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Resumo

0 principal objetivo desta dissertagäo foi analisar as relagOes entre o

associativismo desportivo e as representagOes da identidade cultural teuto-

brasileira, em Porto Alegre (RS, Brasil), no period° de 1867 a 1945. 0

processo de emerg6ncia e expansao do associativismo desportivo em Porto

Alegre e as representagOes da identidade cultural teuto-brasileira e sua ligagào

corn o associativismo desportivo foram identificadas, e as repercussOes das

medidas de nacionalizagäo impetradas pelo governo brasileiro nas associagOes

desportivas teuto-brasileiras foram avaliadas. A investigagäo exploratOria

realizada nesta dissertagäo estruturou-se em tit's estudos, baseados na

consulta de documentos impressos (jornais, almanaques, ãlbuns, livros

comemorativos, revistas, entre outros) e depoimentos orais de atletas (n = 8)

que vivenciaram o periodo de 1867-1945. Concluiu-se que a emerg8ncia do

associativismo desportivo em Porto Alegre foi fruto da iniciativa volunt6ria dos

teuto-brasileiros, e sua expansào resultou do confronto entre os teuto-

brasileiros e as tentativas de nacionalizagào do governo brasileiro. Ainda, as

associagOes desportivas constituiram-se num espago de representagäo da

identidade cultural da comunidade teuto-brasileira em Porto Alegre. Esta

identidade foi afirmada especialmente nas praticas desportivas, na manutengäo

da lingua alema e na adogao de simbolos representativos da Patna de origem.

Palavras-chave: associativismo desportivo, representagOes, identidades

culturais, teuto-brasileiros, Porto Alegre
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Abstract

The main purpose of this dissertation was to analyze the relation

between sportive associations and representations of the Teutonic-Brazilian

cultural identity in Porto Alegre (RS, Brazil), in 1867-1945. The rise and

expansion of the sportive associations in Porto Alegre, and the representations

of Teutonic-Brazilian cultural identity and its connection with the sportive

associations were investigated, and the results of the nationalization actions

taken by the Brazilian government on the sportive associations were evaluated.

The exploratory methodology used in this dissertation was structured in three

studies, based on documentation research (newspapers, albums,

commemorative books, magazines, among others) and oral interviews with

athletes (n = 8) that lived between 1867 and 1945. It was concluded that the

sportive associations in Porto Alegre were created by voluntary actions taken by

the teutonic-brazilians, and its expansion resulted from conflicts between the

teutonic-brazilians and the nationalization actions taken by the Brazilian

government. Furthermore, the sportive associations produced a space for the

representation of the Teutonic-Brazilian cultural identity in Porto Alegre. Such

identity was strengthened by sports, by the maintenance of the German

language, and by using representative symbols of Germany.

Key-words: sportive associations, representations, cultural identity, teutonic-

brazilians, Porto Alegre
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Résumé

L'objectif principal de cette dissertation est d'analyser les rapports entre

l'associativisme sportif et les representations de l'identite culturelle germano-

bresilienne, a Porto Alegre (RS, Bresil) dans la periode comprise entre 1867 et

1945. Le processus d'emergence et d'expansion de l'associativisme sportif a

Porto Alegre	 a ete identifie en relation avec l'identite culturelle germano-

bresilienne. De plus ont ete evaluees les repercussions des mesures de

nationalisation implantees par le gouvernement bresilien sur les associations

sportives germano-bresiliennes. L'investigation exploratoire realisbe dans cette

dissertation est structuree en trois etudes basees sur la consultation des

documents imprimes (journaux, almanachs, albums, livres commemoratifs,

revues, parmi d'autres) et sur des temoignages oraux d'athlêtes (n =8) ayant

vecu entre 1867 et 1945. En conclusion, ('emergence d'associativisme sportif

Porto Alegre	 fut le fruit de ('initiative volontaire des bresiliens d'origine

allemande et	 son expansion fut le resultat d'une emulation entre cette

population et	 les tentatives de nationalisation du gouvernement bresilien.

Encore de nos jours, l'identite culturelle allemande fait partie integrante des

associations sportives. Cette identite s'affirme dans le maintien de la langue

allemande et dans ('adoptions de symboles representatifs de la Patrie d'origine.

Mots-cles:	 associativisme sportif, representations, identites culturelles,

germano-bresilien, Porto Alegre
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1 — Introducäo

As associagbes voluntarias säo essenciais para a compreensäo dos

processos sOcio-culturais desenvolvidos na sociedade moderna. As

associagOes säo unidades sociais delimitadas por membros, que cumprem

diferentes papèis em sua organizagao interna para o preenchimento de

objetivos e propOsitos especificos (Luschen; Sage, 1981). A emergbncia das

associagbes voluntarias esta relacionada a complexidade da sociedade

moderna, caracterizada pela crescente interdependès ncia entre as pessoas e a

necessidade de desempenharem diversos pap6is sociais. 0 associativismo é

urn dos mecanismos de afirmagäo e expressäo de identidades culturais. Desta

forma, as associagOes voluntarias estäo inseridas numa realidade social, que

engloba urn amplo repertOrio de simbolos, valores, normas, comportamentos e

outras representagOes que identificam os limites culturais entre os grupos

sociais.

As representagOes que os individuos constroem das praticas culturais

ciao sentido ao seu mundo, a comunidade, ao grupo (Chartier, 2002). As

praticas culturais sao representagOes do mundo social, assim como,

componentes desta realidade. Os membros de uma comunidade podem

apropriar-se deliberadamente dos simbolos, que sào demarcadores de

identidades culturais.

Nesta perspectiva, as associagOes desportivas, por serem voluntarias,

constituem-se enquanto espago de representacOes de identidades culturais. A

identidade e uma forma de categorizar as diferengas e de distinguir

hierarquicamente urn grupo social (Barth, 1998). Ela é uma construgäo social

baseada em vinculos de classe, gênero, etnia, cultura, entre outros, que estäo

ern constante transformagao (Cuche, 1999). A identidade cultural é

compreendida como uma modalidade de categorizagäo corn base no vinculo

cultural, que envolve a relagao de urn grupo em oposigao a outros grupos,

cujos limites culturais nao sac) coincidentes. Os tragos culturais distintivos

identificarn os membros de urn agrupamento social, da mesma forma que



constroem limites culturais para sua auto-identifica0o. Assim, as identidades

culturais sao identificageies em curso, isto é, sào identidades permutaveis

baseadas em diferentes critèrios e concepgOes de tempo e de espago.

Este trabalho aborda, especificamente, a emerg6ncia e a expansao das

associagOes desportivas em Porto Alegre (capital do Estado do Rio Grande do

Sul — Brasil), e suas relagbes com as representagOes da identidade cultural dos

teuto-brasileiros, no period° de 1867 a 1945, utilizando como fonte de consulta

documentos impressos e depoimentos orais.

1.1 — Delimitagao do Problema

Diferentemente da concepgao geral de que a influbncia predominante na

emerg6ncia do associativismo desportivo em Porto Alegre foi dos primeiros

colonizadores do Brasil ou dos ingleses - pioneiros no modelo do

associativismo desportivo mundial, este fene5meno cultural tem uma estreita

relagao corn os imigrantes alernaes que chegaram no Brasil na primeira

metade do seculo XIX. Desta forma, para compreender o associativismo

desportivo, enquanto urn movimento de representagOes das identidades

culturais dos imigrantes alernaes e seus descendentes (teuto-brasileiros), faz-

se necessario conhecer quais os tragos culturais que foram distintivos desse

grupo social na sua interagao corn a sociedade porto-alegrense.

0 Rio Grande do Sul foi o Estado brasileiro que recebeu o major

contingente de imigrantes alemaes, que chegaram na capital do Estado em

1824 1 . A presenga alemä no Rio Grande do Sul foi determinante na

organizagao da vida social e dos costumes da populagao riograndense (Gertz,

1991; Pesavento, 1980; Roche, 1969). As associagOes desportivas alernas

1 Conforme o Censo de 1872, os imigrantes alemäes foram o terceiro grupo estrangeiro mais
numeroso no Brasil, depois de portugueses e africanos (sem distingäo de segmentos). No final
do sèculo XIX, os alemäes representavam aproximadamente entre 10% e 15% da populagäo
gaUcha (Roche, 1969: 168). De acordo corn Ramos (1973: 199), metade da populagào
brasileira de origem germ5nica concentra-se no Rio Grande do Sul.
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foram constituidas a partir de 1850, quando houve major dinamizagäo da vida

intelectual e social da comunjdade alemä, na cidade de Porto Alegre2.

Roche (1969: 643-644) afjrma que a fundagäo das associagOes,

"contrarjamente tambem ao que se poderia pensar, nao foi em Säo Leopoldo o,

berg() da colonizacäo alemä, mas em Porto Alegre, porquanto a major parte

das socjedades veteranas nasceu na cidade e nào nas colOnias rurajs". Em

Porto Alegre, a emergéncia das associagOes desportivas resultaram do

agrupamento de individuos pertencentes a comunjdade teuto-brasjlejra (Jesus,

2001; Oliveira, 1996; Tesche, 1996; 2002). 0 associativismo é apresentado por

estudjosos da imigragäo alem5 como uma caracteristica desta comunjdade

(Rambo, 1994; 1998; Roche, 1969).

Na emergencia do associativismo desportivo em Porto Alegre, os

imigrantes alemäes destacaram-se em relagào aos demajs grupos de

imigrantes3 . Os alemäes foram os primeiros imigrantes que chegaram em Porto

Alegre, excluindo-se os grupos de base da formagào colonial brasjlejra

(Alencastro; Renaux, 1997) 4 . A emergência do associativismo desportivo em

Porto Alegre possui suas raizes na segunda metade do sbculo XIX, periodo em

que foi criada em 1867, pelos teuto-brasileiros, a primeira socjedade de

ginéstica denominada "Turnerbund" (atual Socjedade Ginastica Porto Alegre -

SOGIPA) 5 . Alèrn da gin6stica, a introducäo de outros desportos como o tiro,

remo, natac5o, ténis, ciclismo, esgrima, bolao, atletismo e futebol, tambem se

deve aos teuto-brasjlejros.

2 Conforme Roche (1969), no periodo de 1824 a 1850, os imigrantes alernaes lutaram para sua
sobrevivência e depois se dedicaram a vida cultural.
3 A presenga italiana tornou-se expressiva em Porto Alegre em meados de 1870, sendo que os
primeiros italianos se dirigiram a zona rural (Constantino, 1991). Na zona rural, denominada de
colOnia, os agricultores italianos se associavam para a instalagao da rede elètrica, da escola,
da construgao e remodelagao das capelas, e para a construgao de salbes sociais ou de
canchas de esporte. Os italianos praticavam o tradicional jogo de bocha, que no principio era
realizado ap6s a missa de domingo, nas canchas construidas prOximo as igrejas (Licht, 1992).
Tambèrn trouxeram alguns jogos de carta, como a mora, briscola, tressete, scopa, quatriglio
cinquilio (De Rose, 1996).
4 0 dia 5 de novembro de 1740 é considerado como o comego da colonizagao luso-brasileira. A
data oficial de fundagao de Porto Alegre é 26/03/1772, quando foi criada a Freguesia de Sao
Francisco do Porto dos Casais. Os luso-brasileiros contribuiram corn o patrimOnio folclOrico
que possibilitou a riqueza de dangas regionais (Wiederspahn, 1979; Pereira, 1988).
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Na situagäo de contato dos primeiros imigrantes alemäes no pals, as

associacOes foram "sustentaculos das tradigiies de origem" (Seyferth, 1982:

165). As sociedades de ginastica criadas pelos teuto-brasileiros no Rio Grande

do Sul, no period() da sua fundagao estavam identificadas corn o nacionalismo

alemäo surgido no inicio do seculo XIX, e corn a divulgagäo da "Kultur"

germanica,compreendida como a mOsica, teatro, lingua, literatura, entre outros

aspectos da cultura (Ramos, 1998; 2000; Tesche,1996; 2002) 6 . Os estudos

sobre boläo (Kreling, 1984), futebol (Damo, 1996), ginastica (Tesche, 1996;

Wieser, 1990), punhobol (Oliveira, 1987), remo (Hofmeister, 1987; Licht, 1986)

registraram a presenca dos teuto-brasileiros na organizacäo dessas praticas

desportivas em Porto Alegre.

Em Porto Alegre, desde o principio, o associativismo desportivo

caracterizou-se enquanto espaco social' dos teuto-brasileiros, no qual

expressavam a representagOes de seus limites culturais. Entretanto, as

associagbes desportivas teuto-brasileiras sofreram fortes pressOes para serem

nacionalizadas ao final da primeira Guerra Mundial (1914-1918), mas muitas

sociedades resistiram e fortaleceram o sentinnento de afirmagào da identidade

cultural teuto-brasileira corn o renascimento do nacionalismo alemao no

mundo, nos anos 30. 0 period() de 1918-1939 (Entre-Guerras) foi marcado

pelo intenso apego dos teuto-brasileiros aos valores 6tnicos (Ramos, 2000;

Silva, 1997).

5 Tesche (1996) afirma que a SOGIPA é uma das sociedades de ginastica mais antigas do
Brasil em atividade, alern de ser a mais antiga do Rio Grande do Sul.
6 O estreitamento entre as ideias nacionalistas dos teuto-brasileiros e os desportos, originou-se
no periodo de formagao do Estado alemao, que remonta ao final do seculo XVIII e inicio do
seculo XIX. Nesse periodo formulou-se as nogbes de nagao e povo com o intuito de fortalecer a
resistencia dos pequenos Estados que, posteriormente, se unificaram em torno do Estado
alemao, contra as invasbes napolebnicas. Nesse contexto, as atividades fisico-desportivas, sob
a denominagao de "turnen" (ginastica) foram estimuladas como uma forma de preparagao
militar e de disciplina no processo de constituicao do Estado alemao (Seyferth, 1982).

Esta nocao, tambem denominada espacializacao ou espacializaoâo social foi apropriada de
Shields (citado por Silva, 2002: 421) para referir a uma dimensao sOcio-cultural e nao apenas
fisica e territorial do espaco e dos seus usos coletivos. "A espacializacao é entendida como
configuragao territorialmente ordenada, segundo criterios de investimento e participagao
pessoal e racional dos sujeitos, que, assim, conjugam elementos comportamentais,
expressividades fisico-corporais, recursos lingOistico-discursivos e referencias simbOlicas e
culturais como forma de atribuicao de significado e sentido de lugar as suas condigbes
identitarias".
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0	 debate sobre a	 formagao	 da nacionalidade brasileira foi

desencadeado de forma mais contundente nos anos 20 8 . Na dècada de 30, o

Brasil sob o governo de GetOlio Vargas, sofreu mudangas na perspectiva de

formagao de uma identidade cultural brasileira. A formagao da identidade

cultural brasileira assumiu urn carater institucional no periodo do Estado Novo

(1937-1945), no qual o Estado interveio nas diferentes esferas da vida social9.

A presenga marcante das culturas "estrangeiras" no pals foi 	 considerada

perigosa	 aos	 interesses	 nacionais	 brasileiros.	 Neste	 sentido,	 a

homogeneizagao da cultura foi considerada fundamental para a construgäo de

uma identidade cultural brasileira.

As agOes governamentais repercutiram diretamente nos grupos de

imigrantes residentes no pals. 0 desporto foi subordinado a educagao, e a

politica educacional e desportiva voltou-se para a supressao das marcantes

diferengas regionais do Brasil (Carone, 1976). Em Porto Alegre, as associagbes

desportivas teuto-brasileiras foram consideradas urn obstaculo a construgao da

identidade cultural brasileira, sendo alvejadas pela politica de nacionalizagao.

Corn a eclosäo da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), o sentimento

de hostilidade aos alemäes espalhou-se pelo mundo. 0 nacionalismo alemäo

comecou a ser combatido em diversos paises. 0 ingresso do Brasil na guerra,

em 1942, acentuou no pals a hostilidade aos teuto-brasileiros, que foram

perseguidos, corn a justificative de que essa comunidade 	 nao estava

totalmente integrada ao pais,	 pois representava o "perigo alernao" (Gertz,

1991). Em Porto Alegre realizaram-se manifestagOes hostis a comunidade

teuto-brasileira.	 As associagOes desportivas "estrangeiras" sofreram

intervengao do governo federal, na tentativa de forga-las a incorporar uma

identidade cultural brasileira vinculada a tradigao luso-brasileira. A situagao

gerou urn forte atrito nas associagbes teuto-brasileiras, que apresentavam

estreitos tragos culturais corn sua cultura de origem.

8 0 Estado nacional implantado no Brasil este enraizado nas correntes do nacionalismo
desenvolvido desde o inicio do seculo XX, principalmente nos anos de 1920, que trazem a
marca do modernismo (Avancini, 2000).
9 No Brasil, a identidade cultural e considerada sinOnimo de identidade nacional (Santos, 1993).
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As primeiras medidas de nacionalizagäo no campo juridic° desportivo no

pals foram tomadas na promulgagao do Decreto-Lei n° 3.199 de 1941. Este

Decreto legalizou a intervengao nas associagOes desportivas "estrangeiras",

visando sua adequagao ao modelo cultural imposto pelo Estado brasileiro. As

associagOes desportivas, atraves de sua agao socializadora, deveriam agir no

direcionamento da juventude no caminho do projeto nacional brasileiro. A

juventude, atraves da pratica desportiva institucionalizada, representava os

alicerces para a construgao de uma nagao forte modelada por valores fisicos e

morais.

Face ao contexto, as associagOes desportivas deveriam promover

valores patriOticos nas atividades sociais e desportivas. As competigOes

desportivas nomeadas pelos herOis da Patria brasileira e realizadas em

homenagem as datas nacionais seriam um espago de expressao da identidade

cultural brasileira. Os eventos comemorativos da Semana da Patria foram

espago privilegiado de produgäo de formas simbOlicas de pertencimento a

nagao brasileira. 0 Estado brasileiro acionou meios para tentar "asfixiar" as

identidades culturais das associagOes desportivas teuto-brasileiras, que

resistiram contrapondo-se a tentativa unificatOria do Estado. Assim, o

associativismo desportivo foi um fenOmeno que atuou como espago de

produgao, manutengäo e questionamento das identidades culturais em Porto

Alegre.

0 problema central de investigagao desta dissertagao é analisar como o

associativismo desportivo produziu, manteve e questionou as identidades

culturais dos teuto-brasileiros em Porto Alegre. Essa problematica remete ao

estudo dos seguintes temas norteadores da investigagao: (a) a emerg6ncia e a

expansäo do associativismo desportivo em Porto Alegre; (b) as representagOes

da identidade cultural teuto-brasileira nas associagOes desportivas; e (c) as

repercussbes das medidas de nacionalizagäo nas associagOes desportivas

teuto-brasileiras.
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1.2 — Justificativa

Segundo DaCosta (1998: 33), existe a necessidade de estudos sobre o

tema das identidades culturais, porque trata da dinamica de relacbes entre as

atividades fisicas e o contexto cultural que as assimila, "contribuindo para urn

melhor conhecimento da cultura ern nivel macro". Os estudos que tratam do

desporto em Porto Alegre sao restritos a determinadas modalidades

desportivas. Faz-se ressalva ao estudo de Tesche (1996) que focalizou o

surgimento da primeira sociedade de ginastica em Porto Alegre.

Estudos anteriores (Gertz, 1994; Rambo, 1998; Roche, 1969; Seyferth,

1996) abordaram a imigragao alema, apresentando indicios da presenca deste

grupo 6tnico-cultural no associativismo em Porto Alegre, mas sem evidancias

diretas no campo desportivo. As obras que investigam a hist6ria de Porto

Alegre (Franco, 2000; Macedo, 1999; Pesavento, 1999), nao trataram do

associativismo desportivo como urn dos elementos significativos do contexto

socio-cultural da cidade. Os trabalhos que se detiveram sobre uma abordagem

histOrico-cultural da emergancia do desporto no Brasil enfocaram as cidades do

Rio de Janeiro (Jesus, 1999; Lucena, 2001; Melo, 1999) e Sao Paulo

(Sevcenko, 1992) 10 .

0 desporto é urn fenOmeno cultural, que ultrapassou suas pr6prias

fronteiras e associou-se a outros movimentos histOrico-culturais. Para Garcia

(2002: 322) o desporto é "mais que urn reflexo de cada sociedade, urn

aut6ntico microcosmos que participa activamente na evolugao e na

transformacao social. 0 desporto é capaz de compreender interesses

econOmicos, reconhecer particularidades regionais ou nacionais e relagOes

sociais densamente impregnadas de implicagOes existenciais". Esta

perspectiva aponta a possibilidade do desporto ser urn elemento de

representagao na construcao de identidades culturais.

10 Estas cidades ditaram normas, comportamentos e sediaram os maiores acontecimentos
desportivos do pals (Caldas, 1990). 0 Rio de Janeiro, primeira capital do Brasil, era a cidade
brasileira corn a maior concentracao populacional no final do sêculo XIX. Ern 1925, na
Guanabara (RJ) foi criada no Centro de Esportes da Marinha, a primeira instituigäo para a
formagáo de profissionais (pragas) de educagào fisica no pais (DaCosta, 1971).
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MacClancy's (1996) afirma que o desporto freqUentemente atua

enquanto urn meio para a identidade, o qual possivelmente reflete classes ou

grupos etnicos, ou de forma alternativa podere ser urn foco de representagao

de uma comunidade. 0 desporto ainda podera reforgar identidades tradicionais

ou contribuir para a criagao de nova identidade social. Alern disso, a

revitalizagao moderna dos desportos tradicionais é uma forma de expressao ou

repressao latente da identidade etnico-cultural.

Enquanto espago de representagao de identidades culturais, o

associativismo desportivo vincula-se ao movimento de pertencimento a uma

comunidade ou nagào. As praticas desportivas, atendendo as metas do Estado,

sac) capazes de integrar as pessoas em torno de urn territOrio e de uma cultura

nacional. Os regimes autoriterios na America Latina tentaram remodelar as

identidades culturais na consolidagäo dos Estados nacionais. No Brasil, o

projeto de construgäo da identidade nacional processou-se pela tentativa de

homogeneizagao cultural. Em Porto Alegre, as associacOes desportivas criadas

pela comunidade teuto-brasileira foram forgadas a incorporar a identidade

cultural brasileira.

Considerando a pertinencia do tema para a compreensao do significado

do desporto na atualidade brasileira, este trabaiho pretende aprofundar o

conhecimento das relagOes existentes entre as associagOes desportivas e as

representagbes da identidade cultural teuto-brasileira.

1.3 — Objetivos

Objetivo Geral

Analisar as relagOes entre o associativismo desportivo em Porto Alegre e

as representagOes da identidade cultural teuto-brasileira (1867 a 1945).

Objetivos Especificos

a) Compreender a emergencia e a expansäo do associativismo desportivo

em Porto Alegre;
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Identificar as representagOes da identidade cultural teuto-brasileira nas

associagOes desportivas de Porto Alegre;

Verificar as repercussOes das medidas de nacionalizagáo nas

associacOes desportivas teuto-brasileiras de Porto Alegre.

1.4 — ConsideragOes MetodolOgicas

Essa secäo apresenta a descrigáo dos procedimentos metodolOgicos

adotados na investigagao. Inicialmente descreve-se os procedimentos

empregados na coleta de informacOes e a organizacáo da base de dados sobre

as associagOes desportivas de Porto Alegre. Foram selecionados documentos

impressos e fontes bibliograficas para serem submetidos a analise documental.

No caso da Revista do Globo - principal revista de Porto Alegre na divulgacao

de reportagens sobre as associagOes desportivas nos anos 30 e 40, foram

catalogadas todas as reportagens desportivas no period() de 1929 a 1945. Na

seqiiencia sào descritos os procedimentos de gravagáo e transcrigäo das

entrevistas realizadas, assim como, o processo de analise de contaklo dos

depoimentos orais dos atletas porto-alegrenses que vivenciaram o periodo do

Estado Novo (1937-1945).

Organizacäo da Base de Dados

A construcäo de uma Base de Dados", que apresenta o inventario de

todas as associagbes desportivas fundadas em Porto Alegre no periodo de

1867 a 1945, busca reunir as informagOes, que se encontravam dispersas em

varios documentos isolados. Este recorte temporal demarca o ano de fundagáo

da primeira associacao desportiva em Porto Alegre (1867), ate o ano que

encerra o period() do Estado Novo (1945). Foram registradas na Base de

Dados, as associagOes que desenvolviam alguma pratica desportiva no periodo

Foi desenvolvida no software CDS/WINISIS — WINISIS, versa° 1.04, que se encontra em
versa() para Windows. 0 programa trabalha atraves de campos (anexo 1), onde sao registradas
as informagbes para posterior recuperagbo, cruzamento e analise.
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demarcado. Para cada associacào desportiva foi elaborada uma ficha

catalografica (planilha), corn as informacbes coletadas.

A Base de Dados foi organizada a partir da coleta dos seguintes

documentos: almanaque Amaro JOnior 12 ; jornais de major tiragem em Porto

Alegre 13 : Zero Flora e Correio do Povo; albuns da cidade de Porto Alegre,

Revjsta do Globo; boletins; livros comemoratjvos das associacOes desportivas;

estatutos das associacOes; alvaras de funcionamento; atas; obras

especializadas no tema; apostilas, monografias, dissertagbes e teses. A

consulta foi realizada em acervos particulares, arquivos pOblicos, bibliotecas,

clubes, Conselho Regional de Desporto (CRD), federagbes desportivas,

fundacOes, Institute Hist6rico e Geografico do Rio Grande do Sul, memoriais e

museus.

Para a coleta das informagOes, junto as federagOes desportivas,

associagbes e CRD de Porto Alegre, foram enviadas 48 correspond6ncias pelo

correio, solicitando acesso a documentagäo sobre o period() de sua fundac5o14.

Foram realizadas vjsitas aos clubes e federagOes em busca de documentagao

ou da indicagäo de pessoas para fornecer informagbes pertinentes ao trabalho.

No CRD foram consultadas todas as fjchas do cadastro de alvaras de

12
0 termo almanaque é tratado em alguns casos como sinOnimo de calendärio, mas deve ser

entendido como relato e noticia de assuntos variados. 0 Almanaque passou por fases
ocupando lugar destacado nas residöncias ate o advento da revista (Ravaschio; Biscaro e
Santos, 1989). 0 almanaque, "geralmente considerado material inexpressive', ou de segunda
grandeza, apOs uma consulta, possui seu papel redimensionado enquanto fonte histbrica, ou
seja, a verificagao da importäncia das informagbes que contem, fazem dele urn material
indispensavel a pesquisa" (Ravaschio; Biscaro; Castro, 1990: 22).
13 0 jornal é uma fonte de consulta passive' de consideragOes sobre sua validade, tendo em
vista as circunstãncias que envolvem sua producäo. 0 imediatismo do noticiario e a urgência
da composigäo para vendagem no horãrio previsto näo permitem a precisäo. Tais fatores
geram a superficialidade nas explicagbes dos acontecimentos, caracterizando a finalidade
informativa do jornal. Thompson (1992: 140-141) alertou que a evidencia jornalistica pode ser
enganosa e imprecisa: "Isto se dà porque raramente tem condigOes de destrinchar as possiveis
fontes de distorgäo em jornais antigos. Podemos saber quern era o proprietario do jornal e,
talvez, identificar seus vieses politicos ou sociais; nunca, porem, se podera mais do que
conjeturar sobre se o colaborador anbnimo que redigiu determinada materia partilhava
daqueles vieses".
14 As associagOes e entidades que responderam foram: Clube de Regatas Guaiba Porto Alegre
(telefone); Federagäo GaOcha de Ten's - FGT (correio eletrOnico), Federagäo GaOcha de
Ciclismo (correio eletranico), Federagäo Gaücha de Ginastica (correio eletrOnico); Esporte
Clube Sào Josè (telefone); CRD (resposta por escrito). A FGT convidou para uma visita e
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funcionamento das associacoes, alem da documentagao das entidades

desportivas que encaminharam o pedido de concessao e/ou renovagao dos

alvaras. Os Alvaras tornaram-se uma exiOncia anual para as associacoes

desportivas a partir do Decreto-Lei n° 3.199/41. ApOs 52 anos, estes alvaras

foram abolidos pela Lei n° 8.672/93, popularmente conhecida como "Lei Zico".

Em decorrëncia da promulgagao desta Lei, o CRD se desfez da maioria das

fichas cadastrais, restando 59 fichas de entidades e associacoes desportivas

de Porto Alegre, a saber: futebol de campo (17); futebol de saläo (9); remo (5);

bocha (4); vOlei (4); tënis (4); vela (3); boläo (2); judo (2); xadrez (2); ginasticas

(2); punhobol (1); golfe (1); hipismo (1); tiro (1); paraquedismo (1); federagOes

desportivas (8).

Nas fichas cadastrais consta o nome da modalidade que a associagao

ou entidade desportiva designou no cadastramento como desporto principal,

nä° correspondendo, necessariamente, ao desporto praticado na epoca de sua

fundacao. As razOes sao diversas, como por exemplo: a manutencao de

equipes competitivas, equipamentos e instalagOes apropriadas, contratacao de

tecnico na modalidade desportiva. Tendo em vista esta situacao, no

preenchimento da planilha foi registrado no campo "desporto principal", a

modalidade desportiva referida a epoca da fundagao da associagao obtida

atravas do confronto corn as demais fontes consultadas. Nos casos em que a

informagao do cadastro nä° correspondeu ao(s) desporto(s) indicado(s) pela

associagao na sua fundagao, a informagao foi registrada no campo da ficha

denominado "outros desportos".

A Base de Dados totalizou 210 registros nos seguintes desportos:

automobilismo, basquete, bocha, bola°, ciclismo, esgrima, futebol, ginastica de

aparelhos, ginastica acrobatica, hipismo, iatismo, natagao, p610, pOlo aquatic°,

punhobol, remo, saltos ornamentais, tênis, tiro ao alvo, turfe e voleibol. A

sistematizacao destas informagOes, nä° apenas atende as exiOncias dessa

investigacao, como tambam, produz fontes de consulta para outros estudos.

consulta aos arquivos. A secretaria do Esporte Clube Säo Jose lamentou a carencia de
documentos e falta de organizacao do arquivo, mas se disp6s a colaborar de outras formas.



Catalogagâo das reportagens desportivas da Revista do Globo

A segunda etapa do trabalho de campo constou da catalogagäo das

reportagens desportivas na Revista do Globo. A Revista do Globo constitui uma

fonte primordial para o reconhecimento da expressäo das identidades culturais

de Porto Alegre, pois veiculava a cultura (literatura, artes, desportos, culinaria,

moda, etc.) da cidade de Porto Alegre e do Estado. A escolha desta Revista

justifica-se pelos seguintes aspectos:

Em sua primeira edigáo apresentou uma secäo sobre os desportos;

Dedicou uma edicao especial aos desportos, em 1933;

Estava voltada para assuntos ligados a cultura local e regional;

Meio de comunicagäo impresso de projecäo nacional, que circulou

em Porto Alegre (1929-1967);

e) Foi tema de pesquisa (Thorstenberg, 1998; Torresini, 1999) e fonte

documental em literatura (Mottin; Moreira, 1996); publicidade e

propaganda (Castro, 2000; Gomes, 2001; Soares, 2001); e histOria

(Dalmaz, 2001).

ApOs o levantamento e a catalogagao das reportagens do period() de

publicacäo da revista, as reportagens sobre as praticas desportivas das

associacães foram selecionadas e submetidas a analise (1929-1945). Para a

catalogacäo das reportagens desportivas da Revista do Globo foi elaborada e

testada a ficha de levantamento das informagOes, na qual registrou-se cada

uma das reportagens 15 . 0 preenchimento de cada campo da ficha catalografica

seguiu roteiro corn instrugbes especificas (anexo 2 e 3). Foi consultado cada

urn dos 943 fasciculos da revista (cerca de 50 paginas, sendo tit's exemplares

edicOes especiais, em 1931, 1940 e 1941). As etapas obedecidas para a

15 0 processo de catalogagäo da Revista do Globo seguiu o modelo adotado pelo grupo de
pesquisa integrado "Acervo literkio da livraria do Globo" - ALLGLOBO da Pontificia
Universidade Catblica do Rio Grande do Sul (PUCRS), coordenado pelas professoras Alice
Campos Moreira, do Curso de POs-graduagäo em Letras (CPGL) da PUCRS, e Maria Helena
de Castro, do Wide() de Pesquisa em Cièncias da Comunicagão (NUPEC) da PUCRS. 0
projeto ALLGLOBO atua na recuperagäo das fontes em suportes frãgeis e de dificil acesso
como jornais e revistas. A pesquisa utilizou o software Micro-Isis de propriedade do Institute de
Pesquisa Cientifica e TecnolOgica (IPCT) da PUCRS.
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catalogagäo das reportagens desportivas foram: fichamento 16 ; digitagão;

revisäo nas revistas originais e revisäo final das reportagens na Internee'.

