.R., 2000, p. 1/1).

Ao pensar uma nova concepedo
de agir corn essa camada da
populacao, o M.N.M.M.R. adotou
como premissa basica "a ideia de
que sao pessoas corn direitos e
devem ser respeitados como
cidadaos." (Ibidem).

Corn sede nacional em Brasilia,
o Movimento esta organizado em 25
Estados brasileiros e possui 24
ComissOes Estaduais, 80 Comis-
s6es Locais e 160 macleos de base —
estes ultimos, caracterizados como
espacos de organizacao dos meninos
e meninas, onde podem vivenciar
uma experiencia de vida em que as
relacOes se baseiam em valores
como a solidariedade, a ajuda miatua
e a co-responsabilidade.

0 M.N.M.M.R. possui cerca de
800 educadores voluntarios, que

atuam diretamente com mais de 5
mil criancas e adolescentes em seus
macleos de base, alem do
atendimento indireto que presta a
outras "dezenas de milhares" de
criancas. Suas tres grandes linhas
de atuacao sao a promocao e a
defesa de direitos, a organizacao de
meninos e meninas e a formacdo
de educadores.

A importancia desse Movimento
pode ser constatada nas suas
diversas formas de denUncia, entre
elas publicacao de livros, que deram
visibilidade nacional e internacional
aos casos de exterminio de meninos
e meninas de rua no Brasil.

Nos niicleos de base sao
realizadas diversas atividades, entre
elas as esportivas, as artisticas e as
culturais. Elas desenvolvem-se corn
o apoio do educador social de rua e
da participacao ativa dos meninos
e meninas. "Isso faz com que os
meninos se sintam como parte
essencial do Movimento (sentimento
de 'pertenca') e, tambern de co-
gestdo." (Organizagdo de Meninos,
2000, p. 1/ 2).

Ja o Centro de Estudos e
Pesquisas sobre Educacao, Cultura
e Aga° Comunitaria, CENPEC, uma
organizacao nä° -governamental
sediada na cidade de Sao Paulo,
corn trabalhos junto a escola
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palica e a outros espacos
educativos, organizou, em outubro
de 1999, oficinas tematicas, entre
elas 0 Esporte nas ONGs de
atendimento a crianga e ao
ado lescente.

Por meio de suas publicacOes,
o CENPEC afirma que o esporte
mobiliza o raciocinio e a afetividade,

desenvolvendo capacidades como
previsao, (...), tomada de decisào,
imaginacao, alem de criatividade,
ousadia, improvisacao, solidarie-
dade e cooperacao." (setembro
1999, p. 6). Pode-se considerar que
todas as habilidades e valores
apontados por essa organizacao sao
imprescindiveis na consecucao e
exito de urn movimento social,
independente de sua natureza.

A Escola de Samba Estacao
Primeira de Mangueira, sediada no
Rio de Janeiro, é exemplo de urn
singular programa social, voltado
principalmente ao atendimento de
criancas e jovens carentes e de rua.
"Patrimeinio que comecou a ser
formado corn a implantacao em 87
do projeto esportivo da Vila Olimpica,
do projeto cultural Mangueira do
Amanha, idealizado pela cantora
Alcione e do projeto Satde." (0
Sonho na Passarela, s.d., p.1/3).

Em 1989, a Escola inaugurou o
ginasio de esportes e o posto de

Em 1991, o campo e a pista
de atletismo. Em 1993, o programa
social da Mangueira recebeu o
premio da BBC de Londres, como
melhor projeto social da America do
Sul. Alem disso, a Estacao Primeira
desenvolve projetos de carater
escolar e profissionalizante. Vale
citar que entre os projetos da
Mangueira, o Clube Escolar tern
atendido mais de mil criancas,
sendo que 10% sao estudantes do
Ciep Naga() Mangueirense e 90%
sao alunos de escolas municipais da
cidade.

Alern disso, foi tipico dos anos
90 esportistas, de diversas areas,
criarem organizacOes e desenvolve-
rem projetos em prol de criancas e
jovens carentes, onde sao
desenvoMdas atividades corporais e
de outras areas da educacao. Entre
elas, a Fundacao Got de Letra, o
Instituto Ayrton Senna e Projeto
Bolinha Pra Frente (da Oncis Tenis).

Meios e fins

A breve "retrospectiva" sobre os
pontos-chave histOricos dos
movimentos socials e das
organizacOes sem fins lucrativos —
principalmente das ONG's — leva, por
fim, a observar que as mialtiplas
organizacOes sem fins lucrativos da
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sociedade civil, cujas atividades
centrais ou de destaque sao as
esportivas e de lazer, engrossam
principalmente os movimentos em
prol da defesa e recuperacao e
insercäo social de criancas e
adolescentes, carentes e de rua.

No entanto, e preciso reme-
morar que a Educacao Fisica tern
urn enorme potencial a ser ainda
intensificado por intermedio dos
movimentos sociais. Foi, porem,
muito bem utilizado por governos e
regimes totalitarios que buscaram,
por meio do esporte, urn sentido de
"coesao nacional", de exacerbacao
de sentimentos nacionais ou raciais,
de legitimacao das suas praticas
totalitarias ou, ainda, urn efeito
propagandistico das performances
olimpicas. Tambem o capitalismo
agressivo e destrutivo soube moldar
o apelo popular dos feitos esportivos
a imagem de suas marcas e
produtos.