ApOs a consulta e armazenagem dos documentos coletados (revistas,

jornais, obras, entre outros), as informacbes obtidas foram submetidas a

analise documental (Bardin, 2000).

Realizacäo de entrevistas

Outra etapa do trabalho de campo consistiu na coleta de depoimentos

orais de atletas que representaram as associacOes desportivas de Porto Alegre

no periodo do Estado Novo (1937-1945). Os depoimentos fornecem

informagOes que dificilmente poderiam ser encontradas em arquivos e

bibliotecas 18 . A realizagäo de entrevistas "corn pessoas que participaram ou

testemunharam, acontecimentos, conjunturas, visties de mundo, é uma forma

de se aproximar do objeto de estudo" (Alberti, 1989: 1). Para Montenegro

(1992), o depoimento oral é uma forma de socializagáo das experVências e do

conhecimento do entrevistado, bem como do reconhecimento de sua

identidade cultural.

16 As planilhas foram confeccionadas corn o auxilio de trbs programas de computador: o Word,
o Internet Explorer e o Excel. A catalogacbo foi realizada atravès do programa Word que
possibilitou o armazenamento das informacOes referentes as reportagens publicadas na
Revista do Globo. No Word, criou-se uma ficha de catalogacäo corn campos que foram
preenchidos a partir das informagOes extra idas da Revista, sendo que para cada reportagem foi
preenchida uma nova ficha. 0 corpus das reportagens foi organizado pelo Sistema Pearl. Esta
linguagem de programacäo foi realizada por Flavio Soibelmann Glock do IPCT/PUCRS. 0
processamento das informacOes por este programa especifico possibilitou as buscas e a
organizagào de urn banco de dados disponivel na Internet. 0 Internet Explorer teve sua
utilizacao na busca dos dados da Internet. 0 sistema de busca na Consulta ao Catalogo da
Internet é o mesmo para todo o Acervo Literario da Livraria do Globo, Este processo permitiu
maior efici6ncia na recuperagäo dos dados e a possibilidade de fazer varios cruzamentos, que
säo importantes para futuros pesquisadores explorarem esses assuntos atraves do catalog°, o
qual oferecera diversas possibilidades de busca, agrupamento e manuseio dos itens
indexados. Corn o programa Internet Explorer nas paginas da Revista do Globo no site do
IPCT/PUCRS - http://200.132.56.16/scripts/letras/searchqlobo.pi?catalogo =esporte& - foram
obtidos os dados que foram acrescentados nas colunas VA (Valor Absoluto) e VR (Valor
Relativo - %). Posteriormente, sera editado o CD-ROM dos catalogos produzidos pelo grupo de
pesquisa ALLGLOBO/PUCRS.
17 Organizou-se urn glossario de termos ern ingrés, que foram extraidos das reportagens
desportivas da revista (anexo 4).
18 Conforme Corr6a (1978: 11), a dificuldade de obtengäo de documentacâo escrita para a
pesquisa é corrente, devido ao descaso pelos arquivos pUblicos e particulares.
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a) Os Entrevistados

0 critèrio adotado para selecionar os entrevistados foi o seu passado

desportivo, necessariamente como atleta das associagOes de Porto Alegre, no

period() do Estado Novo (1937-1945). A primeira listagem dos entrevistados foi

elaborada, a partir das informacties contidas nos livros comemorativos e por

indicagao dos dirigentes das associagOes. Alèrn da procura dos sujeitos para

pesquisa atravès de contato telefOnico, très s reportagens foram publicadas em

jornais de Porto Alegre para divulga-la e estimular a participagäo do major

nOmero possivel de pessoas.

Uma reportagem - Em busca dos pioneiros - foi publicada no Jornal Zero

Hora (Zavaski, 09/08/2002: 70), a pedido da pesquisadora, corn o objetivo

principal de convidar os ex-atletas interessados em colaborar corn a pesquisa.

Este jornal, cuja tiragem semanal é de 180.000 exemplares, é o de major

circulagäo no Estado do Rio Grande do Sul. Em decorrbncia desta divulgagào,

a pesquisadora foi contatada pelo telefone e correio eletrOnico pelos atletas

e/ou seus amigos e familiares dispostos a colaborar nas entrevistas.

No mes seguinte foi publicada a reportagem intitulada "Os Cem

QuilOrnetros de Säo Leopoldo" (Zavaski, 07/09/2002: 38), abordando a prova

ciclistica realizada durante as comemoragOes da Semana da P6tria de 1938. 0

texto continha jornais da bpoca e fotografias cedjdas pelo filho do ciclista

vencedor da prova. A partir desta reportagem, novos contatos corn atletas

foram obtidos nas semanas seguintes. A Ultima reportagem de divulgagao da

pesquisa intitulada "Pedalando pelo Born Fim" foi publicada no Jornal da

Associacäo dos Amigos do Bairro Bom Fim (Jorge, 09/2002, n° 14: 2), e

resultou em novos contatos para a pesquisadora. AIDOs estes procedimentos, o

nOmero de entrevistados para a dissertagäo totalizou ojto pessoas, sendo dojs

do sexo feminino e sejs do sexo masculino, corn idades entre 76 anos e 84

anos 19 .

19 EE recorrente entre os autores (Thompson, 1992; Tourtier-Bonazzi, 1996) a refer6ncia as
facilidades de entrevistar idosos, tendo em vista, especialmente sua disponibilidade de tempo.
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0 planejamento e o escalonamento das entrevistas obedeceu a ordem

de contatos preliminares estabelecidos pela entrevistadora. Urn primeiro

contato telefOnico foi mantido para definir local, dia e hal-aria para gravagäo do

depoimento. Durante estes contatos, os entrevistados foram esclarecidos a

respeito dos objetivos da investigagâo, a importáncia da participagäo do

entrevistado, e a necessidade de gravagao das entrevistas. No segundo

contato, acrescentou-se a importAncia da autorizagäo das pessoas envolvidas

na pesquisa para use da transcrigäo do depoimento e o compromisso da

entrevistadora corn o anonimato do entrevistado. 0 nome dos entrevistados no

corpo do trabalho foi substituido por letras do alfabeto. Este criteria foi adotado

para preservar a identidade dos entrevistados.

b) A Entrevista

A entrevista tematica (Thompson, 1992; Trivinos, 1987) é a tecnica de

pesquisa utilizada nesta dissertag5o. Todas as entrevistas sa- o realizadas pela

pesquisadora. Para a gravagáo das entrevistas segue-se o roteiro corn temas

relacionados aos objetivos da investigag5o. 0 roteiro, de posse do

entrevistador durante a entrevista é flexivel para novas temas que,

eventualmente, s'ao incorporados a entrevista.

0 roteiro norteador elaborado para a realizagäo das entrevistas

apresenta os seguintes tapicos:

Nome completo;

Data de nascimento;

c) Enderego residencial/profissional e telefone para contato;

Local da entrevista;

Data da entrevista;

Modalidade desportiva (principal e outras que se destacou);

Titulos desportivos;

Period() que atuou coma atleta;

Nome da associagâo desportiva que pertencia;

j) Sabre a associagäo (condigOes para a pratica desportiva, etc.);
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k) Sobre a nacionalizacao das associagOes;

I) Sobre a participagao em desfiles civicos;

m) Duragao da entrevista (inicio e termino).

As observacOes relativas as interferèncias de outras pessoas alheias a

entrevista, reagOes do entrevistado, seu estado emocional, entonagao das

palavras, silèncios, pausas, ritmos das fala, atitudes corporals, entre outras

situagOes surgidas no decorrer da gravagao sao registradas durante a

entrevista no caderno de campo.

c) Contexto das Entrevistas

As entrevistas sao realizadas nas residéncias dos entrevistados, corn

excecao de 1 (uma), que acontece no local de trabalho, em horarios

estabelecidos de acordo corn a disponibilidade dos entrevistados. Antes da

realizacao da entrevista, o entrevistado é informado a respeito do objetivo da

pesquisa, o sigilo de identificagao, o modo de aplicacao e o destino das

informacbes obtidas. 0 tempo de duragao de gravagao das entrevistas é cerca

de 90 minutos, corn excegao de urn caso, corn duracao de aproximadamente

60 minutos em razao da objetividade das respostas do entrevistado.

Durante as entrevistas, e permitida plena liberdade de expressao ao

entrevistado, por essa razao nem sempre é possivel seguir a ordem dos itens

pr6-estabelecidos no roteiro. Este fato nä° prejudice a coleta de depoimentos,

tendo em vista que todos os tOpicos do roteiro sao abordados na entrevista.

Todos os entrevistados mostram fotografias, recortes de jornais, medalhas e

trofbus, livros e materials diversos que comprovam a participagao nas

atividades desportivas, corn excegao de urn entrevistado cujo material foi

extraviado.

Todos os entrevistados indicam pessoas conhecidas para contribuir corn

seu depoimento para o trabalho. Este fato demonstra que eles ainda

mantinham relagbes sociais, embora a maioria nao freqUenta a associacao

desportiva de origem. De forma geral, todos os entrevistados, nos dias

16



subseqUentes a gravagao da entrevista, mantinham contato telefeinico para

fornecer informagOes que nao tinham sido comentadas na entrevista.

d) A Transcrigao das Entrevistas

Concluida a etapa das gravagOes das entrevistas, procede-se

confecgao da cOpia de seguranga da fita e a fase da transcrigao literal do

depoimento20 . A seguir, realiza-se a confertncia de fidelidade, na qual o texto

digitado e comparado corn a fita para possiveis corregbes de palavras ou

frases que nao sao transcritas. Realiza-se uma limpeza do texto corn a

aboligäo de algumas repetigbes e corregao de erros de portugués e de

pontuag5o, sem que o sentido do texto seja alterado.

Uma cOpia do texto transcrito da entrevista gravada em fita cassete

acompanhada de uma fotografia que registra a entrevista é entregue ao

entrevistado, pessoalmente, pela pesquisadora. Solicita-se ao entrevistado

que, apbs a leitura da transcrigào do seu depoimento, assinasse urn termo de

compromisso - Cessào do Depoimento Oral (adaptado de Alberti, 1989),

autorizando seu use na pesquisa.

Analise dos Depoimentos Orais

Os depoimentos orais sào submetidos a tècnica de analise de conteUdo

(Bardin, 2000; Moraes, 1999; Trivinos, 1987), corn a finalidade de buscar

respostas para as questeies norteadoras do estudo de forma a complementar e

desvendar os conteOdos nao manifestos nas entrevistas. Na presente

investigag5o, a analise de conte6do visa captar as caracteristicas e o valor

informacional dos depoimentos, constituindo uma analise ternatica.

lnicialmente, procede-se a leitura dos depoimentos, que sac)

decompostos em unidades de significado. Estas unidades, identificadas por

20 A transcrigào parcial ou total do depoimento constitui-se na forma mais corrente de acesso
ao documento oral (Joutard, 1984). A escola norte-americana afirma a primazia da transcric5o.
Ja na Franca, a documentagao corresponde a fita e qualquer pratica de transcrigão tira-Ihe o
carater singular (Voldman, 1996).
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c6digo de nOmeros, säo representadas da seguinte forma: (1) as atividades

desportivas nas associacties; (2) os recursos materiais para a pratica

desportiva nas associagOes; (3) o treinamento desportivo nas associagbes; (4)

a prãtica desportiva de homens e mulheres nas associageies; (5) o amadorismo

desportivo nas associagOes; (6) as atividades sociais nas associagbes; (7)

representaciies da identidade teuto-brasileira nas associagOes; (8) formas de

pertencimento as associacties; (9) a nacionalizacao das associagOes

desportivas; (10) as representagbes da identidade nacional brasileira pelas

associagOes — os desfiles. Cada unidade de significado é associada a uma

letra do alfabeto utilizada para identificar o entrevistado, preservando, desta

forma, sua identidade.

A seguir, procede-se a classificagáo das unidades em categorias,

atravbs do agrupamento dos dados, considerando nesta fase a parte comum

existente entre eles. A classificagäo resulta em quatro categorias: (1) As

prãticas desportivas nas associagOes e sua identidade cultural; (2) A

identificacäo corn a associagäo desportiva; (3) A organizacäo administrative e

social das associagbes desportivas; (4) A nacionalizagäo das associagOes

desportivas. Para cada categoria, elabora-se uma sintese corn os significados

presentes nas diversas unidades de significado, usando citagbes diretas dos

dados originais. A medida que se constrOi a sintese, algumas unidades de

contexto säo elaboradas para auxiliar na interpretacäo do contexto dos

depoimentos.

A constatagäo de afirmagbes conflitantes durante a fase da an6lise näo

invalida os depoimentos (Ferreira, 1994; Haguette, 1987). A falta de veracidade

imputada aos depoimentos nä° desqualifica a documentagáo oral, mas serve

como informagäo adicional para futuras investigagOes 21 . Haguette (1987: 77)

indica "o ponto-chave no controle de qualidade dos dados em todos os casos

21 Portelli (1997: 32) afirma que näo ha falsas fontes orais quando e verificada a credibilidade
factual do depoimento "corn todos os critêrios estabelecidos do criticismo filolOgico e verificapäo
factual, que säo requeridos por todos os tipos de fontes em qualquer circunstäncia". Para
Garrido (1992/1993: 38-39), a garantia "consegue-se mediante dois procedimentos de carãter
interativo: urn, corn a documentagäo escrita existente, e outro, corn o resto do corpus de
documentos orais".
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situa-se no use sisternâtico de dados de outras fontes relacionadas corn o fato

observado, a fim de que se possa analisar a consistència das informagOes e

sua validade". Os depoimentos orais säo confrontados corn informacOes

obtidas nas fontes documentais.

1.5 — A Estrutura da Dissertagáo

A dissertacâo apresenta a seguinte estrutura: Enquadramento TeOrico;

Estudos Empiricos; ConsideragOes Finais e Conclusbes.

0 Enquadramento Te6rico discorre sobre o conceito de associativismo

desportivo, procurando mostrar que as associagOes desempenharam urn papel

relevante na formagäo dos Estados-Nag5o, atrav6s da construgäo de

representagOes de identidades culturais. Alèrn disso, discute os conceitos de

Estado-Nagäo, nacionalismo e identidade nacional, já que säo fundamentais

para a compreensäo do conceito de identidade cultural. Finalmente, apresenta-

se o conceito de identidade cultural, onde é abordado, especificamente, o caso

da comunidade teuto-brasileira.

Os estudos subseqUentes apresentam as informagbes coletadas na

documentagäo impressa, nas obras bibliograficas, e nos depoimentos orals. A

partir destas fontes de consulta, sao organizados dois estudos que resultaram

de fontes impressas e bibliograficas e, um terceiro estudo construido atravbs

de fontes orais.

0 primeiro estudo — A Emerg6ncia e a Expansäo do Associativismo

Desportivo ern Porto Alegre, apresenta o contexto sOcio-cultural da cidade de

Porto Alegre, que possibility a emergäncia e a expansäo das associagOes

desportivas. 0 estudo destaca a contribuicäo dos teuto-brasileiros para a

institucionalizagäo das prãticas desportivas ern associagOes.

0 segundo estudo — As RepresentagOes da Identidade Cultural

Brasileira nas AssociagOes Desportivas de Porto Alegre, apresenta urn

panorama do contexto sOcio-cultural brasileiro durante o Estado Novo (1937-
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1945), referindo as diferengas culturais caracteristicas do Estado do Rio

Grande do Sul. Na seqUéncia comenta-se as medidas legislativas que

regulamentaram as associaciies desportivas no pals. Destacam-se as

repercussdes da nacionalizagäo nas associagOes desportivas teuto-brasileiras

e, ainda, as representagOes da identidade cultural brasileira nos eventos

civicos e na Revista do Globo.

0 terceiro estudo — Membria Oral do Associativismo Desportivo em

Porto Alegre, apresenta depoimentos orais de atletas que vivenciaram nas

associagbes desportivas o periodo do Estado Novo. No entanto, as

informagbes obtidas nas entrevistas nao se restringem a este periodo, pois a

membria de alguns entrevistados permite abordar acontecimentos relativos a

emergbncia e a expansäo do associativismo desportivo em Porto Alegre.

A anãlise dos Estudos apresenta a interpretagao e analise das

informagbes, a partir das categories extraidas das fontes impressas,

bibliograficas e orals.

Finalmente, na Ultima parte da dissertagao, apresenta-se as conclusbes

da investigagao.
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2 — Enquadramento Te6rico

A complexidade do problema de investigagäo que trata das relagOes

entre o associativismo desportivo em Porto Alegre e as representagOes da

identidade cultural teuto-brasileira remete a abordagem dos seguintes

conceitos: Estado-Nag5o; Nacionalismo; Identidade Nacional; Identidade

Cultural e a Identidade Teuto-Brasileira.

0 enquadramento teOrico é dividido em quatro partes, que examinam os

principais temas que constituem da investigag5o. A primeira parte caracteriza o

associativismo desportivo como um movimento voluntärio e procura mostrar o

papel das associagOes desportivas na afirmagäo das identidades culturais.

Estas associagOes sac) tratadas enquanto um fenOmeno cultural particular do

campo22 desportivo. Considerando que as associacties, atravès de significados

atribuidos ao desporto, difundiram id6ias e sentimentos para a construgäo de

uma identidade nacional, a segunda parte aborda a problemética do estado-

nag5o, o nacionalismo e a formagäo das identidades nacionais. A terceira parte

trata das identidades culturais, pois no Brasil, especialmente em Porto Alegre,

a construgäo da representagäo da identidade cultural brasileira foi conflituosa

em razäo da presenca expressiva dos teuto-brasileiros. As caracteristicas da

identidade teuto-brasileira säo apresentadas na quarta parte do

enquadramento tedrico.

2.1 — Associativismo Desportivo

0 termo associagäo consiste na organizagào de um grupo de pessoas

em torno de urn propOsito ou interesse comum. Marshall (1994) define

associagäo voluntaria como qualquer organizagäo publica, nä° comercial,

formalmente constiturda, cuja filiagâo e opcional. As associagOes voluntérias

consistem em grupos formais livremente constituidos, aos quais se tem acesso

2.2 De acordo corn Bourdieu (1983: 44) a nogäo de campo significa urn espago social definido
historicamente, o qual e "entendido ao mesmo tempo como campo de forgas e campo de lutas
que visam transformar esse mesmo campo de forgas". Neste espago, säo travadas lutas, a
partir de posigOes especificas, pela definigäo legitima do campo.
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por prOpria escolha. Nesta perspectiva, uma sociedade e um clube sao formas

de associagao.

0 associativismo possui uma estrutura formal centrada em relagbes que

coexiste corn uma estrutura informal, centrada nas relagbes primarias, fruto da

interagao espontanea das pessoas. As associagOes voluntarias apresentam urn

sistema de organizacao das atividades sociais, desenvolvidas mediante a

cooperagao dos associados. 0 poder decis6rio é atribuido pela coletividade e

as decisOes relativas a gerència sao diretamente tomadas pelas pessoas que

participam das associagOes, caracterizando o sistema de autogestão. 0

conceito de autogestäo possui duas caracteristicas basicas: "a primeira é quern

toma as decisOes e quem as executa, no que respeita ao destino dos papeis

em cada atividade coletiva organizada corn base na divisäo do trabalho. A

segunda é a autonomia decisOria de cada unidade de atividade" (Bobbio,

Matteucci; Pasquino, 1994: 74).

As metas e os fins oficiais de uma associagao na sua constituicao

podem apresnetar algumas variagOes. Eventualmente, as metas anunciadas na

fundagao nao correspondem as efetivadas pela associagao, pois os associados

podem criar finalidades secundarias que venham alterar os objetivos da 6poca

da fundagao da associagao. Assim, a associagao voluntaria deve procurar

garantir a participagao e a lealdade dos sOcios por diferentes meios. Por

exemplo, urn sistema de comunicagao interna pode exercer urn certo controle,

alarn de divulgar as idaias orientadoras da associagao.

0 fundamento normativo caracteriza a associagao voluntaria, "no sentido

de que se trata de uma entidade organizada de individuos coligados entre si

por urn conjunto de regras reconhecidas e repartidas, que definem os fins, os

poderes e os procedimentos dos participantes, corn base em determinados

modelos de comportamento oficialmente aprovados" (Bobbio, Matteucci;

Pasquino, 1994: 64).

A medida que as associagbes se tornam amplas e complexas, tendem a

se orientar mais pelo aparelho organizativo do que pela atuagao voluntaria dos
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integrantes. Contudo, mesmo as associagOes que sao difundidas e

plurifuncionais dificilmente esgotam a totalidade de relagOes que constituem a

vida das comunidades. Na prOpria setorialidade interna de cada associagao

encontra-se sua diferenciagao da comunidade.

0 desenvolvimento do fen6meno associativo esta relacionado ao

processo de industrializagao, urbanizagão e instauragao dos regimes

democraticos. A democracia foi condigao fundamental para a emergência do

associativismo. A Revolugao Industrial e as transformagOes sociais abalaram

as estruturas tradicionais, da comunidade, da igreja e da familia. Nas

sociedades democraticas multiplicaram-se as associagOes atendendo

interesses e atividades diversificadas, como por exemplo, associagbes

politicas, econOmicas e sociais, que ajudam a compreender as dinamicas

sociais e asseguram aos seus membros a intervengâo no controle dessas

associagOes.

Nas sociedades em que o poder esta sob o controle do Estado, as

associagbes voluntarias sao enfraquecidas e subjugadas pelo mesmo. 0

Estado exerce controle social atraves de urn conjunto de meios de intervengäo

acionados, a fim de induzir os associados a se conformarem corn as normas,

desestimular comportamentos contrarios as normatizagbes e restabelecer

condigOes de conformagao. 0 associativismo voluntario constitui "o tecido

conectivo de uma sociedade pluralista e que tem uma triplice fungäo principal:

sao fontes de estimulo politico, servem de mecanismo de recrutamento e unem

os individuos e os grupos primarios as instituigOes e as diversas forgas

politicas" (Bobbio, Matteucci; Pasquino, 1994: 890).

Urn sistema social pode buscar duas formas basicas de controle visando

o consenso: uma de controle externo e outra de controle interno. A primeira

refere-se aos mecanismos, como sangOes, punigOes, interdigOes acionadas

contra as associagOes, quando nao se uniformizam corn as normas

dominantes. A segunda esta relacionada a socializagao primaria, valores,

normas e metas consideradas fundamentais para a ordem social.
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Em geral, uma das primeiras iniciativas dos regimes autoritarios é a

supressao da liberdade de associacao, como se percebe nos exemplos que

segue. Na Italia, o direito de associagao foi suprimido durante o fascismo. Na

Espanha, desde a ditadura de Franco ate 1974, as mulheres foram impedidas

de freqUentar as touradas (MacClancy, 1996). Na Franca, o associativismo

voluntario encontrou obstaculos de ordem legislativa 23 . Na Prussia e outros

{Daises alemaes, as sociedades de ginastica foram interditadas, em razao das

posicOes politicas dos "turner" 24 . No Brasil, durante o Estado Novo (1937-

1945) as sociedades de ginastica e demais associagbes desportivas

identificadas corn os imigrantes foram alvo da politica de nacionalizacao de

GetOlio Vargas.

A participagao das associagOes voluntarias varia entre os {Daises e

dentro de cada comunidade, conforme os extratos sociais da populagao. Em

geral, as associagbes sao constituidas majoritariamente pelas pessoas que

ocupam posigOes sociais mais elevadas econômica e politicamente. A

participagao nas associacOes daqueles que ocupam posicOes sociais menos

elevadas e escassa em termos de contato social (condicäo de sOcio), como

tamb6m, nas atividades associativas. 0 associados que pertencem aos

extratos econOrnicos inferiores, diminuem sua participagao corn o aumento da

idade, contrariamente aos extratos superiores, que tendem a aumentar a

participagao nas associagOes corn o passar dos anos. Em relacäo

23 
As causas do menor desenvolvimento e da menor releväncia do associativismo na Franca,

em relagao aos Estados Unidos, estao na deliberada repressao das formas associativas por
parte do governo, preocupado e receoso da existencia de forgas que lhe poderiam ser hostis;
na tradigao liberal estritamente ancorada na liberdade individual; na tradigao catg lica; no forte
governo central, que desenvolve muitas fungbes, que nos Estados Unidos sac) deixadas aos
9overnos locais e aos cidadaos" (Bobbio; Matteucci; Pasquino, 1994: 66).

Jahn, o idealizador do "turnen" (ginastica) foi condenado e preso durante dois anos, por
crime de alta traigao. Neste periodo denominado de "bloqueio ginastico", o "turnplatz" (campo
de ginastica) de Hasenheide foi fechado, por proibigao governamental em 1819. 0 assassinato
do escritor Kotzebue, considerado agente da Russia e adepto da politica de Metternich, da
Austria, ocorrido em margo de 1819, pelo estudante e ginasta Karl Sand, foi o motivo final para
a tomada de medidas contra o movimento ginastico de Jahn. 0 Estado mandou fechar todas as
sociedades de ginastica em 1820. Em 1825, Jahn foi reabilitado, porem mantido sob vigilancia
do governo ate 1841, quando o clima politico estava mudando na Alemanha. Em seguida foi
condecorado com a "Cruz de Ferro" pelos servigos prestados a Patria. Em 1842, a ginastica de
Jahn foi novamente considerada como componente educacional da juventude alema e, sua
proibigao foi suspensa. Depois desse periodo a ginastica tinha se voltado mais para uma
atividade de ginasio ou sala. (Cantarino, 1988; Tesche, 1996).
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participagäo e as atividades politicas em associagOes voluntarias destacam-se

tres aspectos:

Aqueles que pertencem a associagbes politicas, em que os inscritos tem

o direito de voto, participam das consultas eleitorais em medida major do

que aqueles que nao fazem parte de grupos formajs voluntarios;

Os inscritos em partidos e circulos politicos säo contemporaneamente

membros de outras organizagbes em proporceo major do que inscritos

em outros tipos de associageo;

c) A participageo numa associageo politica exerce um `efeito catalisador'

na participageo em outras atividades organizadas; os resultados de

aigumas pesquisas, na verdade, colocam em evidencia que as pessoas

que aderiram num primeiro momento a uma associageo nao politica se

inscreveram, num segundo momento, em outras associagOes em

medida menor do que aquelas que aderiram, pela primeira vez, a uma

organizageo politica (Bobbio, Matteucci; Pasquino, 1994: 66).

Com base nos interesses prevalecentes na sua origem, as associagOes

voluntarias seo classificadas em culturais, recreativas, religiosas, profissionais,

econOrnicas, politicas, desportivas, entre outras. Al6rn da sua finalidade, as

associagOes diferem, significativamente, entre si com relageo ao grau de

organizageo, criterios de selegeo dos associados e o nivel de

comprometimento pessoal dos sOcios nas metas da instituigeo.

A organizageo desportiva incorpora uma ampla variedade de

agrupamento sociais oriundos da educageo fisica e das associagbes

desportivas. A Educaceo Fisica e programas desportivos militares seo

organizagOes desportivas neo-voluntérias, enquanto que os clubes desportivos

se caracterizam pela associageo voluntaria dos seus membros. A

voluntariedade é um elemento de distingeo das associageies desportivas

(LOschen; Sage, 1981).

Os primeiros clubes sociais que surgiram eram associagOes volunt6rias

e informais, que serviam para ocupar o tempo livre. Ferrando, Barata; Otero
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(1998: 130) afirmou que as relagOes pr6prias dos grupos primarios aparecem

corn mais facilidade nos pequenos clubes desportivos e nos pequenos grupos

de individuos que praticam desportos juntos corn regularidade. Algumas

associagOes comegam por um grupo de amigos para chegar ao grupo

constituido e organizado.

0 clube caracteriza-se como uma associagao de individuos corn vinculo

social, propOsitos comuns e corn interesses recreativos e desportivos. E uma

instituigao que possibilit y a continuidade do modo de vida de seus membros. A

associagao desportiva reime urn conjunto de pessoas que se relacionam entre

si corn uma certa regularidade e compartilham experi6ncias, opiniOes,

aspiragOes e, inclusive, podem obter sua prOpria identidade de pertencimento

ao grupo (Ferrando, Barata; Otero, 1998).

As associagOes desportivas voluntarias transformaram-se em

associagOes formais, a medida que elaboraram seu estatuto para regulamentar

suas atividades. As associagOes desportivas formais apresentam uma

multiplicidade de caracteristicas, no entanto por serem organizagbes

complexas, apresentam variados graus de formalizagao para atender objetivos

especificos.

As primeiras associagOes desportivas, fundadas no s6culo XIX, tern sua

origem na corrente ginastica e na corrente inglesa. A corrente ginastica nasceu

nos paises germânicos e escandinavos ligada a emergência da organizagao

nacional. A corrente inglesa, oriunda dos col6gios ingleses, nä° foi mobilizada

para a construgäo do Estado-nagao (Griffi, 1989) .

Na Inglaterra, os alunos egressos das escolas inglesas organizaram

clubes e ligas desportivas, que visavam reunir desportistas da aristocracia

inglesa e, tambèrn fixar as regras dos jogos praticados no s6culo XIX (Thomas,

Haumont; Level, 1988). Segundo Thiesse (2000: 239), o desporto inglês tern

como objetivo "redefinir as relagOes entre o individual e o coletivo atravbs da

aprendizagem da concorrbncia leal, do respeito das regras comuns e do
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espirito de equipe". Assim, o desporto praticado na Inglaterra se caracterizava

como uma pratica educativa, 10dica e de distingäo social.

A difusào do modelo desportivo ingles ocorreu pela multiplicagäo dos

clubes de futebol, juntamente corn a progressiva unificagäo das regras. No final

do seculo XIX, a associagäo de futebol inglesa contava corn urn nOmero

expressivo de associados, sendo que "ern 1890, a final da 'Cup' atraiu mais de

100.000 pessoas" (Thiesse, 2000: 240). Os clubes de futebol ingleses

desenvolveram-se no period() compreendido entre 1840 e 1913, tornando-se

representativos do modelo de organizagào da pratica desportiva

contemporanea

A burguesia e a classe media urbana inglesa adotaram o modelo

organizacional do futebol para a estruturagäo do atletismo, natagäo e tenis. A

proposta de organizagào desportiva visava basicamente romper corn a cultura

aristocratica. Neste caso, o desporto torna-se urn poderoso fator de integragäo

nacional, fornecendo urn duplo suporte de identificagào comum a categorias

sociais distintas.

0 exit° industrial, econOrnico e colonial da Grä-Bretanha é associado a

educagào desportiva inglesa. As bases do modelo de desporto clubistico ingles

expandiu-se para o mundo atraves dos agentes comerciais, militares,

engenheiros e outros emigrantes. Thomas, Haumont; Level (1988: 72-74)

relacionam alguns casos de paises que se apropriaram do modelo ingles,

segundo caracteristicas sociais e culturais, como segue.

Na Finländia, a reacäo nacional e popular a adocao do modelo de clube

ingles, pela burguesia de origem sueca, conduziu a organizagäo de

associagOes e federacties pluridesportivas, no final do seculo XIX. Na Russia, a

ginastica e o futebol foram organizados ern clubes, posteriormente foram

agrupados ern federagOes e, depois integrados aos sindicatos. Na Franca,

foram criadas varias sociedades voltadas a preparagäo fisica e militar, depois

de 1870.
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A introducao do modelo desportivo ingl6s na formacao da juventude

francesa era urn dos projetos do barao Pierre de Coubertin, idealizador dos

jogos olimpicos modernos (1896), apOs retornar de sua viagem a Inglaterra. 0

modelo desportivo inglôs adquiriu uma posicao hegemOnica na Franca depois

da Primeira Guerra Mundial (1914-1918) e se manteve, aproximadamente, ate

o inicio da dOcada de 70, incentivado pelo nacionalismo e pela intervencao do

Estado.

Na antiga Alemanha Ocidental encontrava-se urn exemplo tipico de

clube desportivo independente. A evolucao do modelo desportivo inglês foi

modificada pela tradicao nacional do "turnen" nas Escolas de Ginastica

(turnvereine). 0 movimento ginastico do "turnen" foi criado em 1811 por

Friedrich Ludwig Jahn (1778-1852). 0 estreitamento entre o discurso

nacionalista e a pratica desportiva tern sua origem no final do sbculo XVIII e

inicio do seculo XIX, nos estados que constituiram o Estado Alemao. A

Alemanha lutava contra Napoleao pela sua libertagao e os alunos de Jahn

tomaram parte na luta franco-alennä. Na sequència das guerras napoleOnicas,

Friedrich Ludwig Jahn, o "turnvater" (o Pai-Ginasta), "funda sociedades de

educagao fisica destinadas a formar tanto o carater como a resistbncia corporal

da juventude" (LCischen; Sage, 1981: 321).

As associagOes de ginastica (Turnvereine) tinham uma dupla finalidade:

"formar corpos robustos e aguerridos para a defesa da patria, mas tambèrn,

atraves do exercicio fisico, constituir uma educagao total para o nacional"

(Thiesse, 2000: 237). 0 programa educativo das associagOes de ginastica

incluia as excursOes patriaticas, mas so no fim do saculo é que a marcha a 136

se torna urn desporto coletivo que alia educagao fisica e moral.

A ginastica tinha urn conteOdo nacionalista na Alemanha (Ramos, 1982:

184). Embora conhecido pela denominagao de ginastica, o movimento do

"turnen" incorporava diversos exercicios fisicos e praticas desportivas voltadas

para fins sociais e politicos (krEiger, 1996). A ginastica de Jahn tinha

caracteristicas militares, que podem ser detectadas na analise da rotina dos
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exercicios e na exiOncia de uma postura militar dos alunos 25 . A ginastica corn

rigidos principios de disciplina, obediència e dedicacao era urn instrumento de

agao moral e politica na educagao da juventude alerna. As nocbes conceituais

foram formuladas corn o intuito de fomentar a resist6ncia alerna contra a

invasao de Napolea° e promover a unificagao do Estado alemao (Tesche,

1996).

De acordo corn Renaux (1995: 30) as associagbes de canto e de

ginastica foram outro testemunho do movimento nacionalista que "visando

construir urn estado nacional unificado e livre, se articulava apoliticamente para

não serem perseguidas. Sobretudo nas associagOes de ginastica, Turnvereine,

foi mantida viva a tradicao das guerras de libertagäo naturalmente num carater

festivo". Nesse contexto, "os clubes de caga e tiro, SchOtzenvereine, e os

Volksvereine, associagOes populares" estavam inseridos no movimento de

construgao da nacionalidade alemä aglutinando "as forgas democraticas em

favor de uma Alemanha unificada e liberal". As associagOes serviam a

finalidade politica a medida que seus associados estavam comprometidos corn

ideais democraticos e liberais.

Para Seyferth (1982: 25), as sociedades de ginastica (Turnherrschaften

ou Turnvereine) fundadas por Jahn tinham no desporto apenas uma finalidade

secundaria, "pois podiam facilmente se transformar em urn ex6rcito". Estas

instituigOes de ginastica e os clubes de tiro tornaram possivel constituir urn

ex6rcito prussiano atrav6s de milicias (Landwehr), ja que os acordos firmados

corn Napoleão proibiam urn ex6rcito regular.

Tesche (1996: 42) afirma que a pratica da ginastica institucionalizada

tinha a fungao de "assegurar a existbncia e a indepencl6ncia de uma

comunidade nacional". 0 "turnen" foi urn dos elementos utilizado na idealizagao

25 A estrutura do sistema ginastico compreendia exercicios e jogos gimnicos que sao
praticados num campo de ginastica (turnplatz). Os exercicios foram agrupados em: marchar,
correr, saltar, tomar impulso no cavalete e no cavalo, equilibrar, exercicios de barra, exercicios
de paralela, trepar, arremessar, puxar, empurrar, levantar, transportar, esticar, lutar brago a
brago, saltar arco e pular corda. Havia atividades para a pratica ao ar livre como a natagao, a
marcha, a equitagäo, a esgrima, a luta e os exercicios b6licos (Cantarino, 1988: 4).
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das nogOes de unidade patria e povo e contribuiu para a consolidagao de urn

sentimento coletivo na constituigao do Estado-nagao alennao. Segundo Thiesse

(2000: 63), "Jahn inventa o termo "Volkstum", construido a partir de uma raiz

germanica e nao latina, para designar a alma, o espirito, a especificidade da

nagao".

Na perspectiva da afirmagao do sentimento de coletividade, as

associagOes de ginastica permitiram o ingresso de outras categorias da

populagáo nacional. A ginastica chegou a ser proposta para as criangas e

mulheres, por volta de 1840. Conforme Thiesse (2000: 237) "grandes festas

tern lugar em todo o pals, onde as demonstragbes de ginastica sao rematadas

corn discursos apelando a unidade nacional". A pratica da ginastica esteve

proibida no period() de 1820 a 1842, mas os "turner" praticavam

clandestinamente em salas secretas, o que resultou na pratica mais intensa

dos exercicios nos aparelhos.

As associagOes de ginastica expandiram-se na Alemanha devido

penetragao das praticas desportivas, no periodo compreendido entre 1872 e

1914. A organizagao e institucionalizagäo dos desportos no pals sofreram

influencia das tradigbes e do movimento renovador nacionalista, ap ps 1871.

Em 1890 existiam 6.501 associagOes de ginastica no territOrio alernao (Tesche,

1996: 43).

Conforme Hobsbawm (1984: 311), o alinhamento das associagbes de

ginastica a ideia de nagao alemä vitoriosa manifestou-se simbolicamente

quando, "a maioria das associagOes de ginastica assumiram as novas cores da

nagao alerna - o preto, o vermelho e o branco". Outros simbolos utilizados sac)

o uniforme igualitario pelos ginastas de Jahn, que tambem deveriam conhecer

os monumentos culturais alernaes. (Thiesse, 2000).

As Escolas de ginastica alemäs, na forma de associagbes livres,

difundiram-se para outros [Daises da Europa e America (Langlade; Langlade,

1970). Na Franca, o modelo alemäo de ginastica chega atraves da Alsacia, por

volta de 1860. 0 associativismo alemao, a partir de 1860 chega "as cidades
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industriais americanas e constituem as primeiras associagOes de ginastica do

Novo Mundo" (Thiesse, 2000: 238-239).

A relagäo entre as atividades fisico-desportivas e a educagao, visando a

unidade nacional, tambam foi observada no movimento tcheco "Sokol" (em

tcheco significa falcao), fundado em 1862, por Miroslav Tyrs, con] apoio do

banqueiro Jindrich FOgner. 0 'Sokol' pretende ser a encarnagao da alma

nacional, fraternidade laica e democratica. Os membros desse movimento

usavam camisa vermelha, tendo como refer6ncia as tropas do revolucionario

italiano Garibaldi, amigo pessoal de Jindrich FOgner.

Os "sokols" desempenham urn importante papel no desenvolvimento da

consciancia nacional dos tchecos. Sao organizadas festas que apresentam

exercicios de conjunto harmoniosos feitos para convencer os espectadores

estrangeiros da existencia da nagao. As demonstragOes de exercicios eram

realizadas pelos homens. 0 movimento dos "sokol" foi aberto a participagao

das mulheres somente em 1895.

Os "sokols", assim como as "turnverein", seguem na bagagem cultural

dos grupos migrat6rios. A partir de 1896, o movimento "sokol" estendeu-se ao

espago eslavo, Londres, Paris e Estados Unidos. As associagOes criadas pelos

"Sokols" nos Estados Unidos desempenharam urn papel significativo na criagao

da Tchecoslovaquia, cujo primeiro presidente foi Masaryk, urn desportista e

adepto dos "sokols". 0 modelo liberal do movimento é redefinido politicamente

pelas organizagOes de esquerda para a educagao e recreagao da juventude

socialista, corn a denominagao de "falcOes vermelhos".

Thiesse (2000: 242) afirma que a estrutura desportiva segue urn modelo:

"confessionais ou laicos, conservadores, liberais ou socialistas e, entre as duas

guerras, comunistas ou fascistas, os clubes multiplicam-se. As associagOes

locals sao integradas em Uni -Oes Nacionais e, mais freqUentemente, em

Federagbes Internacionais. 0 que contribui para desenvolver macigamente a

percepgao da nagao como quadro natural da sociedade".
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A partir do inicio do sAculo XX, o desporto adquiriu as caracteristicas de

urn fenOmeno de massas, visando a educagao e a integragao no coletivo, mas

tendo como fundo as questOes politicas. 0 fen6meno desportivo expande-se

para alèrn de espagos especialmente concebidos para sua pratica 26 . Os

"desportos de deslocamento", como o ciclismo, comecaram a desenvolver-se

de forma consideravel: "Volta a Franga (criada em 1903), "Giro" italiano (1905),

"Volta a 136Igica" (1907), "Volta a Portugal" (1927), "Volta a Espanha" (1935).

As provas de ciclismo e o automobilismo passaram a percorrer a nacao, o seu

territOrio sendo investidos de fungbes especificas: apreender o espago da

patria.

A comunhao da nacao, tambern é realizada pelos jornalistas, escritores

e fotOgrafos, que atravês das suas reportagens sobre as provas ciclisticas e

automobilisticas representam urn discurso de amor a nacao, as suas belezas

naturais e a lugares pitorescos. Thiesse (2000: 243) afirma que esses

profissionais "por ocasiao das grandes competigOes ciclisticas ou

automobilisticas, efetuam o trabalho de passagem a escrita e a representagao".

Mas sao as associagbes de turismo ciclistico, de alpinismo, caminhantes e

excursionistas, que estendem a populagäo em geral a possibilidade de

percorrer a nacao de forma escrita e fisica.

Em algumas competigOes internacionais os conceitos de Estado e nacao

foram dissociados, como por exemplo, o Torneio das Cinco NagOes. Os atletas

da ex-RepCiblica Democratica Alemä (RDA) e ex-RepUblica Federal Alerna

(RFA) foram agrupados em uma Unica equipe alema ate 1968, na realizagäo

dos Jogos Olimpicos do Mexico porque o Comitè Olimpico Internacional (C01)

nao reconhecia o Comit6 da RDA27 . Outro exemplo dessa situacao aconteceu

nos Jogos de Estocolmo, realizados em 1912, quando se fizeram representar

delegagOes da Boemia e da Finlândia, nacoes que ainda nao tinham sido

26 No inicio do seculo XX, os desportos que säo praticados em espagos especialmente
concebidos e no meio urbano, como o futebol, o atletismo e o tênis ja tinham adquirido urn
certo desenvolvimento (Thiesse, 2000).
27 Na cerimônia de entrega das medalhas para os atletas alemäes era tocado o Nino da Alegria
de Beethoven devido a ausencia de urn hino nacional comum aos dois Estados alemäes.

32



oficialmente reconhecidas, assim como estavam presentes os Estados dos

quais eram dependentes.

Em outras competigOes, as disputas desportivas representavam o

fortalecimento dos ideais da nagao, em lutas simbOlicas que reforgam o

sentimento de pertencimento nacional. Os Jogos Olimpicos sao espagos

privilegiados de representagao de identidades. Estes jogos e outras

competigOes desportivas internacionais sao utilizados pela propaganda estatal

para reforgar os lagos entre os diferentes grupos culturais em torno de um

imaginario nacional.

As nagOes organizadoras ocupam o espago para fazer a demonstragao

identitaria aos "estrangeiros", que tambarn sac) atingidos pelo jornal, radio,

televisao. As cerimOnias dos jogos afirmam cada vez mais o patrimOnio

identitario. No momento das competigOes, as equipes — nagOes exibem suas

identidades atravès das bandeiras, hinos, vestuario e do animal nacional. As

disputas desportivas dos Jogos Olimpicos representam um confronto de

nagOes, onde qualquer vencedor torna-se um her6i, ilustrando com o seu

exemplo as virtudes da sua patria.

As competigbes desportivas entre as equipes representavam lutas

simbOlicas que reforgam o sentimento nacional. Segundo Hobsbawm (1990:

170), "entre as duas guerras, o esporte como espetaculo de massa foi

transformado numa sucessao infindavel de contendas, onde se digladiavam

pessoas e times simbolizando Estados-nagOes, o que hoje faz parte da vida

global". Ele segue analisando as disputas desportivas que "simbolizavam a

unidade desses Estados, assim como, a rivalidade amistosa entre uma

unidade, pela institucionalizagao de disputas regulares, que promoviam uma

valvula de escape para as tensOes grupais, as quais seriam dissipadas de

modo seguro nas simbOlicas pseudolutas". A rivalidade entre as equipes das
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agbes significava a afirmacao da unidade nacional pela integracao dos

diferentes grupos pertencentes a uma mesma nag5o28.

0 desporto assumiu urn importante papel na expressäo das identidades

nacionais nas sociedades modernas. Atraves do desporto ampliaram-se os

limites do ambito privado e local para o publico e nacional. Segundo

Hobsbawm (1990: 171), "ate mesmo os menores individuos politicos ou

pUblicos podiam se identificar com a nagäo, simbolizada por jovens que se

destacavam no que praticamente todo homem quer, ou uma vez na vida terã

querido: ser born naquilo que faz".

Corn relagào a esse tema, ainda destaca-se o papel das associagOes

desportivas no processo de construcào de uma identificagao nacional. As

associagbes desportivas tornaram-se urn simbolo de integragáo e unidade de

grupos sociais atuando no fortalecimento dos ideais da nagäo. Mesmo os

individuos que apenas torcem pelas suas associagOes "tornam-se os pr6prios

simbolos de sua nag5o" (Hobsbawm, 1990: 171).

2.2 — Nagáo e Nacionalismo

0 conceito de nagäo tern sido discutido basicamente ern du gs direcOes:

"relacionado a diferentes definigOes eruditas, ou como uma forma de identidade

que compete corn outros tipos de identidades coletivas" (Hutchinson; Smith,

1994: 4). Na perspectiva de Hobsbawm (1990: 27) o termo nagao "nao é

natural, fundamental ou permanente, mas fruto da modernidade" 29 . E urn

conceito inventado ora para legitimar a dominagao de uma etnia sobre as

demais, ora para criar urn denominador sOcio-cultural comum suficientemente

homogeneo para poder funcionar como base social adequada a obrigagäo

28 Para Thiesse (2000: 241-242) os "Jogos de Albertville", os "Jogos de Lillehammer" e os
"Jogos de Nagano" sac) exemplos que "se apoiaram na declinacäo tradicional, moderna ou pbs-
moderna do patrimbnio identitario, ainda que as motivagbes comerciais fossem tambem
poderosas". Em contraste, os "Jogos Olimpicos de Atlanta", chamados de "Jogos Coca-Cola"
foram acusados de "anunciarem muito cruamente uma identidade fundada nos produtos de
consumo de difusao mundial".
29 Outros autores (Gellner, 1993; Renault, 1993; Miller, 1997), tambem tecem criticas a
concepoao da nagao como algo natural e acabado.
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politica geral e universal exigida pela Estado, autodesignado assim como

Estado-Nac5o.

A nagäo é uma entidade social e politica que estã ligada a uma forma de

Estado territorial moderno denominada Estado-Na0o. E um fenOmeno inserido

tanto na esfera politica quando na cultural, que se legitima a partir da coesäo

politica dos seus cidacráos, mas tambern, quando se afirma no campo cultural

construindo sua identidade. 0 Estado-Nagào tern por base urn sentimento

existente de pertencimento ou a promocào intencional da ideia de coesäo

cultural.

0 projeto de nacao pressupbe uma cultura comum entre os membros de

urn Estado. E o Estado que faz a nacäo e define os padrOes de cidadania

(pertencimento a comunidade), lingua padrão e o territOrio (Hobsbawm, 1990:

56)30 . A nagáo é uma "comunidade politica imaginada", que deve ser

compreendida em associacäo com os sistemas culturais que a precedem

(Anderson, 1989: 14) 31 . Frente a essas observagOes Smith (1997) faz uma

distingào entre dois modelos de nagäo, a civico-territorial e a 6tnico-

genealOgica.

0 modelo civico-territorial ou ocidental de nacao é caracterizado pelos

seguintes elementos: territ6rio histOrico; comunidade politico-legal (Patria);

igualdade politico-legal dos membros e ideologia e cultura civica comum. A

definigáo de espagos territoriais é fundamental a constituicäo da nagäo, sendo

que a concepgäo de nagáo e marcada de forma predominante pelo elemento

espacial ou territorial. A Pãtria é percebida como uma comunidade de leis

centralizadoras e unitärias e instituicOes com um Cmico propOsito politico.

30 Guibernau (1997: 53) questionou as categorias comumente usadas para definir a nac5o,
como a lingua, territOrio,	 histOria e tragos culturais comuns. Referiu que as - nagOes sem
estado" sào grupos ètnicos dotados de lingua, cultura e tradigbes comuns e nä° se constituem
em Estado Nacional.
31 Hobsbawm (1990: 63) concorda corn Anderson quando afirma que a nagao moderna é uma
comunidade imaginada,	 nä° ha dOvida de que pode preencher o vazio emocional causado
pelo declinio ou desintegragäo, ou a inexistbncia de redes de relagOes ou comunidades
humanas reais".
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A igualdade de direitos legais e politicos dos membros da nagao implica

na exist6ncia de urn codigo de leis comuns e de Orgaos para o seu

cumprimento. A cultura comum e a ideologia civica significam urn conjunto de

critèrios e aspirageies, sentimentos e id6ias, que unam a populagao na sua

terra natal. Os membros da nagao sào unidos ou devem ser homogeneizados

atravès de recordagOes histOricas comuns, simbolos e tradigbes.

0 modelo nao-ocidental de nagao baseia-se ern uma concepgao ètnica,

cujo elemento fundamental é a comunidade de nascimento e de cultura nativa.

O conceito ètnico de nagao nä° possui a mesma amplitude que o conceito

civico-territorial, pois restringe a nagao a comunidade de origem do individuo,

independentemente se ele permanecer na sua comunidade ou deslocar-se

para outra. A identidade etnica preexistente foi urn forte requisito de

identificagao na emergència das nageies. Para a construgao das nag-6es

europèias foram recuperadas refer6ncias na identidade ètnica.

As nagbes se constituiram ou tomaram consciOncia de sua existbncia

atrav6s do nacionalismo. 0 nacionalismo é urn principio imprescindivel para a

existência da nacäo na busca da identificagao emocional. Conforme Smith

(1997: 176), o mundo esta dividido, "primeiro e acima de tudo, em 'estados-

nagao' — estados que alegam ser nagOes", o que demonstra a capacidade de

penetragao do nacionalismo. Assim, o nacionalismo é uma invengao, que cria

ou inventa nagOes.

Para Hobsbawm (1990: 18), o nacionalismo é "fundamentalmente urn

principio que sustenta que a unidade politica e nacional deve ser congruente".

Ele é urn principio que busca a identificagao emocional corn a nagao. A difusao

do nacionalismo e impulsionada pela "carga emocional que os individuos

investem em sua terra, lingua, simbolos e crengas, enquanto desenvolvem sua

identidade" (Guibernau, 1977: 86). Urn atributo do nacionalismo, alèm do seu

carater politico em busca da harmonia entre o Estado e a nagao é sua

capacidade de prover identidade para os individuos que vivem no mesmo

territOrio e sentem-se ligados por lagos culturais comuns.
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A construgäo da entidade nacao em busca de uma identificagao nacional

ocorreu no periodo compreendido entre o final do seculo XVIII ate inicio do

seculo XX, em [Daises da Europa e da America. No principio, o nacionalismo

implicava num movimento cultural, folcldrico, intelectual e literario, denotando

major identificagao com o liberalismo e movimentos de libertagao prOximos a

Revolugäo Francesa.

No decorrer de urn seculo, o nacionalismo sofreu profundas

transformagbes corn o esgotamento do modelo politico-econOrnico liberal na

Europa e na America e a constituicao dos Estados territoriais modernos 32 . 0

nacionalismo direcionou-se para a busca da unidade territorial e politica, sem

perder de vista o desenvolvimento econOrnico do pals. 0 Estado moderno

caracterizou-se como um Estado administrativo por que centraliza a legislagao

sobre o territdrio e mantern a unidade nacional.

Para atingir a unidade politica e nacional, o Estado necessitou incorporar

maiores parcelas da massa. Hobsbawn (1990) afirma que na virada para o

seculo XX, o nacionalismo desembocou em um programa politico de

sustentagao de massas. Nessa direcao, as classes populares e os grupos

etnico-culturais foram absorvidos como cidadaos. A busca da unidade implica

em uma integragao hierarquizante, onde tudo o que se inclui dentro do territOrio

do Estado e parte da nagao e qualquer particularismo local é considerado urn

componente do conjunto.

0 conteOdo do nacionalismo foi tomando outras formas e, inclusive,

deslocou-se para uma concepgao politica, especialmente entre os anos de

1880 a 1914, quando a politica imperialista dos Estados atingiu seu auge. No

final da primeira guerra mundial, num contexto caracterizado pela

predominancia do populismo e pela lOgica do capitalismo, o Estado passou a

centralizar fungOes sociais corn vistas a formatagao de urn modelo politico-

32 Le Goff (1994: 75) referiu que a ideia de nacao "é especialmente querida dos povos que
ainda nao estao politicamente unidos. Por isso, a ideia nacional encontra, muito especialmente
na Italia e na Alemanha, defensores entusiastas e persistentes, tal como noutros povos
dispersos e divididos".
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econämico, que permitisse a competitividade no mercado internacional e a

construgão da identidade nacional.

0 sistema capitalista impOs uma nova ordem social, na qual o Estado

passou a simbolizar o coletivo. 0 Estado, sob a Otica do capitalismo, foi

sacralizado e tornou-se depositario da fe e obediencia dos cidadaos. Para

Hobsbawm (1995), a unidade nacional tornou-se urn valor que rege todos os

demais. A busca da unidade nacional é uma tentative de recuperar as formas

de vidas comunitarias, como a familia e a religiao predominantes no periodo

anterior ao capitalismo.

0 nacionalismo impeliu as pessoas a posicionar a nagao como valor

central de suas vidas. Os cidadaos foram compelidos pelo Estado e "por sua

prOpria consciencia e seus prOprios ideais a subordinar suas necessidades

pessoais as da coletividade, do pals ou da nagao, e a doar-Ihes a pr6pria vida,

se necessario" (Elias, 1997: 140). Existe uma estreita relagao do nacionalismo

corn urn programa politico, sem o qual perde seu significado. 0 period° entre

guerras representou a culminancia desse processo. 0 Estado desenvolveu

politicas e mecanismos ern busca de sua legitimagao, atraves da coergao e

inculcagao do sentimento de pertencimento.

0 desenvolvimento dos meios de comunicacao de massa, a

alfabetizacao em massa, e a promocao de competicOes desportivas sao

estrategias adotadas pelo Estado para a formagao da identidade nacional. 0

nacionalismo, atraves das suas dimensOes cognitiva e expressiva atinge nao

apenas a elite econOmica, mas tambern, os estratos mais alargados da

populagao. Smith (1997: 148) observou que corn freqOancia "os regimes de

estados novos embarcam em campanhas de alfabetizagao e pela educagao

basica de toda a populagao, e por vezes pela educagao secundaria".

0 nacionalismo apresenta algumas caracteristicas que remontam aos

conceitos de nagao civico-territorial e etnico-genealOgica. 0 nacionalismo

territorial se manifestou de forma fervorosa nas nagbes criadas pelas elites

aristocraticas de uma comunidade, através da utilizacao de urn Estado forte
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para incorporar estratos mais baixos. 0 nacionalismo etnico foi evidenciado nas

nagOes criadas por classes intelectuais excluidas e alguns estratos medios de

uma comunidade vertical. Este nacionalismo utilizou recursos culturais, como

por exemplo, etno-histbria, linguagem, religiäo etnica e costumes para mobilizar

outros estratos da populacäo no sentido de formar uma nagáo politizada.

0 nacionalismo nào possui urn modelo unitario distinguindo-se variados

tipos em torno da diferenciagäo basica entre o territorial e etnico. Smith (1997)

apresenta uma tipologia dos nacionalismos a partir dos movimentos de pre-

independéncia e pOs-indepencl6ncia das comunidades considerando a

variedade de nacionalismos irredentistas ou de integragáo pOs-independbncia

que estào historicamente associados. Os nacionalismos territoriais dos

movimentos pOs-independència asseguram o conceito de nacäo civico-

territorial e constituem nacionalismos de integrag5o, pois procuram integrar,

numa nova comunidade politica, populagOes dispares e criar uma nova nagäo

territorial fora do antigo estado colonial.

Alguns aspectos säo recorrentes nos nacionalismos territoriais e nas

identidades politicas forjadas. De acordo corn Smith (1997: 146-147) s'ao eles:

o territorialismo — "a nagäo é concebida como uma patria territorial"; a

participagäo ativa de todos os cidad'aos numa base civica e territorial; a

cidadania "é o dispositivo principal para a exclusäo, mas tambern o agente

primordial de inclusäo e de privilegios, independentemente das origens

etnicas"; e a educagäo civil, o aspecto de maior relevo para o nacionalismo

territorial e a criagào de sua identidade.

0 conteOdo da educagäo tern urn carater largamente civico beneficiando

tanto a comunidade nacional como o individuo. Na America Latina configurou-

se urn exemplo de movimento nacionalista econOrnico protecionista numa

bpoca de nacionalismos de integragào populista na Argentina, no Brasil e no

Chile, na decada de 30.

0 nacionalismo atua ern muitos niveis, sendo considerado uma forma de

cultura bem como, uma especie de ideologia politica e de movimento social. 0
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nacionalismo pensado enquanto ideologia é estreitamente relacionado corn a

definicáo de identidade nacional. Conforme Cuche (1999: 189), "a ideologia

nacionalista é uma ideologia de exclusäo das diferencas culturais. Sua lOgica

radical é a da purificacäo ètnica". A necessidade de homogeneizacao adquire

major importância de acordo corn a complexidade da base 6tnica do Estado.

0 conceito de nacionalismo se amplia, quando analisado enquanto

doutrjna cultural, que introduz novas linguagens, simbolos e os conceitos de

unjdade, autonomia e identidade. Para a compreensäo da atuacao do

nacionalismo na formacäo da identidade nacional é necessario enfoca-lo como

uma forma de cultura e identidade. A cultura torna-se urn elemento

fundamental na criacäo da identidade nacional, ao subsidiar a producao do

sentimento de pertencimento a naca-o.

Nessa perspectiva, o nacionalismo, inicialmente, preocupa-se em formar

urn mundo de identidades culturais coletivas ou de nacOes culturais. Para tanto,

o movimento abarca as dimensbes cognitiva e expressiva, associando-se a

aspiracbes e sentimentos mais gerais, tanto entre elites como entre estratos

mais alargados. A nacionalidade se tornou uma verdadeira rede de relacOes

pessoais e näo uma comunidade imaginaria, ao ultrapassar as prOprias

fronteiras nacionais, encontrando for-gas fora do ambito do dominio territorial de

cada Estado.

2.3 — Identidade Nacional

A identidade nacional - o sentimento de pertencimento a nacäo, é urn

conceito multidimensional, que inclui sentimentos, simbolismo e uma linguagem

especifica. Conforme Smith (1997: 126), a identidade nacional "compreende

tanto uma identidade cultural como uma identidade politica, e localiza-se quer

numa comunidade politica, quer numa comunidade cultural". E urn fenômeno

cultural coletivo.
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A identidade nacional penetra em quase todas as esferas da vida das

comunidades e dos individuos. Na esfera social, determina as fronteiras nas

relagbes sociais distinguindo os limites entre aqueles que fazem parte da

comunidade e os estrangeiros. No piano politico, determina e legitima os

objetivos, assim como, os sistemas administrativos que regulamentam o

cotidiano dos cidadAos. No Ambito cultural, "a identidade nacional revela-se em

toda uma variedade de pressuposicOes e de mitos, de valores e de memOrias,

bem como na linguagem, nas leis, em instituicOes e cerimOnias" (Smith, 1997:

177).

A identidade nacional é considerada a mais inclusiva de todas as

identidades sociais. Outros tipos de identidade social podem sobrepor-se ou

conjugar-sea identidade nacional influenciando sua direcao, mas dificilmente

abalando sua influencia. 0 Estado moderno tende a identidade exciusiva.

Embora, a identificagao nacional de um grupo de individuos nao exclui outras

formas de identificagao social. Contudo, o Estado reconhece apenas uma

identidade cultural para definir a identidade nacional ou opta pela escolha de

uma identidade de referencia considerada a (mica legitima.

0 Estado atua negando ou desvalorizando as identidades dos grupos ou

comunidades minoritarias, que por sua vez reagem e reivindicam suas

identidades. A centralizagäo e a burocratizagäo do poder impelem o Estado na

busca de uma (mica identidade cultural. Os grupos excluidos da identidade

atribuida pelo Estado procuram recuperar os meios de definir sua identidade,

conforme seus pr6prios critèrios para nao se apropriar de uma identidade

concedida pelo grupo dominante. A discriminagäo de urn grupo minoritario gera

urn forte sentimento de vinculagao a coletividade. Cuche (1999: 190) alerta que

"a exaltagao da identidade nacional pode levar somente a uma tentativa de

subversäo simbOlica contra a afirmagäo da identidade".

Outra possibilidade no Ambito da formagao da identidade nacional é a

identidade mista ou dupla identidade. Esta nao significa a existencia de duas

identidades opostas, mas de uma identidade cujos pOlos de referencia

41



diferenciados estao situados no mesmo nivel. De acordo corn Cuche (1999),

algumas abordagens desconsideram o misto cultural e desqualificam esse tipo

de identidade, atribuindo uma explicagao baseada no medo de uma dupla

lealdade que e veiculada pela ideologia nacional. A concepgao negativa da

dupla identidade permite que as populagbes vindas da imigragao sejam

desqualificadas socialmente. Entretanto, o autor entende que nao existe uma

identidade dupla; mas sim uma identidade sincrètica, que significa a atribuicao

de duas identidades para a mesma pessoa. A pessoa constrOi sua prOpria

identidade a partir de uma sintese das varias culturas. Os fenOmenos de

identidade sincretica multiplicaram-se corn as migragOes internacionais.

A gestagao da identidade ocorre, a medida que se organiza o imaginario

da nagao. Thiesse (2000) alerta que as grandes referancias identitarias

nacionais sao flanqueadas corn uma serie de declinagOes locals e secundarias.

A construgäo coletiva das identidades nacionais nao seguiu urn modelo

A partir de categorias elementares foram realizadas diferentes montagens em

momentos histOricos diferenciados. Entretanto, provbm do mesmo modelo, cujo

aperfeicoamento se efetuou no ambito de intensas permutas internacionais.

0 processo de construcao de identidades nacionais é orientado por urn

conjunto de elementos simbOlicos e materiais que caracterizam a nagao. Os

requisitos necessarios para uma identidade nacional se estabelecem atrav6s

da construcao de uma hist6ria que mantenha uma continuidade corn os ilustres

antepassados, herOis modelos das virtudes nacionais, uma lingua,

monumentos culturais, urn folciore, locais eleitos para simbolizar fisicamente

(geografia) a nagao e paisagens tipicas, uma determinada mentalidade da

nagao, representagOes oficiais — hino e bandeira — e identificagbes pitorescas —

trajes, especialidades culinarias ou urn animal emblematic°.

Existem estrategias representacionais que sac) acionadas para construir

o sentimento de pertencimento a uma nagão ou da identidade nacional (Hall,

1997). A primeira é a elaboragao da narrativa da nacao que relata a

experiência a ser partilhada por todos. E contada pela hist6ria, pela literatura
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nacional, pela cultura popular e pela midia, que divulga imagens de lugares,

eventos histOricos, simbolos e rituals que däo sentido a nagao. A segunda

estrategia caracteriza-se pela configuragáo de uma tradigäo e o

estabelecimento de elos de continuidade, para que a identidade nacional seja

naturalizada. A terceira é a criagäo de praticas rituals ou simbOlicas, cuja

repetigäo atualiza constantemente a adesao imaginaria do individuo a

sociedade.

0 processo de formagäo identitaria consiste em determinar e difundir o

patrimOnio de cada nag5o. Para a constituigäo da identidade da nagäo é

necessario recuperar os tragos culturais e as tradigOes, sejam elas reais ou

inventadas, e fazer um inventbrio das suas herangas, mas tambem é

necessario inventa-las. Conforme Hobsbawm (1984), as tradigOes inventadas

significam praticas de natureza ritualistica ou simbOlica que usando a repetigäo

visam inculcar comportamentos e normas para estabelecer uma continuidade

em relagào ao passado.