Hoje, a hipOtese de mobilizacao
por meio das atividades corporals,
propostas pela Educacao Fisica,
firma-se corn o fato de que o
esporte, particularmente, e o
"epico" contemporaneo: o evento
esportivo assume o papel dos
antigos herOis e dos grandes
arquetipos. E interessante retomar
Maffesoli, ao apontar que, de modo
particular, o

corporalismo permite-nos
entender que todos os varios tipos
de aparencia pertencem a urn
vasto sistema simbOlico cujos
efeitos sociais estao longe de ser
despreziveis. (...) Pode-se ate ser
tentado a sugerir que o papel cada
vez mais dominante desempe-
nhado pela comunicacao na
sociedade contemporanea nada
mais a que a versao atual desse
sistema simbOlico. Esse insight
poderia projetar uma nova luz
sobre todos os periodos da histOria
geralmente concebidos como
simplistas e credulos, mas que
sobreviveram intensamente
carga simbOlico-comunicacional
do Involucrismo' especffico do
prOprio corpo — ou do corpo social.
(...) Considerado nesse contexto, o
corpo torna-se causa e efeito de
comunicacao — em outras
palavras, da prOpria sociedade.
(1996, p. 748).

Porem, e importante notar que
a tematica esportes, em especial,
comecou a conquistar destaque
nao so entre as ONG's, mas tambem
no universo politico-partidario. Em
17 agosto de 1999, o Partido dos
Trabalhadores promoveu a
Conferencia de Esportes do PT.
Nessa ocasiao, o palestrante Juca
Kfouri (jomalista esportivo) enfatizou
agudamente a necessidade de uma
politica esportiva contemplar,
fundamentalmente, as carencias
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que o Brasil tern nessa area, ou seja,
nao deve ser tracada corn a
finalidade de conquistar medalhas
e fazer campeOes. Tern, sim, que
estar voltada para as areas carentes
da populacao e para os estudantes,
a terceira idade, os portadores de
deficiencias fisicas.

Kfouri lembrou que esse foco
esta consagrado na Constituicao
Brasileira promulgada ern 1988: é
direito do cidadao e dever do Estado.
"Fora isto, é demagogia. Ou pior, é
inchistria do esporte, é a busca de
ganhar dinheiro pelo dinheiro... A
politica que `existe' no Brasil so
pensa na competicao e faz corn que
se perca o carater hadico." Para ele,

melhor ter uma politica de
massificacao do esporte, pois da
grande quantidade é que poderao
se destacar grandes talentos
esportivos. Frisou, tambern, que nä()
adianta motivar criancas corn a
imagem de campeOes se nao
existem espacos disponiveis para se
praticar esportes, jogos e outras
atividades corporals.

Tern-se, assim, que a pratica
esportiva e outras atividades
corporais devem — e podem — ter
significados e abrangencias
maiores: podem oferecer aos
movimentos e as organizacOes sem
fins lucrativos uma alavanca para a
elaboracao de politicas pUblicas e

conquista de recursos materiais e
fisicos que favorecam, via as praticas
da Educacao Fisica, a inclusao de
largas camadas da populacao
carente para as quais o esporte e
outras atividades corporais sao
tambem direitos de cidadania.

Notas

1 Entre as caracteristicas basicas dos
Novos Movimentos Sociais, em
suas très principals linhas
(HistOrico-politica (Claus Offe),
psicossocial (Melucci, Laclau e
Mouffe) e acionalista (Alain
Touraine) vale citar: a construcao
de urn modelo teOrico baseado na
cultura; os atores sociais analisa-
dos sob dois aspectos: por suas
acOes coletivas e pela identidade
coletiva criada no processo, por
grupos; etc. (Cf. Gohn, 1997 a,
p. 119-24).

2 Conforme Gohn, a educacao nao-
formal "... designa urn processo
corn quatro campos ou dimensOes
(...) 0 primeiro envolve a
aprendizagem politica dos direitos
dos individuos enquanto cidadaos
(...) 0 segundo, a capacitacao dos
individuos para o trabalho (...) 0
terceiro, a aprendizagem e
exercicio de praticas que
capacitam os individuos a se
organizarem corn objetivos
comunitarios (...) 0 quarto, e nao
menos importante, é a
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aprendizagem dos conteirdos da
escolarizaceo formal, escolar, em
formas e espacos diferenciados (...)
0 quinto e a educacao
desenvolvida pela midis, em
especial a eletrOnica." (1999, p. 98-
99). Para a autora a educacao
informal e aquela "... transmitida
pelos pais na familia, no convivio
corn amigos, clubes, teatros,
leitura de jornais, livros, revistas,
etc.(...) 0 que diferencia a
educaceo neo-formal da educacao
informal e que na primeira existe
a intencionalidade de dados
sujeitos em criar ou buscar
determinadas qualidades e/ou
objetivos." (1999, p. 98-100).

3 0 termo cidadania tem sido
amplamente utilizado na Ultima
decada, tanto em publicacOes
quanto em inCimeras palestras e
cursos que vem sendo promovidos
corn "fins sociais". Porem, em
muitas esferas, observa-se um use
indiscriminado da palavra, sem que
sejam aprofundadas suas caracte-
risticas centrais. Para o falecido
Herbert de Souza, o Betinho,
"cidadeo e o individuo que tem
consciencia de seus direitos e
deveres e participa ativamente de
todas as questOes da sociedade."
(1994, p. 22).
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