As tradigOes sac) classificadas em tr6s categorias superpostas. A

primeira categoria reOne as tradigbes que estabelecem ou simbolizam a coesäo

social. Para tanto é necessario definir quais os antepassados que seriam

doadores do patrimOnio a ser transmitido e o que repassar aos descendentes

para destacar um passado prestigioso e representativo da coesäo nacional. A

segunda categoria congrega as tradigOes que legitimam instituigOes, status ou

relagOes de autoridade. A terceira categoria se refere a socializag5o, a

inculcagäo de ideias, valores e padrOes de comportamento. As categorias

relatives a tradigào e socializagäo säo "fungiies tomadas como implicitas ou

derivadas de um sentido de identificagäo com uma comunidade e/ou

instituigOes que a representam, expressam ou simbolizam, tais como a nagao"

(Hobsbawm, 1984: 17).

Os simbolos nacionalistas, a linguagem e a sua ideologic assentam-se

basicamente em tit's elementos: o territOrio, a histOria e a comunidade. Os

atributos de uma nag5o, os costumes, habitos, estilos e formas de agir e de
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sentir distintos de uma comunidade expressam esses elementos. Os aspectos

mais visiveis de uma nagäo säo as bandeiras, hinos, paradas, moedas,

costumes populares, museus de folclore, memoriais de guerra, cerimônias de

membrias aos mortos nacionais, passaportes e fronteiras.

Os simbolos e cerimoniais expressam elementos de identificagäo com a

nacäo, porèrn de forma menos visivel. Eles estäo impregnados no cotidiano

das pessoas, o que possivelmente conduz a desvalorizagäo de muitos

atributos. Os atributos da nagao em geral ocultados sao as "recriaches

nacionais, regihes rurais, herhis e heroinas populares, contos de fadas, formas

de etiqueta, procedimentos legais, praticas educacionais e codigos militares"

(Smith, 1997: 101).

A construgäo de uma identidade nacional suphe a criagäo de uma

imagem simbOlica do nacional, regional ou local. As sociedades sentem

necessidade de conservar e reforgar em intervalos regulares, os sentimentos e

as idbias coletivas que fazem sua unidade e sua personalidade. Os atributos

basicos da identidade nacional precisam de reafirmaghes coletivas periOdicas

para manter sua continuidade no tempo diferenciando-se dos outros. A

diferenciagäo provem do sentimento de pertencimento a urn grupo ou

comunidade compartilhada. A continuidade do sentimento de pertencimento

responde pela busca de enraizamento e projegáo de urn futuro.

0 sentimento de pertencimento a nagäo é viabilizado por aches

performativas e pedagOgicas. Nas aches performativas, o povo passa a ser

sujeito do discurso que promove a reinterpretagäo dos simbolos nacionais e

reforga sua origem comum. Na agäo pedagOgica, o povo torna-se objeto dos

discursos nacionais que reafirmam sua origem comum e os lagos de uniäo das

pessoas.

0 sucesso da nagäo é fruto da construgäo de um saber coletivo que

ensina os individuos o que säo, obriga-os a conformarem-se e incita-os a

difundir, por sua vez, esse saber coletivo. 0 sentimento nacional so é

espontaneo quando já esta totalmente interiorizado, por isso tem de ser

44



ensinado previamente. A nagao so se mantèrn viva corn adesao coletiva da

populacao, pois a falta de envolvimento real ao projeto da nagao leva

tentativa de compensagao, por meio da mobilizacao simbOlica.

0 Estado visa inculcar o sentimento de pertencimento a nagao usando

diferentes estrategias pedagOgicas. A educagao das massas faz parte do piano

de nacionalizacao do Estado. A escola é uma instituicao fundamental na

educagao para o nacional, pois alêm da lingua, histOria e a geografia da nagao,

ela atua na educagao moral ensinando "como ser e pensar nacionalmente"

(Thiesse, 2000: 234). Entretanto, a escola nao e o (irk° lugar de educagao

para o nacional, as atividades de lazer da populacao sao urn meio significativo,

mesmo nos paises que promoveram ampla escolarizacao da populagao.

As estrategias pedag6gica e performativa constroem uma comunidade

nacional imaginada (Bhaba, 1990). As datas comemorativas, os herOis, os

monumentos33 , os fatos simbOlicos precisam adquirir significados hist6ricos. As

pessoas necessitam sentir-se parte da realidade nacional e compartilhar

mem6rias. Assim é preciso criar "lugares de memOria" (Le Goff, 1994) para

reforcar a nacionalidade.

No sèculo XIX, as exposigOes internacionais eram "lugares por

excel6ncia de exibicao identitaria" e ocasiOes privilegiadas para o cornercio

simbOlico (Touraine, 1992: 351). Na PolOnia, em 1981, uma das primeiras

preocupagOes do Sindicato Solidariedade foi a construgäo de monumentos que

lembrassem grandes momentos ou grandes personagens da hist6ria nacional

que tinham sido proibidos ou ocuitados pelo regime comunista.

A memOria do pacto original é celebrada nas performances

comemorativas, cerim6nias e outros rituais de carater simbOlico. Nos Estados

Unidos, desde o seculo XIX, as paradas sao urn tipico Onero de solenidade

civica. Os cidadaos americanos desfilavam para comemorar datas

significativas para o povo norte-americano como "a comemoragao do 4 de

33 A analise da origem etimolOgica da palavra monumento remete a varios significados:
"mernOria", "fazer recordar", "iluminar", "instruir" (Le Goff, 1994: 227).
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julho, o aniversario de Washington, as datas locais, a comemoracäo de

benfeitorias pbblicas, a colocacão de monumentos em pragas pUblicas e o

acompanhamento de ocasiOes de luto" (Ryan, 1992: 178).

A parada representa a hist6ria que um povo conta sobre si mesmo. Os

desfiles produzem urn espetaculo que traduz as grandes refer6ncias

identitarias nacionais de forma ordenada e harmoniosa. As paradas e os

desfiles civicos criam urn senso de comunidade ao expressarem linhas de

divisäo social e de Onero.	 Nestas cerimOnias figuram "os diversos

componentes do conjunto nacional — identificados, nomeadamente, pelos trajes

regionais — sob a egide de representantes do Estado e de eleitos da nagäo"

(Thiesse, 2000: 234). As cerim6nias dos Jogos Olimpicos, as festividades que

acompanham a visita de urn chefe de Estado estrangeiro, a iconografia postal e

monetaria e a publicidade turistica sào formas de contar a hist6ria nacional.

Os eventos comemorativos tam urn carater performatico, mas tambern

apresentam urn aspecto pedagOgico. As festas da Revolugäo Francesa tornam-

se "professors da naca- o" tendo ern vista o carater institucional da quantidade

de relatOrios, discursos, projetos e propostas produzidas. A festa revolucionaria

e os cultos pathos evidenciam a busca de uma ligacao entre o religioso e o

politico, o sagrado e a organizacäo da cidade. Existe urn forte apelo a reuniao,

a unificagao, a eliminacào dos fatores de diversidade da nacäo (Girardet,

1987).

Para Durkheim (1978: 230) estas cerimOnias nào "diferem em natureza

das cerimOnias propriamente religiosas", pelos resultados que produzem, pelos

procedimentos que vela sao empregados e pelo seu objeto. Os cidadaos, ao

identificar a nacäo como algo acima de suas individualidades, se comportam do

mesmo modo que os fibis na pratica de cerimOnias religiosas. 0 patriotismo se

converteu numa especie de "religiäo laica", corn seus "deuses"- herOis,

"sacerdotes"- dirigentes, "templos"- as pragas e os estadios, "imagens"- os

monumentos e "ritos"- festas civicas (Hobsbawm, 1990: 23).
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As cerimOnias e outros rituais sao manifestagOes que supOe a formagao

de elos de identificagao a nagao, que em muitos niveis sao os aspectos mais

duradouros e poderosos. Pois, encarnam os conceitos basicos do

nacionalismo, "tornando-os visiveis e distintos para todos os membros,

transmitindo os principios de uma ideologic abstrata em termos palpaveis e

concretos, que suscitam reagOes emocionais instantaneas de todos os estratos

da comunidade" (Smith, 1997: 102). A forga da crenga na comunidade nacional

e "uma das mais poderosas, talvez a mais poderosa das crengas sociais dos

s6culos XIX e XX" (Elias, 1997: 140).

No caso dos rec6m-chegados a nagao, as estrategias de integragao

social nao sao suficientes para despertar o sentimento nacional. Faz-se

necessario a participagao dos imigrantes na mernOria coletiva, que para

desempenhar o papel de integradora, deve estar em constante transformagao.

Caso contrario, "impOe-se aos imigrantes uma mernaria caracterizada como

mitologia nacionalista, que nä° tern significagao real e a formagao de uma

identidade artificializada" (Touraine, 1992: 354).

0 sentimento de pertencimento a nagao passa pela incorporagao das

suas representagOes culturais. A homogeneizagao cultural da nagao é

fundamental para a emergbncia da identidade e consci6ncia nacional pelos

individuos. Assim, os destinos da nagao dependem da sedimentagao de uma

identidade cultural.

2.4 — Identidade Cultural

A identidade cultural tern carater dinamico e, conseqUentemente,

possibilita diversas interpretagbes. A identidade cultural é uma modalidade de

categorizagao da diferenga e distingao hierarquica, corn base no vincula

cultural. Assim como identifica os membros do grupo, os distingue empregando

critbrios de identificagao. E urn conceito construido socialmente, que ao mesmo

tempo tern uma dimensäo inclusiva e exclusiva.
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De acordo corn Hall (1997: 37), "a medida em que os sistemas de

significacao e representagao cultural se multiplicam, somos confrontados por

uma multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possiveis corn

as quais poderiamos nos identificar ao menos temporariamente". A identidade

social permite vincular a pessoa individual ou o grupo em urn sistema social.

A primeira identidade do individuo é pessoal. Miller (1997) afirma que as

fontes da identidade pessoal sao variadas e numerosas, como ocupacao,

classe social, localidade, genera, orientagao sexual, lazeres, membro de

associagbes, religiào, orientagao partid6ria, etnicidade 34 , entre outras. 0

individuo e portador de uma identidade rratipla que resulta de urn processo de

interagao.

0 individuo vincula-se primeiramente a uma categoria de genera sexual

ou classe sexual (Cuche, 1999). As classificagbes por genera sao universals e

se encontram na origem de outras diferenciagOes. Conforme Smith (1997: 17)

"as clivagens de genera devem aliar-se a outras identidades mais coesivas, se

quiserem influenciar a consciência e a agao coletivas". Outra forma de

vinculagao é a identidade local e regional, cuja classificacao resulta das

categorias de espaco e territOrio. Entretanto e dificil definir-se geograficamente

regibes e suas fronteiras.

A vinculagao a uma classe social origina uma identidade coletiva ligada

ao aspecto s6cio-econ6mico. As identidades de classe emergem da esfera da

producao e troca. Para Smith (1997: 18), "a dificuldade em tratar a classe social

como uma base para uma identidade coletiva duradoura deve-se ao seu

atrativo emocional limitado e a sua falta de profundidade cultural".

A identidade nacional representa a vinculagao a uma nacao. Para

Guibernau (1997, p. 89), a criagao da identidade é "a principal explicagao para

34 Segundo Marshall (1994), os termos etnicidade e grupo etnico constituem uma definicao
atribuida pelos prOprios membros do grupo que se identificam enquanto tal ou sao
considerados por outros em funcao de dividir caracteristicas comuns as quais sao
diferenciadas por outra coletividade dentro de uma sociedade na qual desenvolvem
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a lealdade dos individuos a essa entidade abstrata (Estado Nacional) que

transcende a duragäo da sua vida". A nagäo é uma comunidade simbOlica, o

que explica seu "poder para gerar urn sentimento de identidade e lealdade"

(Hall, 1997: 52). A nagâo inspira um amor abnegado revelado de forma e

estilos diferentes, como a poesia, a literatura, a mOsica, as artes plasticas

(Anderson, 1997).

Conforme Anderson (1989), o Estado-nagào da mesma forma que

demarca as fronteiras geopoliticas tambern delimita as fronteiras culturais

visando homogeneizar a cultura na construgäo da identidade nacional. A

cultura de urn pais ou regiäo fornece os elementos a formulagäo de uma

imagem do nacional. A participagao da populagäo no projeto de nagao

desenvolve-se a partir de como ela é representada em sua cultura nacional:

lingua, literatura, crengas, habitos, usos e costumes, histOria, valores.

Todavia, as culturas nunca correspondem exclusivamente aos modelos

hegemOnicos estatais. Conforme Santos (1993: 47), as culturas nacionais säo

"o produto histOrico de uma tensäo entre universalismo e particularismo gerido

pelo Estado". 0 Estado desempenha urn duplo papel: "por urn lado, diferencia a

cultura do territOrio nacional face ao exterior; por outro lado, promove a

homogeneidade cultural no interior do territOrio nacional".

A cultura é urn fen6meno dinämico que nao é represado em formas

convencionadas. A relagào entre a cultura nacional e regional é tensionada

pela problematizagào que a cultura regional faz dos modelos reconhecidos

como nacional. Nesse movimento, a cultura regional nunca é exclusivamente

regional, mas produz aberturas especificas a sua historicidade em diferentes

fronteiras simbOlicas e reais.

comportamentos culturais distintos. Para Hutchinson; Smith (1996) o fenOmeno da etnicidade
caraterizado por paradoxos. 0 termo etnia esta associado a grupo etnico ou comunidade etnica
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As nogbes de identidade cultural e cultura35 estäo estreitamente

associadas na definigao das diferentes concepgties, embora conceitos

diferentes. De acordo corn Cuche (1999) a cultura pode existir sem consciéncia

de identidade, ao passo que as estrategias de identidade podem manipular e

ate modificar uma cultura que nä° tera entao nada em comum corn o que ela

era anteriormente.

A identidade cultural apresenta diferentes concepgOes que sao

apresentadas por Cuche (1999). A objetivista considera a cultura como uma

heranga biolOgica e a identidade cultural como imutãvel, remetendo ao grupo

original de vinculagao do individuo. Esta concepgao apresenta urn enfoque

primordialista e urn culturalista da identidade cultural. As abordagens

primordialistas consideram a vinculagäo ao grupo btnico a primeira de todas as

vinculagOes sociais, sendo assim, a identidade cultural é percebida como

inerente ao grupo. A identidade etno-cultural é considerada a mais fundamental

devido aos vinculos baseados em uma genealogic comum.

Na concepcao de Weber (1994), a identidade do grupo é sustentada

pelas caracteristicas comuns, os fatores de diferenciagao, ou habitos e

costumes. A raga é fundada na comunidade de origem, enquanto o grupo

ètnico e definido pela crenga subjetiva na comunidade de origem. Esta crenga

é considerada o primeiro elemento de demarcagao do grupo 6tnico, porërn a

sobrevivencia ou manutengao do grupo depende do estabelecimento de tragos

que o distinguirao mais objetivamente dos outros.

A crenga na origem comum substancializa e naturalize os atributos,

como a cor, a lingua, a religiào, a ocupagao territorial, que sao percebidos

como tragos essenciais e imutaveis de urn grupo. Esses aspectos configuram-

se enquanto atributos 6tnicos, quando utilizados como marcadores de pertenga

por aqueles que reivindicam uma origem comum (Poutignat; Streiff-Fernart,

1998). A descaraterizagao do vinculo ètnico na construcao de identidades foi

35 A antropologia cultural procede a analise do termo a partir de tr6s niveis: aprendizado de
padrbes de comportamento, aspectos da cultura que agem sobre os niveis de consciancia e
padrOes de pensamento e percepcào, que sao culturalmente determinados (Marshall, 1994).
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efetivada juntamente corn a condenacao de todas as formas de primordialismo,

"que nao correspondem a base ètnica do racismo dominante e da sua

absorcao no conceito de nacao" (Santos, 1999: 125).

Para a abordagem culturalista a heranga biolOgica nao é determinante,

mas sim, a Onfase da heranca cultural. Isto significa que a identidade esta

ligada a socializacao do individuo no seu grupo cultural. Para os culturalistas o

que separa os grupos etno-culturais é a diferenca cultural. A participacao em

uma cultura particular nao implica automaticamente em uma identidade

particular.

As abordagens primordialistas e culturalista definem a identidade cultural

a partir de critbrios objetivos, como "a origem comum (a hereditariedade, a

genealogia), a lingua, a cultura, a religiao, a psicologia coletiva (a

personalidade basica), o vinculo corn urn territOrio, etc." (Cuche, 1999: 180). A

identidade é vista como urn atributo original e permanente, isto é, a definicao

de identidade esta vinculada a uma suposta essancia. Ja as concepcOes

subjetivistas da identidade cultural caracterizam-se pelas abordagens

dinamicas. A abordagem subjetivista considera o carater variavel da identidade,

apesar de ter a tendancia a enfatizar excessivamente o aspecto efèrnero da

identidade.

Os limites das concepcOes objetivistas e subjetivistas da identidade

cultural foram ultrapassados pela abordagem relacional. Barth (1998)

desenvolveu os pressupostos te6ricos da concepcao de identidade cultural

como manifestacao relacional. lntroduziu o conceito de fronteira, o qual

compreendido como separacao no seu aspecto social, simbOlico, pois toda

identificacao é ao mesmo tempo diferenciacao. Ele afirma que no processo de

identificacao é fundamental a vontade dos grupos se diferenciarem e o use de

certos tragos culturais como marcadores de sua identidade especifica (Cuche,

1999: 200). As fronteiras de identidade sao uma demarcacao social, que estao

sujeitas a sofrer deslocamentos em decorrancia de mudancas na situagao

social, econOmica ou politica.
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0 produto do processo de identificagao, a organizagao social da

diferenga cultural é denominada de etnicidade (Barth, 1998). A etnicidade é

explicada a partir dos mecanismos de interagao cultural que concebem as

fronteiras coletivas. Assim, é urn processo dinamico, em permanente

construgao, no qual os membros pertencentes a uma determinada etnia estao

em permanente confronto corn os valores tradicionalmente recebidos das

etnias corn as quais entram em contato gerando novas formas de organizagao

e manifestagbes culturais.

A comunidade etnica tern estado presente em todos os periodos e

continentes e tern representado urn importante papel em todas as sociedades.

Embora sua proeminencia e impacto tern variado consideravelmente, esses

grupos tern sempre constituido uma das formas basicas de associagao humana

em comunidade (Hutchinson; Smith 1994).

Para Barth (1998), a vinculagäo cultural nao é determinante da

identidade dos membros de uma comunidade, pois os membros sao os

pr6prios atores que atribuem uma significagão a esta vinculagao, em fungäo da

situagao relacional em que eles se encontram. A identidade é urn processo

dinamico que envolve construgao e reconstrugäo de tragos culturais.

A identidade de uma comunidade é resultado das interagbes entre o

grupo e os procedimentos de diferenciagao que eles utilizam em suas relagbes.

Nessa perspectiva, uma cultura particular nä° produz por si so uma identidade

diferenciada. Sendo assim, para definir a identidade de uma comunidade nao

basta inventariar seus tragos culturais distintivos, mas localizar os tragos que

sao utilizados pelos membros do grupo para afirmar e manter a distingao

cultural.

No caso da populagäo imigrante, os seus tragos culturais sac) uma

cultura constituida em oposicao aos outros, aquilo que os faz parecer

diferentes. Os imigrantes, apesar dos esforgos para manterem-se fieis a sua

cultura, nao podem ser representantes da cultura do seu pais e de sua

comunidade particular, "pois se encontra fora da evolugao (sobretudo cultural)
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do pals e de sua comunidade" (Cuche, 1999: 229). A cultura que os imigrantes

tern a intengao de preservar e reduzida a alguns fragmentos, que provam sua

fidelidade a comunidade de origem e a afirmagao de uma identidade

especifica.

0 fen6meno da identidade cultural deve ser abordado sempre em

relagao a uma outra identidade, ou seja, a partir da estreita ligagao entre

identidade e alteridade (diferenciagao). Tendo em vista essa aproximagao

adota-se o conceito de identificagao, pois a idnetidade evolui em conseqUancia

das mudangas sociais, e resulta de uma identificagao no contexto relacional.

A identificagao pode funcionar como afirmagao ou como imposigao de

identidade. 0 "poder de identificagao" de um grupo depende da posigao que

ocupa no sistema de relagOes dos grupos. A identidade é fruto de uma

negociagao entre uma identidade definida pela pessoa — auto-identidade e uma

identidade definida pelos outros — hetero-identidade. A legitimidade da auto-

identidade depende da relagao de forga entre os grupos de contato. "A hetero-

identidade conduz a identificagOes paradoxais, bem como, a estigmatizagao

dos grupos minoritarios — identidade negativa, quando se caracteriza uma

situagao de dominagao. A representagao positiva de identidade é construida

atraves de imagens do "born estrangeiro" (Cuche, 1999: 184).

Bourdieu (1980) explica que somente os grupos que possuem

autoridade legitima podem nomear os outros e se nomear. A autoridade

legitimada pelo poder classifica os grupos atraves da definigao de suas

categorias de representagao da realidade social. 0 poder de classificar os

grupos gera a sua etnicizagao, isto é, eles sao identificados a partir de

caracteristicas culturais exteriores que sao consideradas como sendo

consubstanciais a eles e logo, quase imutOveis.

0 processo de imposigao das diferengas implica na afirmagao da

identidade do grupo dominante como a (mica legitima, nao se reconhecendo as

especificidades culturais. Segundo Oliven (1992: 15), a partir do

estabelecimento de fronteiras geogrOficas, politicas e culturais que definem
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aquilo que faz parte da nagao, "se constrOi uma identidade nacional que

procura dar uma imagem a comunidade abrangida por ela".

0 Estado moderno procura legitimar uma identidade prbpria e para

tanto, os tragos culturais especificos precisam estar sob seu controle.

Conforme Cuche (1999: 201), "uma mesma cultura pode ser instrumentalizada

de modo diferente e ate oposto nas diversas estrategias de identificagao" 36 . 0
carater estrategico da identidade significa que ela pode ser instrumentalizada

de forma mais ou menos consciente pelos grupos sociais. A identidade é

passivel de reformulagao pelos individuos que utilizam seus recursos de

identidade de maneira estrategica nas disputas sociais de classificagao. As

estrategias de reformulagao da identificagao sao empregadas para evitar a

discriminagao, o exilio, ou em casos extremos o massacre. Portanto, as

identidades estao em constante processo de transformagao e, assumem

diferentes sentidos em cada epoca. As identidades sao "identificacOes em

curso" (Santos, 1999: 119).

2.5 — A Identidade Cultural Teuto-Brasileira

A identidade teuto-brasileira surgiu no ambito do contato dos imigrantes

alemaes corn a sociedade brasileira e, "como expressao de consciencia

coletiva, so pode ser compreendida por referência a urn processo histOrico de

colonizagao, a partir do qual foi elaborada e que ajudou a preservar" (Seyferth,

1994: 11). A identidade cultural dos imigrantes alemaes assumiu caracteristicas

pr6prias em Porto Alegre, sendo demarcada no processo de interacao corn os

grupos que ja estavam no Estado do Rio Grande do Sul. A identidade cultural

teuto-brasileira constituiu-se pelo contraste entre as culturas europeia e

brasileira.

Os autores (Seyferth, 1982; Gertz, 1991) utilizam a expressào identidade

teuto-brasileira para referir-se aos imigrantes alemaes e seus descendentes,

36 Os autores (Bourdieu, 1980; Cuche, 1999) adotaram o conceito de estrategia de identidade
para destacar a dimensao mutavel e de relativizacao dos fenOmenos de identificagao.
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apesar de diferengas conceituais que cercam essa categoria. Arthur Rambo

(1994) destacou a necessidade de diferenciagao entre as concepgbes de

cidadania e nacionalidade enquanto componente central para a adjetivagao da

identidade teuto-brasileira. Os conceitos cunhados pelos expoentes do

romantismo alemao imprimiram no nacionalismo do seculo XIX urn carater

marcadamente ètnico. Foi no nacionalismo desenvolvido no inicio do seculo

XIX, corn raizes no movimento romantic° do seculo XVIII, que se construiram

as bases para a ideologia nacionalista alemä e, posteriormente, para a

ideologia 6tnica teuto-brasileira.

A identidade ètnica, corn base em critèrios apropriados do nacionalismo

alemao configurou-se uma ideologia nacionalista denominada germanismo (em

alemäo Deutschtum). Segundo Gertz (1991: 32) "entende-se por "Deutschtum"

uma ideologia e uma pratica de defesa da germanidade das populagOes de

origem alemä". Seyferth (1982: 46) esclarece que o germanismo ou

germanidade é a essência da Alemanha: "engloba a lingua, a cultura, o Geist

(espirito) alemao, a lealdade a Alemanha, enfim, tudo o que esta relacionado

corn ela, mas como Nagao e nä° como Estado".

De acordo com Dreher (1983), apOs a Unificagao da Alemanha, os

imigrantes adquiriram major conscibncia da germanidade. 0 sentimento de

germanidade foj estimulado pelos pastores evang6licos, atraves de suas

pregagbes e publicagOes. 0 djscurso da preservagao da germanidade foj

assumindo uma dimensäo cada vez major chegando ao pangermanismo no

inicio do seculo XX. As teorjas pangermanistas influenciaram a definigao de

nacjonaljdade alema pelo crit6rio lingOistico. 0 nacionalismo sustentado na

vertente etno-lingOistica consjderava alemao todo aquele que falasse a lingua,

mesmo que fosse cidadao de outro pais.

A nacionalidade alemä buscou seus fundamentos na cultura alema.

Avancini (2000: 67) afirma que "a definigao alema de nacjonaljdade era cultural

(tradigao herderjana) e nä° politica". A concepgao alemä de cultura corn base

nas id6ias de Herder considera que uma pessoa nascjda em urn pais pode ser
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cidadeo devido a origem cultural, mas de nacionalidade estrangeira. A

ideologia etnica teuto-brasileira conceituava Estado e Nageo de forma distinta.

Segundo Seyferth (1982), a ideologia etnica teuto-brasileira é urn

conjunto estruturado de ideias e simbolos que se constr6i corn base no

nacionalismo alemeo e, assim como aquele, no fundamento etnico. Seyferth

(1994) ao construir a categoria de identidade teuto-brasileira neo diferencia os

termos identidade etnica e identidade nacional, uma vez que nesta ideologia

etnica o conceito de etnia estava profundamente imbricado no conceito de

nage°.

0 teuto-brasileiro "é aquele que mantern sua lingua e seus costumes

alemäes, sem constituir uma ameaga ao estado e se interessa, como cidadeo

brasileiro, pela sua terra e nä° fica atrãs dos brasileiros ern patriotismo e

disposigeo para o trabalho" (Seyferth, 1982: 74-75). 0 teuto-brasileiro é

identificado pela fidelidade ao modo de ser alemeo preservando peculiaridades

da cultura de origem e pelo cumprimento das obrigagbes como cidadeo

(participageo politica e econOrnica) do Brasil. Na mesma perspectiva Gertz

(1991: 33) considera que "teuto-brasileiros sec) todos aqueles alemäes que

ainda tern ern conta a lingua alemä como lingua materna, tenham eles nascido

suigos, austriacos, russos, brasileiros, alemees, mas que tern sua pAtria (em

alemeo Heimat) no Brasil".

Para Seyferth (1990: 95), a lingua foi o elemento mais significativo de

identidade etnica nas areas colonizadas por imigrantes alernaes no Brasil.

Seus estudos mostram que houve o deslocamento dos criterios da

nacionalidade: da lingua - no periodo anterior a unificageo da Alemanha, para a

raga e ascendencia - na Alemanha Imperial Pangermanista e a partir da

ascenseo do nazismo.

Cunha (1987: 113) critica a definigeo de grupo etnico reduzido ao criterio

biolOgico, enquanto urn "urn grupo racial, identificavel somaticamente". Pois

mundialmente seo raros os casos de isolamento e neo-miscigenageo. Tambem

discorda do criterio cultural, que substituiu o biolOgico, considerando
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inadequado seu uso. Os estudos antropolOgicos de Cunha (1989) e Cunha e

Novaes (1993) ampliam a reflexao sobre os criterios constituintes da identidade

etnica. Segundo Cunha (1987), grupo etnico e aquele que compartilharia

valores, formas e expressOes culturais. A cultura partilhada nao deve ser

obrigatoriamente a cultura ancestral, mas deve ser reinventada cotidianamente,

sendo investida de novos significados".

Seyferth (1982) afirma que os critèrios de identidade dos teuto-

brasileiros estâo associados a unidade 6tnica, linguistics e cultural adicionada

do elemento ideolOgico nacional alemao. 0 referencial identificador do teuto-

brasileiro considera a ideia do "jus sanguinis", que permite ao individuo

considerar-se alemäo em qualquer lugar do mundo devido a tradicao e a

heranca, sem subjugar-se ao Estado alernao. 0 prOprio grupo teuto-brasileiro

compartilhava a nocao de "jus sanguinis", segundo a qual a filiagao cultural

prevalecia sobre a pertenca a urn determinado Estado. A concepcao de "ser

brasileiro" para os teuto-brasileiros previa o cultivo da lingua, costumes e

cultura alemä.

Essa delimitagao de conceitos e campos possibilitava que os imigrantes

alernaes tivessem urn sentimento de pertencimento ao Estado brasileiro e a

nacäo alemä. Os imigrantes alemaes reservavam-se o direito de manter a

nacionalidade alema, mas se consideravam cidadaos brasileiros por que

trabalhavam pelo pals e pagavam os impostos. Assim, um descendente de

alernao nascido no Brasil congregaria ao mesmo tempo a cidadania brasileira e

a nacionalidade alema. Diferentemente dos luso-brasileiros, que consideravam

a ideia do "jus soli", onde a pratica do cidadao é onde o individuo nasce e vive

(territ6rio).

Seyferth (1996: 147) ressaltou que as instituicOes e valores da

comunidade alema foram estruturados "num contexto vivido como `pioneiro',

quando o contato corn a sociedade nacional abrangente era intermitente e

muitas vezes restrito a parcela da populagao envolvida na atividade comercial

ou residente nos nOcleos urbanos". Conforme Avancini (2000: 46), "os nOcleos
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populacionais foram assentados na terra, formando povoagOes corn suas

escolas, suas igrejas, seus clubes, e nelas cultivando seus costumes e cultura

particular". Seyferth (1996) afirmou que no principio a organizagao comunitaria

nao apresentava motivacao de natureza atnica.

Segundo Woortmann (2000: 206), os primeiros imigrantes alemäes eram

provenientes de diferentes regibes de urn pals que nao havia se constituido em

Estado-Naga° unificado. Os imigrantes que vieram para o Brasil formavam urn

grupo heterogbneo em varios sentidos, sendo que esta caracteristica se

acentuou nas regibes de colonizagäo mista devido a presenga de grupos nao-

alemäes (por exemplo, poloneses e russos), mas que eram identificados pelos

brasileiros como alemäes. As autoridades brasileiras identificavam os

imigrantes como alernaes, apesar da heterogeneidade da origem ser urn

aspecto marcante na comunidade de imigrantes.

0 abandono cultural dos imigrantes alemäes era uma realidade desde a

colonizagao. Avancini (2000: 47) refere que "desvalidos de amparo

governamental construiram suas escolas, igrejas e clubes". As instituigbes

alemas demarcaram os limites do grupo atra yès de representagOes advindas

de uma concepgao nacionalista. A familia, a escola, a igreja, as sociedades de

ginastica e de tiro e as associagbes desportivas constituiram as fronteiras da

identidade cultural teuto-brasileira.

0 governo de origem dos imigrantes enviava livros e revistas para o

Brasil. Os imigrantes alemäes mantinham vinculos corn a Patria-mae. 0

pertencimento era fortalecido atraves das viagens para a Alemanha e troca de

correspondencias entre os familiares e amigos. Schwartzman; Bomeny; Costa

(1984: 153) refere que a interfer6ncia estrangeira no pals foi questionada por

Afranio Peixoto, em 1917: "nao temos brios nem melindres de soberania para

impedir que paises estrangeiros, em nosso territ6rio, transformem em nacionais

os nossos patricios".

Os estudos classicos da imigragao alemä (Rambo, 1956; Roche, 1969;

Dreher, 1983) apontam o isolamento dos teuto-brasileiros como um dos fatores
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da preservagao da lingua-mae e dos costumes. Contudo, o enquistamento nao

foi uma condigao decisiva para a formagao de uma identidade grupal. Essa

afirmagao foi contestada por Tramontini (1998), que analisou a dinamica das

relagbes estabelecidas entre os imigrantes alemäes e a sociedade luso-

brasileira e constatou que as agOes dos alemaes e teuto-brasileiros visavam a

participagao na vida politica local, que Ihes fora negado no period° inicial da

colonizagao.

Magalhäes (1998) mostra a complexidade da relagao entre brasileiros e

alemaes, os quais eram concebidos em atitudes de alteridade, como sendo o

outro da cultura brasileira. Os imigrantes alemaes e seus descendentes

percebiam-se como alemaes, porque acreditavam numa origem comum,

cultivavam diferengas culturais e lingOisticas em relagao e em oposigao aos

brasileiros. Desta forma buscavam urn sentido comum de identidade e ao

mesmo tempo partilhavam um antagonismo com os outros.

Brandao (1986: 42) referiu que as identidades sao mais do que o

produto da oposigao por contraste, mas o prOprio reconhecimento social da

diferenga: "as identidades sao representagbes inevitavelmente marcadas pelo

confronto corn o outro, por se ter de estar em contacto, por ser obrigado a se

opor, a dominar ou ser dominado, a tornar-se mais ou menos livre, a poder ou

nao construir por conta prbpria o seu mundo de simbolos".

A comunidade alema foi uma das mais peculiares devido aos lagos

mantidos com a Patria de origem e sua relagao corn a nova Patna. Desde os

primeiros anos da colonizagào, a populagäo imigrante alema desenvolveu-se

como grupo 6tnico-cultural (Magalhaes, 1998). 0 use de uma lingua especifica,

a idealizagao do trabalho alemao e a cultura fisico-desportiva eram valores que

identificavam a comunidade teuto-brasileira.

A lingua nacional

A lingua foi considerada urn dos principais crit6rios de nacionalidade no

final do sèculo XIX. A lingua é urn dos aspectos das culturas nacionais, que
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foram criadas no seculo XIX. De acordo corn Santos (1999: 132), as culturas

sao "o produto histOrico de uma tensäo entre universalismo e particularismo

gerido pelo Estado. 0 papel do Estado e dOplice: por urn lado, diferencia a

cultura do territOrio nacional face ao exterior; por outro lado, promove a

homogeneidade cultural no interior do territOrio nacional".

Segundo Hosbsbawm (1990: 70) "as linguas nacionais säo sempre

construtos semi-artificiais e, as vezes, virtualmente inventados". 0 dominio de

uma lingua foi decisivo na criagao da imagem e do sentimento de

pertencimento a uma comunidade. Esta forma de identificagao das populagbes

foi elemento de origem dos estados nacionais do seculo XIX. A lingua tornou-

se essencial na definigäo moderna de nacionalidade ao ser pensada como fator

de uniao. Por isso foi urn elemento fundamental na construgäo do ethos

subjetivo da nag5o.

Anderson (1997) e Guibernau (1997) afirmaram que o use de uma lingua

Unica nos territOrios foi estimulado quando se formaram os primeiros grandes

grupos nacionais e as primeiras monarquias centralizadas, no seculo XVI. Foi a

partir do seculo XV, corn a difusào das maquinas de impressao, que se

afirmaram as linguas vernaculas, as quais assumiram sua forma moderna no

seculo XVII. Quando um idioma é criado e impresso, adquire uma rigidez

artificializada permitindo uma identificagäo mais forte pela populagao. Este

processo transforma a lingua num elemento de identificagào supralocal, pois

fica isenta das variagOes regionais, perde os elos locais que restringem o poder

de identificagao do idioma, sobretudo quando é tornada pUblica pelo sistema

educacional e administrativo.

A educagão foi valorizada como uma instituigäo destinada a promover a

uriidade nacional, juntamente corn o emprego estatal e o servigo militar. Para

Hobsbawm (1977: 114), estas instituigOes tinham uma "innportância crucial, pois

apenas atraves delas a lingua nacional podia transformar-se na lingua escrita e

falada do povo, pelo menos para algumas finalidades". Apresentou dados

ilustrativos da expansäo dos sistemas educacionais na segunda metade do
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seculo XIX e destacou a ascensäo do ensino primario que alern da

alfabetizagäo e ensino da aritmetica estava voltado para a transmissao de

valores sociais, morais e patridticos.

Para Gibernau (1997: 79) "a difusao da educagao [a partir do seculo XIX]

foi fundamental na configuragao de uma conscies ncia nacional". A escola

moderna serviu como instrumento de uniformizagao, atraves do ensino da

lingua nacional e da difusäo do sentimento de patriotismo, nos Estados

legitimos, aqueles em que coincidem o Estado e a nagao. 0 papel de

homogeneizagao da escola tambern foi significativo nos Estados ilegitimos,

aqueles que subordinaram no seu interior varias etnias e o Estado e a nagao

nä° coincidem.

Oliveira (1997: 186) destacou o papel do ensino no processo

homogeneizador do Estado: "a lingua nacional escrita e uma lingua nacional

falada, compreensivel para a massa, passam a ser a verdadeira fronteira

natural da nagao". A imposigao de uma lingua pressupOe a unificagao de um

modelo cultural e de uma nacionalidade (Hobsbawm, 1977; Guibernau, 1997).

Anderson (1997) relacionou tit's circunstancias que favoreceram a ascensäo

do nacionalismo: a criagäo de formas unificadas de comunicagao, a maior

fixagao das linguas com a impressao e a criagäo de linguas de poder

diferenciadas dos vernaculos administrativos mais antigos.

As nagOes sac) fenOmenos modernos, cuja origem estã na forga dos

nacionalismos. Nas sociedades tradicionais, o Estado enrijeceu a concepgao e

o controle das identidades. As identidades passaram a ser gerenciadas atraves

de regulamentos e outras formas de controle. Os projetos de nacionalizagao

em linhas gerais visavam a autonomia de determinada regiao atraves da busca

da unidade, da centralizagao politica e valorizagäo da cultura de determinados

grupos sociais. A lingua foi urn elemento da cultura valorizado na construgao

dos Estados-Nagao, tendo em vista a construgao das identidades culturais.
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3 — Estudos

Estudo 1 — A Emergdricia e a Expansào do Associativismo Desportivo

em Porto Alegre

0 presente estudo apresenta urn panorama das associagties

desportivas de Porto Alegre, desde sua emergência no final do seculo XIX, ate

1945, quando encerra o period° do Estado Novo. A investigagao foi realizada

atraves da consulta em fontes documentais impressas, como jornais,

almanaques, revistas, elbuns, livros comemorativos das associagOes

desportivas e obras que tratam da cidade de Porto Alegre e do Estado do Rio

Grande do Sul.

A primeira parte do estudo aborda o contexto sOcio-cultural da cidade de

Porto Alegre, que possibilitou a emergencia e expansào do associativismo

desportivo. Tendo em vista o papel dos imigrantes alemäes e seus

descendentes (teuto-brasileiros) neste processo, destaca-se sua contribuigao

na institucionalizagäo dos desportos em associagbes. Na segunda parte sac)

relacionadas as praticas desportivas desenvolvidas nas associagOes. Ainda,

sao destacados os tragos culturais da comunidade envolvida na organizagao

das atividades sociais e desportivas.

1.1 — 0 Contexto SOcio-Cultural de Porto Alegre

As primeiras associagOes desportivas foram fundadas na cidade de

Porto Alegre pelos imigrantes alernaes e seus descendentes (teuto-brasileiros),

na segunda metade do seculo XIX. As associagOes surgiram quando os

comerciantes alemaes adquiriram certa prosperidade e os "brummers" 37

37 Eram oficiais e soldados prussianos, entre eles alguns intelectuais liberais, contratados como
lanceiros pelo governo imperial brasileiro para se somarem ao exercito brasileiro na guerra
contra Rosas, na Argentina, em 1851 (Tesche, 1996). Os "brummers" participaram das
revolugbes liberais em 1848 na Europa, e "tornaram-se conhecidos tanto pelo seu grau de
formacäo acadamica, quanto e talvez principalmente, por suas ideias e posigbes em relagao
organizacao econbmica-social e politica". 0 termo "brummer", significa "contestador, aquele
que questions a ordem que vem se estabelecendo" (Tesche, 1997: 261).
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despertaram o "deutschtum" (germanismo). ApOs o retorno da guerra, os

"brummers" se instalaram em determinadas regiOes do Estado e colaboraram

para a constituigäo das primeiras associagOes desportivas.

Em Porto Alegre, "os teuto-brasileiros formavam uma comunidade com

expressividade numèrica e diversidade social e econOmica equiparàvel a de

Säo Leopoldo, o centro corn maior concentragão de teutos na provincia" (Gans,

1996: 12). 0 nOcleo de alemäes que se desenvolveu na capital nao fazia parte

do projeto articulado pelo governo imperial do Brasil, como a "colOnia" de Säo

Leopoldo. A situagão diferenciada dos imigrantes alemäes em Porto Alegre

causou uma pol6mica em torno dos investimentos feitos e do perigo que esta

comunidade se constitufa enquanto grupo etnico.

A melhoria das condigOes de vida dos imigrantes alemäes impulsionou

sua vida social, eles "transformaram primeiro sua economic, depois, sua

sociedade, enfim, seu corpo civico" (Roche, 1969: 771). Os imigrantes alernàes

se tornaram pequenos proprietarios rurais no Vale do Rio dos Sinos e

transformaram Porto Alegre no nOcleo escoador de produtos exportados para o

centro do pals. Atravès das atividades de importagäo e exportagäo pelo porto,

a cidade comegou a crescer comercialmente no final do s6culo XIX (Franco,

1993; Possamai, 1998). A acentuada ascensäo econOrnica dos alemäes, a

partir de 1870, se manifesta nos jornais atrav6s de suas colunas corn nomes

teuto-brasileiros. A ampliagäo dos negOcios e das oportunidades de emprego

converteu Porto Alegre num polo de atragäo da zona colonial, implicando uma

migragáo campo-cidade (Pesavento, 1999).

0 crescimento da populagäo urbana foi incrementado pela mudanga dos

estancieiros para a cidade, que passaram a residir em areas nobres prOximo as

pragas38 . A expansäo da construgao civil na cidade refletia a prosperidade do

modelo econOrnico-social centrado na pecuaria e no comercio. A partir do

seculo XIX foram construldos o Teatro Säo Pedro (1858), a Beneficiência

38 Em 1894 foi criada a primeira praga municipal em Porto Alegre, denominada Praga Säo
Miguel, localizada no arraial do Parthenon. Atualmente chama-se Praga Jayme Telles (Acto 34
de 14/04/1894) (Dados obtidos na Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Porto Alegre).
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Portuguesa (1868), o Palacio da Justica (1870) e o Mercado POblico (1870)39

(Revista do Globo, 1936a).

Neste period°, surgiram as primeiras associagOes desportivas, que

resultaram da auto-organizagao dos imigrantes alemaes. 0 forte carater

associativo dos imigrantes alernaes (Gertz, 1991; Muller, 1994; Rambo,

1998)4°, al6m da rapida ascensão econ6mica desta comunidade e a

comunicagao permanente corn a Alemanha sao fatores que concorreram para

a emergancia do associativismo desportivo em Porto Alegre. Em 1867 foi

fundada a primeira sociedade de ginastica e, em 1888, a primeira associagao

de remo.

Porto Alegre era uma cidade pequena corn uma populacao de cerca de

45.000 habitantes, espalhada por area extensa, corn poucos e deficientes

servigos pUblicos. No ambito do lazer da populagao, ainda se destacavam as

corridas de cavalo conhecidas por "carreiras em cancha reta". As carreiras

eram a diversäo predileta dos gaUchos campeiros (Revista do Globo, 1946b;

Carneiro, 1992; Lessa, 1953). Para Prado JUnior (1996: 207) as "carreiras de

cavalos - o grande esporte dos pampas" eram uma tradigao popular, no ambito

de uma suposta "cultura nativa" 41.

As corridas eram realizadas esporadicamente e representavam urn

momento de reuniao social e festiva, cabendo as mulheres a organizagao dos

piqueniques. 0 Morro de TeresOpolis era o lugar mais conhecido da cidade

pelas disputas de carreiras (Macedo, 1973; Franco, 1988). Alèrn de envolver

apostas em dinheiro, as carreiras tinham o objetivo indireto de melhorar a raga

dos animais.

0 cavalo era urn simbolo da identidade rural pampeira: "o gaucho tern

pelo cavallo uma estima extraordinaria que eleva-se em sua intensificagao, ao

39 A construgeo dessas obras contou corn a influencia de dois arquitetos alemäes: Philip von
Normann e Friederich Heydtmann (Macedo, 1973).
40 De acordo corn Ferreira (1994: 25) autores tern-se dedicado a explicar "a fraca tradicäo
associativista do Brasil relacionando as tradicties culturais ibericas, ao nosso passado
escravista, agravado pela vigencia de regimes autoriterios".
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fanatismo" (Lemos; Carvalho, 1919: III). A representagao do cavalo para a

construgäo da identidade do gaucho fica evidenciada no texto intitulado "0

Cavallo", de doze paginas, inicia o "Album Sportiva". Ainda säo destacados os

criadores de cavalo nas fotogravuras, que parecem representar figuras

herOicas, como a imagem do criador de cavalos Jose Ferreira Porto, o primeiro

a importar animais de puro sangue no Estado, em 1849. A maioria dos

criadores de cavalo era portugueses e luso-brasileiros, fato que pode ser

constatado na listagem de nomes relacionados: Pedro Jobim Ferreira Porto,

Ramiro Fortes Barcelos e Luiz Manoel de Azevedo. Estes homens eram

medicos, militares, conselheiros e industrialistas, que integravam a elite gailicha

ligada a vida rural (Lemos; Carvalho, 1919).

A tradicao da elite rural na criagao de cavalos, possivelmente foi urn dos

fatores que favoreceu a fundagao dos primeiros hip6dromos (prados) em Porto

Alegre42 . A medida que foram sendo criados os hip6dromos, as corridas de

carreiras comegaram a perder espaco na cidade. 0 primeiro Prado foi o Derby

Club fundado em 1872, nos Campos da Varzea, atual Parque Farroupilha

(Pimentel, 1945, p. 113)43 . Neste mesmo ano, o prado sediou a primeira

corrida de cavalos em pista circular na cidade (Carneiro; Monteiro, 1992). Ate o

final do seculo XIX foram construidos mais quatro hipOdromos: Boa Vista, Rio-

Grandense, Navegantes e Independencia (Monteiro, 1995: 32).

0 HipOdromo Boa Vista, tambern conhecido por HipOdromo Porto-

alegrense foi fundado em 1877, na Estrada Mato Grosso (atual Avenida Bento

41 Dreys (1990: 100) comparou as carreiras aos "torneios medievais denominados justas".
42 Conforme Lucena (2001: 21), o turfe no Rio de Janeiro, no final do sbculo XIX, era urn
desporto que "marcava a supremacia do gosto de uma elite afeita a decisbes que demonstrava
a forga de homens ainda muito ligados a vida rural e corn forte caracteristica de urn tipo de so-
ciedade patriarcal".
43 A histOria do Parque Farroupilha comegou em 1807, quando a area era denominada Varzea
do Portäo (tambèrn chamada de Potreiro da Varzea ou Campo da Varzea). 0 terreno alagadigo
era urn logradouro pOblico e destinava-se a conservagâo do gado para o abatimento local.
Apbs a Guerra dos Farrapos (1835), em 1867, o local recebeu o nome de Campo do Born Fim
em razäo da construgäo da Igreja do Senhor do Born Fim na Estrada do Caminho do Meio
(atual Avenida Oswaldo Aranha). Apbs a Guerra dos Farrapos, em 1884, passou a ser
chamado oficialmente de Campos da Redengäo como uma homenagem a antecipagão da
cidade no movimento de libertagäo dos escravos. Somente em 1935, quando foi realizada a
Exposigäo do Centenario Farroupilha, que a area passou a chamar-se Parque Farroupilha.
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Gongalves, Bairro Santana) e fechou tres anos depois, em 1880. No ano

seguinte, o HipOdromo Rio-Grandense foi construido pelo engenheiro frances

Eugenie Plazollesicio44 . A edificagao do hipOdromo coincidiu com o ciclo de

prosperidade do arraial Menino Deus (atual Bairro Menino Deus) 45 . A partir de

1874, o bairro, que ja tinha a avenida Azenha e Navegantes passou a contar

corn novos servigos de bondes de tragao animal e iluminagäo pOblica a gas

(Constantino, 1989). A circulagao dos bondes e o HipOdromo Rio-Grandense

foram responsaveis pelo desenvolvimento do bairro Menino Deus, que

inicialmente era povoado apenas por chacaras. Apesar da urbanizagao do

bairro, o HipOdromo Rio-Grandense fechou em 14/11/1909, mas havia outros

hip6dromos.

0 hipOdromo ou Prado Navegantes, fundado em 1891, tambern esta

associado a expansão do sistema de bondes do Bairro Navegantes. Dois anos

depois houve a implantagao da linha de bondes no Bairro Independencia. Em

1894, no final da linha do bonde, foi construido o Hipbdromo Independéncia,

tambern conhecido como HipOdromo Moinhos de Vento, localizado a Rua 24 de

Outubro (Ribeiro, 1944). 0 surgimento do hipOdrorno e a expansäo do servigo

de bondes ate a Avenida Independencia favoreceram a realizagäo de melhorias

no calgamento e intensificagao das construgOes no futuro bairro. A

Independência tornou-se urn ponto elegante da cidade, "com forte

concentragao de moradores ricos" (Magalhaes, 1986: 7).

Conforme Franco (1998), o auge do turfe porto-alegrense foi a decada

de 1890, com grandes disputas prestigiadas pela elite portoalegrense e

Alern desta exposigào no parque, o local foi sede da Exposigäo Riograndense (1866), a
Exposigbo Brasileira-Alernä (1881) e a Exposigäo Estadual (1901) (Franco, 1998).
44 Em Porto Alegre, a influäncia francesa pode ser observada, por exemplo, nas construgOes
dos prèclios da Beneficiäncia Portuguesa e Teatro Säo Pedro. Contudo, a arquitetura civil, em
especial foi marcada por influentes arquitetos e engenheiros alem5es (Pesavento, 1999). 0
predio modelo da Faculdade de Direito (UFRGS) é cOpia do Palãcio do kaiser de Strasburg e o
prèdio da prefeitura Municipal tem influéncia alernà do "II Reich" (Roche, 1969).
5 No "arraial" Menino Deus, na Ultima dbcada do sèculo XIX, "concentrou-se ali [avenida 13 de

Maio, atual avenida GetOlio Vargas] urn born nOmero de moradores ricos, que edificaram
solares de gosto bem mais requintado que o dos antigos sobradbes da zona central. Jã
comecava o ciclo de influência de arquitetos alemäes e italianos, passara-se a valorizar a
moradia independente da loja e dos locais de trabalho corn grandes terrenos arborizados e
ajardinados" (Franco, 1993: 100).
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visitantes ilustres 46 . "0 turf, era a competigäo esportiva predileta da alta

sociedade, outrora como hoje" (Franco; Silva; Schidrowitz, 1940: 231). Os

hipOdromos eram freqUentados por personalidades da histOria nacional e

regional como Carlos Barbosa, Assis Brasil, Jose Montaury, Flores da Cunha,

Oswaldo Aranha, GetOlio Vargas e Joäo Goulart (Franco, 2000).

0 prestigio do turfe porto-alegrense, considerado urn "sport vitorioso

(Afinal havia 4 hipbdromos!)" é atribuido a "indole" do povo porto-alegrense. "0

hippismo é, ern verdade, urn elevado genero de 'sport', ern que a accäo do

cavallo, esse nobre animal, se desenvolve magestosa e empolgante, proporcio-

nando-nos pugnas sensacionaes, emocionantes, onde o enthusiasmo e o ardor

tocam as raias do delirio" (Lemos; Carvalho, 1919: III). Porem, a pratica do

turfe em Porto Alegre näo se equiparava aos paises vizinhos Argentina,

Uruguai e Chile, Pois, "os creadores platinos nä° poupam sacrificios, pagam os

mais elevados pregos pelos reproductores de alta linhagem e comprovado

valor. Dahi o adeantamento de seu turf'. 0 Jockey Club Argentine era a mais

rica das associagbes turfistas, seguido pelo Jockey Club Uruguaio (Lemos;

Carvalho, 1919: 15).

0 HipOdromo Moinhos de Vento foi o Onico que resistiu ate 1957, ano

que encerrou corn a realizagäo das principais provas turfisticas: Pareo

Protetora do Turfe e Prernio Bento Goncalves (Carneiro, 1957). Em 1959, o

hipOdromo Moinhos de Vento foi transferido para novo local no Bairro do

Cristal, adotando o nome de Jockey Club do Rio Grande do Sul (popularmente

chamado de HipOdromo do Cristal) 47 . A corrida inaugural foi realizada em

21/11/1959 (Rozano, 2001).

A Associagao Protetora do Turf apoiava o desenvolvimento do turfe na

cidade e foi responsavel pela construcao do novo hipbdromo (Franco, 1993).

Os nomes dos presidentes da Associagao Protetora demonstram a

identificagao corn a comunidade portuguesa: Oscar Canteiro (1907-1908);

46 No diario de viagem da Princesa Isabel consta que ela assistiu a reuniäo dominical em
companhia do presidente da provincia Josè Julio de Barros, no prado Boa Vista, em 1885.
47 A pedra fundamental do futuro hipbdromo foi langada em 14/01/1945 (Magalhàes, 1986).
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Antonio Pedro Caminha (1909-1913); Carlos DrLiss (1914-1915); Armando de

Alencar (1916-1917); Josè Inãcio Cunha Rasgado (1918-1921; 1926-1927);

Leonel Faro (1922-1924; 1934-1935); Domingos da Costa Lima (1925; 1932-

1933; 1940); Raul Bastian (1928-1929; 1936-1937); Mario Moraes (1930-1931);

Jos6 Herculano Machado (1938-1939); Antenor Granja de Abreu (1941). 0

turfe era uma atividade prestigiada pela elite luso-brasileira.

A presenga dos hipOdromos, que conviveram juntos por algum tempo

possibilitou o desenvolvimento do turfe gaucho, que se transformou num dos

principals espetkulos desportivos no inicio do sèculo, em Porto Alegre. A

expansäo do turfe "praticamente eliminou as carreiras em cancha reta, mesmo

porque, estas nao poderiam acolher o imenso pOblico atual" (Revista do Globo,

1967: 29). Todavia, os hipbdromos foram "urn fenOmeno transit6rio e

surpreendente na cidade, pois corn o novo sèculo os espagos do turfe

cederiam seu lugar aos do futebol" (Franco, 2000: 91) 48 . Os prados tambbrn

foram cedendo espago a expansäo da cidade, sendo ocupados parcelados em

loteamentos e ocupados por construgOes (Carneiro, 1992).

Os esforgos para modernizar a cidade de Porto Alegre eram anunciados

desde o final da dbcada de 1890, pelo intendente Jos6 Montaury. Ele pretendia

tornar a capital no cartao de visitas do Rio Grande do Sul, embora a cidade

fosse modesta do ponto de vista comercial, administrativo e populacional, e a

vida cultural ainda era precaria (Franco, 1993). Esta situacao comegou a ser

alterada atrayès do fortalecimento sOcio-econOrnico da comunidade teuto-

brasileira.

Os teuto-brasileiros constituiam urn grupo expressivo numericamente e

diversificado quanto as suas atividades na virada do sèculo. Eles dominavam o

combrcio pronnovendo intercambio corn as colOnias dos imigrantes alemaes do

Vale dos Sinos, e o capital acumulado era investido nas indOstrias e ern

48 Melo (1999) em seu estudo sobre o turfe e o remo no Rio de Janeiro, afirma que o turfe é urn
esporte aristocratic° e de cunho rural, enquanto que o remo encarna a modernidade burguesa.
Para o autor, a disputa entre o turfe e o remo pela primazia no espetaculo urbano, no final do
saculo XIX simboliza no ambito do desporto a transicao do patriarcado da oligarquia agraria
brasileira para uma sociedade urbana, moderna e europeizada.
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empreendimentos comerciais de major porte (Gans, 1996). Algumas empresas

se destacaram, como por exemplo, a fabrica de doces e chocolates de Ernesto

Neugebauer, a IndOstria Rjo-Grandense de Chapaus de Oscar Teichmann, a

carpjntaria, futura indOstria de refrjgeradores, de Germano Steingleder

Sobrinho, a Companhia Geral de IndOstrias, os Fogdes Wallig e a MetalOrgica

Berta, demonstrando a participacao efetjva dos teuto-brasjleiros no crescjmento

econOmico e social da capital (Soares, 2001).

Os teuto-brasileiros, tambarn contribuiram na expansäo do setor

educacional crjando escolas como a Deutscher Hilfsverein (1886), atual

Colegio Farroupilha (Tesche, 2002). A rede de ensjno fundamental 49 , madio e

superior, comecou a se desenvolver no final do saculo XIX, sendo o ensjno

superior realizado pelo Seminario Episcopal e pela Escola Militar. Em 1895 foi

criada a primeira unjdade de ensjno superior, a Faculdade de Farmácia (Leite,

1993), e no ano segujnte foi fundada a Escola de Engenharia do Rio Grande do

Sul, tendo por refer6ncia o modelo pedag6gico das universjdades alemäs

(Lima, 1996).

Os imigrantes alerna- es e seus descendentes "exerceram major

influencia nos gr6mios desportivos, bancos, companhias de teatro, alam das

casas comerciais e das indOstrias" (Correa, 1992: 40). A melhoria das

condigOes de vida dos imigrantes alemäes possibilitou um tempo livre que

associado a outros fatores permitiu-lhes construir espacos para as atividades

de lazer. As associacOes teuto-brasileiras de carater social e desportivo

comecaram a se multiplicar em Porto Alegre.

As primeiras associacOes desportivas criadas em Porto Alegre

representavam formas de manutencäo da identidade atnico-cultural dos

imigrantes alemäes. Os teuto-brasileiros mantiveram-se enquanto uma

comunidade fechada organizando "diversas instituicOes de lazer e ensino

prOprias, bem como, comunidades religiosas (uma protestante e outra catOlica),

49 Em 1869 foi criada a Escola Normal para atender o ensino fundamental (Leite, 1993: 91).
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todas corn urn forte carater ètnico, que constitufam meios de reconstruir

permanentemente as suas fronteiras ètnicas" (Gans, 1996: 162).

Uma grande parcela da comunidade alerna tinha urn born padrao de vida

e residia na parte moderna da cidade. Os alemäes estavam inseridos na vida

da cidade enquanto comerciantes importadores, artifices e prestadores de

servigos. Eles criaram diversos estabelecimentos ligados ao lazer e as

sociabilidades, como "restaurantes, cafés, livrarias, boliches, bilhares, e hotèis,

sem falar nas diversos agremiagOes" (Gans, 1996: 5). A populagao masculina

porto-alegrense se divertia nos sardes de bilhar, bola() e boliche dos imigrantes

alemäes5°.

A participagao das mulheres ainda era restrita a determinados espagos

pUblicos. Nas primeiras associagOes desportivas, ern geral, a participagao das

mulheres era voltada para a confecgao das bandeiras, dos uniformes dos

atletas ou ainda atuavam como madrinha das regatas. Tambern faziam parte

da charmosa assistancia das competigbes de remo inspirando-se no padrao

francês de "bem vestir". A influência francesa ern Porto Alegre, no fim do s6culo

XIX era marcante no grande consumo de produtos franceses, especialmente

no comercio de produtos de luxo.

No inicio do sèculo XX, Porto Alegre era a "cidade dos alemäes devido a

predominancia de fortes dinastias econOrnicas germano-riograndenses (Singer,

1974). A vida desportiva da cidade tambern tinha essa caracteristica, pois a

maioria das associagOes desportivas é de origem germanica (Jesus, 1998:

112). A elite dos teuto-brasileiros estendeu seu dominio para as associagbes

desportivas. Esta estreita ligagao é constatada no levantamento acerca das

familias que dominavam o comèrcio e a indOstria porto-alegrense e

50 Os salbes pertenciam a: August Walmrath- dono de salao de bilhar e boläo na Rua Senhor
dos Passos, de 1858 a 1872, Guilherme Jacob Roth- dono de bilhar na Rua Santa Catarina
(atual Rua Dr. Flores) de 1881 a 1889, Peter Simon Welsch- dono de bilhar no Beco do
Rosario, Rua 24 de Maio (atual Avenida Otavio Rocha), em 1872, Carlos Gassmann- dono de
bilhar de 1869 a 1871, Louis Nagel- dono de bilhar na Rua de Braganga/ Rua general Silva
Tavares (atual Rua Marechal Floriano) de 1862 a 1885, Lorenz, dono de bilhar na Rua de
Braganga/Rua general Silva Tavares (atual Rua Marechal Floriano), em 1884, Emil Bretsch,
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freqUentavam as associagOes desportivas, no inicio do seculo XX (Pimentel,

1945):

Kappel e Arnt (fabrica de mOveis fundada em 1869). SOcios atuais: Joào

Kappel Sobrinho- membro do clube do comèrcio e Edmund Arnt-

presidente do Clube de Regatas Porto Alegre e vice-presidente do Clube

de Tiro;

Amaro da Silveira e Cia - membro do Clube do Comercio;

L. Rosenfeldt - fervente amador do foot-ball, foi urn dos fundadores do

primeiro clube do Onero nesta cidade, conhecido pela denominagäo

Foot-Ball Clube Porto Alegre, e exerceu o cargo de seu presidente

durante tit's meses. Tamb6rn fez parte dos principais clubes esportivos

e recreativos da cidade;

Neto e Martins - J. Franco Neto e Albino Martins de Souza. Este Ultimo

era s6cio de diversos clubes;

Azevedo, Hermirio e Cia - o s6cio Turique de Almeida Hermirio era

membro de clubes;

Alianga do Sul: J. C. Freitas - é elemento de destaque no remo e tern

obtido diversas medalhas de ouro neste esporte no Rio de Janeiro, no

Rio Grande do Sul e na Europa;

Cia Predial e Agricola: Felix Cristiano Kessler - é bem conhecido nos

meios esportivos locais;

ViCiva R. Petersen: W. Petersen - grande amador dos esportes. 0 Sr. H.

L. Petersen "é tamb6rn apaixonado sportman"

Gongalo H. de Carvalho e Cia — Gongalo de Carvalho é membro dos

principais clubes socials;

Soares e Cia: Jose Afonso Soares e o coronel Jo5o Inacio Soares säo

membros dos principals clubes da cidade.

Segundo Ramos (2000), a representagào da elite teuto-brasileira no

desenvolvimento de praticas de sociabilidade tinha como finalidade Ultima a

dono de bilhar em 1861, Louis Gebert- dono de boliche de 1855 a 1870 (Gans, 1996: 160-161;
204-208).
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ocupagao de cargos politicos, que eram ocupados pela elite politica luso-

brasileira. As autoridades brasileiras impuseram obstaculos a nacionalizagäo

dos imigrantes dificultando a participagao politica dos teuto-brasileiros. Outra

barreira para o seu exercicio politico dos teuto-brasileiros foi sua permanência

durante urn longo tempo sem o dominio da lingua portuguesa. Ate 1881, o

poder politico era restrito aos brasileiros catOlicos. Como os alernaes

pertenciam a religião luterana sua atuagao lirnitava-se ao campo econ6mico e

social, porem suas possibilidades de atuagäo politica foram alargadas corn a

nacionalizagao efetuada pela Proclamagäo da RepUblica (1889).

Os primeiros anos da RepOblica caracterizam-se pelas mudangas dos

costumes da sociedade brasileira visando a adogao do modelo sOcio-cultural

ingles e frances em substituigäo ao estilo europeu portugu6s. As novas

influências refletem no cenario desportivo brasileiro restrito a elite do pals.

Conforme Pereira (1998), o desporto no Brasil nasceu pelo impulso isolado de

alguns grupos abastados que buscavam na Europa as raizes de uma nova

cultura e de uma nova civilizagao para a recern instaurada repüblica brasileira.

0 desporto n'ao era urn costume dos brasileiros no final do seculo XIX.

Os desportistas enfrentavam o preconceito de cor/raga e do c6digo de

comportamento da tradicional familia brasileira. Conforme Ribeiro (1999: 1), "os

atletas da epoca, antes de mais nada, tinham que se preparar para enfrentar os

preconceitos que a maioria da sociedade impunha, em nome de uma

sociedade privilegiada".

Corn a RepOblica o desporto passou a sinalizar a modernidade

adquirindo gradualmente importancia social e cultural. Entretanto, essa

condigao das praticas desportivas origina-se "mais pela agao da sociedade civil

no ambito da cultura que propriamente no interior da escola como instituigao

pOblica do estado" (Ferreira, 1999: 121). As praticas desportivas

institucionalizadas em associagOes surgem enquanto um novo costume, uma

forma de passatempo diferenciado. Os desportos associam-se as novas forma

de vestir, morar e se comportar na cidade. Freyre (1974: 61) criticou as novas
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influéncias: "as modas europbias e anglo-americanas de trajo e de esporte, as

inovagOes pedagOgicas, as novidades de tecnica administrativa e de estilo

literario sao adotadas as vezes corn exageros grotescos, no Brasil dos fins do

sèculo XIX e principios do sèculo XX".

Em Porto Alegre, em 1900, a vida social comegava gradualmente a

refletir o que ocorria nos centros europeus como Paris, Londres, Berlim ou Rio

de Janeiro. A sociedade celebrava as novidades importadas da Europa e os

porto-alegrenses atravessaram urn processo de transformagao de seus

costumes 51 . Mesmo assim, a cidade crescia modestamente em relagao a

outras capitais do Brasil, apresentando pouco mais de 70 mil habitantes

(Endler, 1993)52 . Conforme o recenseamento da "Directoria Geral de Estatistica

da Capital Federal", Porto Alegre comportava "o nOmero de 73.672 almas", no

inicio do seculo XX53.

Neste contexto sao incorporadas novas formas de vida citadina 54 . Em

Porto Alegre, "gradativamente os conceitos de ruas e pragas foram sendo

reformulados, assimilando novas formas, explicitadas atrav6s de suas

morfologias e tipologias arquitetOnicas" (Pesavento, 1992: 11) 55 . Os passeios

na praga, as visitas as exposigbes, os cafés-concerto renovaram os lazeres na

51 Os lazeres e as sociabilidades deslocaram-se do espago privado das casas para espagos
mais alargados, como as associagOes desportivas. A familia, os parentes e amigos constituem
o espago privado, contudo o dominio pLiblico é aberto a observagao de qualquer pessoa.
Sennett (1988, p. 32) afirma que a vida pOblica e a privada nao sao excludentes, por isso as
associagOes constituem um espago pOblico, que sac) uma extensao do privado.
52 Endler (1993, p. 105) informa que em 1900, os cerca de 74 mil habitantes nao tinham
abastecimento pOblico de agua e a luz elètrica era privilegio do centro da cidade.
53 A populagao da epoca compreendia: "brasileiros natos - homens (H): 29.318 e mulheres (M):
31.477; brasileiros naturalizados - H: 725 e M: 29; alemäes - H: 1.024 e M: 1.026; americanos-
H: 12 e M: 7; argentinos- H: 74 e M: 91; austro-hungaros- H: 61 e M: 185; belgas- H: 7 e M: 9;
franceses- H: 59 e M: 94; espanh6is- H: 460 e M: 375; ingleses: H: 35 e M: 20; italianos- H:
2.664 e M: 1.882; paraguaios- H: 40 e M: 47; portugueses- H: 1.016 e M: 189; suigos- H: 23 e
M: 12; turcos- H: 70 e M: 40; diversos- H: 1.093 e M: 1.033; ignorados- H: 252 e M: 140. Total -
H: 36.719 e M: 36.953" (Lima, 1909: 2).
54 Os banhos de mar foram associados a vida saudavel e ao lazer das elites porto-alegrenses
no Ultimo quartel do sèculo XIX. A moda dos "banhos de mar" foi anunciada nos jornais de
Porto Alegre, como os "hygibnicos banhos da Cidreira" (Pesavento, 1992).
55 A primeira "praga de ginastica" de Porto Alegre foi instalada na Rua Vigario Josè lnacio, e
depois transferida para a Rua 24 de Maio. No inicio do sèculo XX existiam a Praga Conc6rdia,
que passou a denominar-se Praga Garibaldi (Acto 51 de 4/07/1907), a Praga Dona Maria Luiza
localizada no ponto terminal da linha de bondes de Teresopolis (Acto 57 de 7/07/1908), alèm
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cidade. Os "ares progressistas" da capital tamb6m se encontravam nas

novidades do autornOvel e o bonde eletrico. 0 primeiro autornOvel comegou a

circular na cidade por volta de 1906, quando o bonde eletrico substitufa o

bonde corn tragao animal.

0 crescimento da cidade de Porto Alegre exigiu a remodelagao do

espago urbano. A fisionomia arquitetOnica da cidade modificou-se atrav6s do

acentuado crescimento imobiliario, no period° de 1910 a 1914. 0 governo

destinou recursos financeiros a construgao de prèclios pUblicos e privados

transformando a capital em uma espècie de sala de visitas do Estado, em urn

espelho da ordem, do progresso e da modernidade. Os predios construidos

atendiam diferentes finalidades: "sedes de governo, repartigbes pOblicas,

agências bancarias, companhias de seguro, indOstrias, casas comerciais,

clubes sOcio-recreativos, residancias particulares" (Bello, 1997: 104).

Os sinais da modernidade eram percebidos na Rua da Praia, que

abrigava cafés, cinemas, confeitarias, casas de cha e teatros 56 . Os cafés, como

o Guarany, Colombo e America eram ponto de encontro dos homens57,

enquanto as mulheres porto-alegreses freqUentavam confeitarias e casas de

cha. A urbanizagao da cidade passou a exigir novos costumes das mulheres e

dos homens58.

da Praga Jayme Telles, que adotou esta denominagào a partir de 1894 (Acto 34 de 14/04/1984)
(dados fornecidos pela SMAM/PMPA).

Coaracy (1962: 144) quando retornou a cidade em 1913, percebeu que ela "crescera e
prosperara", näo apenas em termos de "progresso material", mas tambèrn nos aspectos da
vida social, a revelar-se em maior requinte nos habitos, mais acentuado aprego ao conforto
dornèstico, mais intensa vida de relagOes, multiplicidade de casas de diversäo, clubes novos,
maior apuro nas confeitarias e restaurantes".
57 Uma crOnica publicada na revista Kodak (11/08/1917) revela o papel das associagOes
desportivas nos caminhos da modernidade de Porto Alegre. No centro da cidade dois
individuos conversam: "um lamenta a intoleravel monotonia de Porto Alegre, onde reina a
apatia e nada de in6dito e extraordinario acontece, ao contrario das grandes capitais; o outro
contra-argumenta dizendo que ha uma vida intensa na cidade, na qual os acontecimentos
sociais e esportivos se sucedem" (Pesavento, 1999: 328).
58 Schpun (1999) afirma que a urbanizagäo da cidade de Säo Paulo exigiu novos padrOes de
cultura corporal feminina e masculina. A mulher passou a circular no espago pCiblico ocupando
as ruas, locais de lazer e o comèrcio. A presenga fisica e intelectual somou-se os discursos
normativos dirigidos as mulheres, em assuntos de moda, maquiagem e ginastica construindo
um paradigma de beleza centrado na esbeltez, brancura e juventude.
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Porto Alegre, nos anos 1920 era uma cidade que ainda "tinha muito de

alemäo" (Pesavento, 1994: 205). Nos jornais e revistas editados em Porto

Alegre evidenciavam-se sinais da participagäo dos alemáes no crescimento da

cidade. A imprensa desportiva comega a divulgar mais intensamente o

desporto institucionalizado nas associagOes 59 . A fisionomia da cidade

comegava a ser alterada em fungäo das intervengiies urbanas na

administragäo do prefeito Ot6vio Francisco da Rocha (1924-1928) (Dalmbsio,

1996: 16).

As transformagOes da paisagem urbana vac) inserir a cidade no modelo

de modernidade, contudo, este processo näo tern o mesmo dinamismo que o

Rio de Janeiro. Em Porto Alegre a modernidade é representada de forma

emblernàtica nas transformagOes urbanas. Na administragäo de Alberto Bins

(1928-1937) intensificam-se as obras realizadas em Porto Alegre que se

espelhavam no modelo da Paris do Baräo Haussmann, corn suas bulevares e

avenidas .

Alèm da remodelagem de ruas, o nOcleo central da cidade tambèrn foi

modificado, tendo em vista que era o espago congregador das atividades

comerciais e culturais da cidade moderna (D'Avila, 1996). Foram abertas largas

avenidas destruindo os velhos casarties e cortigos que simbolizavam a pobreza

e o atraso da cidade. Nesse periodo construiu-se as avenidas Julio de

Castilhos, Ot6vio Rocha, Alberto Bins e viaduto da Borges de Medeiros. 0

antigo calgamento da Joào Pessoa e da Avenida Born Fim (atual Osvaldo

Aranha) foi substituido pelo asfalto.

59	 desporto, inicialmente, estava relegado ao segundo piano nas reportagens dos jornais:
"Aqui, pelo menos, o "sport" é materia secundaria para alguns jornaes. Fazem-se referencias
especiaes sobre todas as manifestagOes de nossa vida social e, a urn cantinho da folha, como
por desfastio, duas linhas sobre "sport" (Lemos; Carvalho, 1919: H). 0 nome de boletins e
jornais de Porto Alegre sugere que havia publicagOes sobre o desporto desde o final do seculo
XIX: "0 Atleta" (1883), Orgäo do Clube Caixeral Porto Alegrense", "A Vida Sportiva" (1892); "0
Sport Rio Grandense" (1894); "Olimpiadas" (1922); "0 Tiro" (1925); "0 Automobilista" (1926);
"0 Esporte" (1927); "Correio Automobilista" (1929); "A Semana Esportiva" (s/d); "0 Turfe" (s/d);
"A Voz do Turfe" (s/d). Os jornais conhecidos eram "Correio do Povo", "FOlha da Tarde" e a "A
Nagào" (Franco; Silva; Schidrowitz, 1940: 72-77).
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Os caminhos da modernizagao de Porto Alegre sao trilhados pela

acumulaebo de capital de origem teuto-brasileira e sua aplicagäo na indOstria,

processo que implicou na "gauchizagao" dos alemäes (Pesavento, 1994). A

transformagao dos alemaes em gauchos, ou seja, a diluicao das diferengas

significou o reconhecimento da contribuigão dos teuto-brasileiros para o

crescimento do Estado. Conforme estimativa de Gertz (1994: 44), os teuto-

brasileiros perfaziam quase 20% da populagäo do Estado do Rio Grande do

Sul, nos anos 30. Porto Alegre, na d6cada de 30, ainda apresentava os tragos

culturais dos teuto-brasileiros.

A conquista da modernidade, em Porto Alegre foi especialmente

representada na Exposigao Comemorativa do Centenario da Revolugäo

Farroupilha realizada em 1935. 0 major Alberto Bins, prefeito de Porto Alegre

foi o idealizador desta exposigao, que tomou uma dimensäo nacional (Spalding,

1967). A finalidade da exposigao era "mostrar a todo o Brasil o progresso do

Rio Grande, constituindo-se como uma mostra da capacidade realizadora deste

estado na indOstria, pecuaria e agricultura" (Possamai, 1998: 80). Durante a

exposigao, as associagOes desportivas promoveram diversas competieOes

exibindo o desporto como um costume da modernidade60 . ApOs a exposigao, o

local foi chamado de Parque Farroupilha, em 1938 (Luz, 1999).

Os espagos pOblicos destinados as atividades de lazer para a populagäo

porto-alegrense foram sendo ampliados na gestäo do prefeito Alberto Bins

(1928-1937), corn a construe -a° de algumas pracas 61 . A necessidade de pragas

"compreende a incontestavel conveniência de educar fisicamente as

coletividades, harmonizando a cultura mental corn a fisica, de cujo equilibrio

depende a superioridade das nac -Oes". As pragas de desporto se configuram

como urn espago onde todas as classes sociais, indistintamente, podem

exercitar o seu corpo, criando, por conseqiiancia, urn carater mais nobre e

60 Na gestäo do prefeito Loureiro da Silva (1937-1943) foi construido o Estädio Desportivo do
Parque (1939), mais urn simbolo do crescimento do fenOmeno desportivo na cidade, localizado
prOximo a Igreja Espirito Santo, entre a Avenida Jose Bonifecio esquina e Osvaldo Aranha
Machado, 1998: 101).

61 Conforme dados da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Porto Alegre, no periodo de
1928 a 1937 foram instituidas 3 pragas em Porto Alegre.
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racional (Bakos, 1986). A educagao corporal e moral da juventude nas pragas

somava-se ao processo desencadeado nas escolas e associageies desportivas

visando a formagao da nagao brasileira. As pragas e associageies simbolizavam

o progresso de Porto Alegre "no dominio da cultura fisica".

Ainda temos na memaria a recordagào dum torneio
atlatico aqui realisado la por 1921 ou 22. 0 pavilhäo
estava as moscas. Meia dOzia de curiosos se
agrupava perto das pistas. 0 incansavel Mr. Long,
secretario geral da A. C. M., e de outras associagejes
esforgavam-se nas varias provas. E os seus
esforgos inauditos eram coroados pelos magros
aplausos da assistencia irrisOria.
Hoje, porem, tudo mudou. Ja se cultivam muitos
esportes em Porto Alegre. Temos clubes de
natagao, de regatas, de hockey, de foot-ball, de
tennis, de basket-ball, de volley-ball, de esgrima, de
skating, de atletismo (Revista do Globo, 1933: 1)62.

Porto Alegre, ingressa na dacada de 40, apresentando desenvolvimento

em varios setores. As associageies desportivas tamb6rn eram espagos onde se

refletia o crescimento da cidade. As mais diversas praticas desportivas

consolidaram-se nas associagOes porto-alegrenses. A seguir sao apresentadas

as praticas desportivas das primeiras associageies fundadas em Porto Alegre.

1.2 — As praticas desportivas nas associagOes

Ginâstica

Em Porto Alegre, a ginastica é a primeira pratica desportiva

desenvolvida pela sociedade Turnerbund que, posteriormente, incorporou

outros desportos. A primeira sociedade de ginastica, denominada em alemao

"Deutscher Turnverein" foi criada em Porto Alegre, em 1867. 0 idealizador da

sociedade foi Alfredo SchLitt, natural da cidade de Hamburgo, que trouxe para

62 Em Porto Alegre, o hOguei e a patinagäo eram algumas das novidades desportivas dos anos
30, embora tiveram urn carãter transitOrio em virtude do desenvolvimento mundial (Franco,
Silva; Schidrowitz, 1940: 636). Estas modalidades desportivas tornaram-se moda em Porto
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Porto Alegre a pratica da ginastica, por volta de 1865 63 . A sociedade de

ginastica (SOGIPA) ostentava nos seus estandartes as cores da bandeira do

Imperio Alernao inscrevendo-se no conjunto dos simbolos que marcaram as

correntes nacionalistas na Alemanha. As bandeiras, hinos e medalhas sac)

tradigOes inventadas pelos governos para construir a nagao e unificar a

populagao em torno desta ideia.

Os fundadores da SOGIPA, C. Pohlmann e Alfred SchOtt eram "troncos

ambos de familias distinguidas, como eram distintos seus titulares, atravès a

sua posigao, no destaque de uma existência voltada ao combrcio" 64 . Os

comerciantes alemäes prestaram ajuda financeira a construgao do primeiro

predio da sociedade, que tambern resultou da cotizagao entre os sOcios. As

tres grandes cervejarias de Porto Alegre, Bopp, Becker e Sassen, e Ritter

colaboraram financeiramente para a construgäo de urn saläo prOprio para

reunibes (Hofmeister, 1987). 0 empenho desses comerciantes para a

estruturagao da sociedade, tambem simboliz:a o interesse pela ocupagao de

outros espagos sociais.

Corn a introdugäo do Tiro ao alvo a sociedade foi chamada de Deuscher

Turnerbund-SchOtzenverein (Sociedade de Ginastica e Tiro Alerna). Os

ginastas resolveram separar-se da sociedade e criaram o "TurnKlub" (Clube de

ginastica), em 1887 (Daudt, 1942: 7). Em 1892 houve a fusäo das dugs

sociedades, sendo denominadas de "Turnerbund" (Hofmeister, 1987; Tesche,

1996; Silva, 1997).

Al6rn da ginastica e do tiro ao alvo, a sociedade iniciou a pratica do

bola°, em 189665 . 0 boläo era urn jogo similar ao boliche (Kreling, 1984). 0

Alegre. Os associados do Club Excursionista e Sportivo criaram o "Club Pererecas" (Revista do
Globo, 1933: 39).
63 O "turnen" era praticado antes da organizagäo das primeiras sociedades de ginàstica pelos
associados da Legiäo Alemb" (1851), em Porto Alegre. 0 Turnen "e constituido pela ginàstica,
pelos jogos, pelas caminhadas, pelo teatro, pelo coral. De maneira que näo existe um vocàbulo
que traduz corn fidelidade o sentido do Turnen para o portugubs" (Tesche, 1996: 15).
4 Alfredo SchOtt tornou-se urn comerciante atacadista e consul chileno (Daudt, 1942: 7).

65 AA medida que se ampliaram os espagos para os desportos construiu-se a biblioteca e o palco
da sociedade, para apresentagOes teatrais e do grupo de cantores, ainda no final do sèculo XIX
(Daudt, 1942: 11).
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bola° e o tiro eram espagos de lazer e sociabilidades para os homens

conversar e descansar apOs o trabalho. Nas sociedades de ginastica, no

principio, algumas atividades eram predominantemente masculinas. 0 primeiro

instrutor de ginastica da sociedade foi E. Gottfriedsen auxiliado pelos

assistentes E. Martens Junior e Weiss, para atender aos primeiros 25 sOcios

(Amaro Jr., 1944).

A participagao das mulheres na sociedade comegou no inicio do sèculo

XX. A partir de 1904, as mulheres adquiriram o direito de fazer o curso e obter

a mesma distingao. As primeiras a receberem o titulo de mestre de ginastica

foram: Ella Kaufmann, Frieda Naschold, Emma Scheibenzuber, Hermine

Grage. Neste mesmo ano foi criado o departamento feminino de ginastica para

a pratica das mulheres. 0 departamento contava com 37 mulheres (casadas e

solteiras)66 funcionando de forma aut6noma, corn diretoria pr6pria sendo sua

primeira presidente a professora Elli Kaufmann da escola Hilfsverein (atual

Colegio Farroupilha).

Em 1905, a diregao do grupo foi entregue ao professor de ginastica da

sociedade Turnerbund, que ministrava "Educagao fisica das mogas". Apesar

das mulheres seguirem corn o curso: Ida Karls (1905), Helene Wanner (1907),

Elsa Heimberg (1908). Na clècada de 20, mais cinco mulheres formaram-se

mestres de ginastica. 0 nOmero de mulheres foi ampliado na d6cada de 30,

quando se formaram 19 mestres ginastas: N. Dreher, G. Nietsche, E. Werner,

D. SchrOter, H. Mitzscherlich, F. SchOnwald, A Pfitzer, E. Muller, A Rotermund

(Daudt, 1942: 14).

A participagao das mulheres nas atividades fisicas e sociais era urn

trago distintivo da sociedade de ginastica. A oferta de atividades fisicas para as

mulheres visava a sua preparagao para o trabalho, assim como o homem67.

"Ern nossos departamentos todos, centenas e centenas de criangas, mogos e

66 As mulheres casadas iniciaram as sessbes de ginãstica em 1907 (Daudt, 1942: 13).
67 Pedro (1997), em seu estudo sobre as mulheres do sul constata que as mulheres de
Blumenau (cidade de colonizacäo alemä no Estado de Santa Catarina) eram representadas
como "trabalhadeiras", pois acompanhavam o marido no trabalho do campo.
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senhores idosos, exercitam-se sempre e cada vez mais, sem distingäo de sexo,

pois ambos aqui se encontram, para serem fortes, serem Oteis para o trabalho

arduo da vida de hoje" (Daudt, 1942: 41). As mulheres participaram pela

primeira vez das competigOes de atletismo na comemoragäo do Centenario da

Imigragäo Alern5, realizada em 1924.

Tendo como referencia a Turnerbund (SOGIPA), outras sociedades de

ginastica foram criadas nas cidades de colonizagäo alemä do Estado. No Rio

Grande do Sul, registrou-se aproximadamente 14 sociedades ginasticas

criadas ate o fim do seculo XIX, incluindo-se a Turnerbund 68 . Este cenario

refletia a influencia da cultura alema, poi s em 1890 havia na Alemanha

aproximadamnete 4.400 sociedades (Accioly, 1956; Ramos, 1982).

Em 1895, foi organizada a "Federacäo Alem5 de Ginastica do Rio

Grande do Sul" (em alemäo Deutscher Turnerschaft von Rio Grande do Sul).

No principio a federagáo visava a manutengào da mernOria alem5, atraves do

cultivo da pratica da ginastica e o fortalecimento da unidade das sociedades

alernas. Tinha a frente o imigrante alemào, Jacob Aloys Friederichs, ginasta e

tesoureiro do Turnerbund (atual SOGIPA) 69 , que foi considerado o "pai da

ginastica" (Turnvater) do Rio Grande do Sul por que difundiu a ginastica de

Jahn foi no Estado (Tesche, 1996).

A primeira competigäo entre as sociedades de ginastica foi realizada em

18/04/1896, no campo de tiro do atual Parque Moinhos de Vento. A competicao

valorizava o desempenho fisico dos ginastas, mas tambem, a disciplina dos

68 Leopoldenser Turnverein ou Sociedade Ginastica de Sao Leopoldo (27/08/1885 e
01/09/1885); Turner Sao Joao do Montenegro (06/03/1887); Sociedade Ginastica de Lomba
Grande (1890); Sociedade Ginastica de Taquara (1890); Sociedade Ginastica de Campo Born
(1890); Sociedade de Ginastica de Santa Cruz do Sul (15/09/1893); Sociedade Ginastica de
Novo Hamburgo (11/07/1894); Sociedade Ginastica de Candelaria (1895); Sociedade Ginastica
Hamburgo Velho (22/06/1896); Lajeadenser Turverein Jahn ou Sociedade Ginastica de
Lajeado (1896); Turverein Sao Sebastiao do Cahy ou Sociedade Ginastica de Sao Sebastiao
do Cai (15/06/1898 ou 1897); Grupo de Ginastica "Gut Heil" (23/10/1898), depois Sociedade de
Ginastica ljui (15/11/1914); Sociedade Ginastica de Pelotas (1899).
69 Aloys Friederichs nasceu na Alemanha em 1868 e emigrou para o Brasil, Porto Alegre em
1884. Depois de dois anos e meio de aprendizado foi nomeado oficial de canteiro. Seu irmao
Miguel Friederichs fundou em 1884 a Oficina de Cantaria, que em 1909 foi chamada de Casa
Aloys (Lima, 1996). Em 1888, Aloys Friederichs associou-se a Sociedade de Ginastica Turn-
Klub (atual SOGIPA) (Daudt, 1942).
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competidores. 0 ginasta H. LOderitz recebeu um diploma de disciplina e born

comportamento e, o ginasta Carlos Brenner foi contemplado corn o diploma de

boa posigäo e boa marcha. A premiagào destes ginastas demonstra a

preocupagäo das sociedades em valorizar o carbter, a moral, e a educag5o. Os

ginastas eram identificados pela disciplina, robustez, fibra, energia, educagáo e

cultura, caracteristicas necessarias a formagáo de homens dignos para as lutas

da vida. Em 7 de setembro de 1899 foi realizada a primeira competigäo de

ginastica para criancas no campo da sociedade de ciclismo Blitz (Daudt, 1942).

Em 1902, as competigOes de ginâstica transformaram-se na principal

"festa interna" das sociedades de gin6stica 70 . Os Estatutos das sociedades de

gin6stica asseguravam a promogao de competigOes e comemoracoes

representatives da Alemanha. Os denominados Festivais de Ginastica eram

promovidos pela "Liga de Ginastica" e restrito as sociedades alemäs. As

competigOes anuais reuniam urn nOrnero expressivo de representantes das

sociedades nas provas de ginàstica e de outros desportos. As competigbes das

sociedades de ginastica eram "verdadeiras festas olimpicas" contando

aproximadamente corn a participagäo de mil jovens de todo o Rio Grande do

Sul. As provas eram prestigiadas pelo pOblico de aproximadamente 10.000

pessoas.

Os festivais de ginastica foram incrementados a partir de 1908, quando

a Federagáo Alemä de Ginastica do Rio Grande do Sul foi subdividida em

quatro regibes devido a sua grande extensao. Porto Alegre foi escolhida como

70 A partir de 1900 foram criadas as seguintes sociedades: Sociedade Ginbstica de Sapiranga
(1900); Sociedade Ginastica de Rio Grande (1900); Turverein Jahn (05/04/1903) fundiu-se em
1918 com o Sangerverein de Santa Maria; Sociedade Ginastica de Vera Cruz (1905); Turverein
Navegantes, em Porto Alegre (1906); Turverein Estrela ou Sociedade de Ginastica Estrela
(30/05/1907); Sangerverein "Frohsin" (05/01/1908) fundiu-se com o SchCitzenverein resultando
na Sociedade Ginastica de Cachoeira do Sul, atual Sociedade Rio Branco; Turverein Teutbnia
(1909); Sociedade Ginastica de Tr6s Coroas (1910); Sociedade Ginastica de Estancia Velha
(1910); Grupo de Ginastica "Gut Heil" ou Sociedade Ginastica Panambi (01/03/1913); Turverein
Cruz Alta (04/11/1925); Sociedade Ginastica de Santo Angelo (1925); Sociedade Ginastica de
Burica (1925); Sociedade Ginastica de Tr6s de Maio (1925); Sociedade Ginastica de Erechim
(1925); Turverein Navegantes Sao Joao (06/06/1927); Turverein General Osbrio de Ibiruba
(10/07/1927); Sociedade Cantora e Ginastica de Augusto Pestana (18/05/1933) (Tesche, 1996:
74; Ramos, 2000: 10). Na Alemanha, em 1900 havia 7.200 sociedades de ginastica que se
expandiram para aproximadamente 10.000 em 1920 (Accioly, 1956; Ramos, 1982).
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sede da primeira regiao. Os festivals reglonais de ginastica (em alemao

"Gauturnfeste") significavam mais do que competigao fisico-desportiva entre as

regiOes era urn momento de integragao entre as sociedades de ginastica do

Estado. As confraternizagbes constitufam-se em espagos de afirmagao da

identidade teuto-brasileira: "comemoragOes em honra de Jahn, corn varias

competigOes atIbticas, jogos olimpicos, demonstragbes nos varios aparelhos,

exercicios fisicos, etc." (Daudt, 1942: 15).

A partir de maio de 1915, os festivals de ginastica, passaram a ser

divulgados, mensalmente, para os s6cios e populagao em geral, atravès do

jornal "Deutsche Turnblatter" editado pela Sociedade Turnerbund (atual

SOGIPA) (Tesche, 1996). Em 1916 foi realizada uma competigao internacional

em homenagem a Jahn. 0 convite da 17° Festa Regional de Ginastica

(Turnfest) realizada em Sao Leopoldo demonstra que a afirmagao da

identidade cultural dos teuto-brasileiros continuava sendo a tOnica do festival

realizado em 1933: "Encontrar-nos-emos como pessoas de sangue alernao,

como ginastas alemäes, fazendo nossa profissao de fb no povo de Jahn e

ginastica de Jahn" 71 . 0 grande Festival Regional de Ginastica promovido pela

Liga de Ginastica em comemoragao ao seu 40° aniversario (1895-1935) e

celebrando o Centenario da Revolugäo Farroupilha, tamb6rn reforgou a cultura

alerna. A festa de abertura foi assistida pelo governador do Estado, General

Flores da Cunha, pelo prefeito de Porto Alegre, Major Alberto Bins e pela

populagäo em geral (Hofmeister, 1987).

Stier72 afirmou que os fundadores das sociedades de ginastica do Rio

Grande do Sul aprenderam a conhecer e arnar as ginasticas e os ideals das

sociedades de ginastica da Alemanha, colocando e conduzindo as sociedades

no Estado corn a mesma pratica e corn os mesmos ideals de Jahn 73 . A

71 Convite e programa da "17° Festa Regional de Ginästica em Sào Leopoldo, realizada nos
dias 28 e 29 de outubro de 1933" (Ramos, 2000: 1).
72 Palavras de August Stier no artigo "Festa a Jahn", do jornal Deutsche Turnblatter datado de
agosto de 1939 (Tesche, 1996).
3 A obra de Jahn, de cunho nacionalista, tinha um espago de pràtica: a ginãstica. Ao

desenvolvê-la, buscou uma fundamentagäo rigorosa, e dessa forma resgatou a histbria do
esporte alernào. As diretrizes norteadoras dessa gin6stica eram: "lutar corn major regularidade
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valorizagao do exercicio fisico regular estava relacionada a sua contribuicao

para o processo de disciplinarizacao e militarizacao da sociedade,

especialmente a juventude.

Tesche (1996: 78) afirma que a ginastica praticada nas sociedades era

uma forma de evocagao da Mae-Patria, quando refere as palavras do pastor

Vath: "sempre foram as sociedades de ginastica que conservaram sobre os

mares e a terra fidelidade a sua patria-mae". Os imigrantes alemäes trouxeram

consigo o culto aos seus herOis nacionais, como por exemplo, Jahn - o

idealizador de uma Alemanha unida e o criador do movimento dos ginastas e

Bismarck - o concretizador do sonho da unificacao74.

Isto nao significa que os teuto-brasileiros desejassem fazer do Brasil

uma Alemanha, como sugere Cantarino (1988: 7): "escolas, associagOes

desportivas, jornais, entidades culturais e partidos politicos foram fundados

pelos alernaes, conservando seus habitos de vida e seu prOprio idioma. Era

pois, a Alemanha em terras brasileiras". Todavia, as associacOes teuto-

brasileiras construiram suas fronteiras culturais. Damo (1998: 45) afirmou que

"todas elas cultuavam, alem das prâticas esportivas certos tracos identitarios

entre os quais a lingua de origem de seus sOcios-fundadores".

As sociedades de ginastica caracterizavam-se pela valorizacao das

raizes germanicas, do culto da sailide corporal, e da educagao moral da

juventude (Ramos, 2000). Dentre as atividades voltadas para a sabde e

educacäo moral dos jovens teuto-brasileiros estavam tambern as corridas de

revezamento de longa distância denominadas "corridas de estafeta". Em 1913

pela formagao perfeita; ser aplicado; aprender algo sblido; nao acompanhar efeminados; nao
se deixar entusiasmar por nenhuma sedugao; nä() procurar prazeres, divertimentos e
distragOes que nä° convern a virtude". Alargando urn pouco mais essa concepgao, encontro
tambern que os jogos sac, fundamentais para o desenvolvimento da ginastica, assim como o
canto "para mostrar uma nova confianga prOpria, nacional". A ginastica, para Jahn, deveria
produzir algo mais profundo do que o entusiasmo tecnico, a saber, o espirito patribtico e moral.
Ele pregava a ginastica como a base da formagão do espirito nacional alernao (Ramos, 2000;
Tesche, 1996).
74 Bismarck transformou-se num dos maiores simbolos da unificagao alemä, ultrapassando de
longe a popularidade do lmperador. Segundo Hobsbawm (1984: 272), "o apoio oficial
assegurou a construgao de 327 monumentos a Guilherme ate 1902, mas apenas urn ano apps
a morte de Bismarck, em 1898, 470 municipios haviam resolvido erigir colunas a Bismarck".
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foi realizada uma corrida que partia de Santa Cruz do Sul (cidade de

colonizagäo alemä) corn chegada ern Porto Alegre. No mesmo ano foi criado o

grupo de escoteiros da sociedade de ginastica, que realizou uma marcha a p6

partindo de Porto Alegre ate Blumenau (cidade de colonizagao alemä no

Estado de Santa Catarina). Outra corrida que percorria o trajeto entre cidades

de colonizagäo alerna (ljui a Säo Leopoldo) foi realizada em 1924. Estas

corridas foram as primeiras realizadas no Brasil (Daudt, 1942).

As corridas de revezamento decorrem da transformagao do desporto em

fenameno de massas, no inicio do s6culo XX. 0 fenOmeno desportivo adquiriu

novas caracteristicas voltadas para a educagao das massas e integragào do

coletivo corn fins politicos (Thiesse, 2000). Por isso necessita expandir-se para

alem de espagos concebidos inicialmente para sua pratica. Desta forma, os

desportos de deslocamento aparecem como formas de "percorrer a nagäo" de

forma fisica. A partir da perspectiva, as corridas e marchas a pa säo urn meio

dos teuto-brasileiros conhecerem e apreenderem o territario, o espago da

As atividades desportivas promovidas pela sociedade de ginastica

contavam corn a presenga de instrutores de ginastica provenientes da

Alemanha. Os imigrantes alernaes tinham assistência cultural da Alemanha,

principalmente pelo envio de professores e atraves de auxilio as escolas

(Kreutz, 1991). As sociedades de ginastica contratavam os professores de

"turnen" atravès da "Verein fur das Deutschtum im Ausland (V. D. A.)", que

significa "Sociedade para o Germanismo no Estrangeiro" e, do "Turnlehrer aus

Deutschland (D. T.)", isto é, "Professores de Turnen da Alemanha" (Wieser,

1990: 284)75 . Estes instrutores tambarn atuavam nas escolas da comunidade

alerna. Tesche (1998: 375) afirmou que "as escolas que tinham urn major

vincula corn alguns clubes/sociedades de ginastica é que trabalhavam dentro

75 Conforme Gans (1996: 189) foram: Henrique Englert, em 1876, tecnico de ginastica; Aloys
Friderihs, 1884-1889, instrutor de ginastica ("pai da ginastica" no Rio Grande do Sul); E.
Gottfrieden, 1867, instrutor de ginastica; E. Martens, 1867-1869, assistente do instrutor de
ginastica; A. Weiss, 1867, assistente do instrutor de ginastica da Turnverein (atual SOGIPA).
Outros alemaes envolvidos corn a pratica desportiva foram: timoneiro Heinrich Brauer, 1883-
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da proposta de Jahn e tambèrn por que os alunos utilizavam as dependências

da Sociedade".

No Hilfvereinshule (Colegio Farroupilha), aproximadamente 170 alunos

do sexo feminino e masculino, descendentes de alemäes e italianos praticavam

o "turnen", sob a orientagäo do professor E. Knorre e de W. REisch, da Liga de

Ginastica, no final do seculo XIX (Tesche, 1996). Em 1892 houve entendimento

entre a sociedade de ginästica Turnerbund com a direcao da escola alemä

acerca da pratica de exercicios fisicos dos alunos da mesma. Piccoli (1994)

afirma que professores de classe, oriundos da Escola Normal, se associavam a

sociedade Turnerbund buscando rudimentos da ginästica alern5.

Nesta perspectiva, a sociedade de ginästica Turnerbund criou um curso

tebrico-pratico para formar seu "corpo de instrutores", no inicio do seculo XX.

Os primeiros formados, que recebiam o titulo de mestre de ginästica eram

homens. Entre os homens, destaca-se o professor Georg Black Sen, que foi

nomeado mestre de ginastica em 1906 76 . Ele assumiu a diregäo geral tbcnica

do setor de ginastica da sociedade, no qual manteve-se no period() de 1906 a

1928 77 . Albm da ginästica, ele organizou na sociedade de ginästica, o grupo de

escoteiros, em 1913. Este é considerado o primeiro grupo de escoteiros criado

no Brasil (Daudt, 1942).

Georg Black foi um dos mais conhecidos instrutores da Sociedade de

ginastica que atuou nas escolas vinculadas a comunidade teuto-brasileira em

Porto Alegre 78 . Da mesma forma, os alunos destas escolas ocupavam as

instalagOes da sociedade de ginastica Turnerbund para realizarem as aulas de

1889; professor e administrador de piscina Joh Poist, 1876-1889; Heinrich Rosenhaim, 1861 a
1889, dono do saleo que foi sede da primiera reunieo do Turnverein.
76 Georg Black Sen nasceu em Munique (Alemanha) em 1877. Fez sua formageo na Alemanha
no Kgl-bayerischen Zentral-turnlehrerbildungsanstalt (Tesche, 1997: 261). Em 1902 mudou-se
para o Brasil e no ano seguinte associou-se a SOGIPA, onde, a partir de 1905, tornou-se
professor de ginastica dos veteranos.

7 Parou de ministrar aulas de ginastica devido a amputageo de uma das pernas, em
decorrência de urn acidente na estageo ferrovieria de Sao Leopoldo (Daudt, 1942). Ele
trabalhou na SOGIPA durante aproximadamente 32 anos, ate 1937 (Pimentel, s/d).
78 A ginastica se desenvolveu nos estabelecimentos educacionais da colOnia alerne, atraves
dos professores formados na Alemanha, dos pastores que seguiram o mesmo modelo
pedagOgico e pelos instrutores das sociedades de ginastica (Jesus, 1998; Tesche, 1996).
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ginastica79 . Em 1907, a Escola Sao Jos6 (posteriormente adotou o nome de

Ginasio Roque Gonzales) fez urn acordo corn a sociedade de ginastica para

que seus alunos freqUentassem as sessOes de ginastica. Conforme Daudt

(1942: 13) "desta forma a educagao fisica dos alunos de algumas escolas da

cidade ficou intimamente ligada corn as atividades ginasticas do Turnerbund".

Georg Black estendeu o ensino da ginastica para os colegios Farroupilha, Julio

de Castilhos, Santa Maria, Born Conselho, Rosario, Anchieta 80 , Institute

Parobè. Em Sao Leopoldo foi professor nos colègios Sao Josè, Seminario

protestante e Sinodo Rio Grandense. Ainda desenvolveu atividades na

Sociedade de Ginastica Navegantes Sao Joao, na Associagao Crista de Mogos

e nas pragas de recreio de Porto Alegre81.

0 trabalho de Georg Black em prol da educagao fisica foi destacado por

Franco; Silva; Schidrowitz (1940: 637): "A educagao fisica se desenvolveu

gragas a Associagao Crista de Mogos de Jorge Black 82 , pioneiro deste genero

de trabalho em POrto Alegre, das pragas de recreio e jogos da prefeitura

municipal e trabalhos nos estabelecimentos do ensino primario e secundario".

79 No Rio Grande do Sul, a educagao fisica, denominada de ginastica foi mencionada pela
primeira vez em 1857, no Regulamento para a Instrucao Primaria da Provincia. Mas era
raramente praticada por uma sêrie de fatores, entre eles a inexistbncia de profissionais
habilitados (Piccoli, 1994). Os Municipios da Corte foram obrigados a incluir os principios gerais
da educacao fisica nos curriculos das escolas normais, a partir de 1876. A obrigatoriedade para
a pratica de exercicios fisicos na escola primaria do Estado foi determinada em 1882 (Lima,
1909: 21). Em Porto Alegre cada escola deveria ter, alêm de salas de aula, biblioteca e museu,
um ginasio para exercicios fisicos e um p6rtico de madeira para a realizacao dos exercicios
ginasticos. A instrucao prim6ria e secundaria foi regulamentada atravès da reforma do ensino
realizada por Benjamin Constant, no final do ano de 1890. Os tragos culturais da comunidade
teuto-brasileira marcavam o sistema de ensino do Estado. 0 programa escolar de Porto Alegre
tinha as chamadas evolucOes militares, albm da calistenia, ginastica alema e ginastica sueca.
0 denominado Mètodo Ginastico Alemao, cuja base era a ginastica de Jahn predominava nas
escolas gaCichas (Tesche, 1996; Cantarino, 1988).
80	 •	 •A ginastica tambem era ensinada no ginasio Anchieta (1890) criado pelos padres jesuitas: "a
ginastica e os exercicios militares eram ministrados como matèria para todas as series de cada
curso, o elementar, o mêdio e o secundario, uma vez por semana, desde os primeiros anos de
fundagao. Os jogos desportivos e ginasticos tamb6m eram desenvolvidos no estabelecimento"
(Cantarino, 1989: 897-898).
1 Quando Georg Black afastou-se da sociedade de ginastica foi substituido pelo seu filho Karl

Black, que estudou na Alemanha. Karl Black assumiu o cargo de professor de ginástica, em
1929. Em 1940, alem da ginastica assumiu o atletismo feminino na SOGIPA permanecendo ate
1942. A filha de Karl Black, Minna Black, assim como o irmao estudou na Alemanha e, quando
retornaram ao Brasil "deram prosseguimento a obra do pai em Porto Alegre durante o periodo
da segunda guerra" (Wieser, 1990: 63).
82 0 nome de Georg Black Sen foi escrito em lingua portuguesa pelos autores do livro,
possivelmente devido a campanha de nacionalizacao.
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O reconhecimento do seu pioneirismo na educagao fisica deve-se a sua

intensa atividade em diferentes instituigOes em Porto Alegre.

Os tragos culturais distintivos da sociedade de ginastica marcam os

nomes dos instrutores, associados e diregao. A listagem dos sOcios veteranos

e dos benfeitores da sociedade do periodo compreendido entre 1883 ate 1911

era composta somente por sobrenomes alernaes (Daudt, 1942). Assim como,

de acordo corn Rive (1967), a presidéncia da diretoria da sociedade, desde a

fundagao ate 1942 era composta por imigrantes alemaes e teuto-brasileiros:

gestao Jacob Becker (1892), J. Aloys Friederichs (1893-1897; 1901-1914;

1917-1914; 1917-1929), C. Albino Sperb (1898), Jacob Mink (1899-1900),

Rodolfo Deppermann (1915-1916; 1915-1916), J. Jorge Thofehrn (1930), Franz

Metzler (1931), Willy klohs (1932-1936), Willy Niemeyer (1937-1939), Jos6

Carlos Daudt (1940-1949).

A presid6ncia da SOGIPA esteve corn J. Aloys Friederichs durante 30

anos e "uma vez ou outra entregou o cargo a seu substituto, mas sempre

continuou sendo a alma do todo" 83 . Ele é considerado o pai da ginastica no Rio

Grande do Sul e teve como grande causa maior eugenia da raga, que "se

tornou uma realidade, é urn fato" (Daudt, 1942: 4). Devido ao contexto do

Estado Novo, este texto busca uma sintonia corn o projeto politico-social de

revigoramento da raga. Mas na seqUancia, o texto demonstra que o projeto do

presidente da sociedade era dar continuidade aos ideais dos pioneiros: "a obra

iniciada por Alfredo SchLitt e mais tarde continuada por outros, teve na pessoa

do nosso presidente honorario, o seu maior e melhor continuador. 0 ideal que

sempre o animou, conseguiu vencer, e ai esta esta obra monumental, que

ninguem, ninguem podera negar, apagar".

A diregao da sociedade, em geral esteve nas maos das mesmas

pessoas. Os cargos de segundo presidente e de tesoureiro foram durante anos

desempenhados pelos mesmos dirigentes, sendo que o vice-presidente, as

vezes revezava a presidëncia. 0 diretor do campo desportivo Sao Joao da

83 Recebeu o titulo de presidente honor6no em 1/12/1923.
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sociedade de ginastica permaneceu durante 30 anos no cargo, e integrou a

diretoria da SOGIPA por 32 anos. Os cargos da diretoria que sofreram

mudangas dos titulares foram de primeiro e segundo secretario. Em 1942,

quando a sociedade de ginastica comemorou o "Jubileu de Diamante" (75

anos) todos os sobrenomes da diretoria continuavam sendo alemaes, desde o

presidente honorario ate o subdiretor do campo esportivo.

A SOGIPA, comemorou anualmente ate o ano de 1941, o seu

aniversario de fundagao - o ano de 1892, que marcava a fusao das dugs

sociedades que a constituiram. "A partir de 1942, o aniversario passou a ser

festejado em agosto, alusivo a fundacao em 1867. 0 baile de aniversario

fundia-se entao a festa de Jahn, que ocorria nesta epoca do ano" (Silva, 1997:

72-73).

Em 1944, a SOGIPA inaugurou oficialmente seu estadio atletico

denominado Jose Carlos Daudt, com a presenca das autoridades, o interventor

federal Ernesto Dorneles e do prefeito Brochado da Rocha. 0 jornal anunciava

a inauguracao de um verdadeiro templo olimpico, corn a participacäo de

aproximadamente, mil atletas nas competigOes festivas.

A SOGIPA participou da organizaeäo de entidades, associacOes

desportivas e na criacao de outra sociedade de ginastica em Porto Alegre, a

Sociedade Turnerbund Navegantes Sao Joao, em 192784 . A SOGIPA, alem de

introduzir a ginastica e do tiro ao alvo em Porto Alegre e no Estado do Rio

Grande do Sul, tambem foi responsavel pela difusäo de outros desportos, como

o punhobol, atletismo e esgrima. 0 destaque da SOGIPA nas competiebes

desportivas rendeu-lhe o titulo de viveiro de campeOes e campeas

riograndenses (Roche, 1969)85.

84 No final da dècada de 30 havia 33 sociedades de ginastica no Estado do Rio Grande do Sul.
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Tiro ao Alvo

De forma geral, nos locais onde havia uma sociedade de ginastica,

tambèrn se encontrava uma sociedade de atiradores. A Sociedade Turnerbund

criou o departamento de tiro ao alvo, em 1870, cujo idealizador foi Alfredo

SchOtt (Machado, 1949) 86 . A SOGIPA foi a segunda sociedade a instituir a

prãtica do tiro no Brasil 87 . Ferreira (1986) referiu que os Estados do Rio Grande

do Sul e de Santa Catarina foram os primeiros no pals a praticar o tiro.

Em Porto Alegre, o tiro tambèrn era praticado no "Von Musterreiter Club

Porto Alegre" (Clube dos Cavaleiros de Amostras) fundado em 1885. A

associagäo nasceu para congregar os viajantes comerciais que percorriam as

prec6rias estradas gaUchas, de ponta a ponta, vendendo mercadorias e, de

quebra, cumprindo urn papel importante como elo de ligagäo cultural, social e

politica entre a capital e as regibes por eles atendidas (Lentz, 2001; Duarte,

2000). As Sociedades de Atiradores (em alemào "Schiitzenhalte") promoviam

os Torneios de Tiro chamado "Festa dos Atiradores" (em alemäo

"SchOtzenfest"), que reunia os moradores da picada, vila ou cidade, na

sociedade durante todo o dia, corn dangas e muita animag5o88.

A pràtica do Tiro ao Rei era desenvolvida pelos imigrantes alemäes

desde a criagäo das primeiras sociedades de tiro, enquanto que os imigrantes

italianos realizavam o tiro nos clubes de caga e pesca. Conforme Ferreira

(1986: 74), o inicio da prãtica deste desporto foi atraves dos clubes de caga e

pesca e do Tiro ao Rei, "implantados juntamente corn as primeiras levas de

imigrantes". A presenga alemä se fez notar na maioria das praticas desportivas

Em 1942, a SOGIPA tinha os seguintes departamentos desportivos: ginästica, atletismo, bola
ao cesto (basquete), bola sobre a rede (voleibol), bola de punho (punhobol), esgrima, renis,
bola) e xadrez. Em 1944, inauguraram a pista de atletismo (Amaro Jr., 1944: 42).
86 Conforme Ferreira (1986: 44), na Alemanha, "em 1861, os alemàes organizaram a
'Deutscher SchUtzenbund" com o apoio do marechal Bismarck".
87 A mais antiga Sociedade de Tiro do Brasil, a "SchOtzenverein Blumenau", foi fundada na
cidade de Blumenau (Estado de Santa Catarina), em 2/12/1859. Atualmente é denominada
"Tabajara Tbnis Clube" (Ferreira, 1986: 75).
88 Ao final da tarde anunciava-se o resultado corn uma cervejada. 0 vencedor era o Rei
(KOnig), o segundo lugar era o 1° cavalheiro (1° Ritter) e o terceiro lugar era o 2° cavalheiro (2°
Ritter). No Domingo seguinte era realizado o "Baile do Rei" (Konigsball), que comegava
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de Porto Alegre, realizadas nos clubes de caga e tiro (Alencastro; Renaux,

1997).

Tambem havia o "Tiro Nacional Brazileiro", o "Deutscher Schristzen

Verein" (Club dos Atiradores Allemaes") e o Tiro Brasileiro de Porto Alegre (Tiro

4) todas estas associagbes foram constituidas no final do seculo XIX. 0 Tiro 4

foi organizado por luso-brasileiros, mas ha indicios que tinha associados teuto-

brasileiros. E provavel que esta associagao rivalizava corn a dos alemäes: "ao

contrario do que pensava aquele eficiente colono alernao, o cidadao brasileiro

mostrou possuir excelente espirito esportivo ao organizar o primeiro grêmio de

tiro ao alvo, o Tiro 4" (Revista do Globo, 1949: 43).

0 Tiro ao alvo, enquanto desporto competitivo surgiu em nosso pals no

inicio do seculo XX, atraves de estandes montados pelo exercito em diversas

cidades para treinamento militar denominados linhas de tiro. 0 "Tiro 4" foi uma

das mais prestigiadas linhas de tiro porto-alegrense devido a sua participagao

vitoriosa no primeiro campeonato brasileiro, em 1910. A equipe, composta

pelos atiradores Sebastiao Wolf, Natalicio Martins, capitâo Guimaraes, Teodoro

Hartlieb, Hugo Allgayer, Arnaldo Schmidt, Joao Rangel e Dilermando de Assis,

venceu todas as 26 disputas da competigao. Aos poucos foram organizadas

competigOes com a participagao de civis 89 . 0 tiro ao alvo passou a ser

difundido no inicio do seculo pelo Esporte Club Navegantes (fundado em

20/02/1907). Alern desta modalidade, o clube incentivava outros desportos

tradicionalmente praticados pela comunidade alema, como o bilhar, snooker,

bola() e ping pong.

A tradigao do tiro em Porto Alegre reafirmou-se nos VII Jogos Olimpicos

da Antuarpia (Belgica), realizados no periodo de 7 de julho a 12 de setembro

de 1920, quando os atiradores porto-alegrenses ganharam a medalha de

bronze na prova por equipes. Esta foi a primeira participagao olimpica do

Brasil, tambem marcada pela obtengao da primeira medalha de ouro em Jogos

invariavelmente pela polouse marcada pelo rei. Depois o alvo era pendurado em um lugar alto
do saläo de baile junto a outros alvos de festas anteriores (Muller, 1984).
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Olimpicos, obtida na prova de tiro de revolver, pelo Tenente Guilherme

Paraense (1885-1968). Os gauchos Sebastiao Wolff e Dario Barbosa, membros

do Tiro de Guerra n° 4 de Porto Alegre, conquistaram a medalha de bronze na

prova de tiro corn pistola em equipes (Panathlon Internacional, 2000: 2)90.

A equipe de competicao de tiro ao alvo foi organizada pelos dirigentes

Arnaldo Guinle, Ariovisto de Almeida Rego e Vitor Nidosi Chermont. Os atletas

foram: "Afranio Ant6nio da Costa (chefe da equipe e competidor da categoria

pistola; campeao brasileiro); tenente Guilherme Paraense (categoria revOlver;

campeao brasileiro na modalidade de Tiro corn revOlver em 1918); Sebastiao

Wolf (categoria fuzil); Fernando Soledade (categoria pistola); tenente Mario Ma-

chado Maurity (categoria pistola); tenente Dermeval Peixoto (categoria pistola)

e Mario Barbosa (categoria revOlver)" (Ribeiro Jr., 1994: 23).

A viagem dos atletas brasileiros para a Antuerpia foi uma grande aven-

tura e ate causou estranheza para Joao Saldanha que declarou: "francamente,

nem sei como Guilherme Parense foi parar na Europa sozinho. Nem sei como

ele sabia da competicao" (Manhaes, 1986: 9) 91 . Os arrojados membros da

equipe de tiro, por exemplo, declararam "que estavam dispostos a it a

Antuerpia, ainda que houvesse de viajar nas carvoeiras do navio". No dia 1 de

julho de 1920 "os competidores brasileiros partiram, sem qualquer reconheci-

mento popular". Foram alojados na terceira classe do navio brasileiro "Curvelo",

mesmo tendo passagens da primeira classe. Inclusive tiveram que assinar uma

declaracäo aceitando essas condigOes de viagem (Ribeiro Jr., 1992: 24).

89 A organizagao da pratica do tiro em torno de uma entidade desportiva aconteceu em 1939,
durante a campanha de nacionalizagao, quando foi criada a Federagao GaCicha de Caga e Tiro.
90 Em 1992 a Empresa de Correios e Telegrafos — ECT langou selos em homenagem aos
campeOes dos Jogos Olimpicos de 1920.
91 A participagao brasileira nos jogos olimpicos foi definida pela Confederagao Brasileira de
Desportos (CBD), em parceria corn Raul do Rio Branco, urn ex-futebolista que integrou o
Comité Olimpico Internacional (001), no period° de 1913 a 1918 (o Brasil nao era pals membro
do COI). 0 chefe da delegagao olimpica brasileira, indicado pela CBD, foi Roberto Trompowsky
Jr. A delegagäo contou corn 25 atletas distribuidos nas seguintes modalidades: saltos
ornamentais (1); tiro ao alvo (7); remo (5); polo aquatico (7) e natagao (5). Os atletas das
modalidades de natagao e pblo aquatic° disputavam indistintamente as mesmas provas.
(Ribeiro Jr, 1994: 23).
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Durante a escala do navio na Ilha da Madeira, em Portugal, os

competidores brasileiros conseguiram realizar um treinamento das suas

respectivas provas, contando corn a ajuda do exercito portugues. Neste

momento constatou-se que o navio somente chegaria na Antuerpia no dia 5 de

agosto, aproximadamente, urn mês apOs a partida do Brasil, quando estariam

encerrando-se as provas de tiro ao alvo. A realizagäo das provas de Tiro ao

Alvo estava agendada para o periodo de 22 de julho a 4 de agosto. A solucao

para o impasse foi o desembarque dos atiradores brasileiros em Lisboa corn o

prosseguimento da viagem por trem, enquanto o restante da delegagao seguia

por via maritima.

As dificuldades financeiras da viagem de trem dos atiradores foram

supridas pela iniciativa pessoal de dois embaixadores brasileiros, Belford

Ramos (Portugal) e Barros Moreira (Belgica) que, ate entao, desconheciam a

participagao brasileira nos jogos. Conforme Pereira (1998), a atencao do

governo brasileiro nao estava voltada para os Jogos Olimpicos, pois no mesmo

period() aconteciam as comemorageies da visita do rei Alberto da Belgica ao

Brasil.

0 governo brasileiro acabou encaminhando escassos recursos, que

chegaram apenas quando a delegagäo brasileira ja estava instalada na

Antuerpia. Apesar de todas essas dificuldades a equipe de tiro chegou em

Bruxelas no dia 26 de julho, tendo ainda que seguir para a cidade de Antuerpia,

onde as provas de tiro ja haviam iniciado no campo de manobras do exercito

belga situado em Beverloo. A Belgica organizou precariamente os jogos, pois

tinha sido arrasada pela recem terminada primeira guerra mundial (1914-1918).

A sede do Comite Executivo dos Jogos mudou diversas vezes de local e as

informagbes sobre as competigbes eram vagas. 0 RelatOrio Oficial do chefe da

equipe de Tiro, Afranio Antonio Costa confirma as informagOes (citado por

Ribeiro Jr., 1994: 24): "a ma organizagäo das linhas ferreas, a travessia das

fronteiras, ja de si dificil, impossivel quase, corn as arenas e munigOes, tudo,

consideravelmente, se agravou pela falta de dinheiro e pela providència ou
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noticia a respeito da nossa passagem". 0 chefe da equipe ainda refere que a

alimentagao era pèssima e escassa.

Apbs quase 15 anos desta avaliagäo que denotava a precaria situagäo

desportiva nacional, em 1935 foi criado o Comit6 Olimpico Brasileiro (COB).

Contudo, esta foi uma iniciativa isolada, que pouco resultou para o

desenvolvimento desportivo do pals. Somente na clècada de 40, observa-se

uma nova intervengäo corn a promulgagäo do Decreto-Lei n° 3.199/41, que

apresenta as bases da organizagäo desportiva nacional.

Remo

Ha registro da pratica do remo em Porto Alegre anterior ao ano de 1860,

entretanto, nessa 6poca era praticado entre grupos de amigos, sem fins

competitivos. A primeira regata considerada oficial na histbria do desporto

gaucho foi realizada em 1865, na cidade de Rio Grande, em homenagem ao

Imperador D. Pedro II, que estava de passagem pelo Rio Grande do Su1 92 . A

Regata Imperial, disputada entre remadores de Rio Grande e Porto Alegre,

premiou os vencedores da guarnicäo dos hamburgueses de Rio Grande corn

medalhas de ouro, que foram entregues pelo Imperador (Franco; Silva;

Schidrowitz, 1940: 643).

A primeira associagào de remo de Porto Alegre foi fundada pelos

imigrantes alemäes, em 1888. Conforme Hofmeister (1981: 47), "a introdugäo

do esporte do remo no Rio Grande do Sul deveu-sea iniciativa eminentemente

germAnica". 0 "Ruder Club Porto Alegre" (Clube de Regatas Porto Alegre),

tinha sua sede a margem do Rio Guaiba, pr6ximo a praga da AlfAndega. Os

92 No periodo de 1860, o Rei e a familia imperial viajam pelo Brasil, numa agäo politica de "ver
e ser visto". De acordo com Schwarcz (1998: 104) esta é uma lOgica que implica unificar
tambern a Nag50. A tarefa de criar a Nagäo foi uma das mais caras ao Imperador D. Pedro II,
para a qual desenvolveu estrategias que foram desde a busca do Indio como um dos
fundamentos da nagao ate as representagOes simbblicas das medalhas e dos mais diversos
rituais. Contudo essa tarefa ultrapassou o seu tempo sem que fosse completada.
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fundadores93 do clube visavam desenvolver o remo como era praticado na

Alemanha, que se desenvolvia regularmente desde a primeira metade do

sèculo XIX.

0 Ruder Club importou dois barcos da Alemanha, depois da consulta

realizada na revista alemä "Wassersport", especializada em esportes nauticos.

Esta revista foi adquirida no exterior pelo jovem Alberto Bins, quando realizou

seus estudos na Alemanha. 0 industrial Alberto Bins 94 relembrou, em

entrevista, a fundacao da primeira associagao de remo de Porto Alegre:

Estavamos no ano de 1888, urn ano antes do
advento da RepOblica quando voltava eu da
Europa, retornando a minha cidade natal.
Para la seguira anteriormente para urn
periodo de aprendizagem nos maiores
centros industriais do velho Mundo. E foi la
que, nas horas de lazer, comecei a admirar no
meio da mocidade, os beneficios da educagao
fisica para o corpo e para o espirito. E foi la
que nä° tardou a minha participagao nos
desportos que praticavam, principalmente os
nauticos, o remo e a vela, alem do ténis e da
equitagao (Hofmeister, 1981: 48).

0 autor afirma que o Ruder Club foi o primeiro verdadeiramente

destinado a pratica desportiva como geralmente esta é conceituada. E provavel

que esteja se referindo ao conceito de desporto de alto nivel. Alberto Bins

lembrou em seu discurso que "entre a nossa mocidade nao se conhecia os

esportes nauticos e nem a dal-Ida os recomendavam como indispensaveis

formagao fisica. Excluido o elemento de origem germanica, que freqUentava

duas agremiagOes de Ginastica, mais tarde fundidas no Turnerbund, hoje

93 Em reuniäo realizada no tradicional Restaurante Continental de Porto Alegre foi criado o
clube de remo, corn a presenca do Major Alberto Bins, Alfredo Schuett, F. Igwersen, Julio Issler
Jor, John Day, Luiz Koehler, H. Schwerin.
94 Alberto Bins nasceu em Porto Alegre, em 1869. Seu pai era imigrante alemäo e tornou-se um
comerciante de destaque na cidade. Alberto Bins foi presidente da Associacäo Comercial de
Porto Alegre, fundador do Centro da IndOstria Fabril do Rio Grande do Sul e proprietario da
MetalOrgica Berta. Foi fundador da Viagào Aèrea do Rio Grande do Sul (VARIG) e do Institute
Rio-Grandense do Arroz (Irga); vice-intendente de Porto Alegre (1924-1928) e prefeito (1930-
1937). Idealizou a Exposicao Farroupilha em 1935 e, apOs o evento, transformou a area no
Parque Farroupilha (Redencao). Faleceu em 1957 (Franco, 1992; Possamai, 1998).
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Sogipa, afora isso, dizia eu, nada mais havia aqui para a distragao salutar e

para a cultura fisica da mocidade" 95.

0 Ruder Club (Clube de Regatas Porto Alegre) é considerado a primeira

associagao de remo do Brasil, apesar de ja ser praticado no Rio de Janeiro

durante o sêculo XIX. Hofmeister (1981) alega que o remo no Rio de Janeiro

nao era desenvolvido nas sociedades desportivas, mas em "agrupamentos".

Ele afirma que no Rio Grande do Sul o remo era praticado regularmente em

sociedades organizadas, portanto, uma pratica desportiva institucionalizada.

Em 1892 foi criado o "Ruder-Verein Germania" por jovens teuto-

brasileiros, que importaram o material para a pratica do remo da Alemanha.

Esta associagao passou a rivalizar com o Ruder Club nas regatas em Porto

Alegre. As duas associagOes de remo se uniram em 1894 para a criagao do

"Comite de Regatas", corn a finalidade de impulsionar o desenvolvimento do

remo atraves das competicties.

0 Comit6 promoveu a primeira regata em Porto Alegre, em 03/06/1894,

corn a participagao do "Ruder Club Porto Alegre" (Clube de Remo Porto Alegre)

e do "Ruder-Verein Germania" (Clube de Remo Germania). Pimentel (1945:

157) relatou a disputa: "realizou-se a primeira regata externa, que foi uma

grande novidade para o povo pOrto-alegrense. A saida teve inicio na extinta

estagao de bondes em Navegantes e a chegada no trapiche do Germania na

distancia de 1800 metros".

A premiagâo foi realizada no Ruder Verein Germania corn discursos dos

organizadores: "o Sr, Sattler e, corn diccao correta e fluente proferiu um breve

discurso, em português, agradecendo as autoridades e a imprensa. Sucedeu-

Ihe o sr. Mumssen, falando em alemao, e brindando as tripulagOes vencedoras"

(Amaro Jr., 1942: 48). 0 Comité organizou a segunda regata em 17/05/1896, a

qual foi vencida pelo Ruder Club Porto Alegre. A guarnicao vencedora era

integrada em sua maioria por atletas teuto-brasileiros: Gustavo Woebcke,

ss Discurso de Alberto Bins, pronunciado no aniversbrio de 50 anos do Clube de Remo Guaiba-
Porto Alegre, em 1938 (Pimentel, 1945: 158).
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Ernesto Lang, Artur Mundt, Alexandre Bleckmans ( yoga) e Joao Alves

(timoneiro).

0 Comit6 de Regatas transformou-se na Federagao Rio Grandense de

Remo, em 1908. A organizacao da Federagao era uma demonstragao da forte

organizacao dos desportos aquaticos, especialmente, o remo em relagao as

outras modalidades desportivas. A Federagao foi extinta em 1911, quando foi

criada a Liga Nautica Rio-Grandense. Atualmente, este Orgao é denominado de

Federagao de Remo do Rio Grande do Sul.

De acordo corn o Conselho Regional de Desportos (CRD) do Rio

Grande do Sul, o "Comita de Regatas" é a primeira entidade desportiva do

Brasil. Melo (1999) confirma que a Federagao de Remo do Rio Grande do Sul

(Federagao GaUcha de Remo) é a primeira liga desportiva do Rio Grande do

Sul, alèrn de ser a mais antiga entidade estadual de remo no Brasil. Entretanto,

estas informagOes devem ser avaliadas corn cuidados porque no arquivo do

CRD nao existe qualquer documento oficial a respeito do assunto.

No inicio do saculo XX, a lingua alema era dominante nas associacOes

de remo de Porto Alegre. Diante dessa situagao, urn grupo de luso-brasileiros,

corn dificuldades em assimilar instrugOes na lingua alema, fundaram sua

pr6pria associagao de remo. 0 principal nome entre os fundadores é do capitao

de corveta Gaspar Pinto FrOis de Azevedo. 0 Clube de Regatas Almirante

Tamandara, fundado em 18/01/1903 é considerado o primeiro centro nautico

que nacionalizou o remo no Brasil. A associagáo tambarn reunia teuto-

brasileiros que nä° concordavam corn o use da lingua alema no treino. Al6rn do

remo, a associagao incentivou o p610 aquatic°, organizando a primeira

competicao citadina da modalidade entre suas equipes em 1914.

0 conflito lingiiistico entre remadores conduziu a fundagao de outra

associagao de remo em Porto Alegre. Urn grupo de atletas do "Ruder-Verein

Germania" entrou em atrito corn o instrutor porque ele se comunicava em

alemao durante os treinos dificultando o entendimento daqueles que nao

dominavam o idioma. 0 desentendimento levou os dissidentes a criarem o

96



Clube de Regatas Almirante Barroso, em 1905, que adotou o portugubs como

lingua oficial. Apesar do nome tipicamente portugu6s e do critario linguistico, o

clube aglutinava portugueses e alemäes (Franco; Silva; Schidrowitz, 1940:

643). 0 chamado "Barroso" foi o clube de remo gaucho que mais obteve

vitOrias e titulos nacionais e sul-americanos, o que lhe rendeu o apelido de "0

Glorioso" (Zavaschi, 2001; Machado, 1946).

No ano seguinte a fundagäo do "Barroso", um grupo de colegiais, filhos

de imigrantes alemäes, que estudavam no "Hilfsverein Schule" (atualmente

Colbgio Farroupilha) criaram sua associagào de remo. 0 grupo de estudantes

nä° pode associar-se as outras associagOes devido a pouca idade - o mais

velho tinha 15 anos. Sendo assim, o grupo de meninos criou a sua prOpria

associagao com a ajuda financeira dos pais que pertenciam a uma classe

social elevada economicamente. A associagäo fundada em 1906 foi batizada

de "Ruder Verein Freundschaft", isto é, Sociedade de Regatas Amizade (atual

Grèrnio Nautico Uni5o). Alern da pratica do remo promovia atividades sociais e

reuniOes dangantes nas casas dos familiars dos meninos. Ficou conhecido

como o "Clube dos seis guris" (Revista do Globo, 1954: 6).

0 remo figurava entre as modalidades desportivas restritas as camadas

sociais mais favorecidas economicamente, devido ao seu elevado custo. A

"Sociedade de Regatas Amizade", alarn do remo, posteriormente, desenvolveu

a natagäo e o polo aquatic° no Rio Guaiba, ate a construgao da piscina

olimpica, em meados da clacada de 40. Nas dacadas seguintes, a associagäo

ampliou seu espago fisico, adquirindo novas sedes em bairros bem localizados

na cidade e na Ilha do Paväo. Por esta razao, e conhecido como o "Clube das

Três Sedes" (Martins, 1963). Os tragos culturais da elite teuto-brasileira,

tambarn foram observados na relagäo dos presidentes honorarios, ex-

presidentes, sOcios benernaritos do Grémio Nautico Uniào. Desde sua

fundag5o, em 1906 ate o final da decada de 1930 predominavam sobrenomes

alemaes (Hofmeister, 1981).
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Em meio as associacOes de remo dos alemäes e portugueses, a elite

italiana organizou sua prOpria asscoiacäo de remo, em 1908 (Franco; Silva;

Schidrowitz, 1940: 644) 96 . A associagao "Canottieri Duca degli Abruzzi" (ou

Club italiano Duca degli Abruzzi) tinha como meta "criar, manter e promover

entre os sOcios os exercicios higibniccos do remo e da natacao" (Arquivo

pUblico estadual - 3a vara civel e comercio - processo n o 3692). Posteriormente,

a associacäo organizou equipes de natag5o, voleibol, basquete e ciclismo97.

0 agrupamento da comunidade italiana em torno de uma associacào

voltada para os desportos nauticos trouxe, implicitamente, o significado de

buscar uma identificacao corn a comunidade alem5. Os desportos näuticos säo

identificados corn a comunidade alemä, que criou as primeiras associacOes em

Porto Alegre. Entretanto, a comunidade italiana, do mesmo modo que os

alemäes, desejavam se fazer representar diante da sociedade porto-alegrense.

Atravès da fundacao de sua associacao, os italianos poderiam participar da

prova clàssica de remo denominada "Wanderpreiss", que reunia as

associacbes porto-alegrenses (GPA, 1938).

Alguns portugueses que integravam os quadros sociais, principalmente

do Tamandarb e do Barroso, uniram-se para criar uma associagäo "para reunir

a comunidade luso-brasileira", o Vasco da Gama (Hofmeister, 1978: 66). 0

Clube de Regatas Vasco da Gama foi fundado por "116 elementos

representativos da colOnia portuguesa", em 1917. A associagao conhecida

como Clube da Cruz de Malta tinha como desporto principal o remo, mas

tamb6rn promovia bol5o, natacäo, p6lo aquatico, ciclismo. A associag5o, que

reunia a comunidade luso-brasileira estava corn aproximadamente três mil

associados em 1940. Somente no final da dècada de 20, surge outra

associacáo de remo. 0 GrOmio Nãutico Gaiicho foi fundado em 1929 para a

96 Coradini (1996) constatou que existem diferengas entre as concepgbes do que caracteriza
urn italiano de acordo tambern corn a classe social e, que foram eleitos diferentes tragos
identificadores da identidade italiana entre os imigrantes e seus descendentes no Rio Grande
do Sul, desde a imigragäo ate os dias atuais.
97 Coradini (1996) constatou que a existéncia destas sociedades de ajuda mütua entre os
imigrantes italianos. Elas eram definidas estatutariamente como Orgeos catalizadores da
solidariedade entre colonos e de sustentagäo da "Italianite" (cultura italiana).
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pratica do remo e em seguida construiu uma piscina para o desenvolvimento

da natagào (Manske, 1999; Revista do Globo, 1929).

A cidade de Porto Alegre era palco de muitas regatas devido ao

significativo nOrnero de associagOes desportivas voltadas para o remo. Ate a

decada de 40 foram criadas 12 associagOes, sendo que 9 existiam desde o ano

de 1900. Hofmeister (1981: 48) afirmou que as regatas promovidas em Porto

Alegre se diferenciavam de outros Estados brasileiros pela qualidade dos

barcos importados da Alemanha. Durante uma regata foi anunciado: "os barcos

que nesse prelio seráo utilizados, somente Porto Alegre e FlorianOpolis [Estado

de Santa Catarina], no Brasil, possuem". Assim como no Rio Grande do Sul,

em Santa Catarina algumas regibes foram colonizadas pelos imigrantes

alemäes.

0 remo destacava-se entre os desportos mais prestigiados em Porto

Alegre ate a decada de 40: "emparelhando, em importancia e interesse pOblico,

com os demais esportes, bastando citar-se o interesse corn que o mundo

esportivo acompanhou, atravez do noticiario da imprensa e do radio, o

desenrolar da regata inter-estadual efetuada em FlorianOpolis" (Amaro Jr.,

1944: 101). A Liga Nbutica Rio-grandense, "possuia mais de 5.000 remadores,

s6cios dos clubes federados a mesma Liga, em 1940" (Pimentel, 1945: 159).

Na temporada 1940-1941 "foram realizadas 75 competicOes de remo

totalizando 1.803 participantes" (Amaro Jr., 1942: 99).

As associagbes de remo estavam localizadas no litoral norte de Porto

Alegre, ao longo do antigo Caminho do Meio, onde atualmente situa-se na Rua

Voluntarios da Patria. 0 lugar tinha uma sucessäo de trapiches de firmas

comerciais e barrancas de rio, onde se praticava o remo e outros desportos

nauticos. Estas associagOes de remo sofreram sua primeira crise, em

decorrencia da grande enchente ocorrida em Porto Alegre, em 1941. 0

problema agravou-se corn o inicio da construgäo do "Cais de Saneamento", ao

longo do Bairro Navegantes, a partir de 1948.
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Para tentar solucionar o problema das associagOes de remo foi

projetado o Parque Nautico (atual Cais dos Navegantes) localizado alem do fim

da linha do bonde Navegantes, onde cada urn dos seis clubes receberia urn

terreno (Ostermann, 2001). As seis associagOes de remo receberam urn

terreno (50m largura x 80m de frente ate a rampa), enquanto prosseguiam as

obras da construgäo do Cais Marcilio Dias nas antigas sedes das associagOes.

A proposta do governo foi considerada desvantajosa pelas associagOes devido

a dificuldade de acesso e pela morosidade na viabilizagäo do projeto oficial.

Neste interim, os clubes de regatas Almirante Barroso e Grèrnio Nautico Uniao

adquiriram seus terrenos na Ilha do Paväo e retomaram o desenvolvimento do

remo (Bastos, 1966a). 0 Clube Nautico Veleiros do Sul "teve suas atividades

bastante prejudicadas face as obras do cais Marcilio Dias. Estas obras isolaram

a sede do tradicional clube impedindo as suas atividades normais" (Amaro Jr.,

1943: 138). Todavia, a associagào langou uma campanha para a construgäo da

nova sede na parte norte do Morro da Vila Assung5o.

ApOs dez anos da construgao do Parque Nàutico as associagOes nä°

tinham realizado a transferéncia para o novo local. Conforme Coetergers (1998:

31), "a transfer-el-Ida dos clubes e da raia para montante do rio, na decada de

60, urn local de dificil acesso causou o progressivo afastamento dos

associados e freqUentadores e o enfraquecimento financeiro da maior parte

dos clubes de remo". 0 Grernio Nãutico Uniäo foi uma excecäo e "figura entre

os fres maiores clubes do esporte amadorista do Brasil e da America do Sul"

(Bastos, 1966a: 62).

Natac5o, POlo Aquatico e Saltos Ornamentais

A Sociedade Turnerbund incentivava a prãtica da natagäo para os

associados desde 1885. A natagäo era inicialmente desenvolvida em uma

piscina (basenho) 98 na beira da praia, no Rio Guaiba, cujo custo foi coberto

98 Localizava-se a Rua da Conceigào, depois da Rua Voluntarios da Patria, prOximo aos
armazens da Viagao Ferrea.
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mediante langamento de quotas sociais 99 . A piscina foi destruida em um

incändio ocorrido nos armazens da estrada de ferro no final do ano de 1916.

Curiosamente o incändio ocorreu durante a primeira guerra mundial. A

sociedade construiu uma nova piscina em 14/02/1953 (Silva, 1997).

As associacOes de remo, Ruder Club (Clube de Regatas Porto Alegre) e

o Ruder Verein Germania (Clube de Regatas Guahyba) tambern estimulavam a

pratica da natagao no Rio Guaiba, desde o final do seculo XIX. A SOGIPA

juntamente corn o Ruder Club Porto Alegre e a "Naturheilverein" (Sociedade

para a Cura Naturalista) criaram a "Schwimmverband" (Liga de Natagao), em

1890 100 . Em 1897 foi realizada a primeira prova de natagao em "distancia

longa" no Rio Gualba, partindo da Rua Hoffmann ate a piscina (basenho) da

SOGIPA (Hofmeister, 1987). 0 Clube de Regatas Almirante Tamandare (1903),

o Clube Almirante Barroso (1905) e o Club Canottieri Duca degli Abruzzi

(1908), desde a fundagao, alem do remo ofereciam a natagao. Posteriormente,

algumas associagOes introduziram o pOlo aquatic° e os saltos ornamentais.

0 Clube Excursionista e Sportivo (atual Clube do Comercio) construiu a

primeira piscina do Estado, que foi inaugurada no final do ano de 1931. 0

Grërnio Nautico Gaucho (fundado em 1929) construiu sua piscina, em 1933. 0

Ruder Verein Freundschaft (1906), atual Grämio Nautico Uniao, inaugurou sua

piscina em dezembro de 1942. 0 livro comemorativo da associagao

(Ostermann, 2001) refere-se como a primeira piscina em um clube no Estado.

Possivelmente deve-se ao fato de ser uma piscina de 25 metros e pela

grandiosidade das instalagOes destinadas para natagao, p6lo aquatic° e saltos

ornamentais.

Nas provas de natagao, primeiramente a rivalidade acontecia entre o

Club Excursionista e o Grêmio Nautico Uniao. Corn a extingao do departamento

de natagao do Club Excursionista, o Grernio Nautico Gaücho tornou-se o novo

99 0 principe Gastao de Orleans, Conde D'Eu, marido da princesa Isabel visitou a sociedade
em 1885 e contribuiu com uma quantia em dinheiro (Daudt, 1942: 7).
100 Conforme Lima (1909), em 1890 foi realizada a primeira competicao desportiva em Porto
Alegre. E possivel que seja uma prova de natagao tendo em vista a coincid'ência com a data da
fundacao da Liga de Natagao (1890).
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adversario do Grémio Nautico Uniao: "primeiro o duelo encarnigado Uniâo x

Excursionista; depois o duelo Uniao x Gaücho" (Cabral, 1946c: 46-47). Na

temporada de 1940-1941 a Federagao Aquatica do Rio Grande do Sul

(FARGS) promoveu diversas competigOes, que totalizaram 1.224 participantes

nas seguintes provas: 90 provas de natagao infantil, 16 de natagao escolar, 4

de natagao escoteira, 113 de natagao para adultos, alem das 13 provas de

saltos ornamentais e 8 de p6lo aquatico. Na natagao e saltos ornamentais, o

Gremio Nautico Gaücho (GNG) e o Grernio Nautico Uniao (GNU), geralmente

disputavam os primeiros lugares, ja no polo aquatic°, o GNU classificava-se em

primeiro lugar (Amaro Jr., 1942).

Bo/ao

0 bolao, popularmente conhecido como o esporte da bola de madeira,

tambem foi uma pratica desportiva trazida pelos imigrantes alemäes. Palha

(1944: 32) confirma a contribuigao, quando declara que "trouxeram os alemaes

para o Rio Grande do Sul urn jogo que nä° havia nestas calmas e lusitanas

margens do Guaiba", contudo, procura expressar a identidade "lusitana" da

cidade de Porto Alegre. Ao observar-se o ano da reportagem percebe-se que

foi publicada durante o Estado Novo (1937-1945).

0 primeiro grupo de bola° de Porto Alegre, denominado Grupo de Bolao

14 de abril foi organizado pelos associados da Gesellschaft (Sociedade

Leopoldina), em 1896 101 . E considerado o segundo grupo de bola° mais antigo

da America do Sul (Teixeira, 2001: 19) 102 . Em 1918, urn grupo de mulheres

teuto-brasileiras, que freqiientavam a Sociedade Leopoldina, organizou o

Grupo de Bola° Violeta Arco-Iris.

Na decada de 40 existiam sete associagOes desportivas voltadas para a

pratica do bola°, na sua maioria fundadas pelos teuto-brasileiros (Revista do

101 Oliveira (1998: 163) refere urn documento localizado no Arquivo Hist6rico do Estado do Rio
Grande do Sul, que apresenta uma solicitagão de Miguel KrOff pedindo permissäo para montar
uma casa de divertimentos corn o jogo da bola (bolào) e tiro ao alvo, em 1852.
102 Conforme Oliveira (1998: 163), 0 "separtat", fundado em 1883, pela Sociedade Orfheu de
Sào Leopoldo e o clube de Boläo mais antigo do Estado do Rio Grande do Sul.
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Globo, 1952). Os campeonatos porto-alegrenses oficiais de borao eram

divididos em primeira e segunda divisäo reunindo os grupos das seguintes

associagOes: Esporte Clube Navegantes, Sociedade de Amparo MOtuo,

Associagao Leopoldina Juvenil, Clube de Regatas Vasco da Gama, Sociedade

Gondoleiros, SOGIPA, Sociedade de Ginastica Navegantes Sao Joao,

Sociedade Florida, Sociedade Juventude, Clube Recreativo Sao Joao,

Sociedade Burger-Clube (Amaro Jr., 1949: 127). Em 1941 participaram 13

grupos, sendo cada turma composta de 10 homens, totalizando 130

competidores (Amaro Jr., 1942: 109).

Punhobol

A influbncia dos teuto-brasileiros na emergència do punhobol ja foi

constatada (Oliveira, 1987). A primeira demonstragao de punhobol em Porto

Alegre foi realizada pelo professor Georg Black ao grupo de veteranos da

sociedade de ginastica Turnerbund, em 17/05/1906 (Oliveira, 1998: 163). Na

Sociedade de Ginastica Navegantes Sao Joao (1927) tambem se praticava o

punhobol. Mas, este desporto consolidou-se na Sociedade de Ginastica

Turnerbund, que foi campea mundial por tr6s vezes.

Atletismo

0 atletismo comegou a ser praticado em Porto Alegre "em 1912 ou

1913" (De Rose, 1949: 137). As primeiras associagOes que desenvolveram

este desporto foram o Gremio Football Porto Alegrense, a ACM e a Sociedade

Turnerbund. 0 atletismo compreendia "provas de velocidade, resist6ncia,

estafeta, saltos e langamentos, era praticado na sociedade de ginastica

Turnerbund, bem como, nos primeiros festivais de ginastica" (Oliveira, 1998:

161).

Em 1916 foi realizada em Porto Alegre uma das primeiras competigbes

de atletismo, desporto ainda pouco conhecido por esta denominagao. Muitos

ainda associavam esta pratica desportiva a ginastica, por isto a competigao foi

chamada de "Ginastica". Este evento, que contou cm a participagao de atletas
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uruguaios, promoveu alern do atletismo, provas de foot-ball, esgrima, ténis e

voleibol. Em 1922, a delegagao de oito atletas porto-alegrenses, chefiada por

Paulo Hecker e tendo como tecnico Franck Long (ACM), participou dos "Jogos

Atleticos" realizados no Rio de Janeiro em comemoragao ao Centenario da

Independ'encia do Brasil. Corn excegao de urn atleta, todos os demais eram

teuto-brasileiros: Willy Seewald, Willy Fick, Oscar Wolf, Emilio Tietzman,

Alfredo Doernt, Osvaldo Brueck, Lindolfo Herzog e Alvaro Ferreira de Souza

(Gongalves, 1997). Os excelentes resultados obtidos por estes atletas nos

jogos, garantiam sua participagao na equipe brasileira que disputou o

Campeonato Latino-Americano de Atletismo (De Rose, 1949: 138).

0 atletismo obteve seu grande impulso, quando "a Confederagao

Brasileira de Desportos (CBD) organizou o primeiro Campeonato Nacional de

Atletismo", realizado em Sao Paulo em 1925, que contou corn a participagao de

atletas do Rio de Janeiro, Sao Paulo e Porto Alegre (De Rose, 1949: 138). Ja,

o Primeiro Campeonato Nacional de Atletismo Feminino foi realizado em Porto

Alegre, no estadio Ramiro Souto, em 1940. Duas atletas porto-alegrenses

obtiveram os primeiros lugares nas suas respectivas provas. Neste ano, os

recordes gaiichos femininos de atletismo pertenciam, na sua maioria, as atletas

da Sociedade Turnerbund: Erika Mueller (100 metros rasos; 80 metros corn

barreira), Dora Hochwart (200 metros rasos), Renate Roemler (arremesso de

peso; langamento de dardo), Helga Becker (salto em distancia), Lonra Nabinger

(salto em altura), Dora Maelmann (langamento de disco) (Amaro Jr., 1942:

103). Em 1941, "a mais destacada atleta gaUcha", Ilse Sueffert -representante

da Sociedade Turnerbund foi campeä brasileira de salto em altura.

Mnis

0 Tanis foi institucionalizado pelos imigrantes alemaes, corn a fundagao

da primeira associagao na modalidade — Tennis Club Walhalla, em 1896.

Oliveira (1996: 163) refere-se ao Walhala como "urn clube de t8nis dos

alennaes". Posteriormente, outras associagOes desportivas implantaram o tënis.

O "Club Excursionista e Sportivo" adotou o tanis em 1902. A sociedade
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Turnerbund criou seu departamento de T8nis chamado de Tënis Clube

Germania, em 1914. A organizagao destas sociedades possibilitou a criagao da

Federagao Riograndense de Tbnis (FRGT) em 1929. As associacOes

fundadoras foram: Club Excursionista Sportivo, British Club, Tennis Club

Walhalla, Tennis Club Germania. A FRGT contava com sete associagOes da

capital filiadas e 26 associagOes do interior do Estado no final da dacada de 30

(Amaro Jr., 1942).

Neste periodo, mais precisamente em 1938, a Sociedade Leopoldina

(1863) implantou a pratica de um Onico desporto: o tënis. Esta sociedade uniu-

se ao Clube Recreio Juvenil (1903) e desta fusäo realizada em 1941 resultou a

Associagao Leopoldina Juvenil (ALJ), que manteve os tragos culturais das

tradicionais associagOes de origem.

A Sociedade Leopoldina (Gesellschaft Leopoldina) foi fundada por um

grupo de vinte alemaes e seus descendentes para a promogao de atividades

sociais, sem envolvimento com os desportos. 0 nome da associagao

homenageia a lmperatriz do Brasil, Dona Leopoldina, que era filha de

austriacos e foi considerada "protetora dos imigrantes". Desde sua fundagäo

(05/12/1863), a sociedade tinha simbolos que a identificavam com a cultura

alerná, como por exemplo, a bandeira oficial que tinha as mesmas cores da

bandeira do Imperio Alernao, o preto, o vermelho e branco. Conforme consta

no livro comemorativo dos 140 anos da ALJ (Teixeira, 2001: 20): "as cores da

federagao dos Estados Alemäes, por razOes Obvias, foram agregadas as do

escudo imperial brasileiro, formando o novo simbolo". A Sociedade Leopoldina,

tambern se diferenciava das outras sociedades pela promogáo dos bailes de

gala, festas e homenagens a pessoas e setores importantes da vida porto-

alegrense. As atividades sociais, marcadas pelo carater ostentat6rio e de

distingäo eram freqUentadas pela elite econOmica porto-alegrense.

A ALJ seguiu a tradigao herdada das entidades antecessoras, buscando

figuras de destaque para ocupar sua presidència. Entre os que ja presidiram o

clube, esta Augusto Koch, um descendente de familia bavara, que foi o
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primeiro dirigente a receber o titulo de presidente honorario, em 1923 103 . Era

alfaiate conhecido na cidade, pois sua alfaiataria tornou-se ponto de

convergencia de personalidades de destaque na sociedade da epoca. Entre

sua clientele formada por ilustres politicos estavam Borges de Medeiros e o

intendente municipal Jose Montaury.

A ALJ nasceu como uma associagao de teuto-brasileiros e permaneceu

corn esta influencia ate a decada de 40. Na relagao dos ex-presidentes do

clube predominaram nomes alemäes ate o ano de 1932. Nas gestbes de

1933/1934 e 1935/1936, os presidentes do clube, respectivamente, J. R.

Fonseca e Paulo F. Tavares destoaram da tradigao de sobrenomes alemaes na

direcao do clube, que foi retomada nos anos seguintes (Teixeira, 2001).

Ciclismo

Em 1895 apareceu a primeira bicicleta em Porto Alegre denominada de

"velocipedes de duas rodas". 0 seu use era restrito aos passeios organizados

pelos grupos de jovens pelos arredores da cidade (Oliveira, 1996: 158). A

bicicleta foi divulgada pelos fabricantes como um simbolo da liberdade

individual. 0 ciclismo foi considerado na Europa o primeiro esporte de massa

na escala continental (Hobsbawm, 1984).

A primeira sociedade de ciclismo de Porto Alegre foi fundada pelos

imigrantes alemäes, em 1896. A "Rodforvier Verein Blitz" (Sociedade Ciclistica

Blitz) era uma associagao fechada a participagao de individuos que nao

tivessem lagos de pertencimento a comunidade alerna (Franco, 1988: 113). Urn

dos seus fundadores foi Alberto Bins 104 , que ajudou financeiramente na

aquisigao do velOdromo a Rua Voluntarios da Patna em Porto Alegre. Enquanto

nao estava concluido o velOdromo foi realizada uma corrida ciclistica nas ruas

de Porto Alegre, em 1897.

103 Augusto Koch tambèrn foi membro da Protetora do Turfe e do Grërnio Foot-ball Porto
Alegrense (Teixeira, 2001: 12).
104 Alberto Bins tambèrn foi fundador do Ruder Club Porto Alegre (1888).
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No velOdromo Rio-Grandense, que se estendia ate a parte central do

Prado Independencia, realizou-se a primeira disputa em pista oficial no ano de

1898. Em 1899 foi criada a Uniao Velocipedica, que no mesmo ano inaugurou

seu velOdromo no terreno locado pelo municipio, onde atualmente localiza-se o

Institute Parobe (Pesavento, 1992: 73). De acordo corn Macedo (1999: 78),

existiu urn velOdromo nos Campos da Redencao, alem de urn espago

destinado as touradas105.

As disputas ciclisticas no ambito estadual iniciaram em 1900, sendo

realizados anualmente e popularizando o ciclismo no Estado e capital (Franco,

1988: 113). 0 "desporto da bicicleta constituiu uma das maiores atragOes de

Porto Alegre". Havia urn grande nOmero de ciclistas tanto na Sociedade Blitz

como na Uniao Velocipedica. 0 pOblico porto-alegrense comparecia aos

velOdromos para assistir as competigOes que tinham urn aspecto festivo

(Revista do Globo, 1936a: 15). 0 ciclismo estava na moda nas principals

cidades brasileiras, por exemplo, "o velOciromo estava na moda ern Sao Paulo,

o ciclismo era a coqueluche e as corridas de bicicleta eram muito concorridas.

Nos finais de tarde as pessoas cruzavam-se pelas ruas pedalando, pois era

elegante. A elite importava bicicletas de procecrencia francesa e italiana"

(Brandao, 2000: 8).

0 ciclismo praticamente desapareceu corn a extincao dos velOdromos.

Para Damo (1998: 85) "a decadéncia do ciclismo ocorreu paralelamente

ascensao do futebol, o que nä° implica que o pOblico tenha, simplesmente,

migrado de urn esporte para outro". Franco (1988) afirma que a decadéncia do

ciclismo decorreu do incremento ao transit° e ascensào do futebol. 0 primeiro

autornOvel que chegou ern Porto Alegre foi adquirido em 1906, quando os

carros comegaram a substituir as charretes e carruagens. Ern 1909 existiam

em Porto Alegre 21 autornOveis importados de 'Daises como Alemanha, Franca

105 Este periodo coincide corn a extinc5o das touradas, que eram realizadas no pavilhäo
construido no campo da redeng5o esquina corn a Rua da RepOblica. Artistas tauromáticos
ocupavam a arena junto corn animais bravios procedentes da Fazenda do Le5o para animar o
grande pUblico que prestigiava as corridas de touro. Conforme Fortini (1959: 36), estas corridas
aconteceram ate, aproximadamente, 1910.
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e Estados Unidos. Mas a ascensäo do futebol foi determinante na decadencia

do ciclismo (Amaro Jr., 1943: 59)

Esgrima

A esgrima era praticada na SOGIPA desde o final do seculo XIX.

Durante muitos anos a sociedade de ginastica reuniu os melhores esgrimistas

de Porto Alegre, e promoveu competigOes somente no ambito interno da

prbpria sociedade. As primeiras iniciativas no sentido de fomentar a pratica da

esgrima na cidade partiram da SOGIPA. Em 1923, com o objetivo de

incrementar o nOmero de praticantes e estruturar o departamento de esgrima, a

SOGIPA contratou urn especialista estrangeiro. 0 mestre-de-armas Ferdinand

Fenchel, oriundo da Alemanha ingressou na SOGIPA por interrnklio do

professor Georg Black, que tambern era mestre-de-armas de esgrima.

0 novo departamento de esgrima foi inaugurado no ano seguinte corn o

nome de Grupo de Esgrima TeutOnia. Esta iniciativa possibilitou em 1927, a

realizagao do Primeiro Campeonato Estadual de Esgrima, pelo Colègio Militar

de Porto Alegre 106 . 0 evento impulsionou a organizagao da Liga de Esgrima,

em 1931. Mesmo assim, a esgrima continuou desenvolvendo-se lentamente

em relagao aos outros desportos. A esgrima era urn desporto que reunia pouco

praticantes no Estado e os esgrimistas gauchos näo tinham uma participagao

expressiva no cenario nacional.

A esgrima portoalegrense comegou a ter major visibilidade nacional

somente nos anos 40. Somente em 1943, o Rio Grande do Sul compareceu a

urn Congresso Brasileiro de Esgrima. Neste congresso, Porto Alegre foi

designada para sediar o prOximo campeonato nacional, certamente uma

deliberagäo que visava promover e incentivar a pratica da esgrima no Estado

(Amaro Jr., 1944: 109).

106 A esgrima, juntamente corn aginastica, natagao e eguitagao foi incluida nos cursos da
Escola Militar do Rio Grande do Sul, atraves do Decreto n° 9.251 de 16/06/1884.
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Futebol

Em Porto Alegre, diferentemente do restante do pais 1 °7 , a emerg6ncia

do futebol vincula-se a elite teuto-brasileira, que organizou as primeiras

associagOes. 0 advento do futebol contou com a contribuigao alenna, no Rio

Grande do Sul. "No final do sèculo XIX os alemäes edificaram uma ampla base

esportiva, sobretudo em Rio Grande e Porto Alegre, facilitando a adogao

posterior do futebol" (Jesus, 2001: 181). Todavia, a Alemanha e um dos 'Daises

que resistiu ao futebol, em fungao da rivalidade hist6rica com a Inglaterra

(Guttmann, 1994). Contudo, o futebol ja estava nacionalizado na Alemanha na

primeira dbcada do seculo XX .

A sociedade porto-alegrense foi apresentada ao desporto inventado

pelos ingleses pelo Esporte Clube Rio Grande (1900), a mais antiga

associagao de futebol ativa no Brasil. A visita da associagao de futebol de Rio

Grande a Porto Alegre foi organizada pelos clubes Germania de Porto Alegre e

Germania de Rio Grande, ambos identificados corn a elite teuto-brasileira nas

suas respectivas cidades (Ramos, 2000). 0 Sport Club Rio Grande enviou de

navio a Porto Alegre, urn grupo de "footballers" para fazer uma demonstragao

da novidade, em setembro de 1903. Os desportistas locais conheceram o

futebol, uma pratica "civilizada" (Elias; Dunning, 1994), que estava em yoga nos

grandes centros urbanos do pals, Rio de Janeiro e Sao Paulolm.

A chegada do futebol na cidade foi marcada pela grande festa

organizada por Alberto Bins, com a presenga das associagOes desportivas,

seus dirigentes e atletas e urn pOblico razobvel. A programagao incluia

competigOes de remo e prova de ciclismo (Jornal Zero Hora, 20/09/1999). A

recepgao do futebol demonstra que ja havia, pelo menos por parte da elite

porto-alegrense o interesse em conhecer a novidade desportiva. Amaro Jr.

(1944: 106) descreveu a visita: "o Esporte Clube Rio Grande excursionou pela

primeira vez a capital do Estado. E num campo improvisado no atual Parque

107 
"As primeiras equipes no Brasil eram formadas pelos ingleses que aqui trabalhavam em

ferrovias e frigorificos, no inicio do sbculo" (Pereira, 1988: 45).
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Farroupilha, o povo porto-alegrense assistiu a primeira exibigäo do esporte-rei.

E era entre risos disfargados que aquela gente via os jogadores se

locomoverem... pareciam uns desequilibrados". 0 registro sugere que o novo

desporto causou estranheza ao pUblico que prestigiava o evento, pois era

"engragado" observar homens correndo atras de uma bo1a109.

ApOs oito dias do logo exibicao" pelo Sport Club Rio Grande foram

criados na mesma data (15/09/1903), as duas primeiras associagOes de futebol

em Porto Alegre. 0 Fuss-ball Club surgiu da iniciativa dos ciclistas da

"Rodforvier Verein Blitz", tendo sua sede localizada ao lado do velbdromo da

associagao ciclistica a Rua Dr. TimOteo. 0 primeiro presidente do Fuss-ball foi

Alberto Bins. 0 Gremio Foot-ball Porto Alegrense foi fundado por remadores

(Oliveira, 1912).

A institucionalizagäo do futebol em Porto Alegre sofreu influência do

remo. Inspirando-se na vestimenta dos remadores, o primeiro uniforme adotado

pelos jogadores de futebol era composto de bone, gravata de cor branca, faixa

na cintura, calgOes fechados abaixo dos joelhos corn quatro botbes, meias

longas e botinas sem travas. 0 trofeu "Wanderpreiss" ou premio mOvel

entregue ao vencedor, tambern era uma forma de premiagao usada nas

competigOes de remo. 0 prernio era patrocinado pelo Banco Alem5o, a mesma

entidade que emprestou, em 1904, os recursos financeiros necessarios ao

Grernio Foot-ball Porto Alegrense para adquirir o terreno e construir o campo

de futebol. Como o campo nä° tinha vestiario, os jogadores utilizavam as

instalagOes vizinhas do clube de "Tiro Alemäo".

0 Fuss-ball Porto Alegre era uma associagäo composta exclusivamente

de alemäes e seus descendentes diretos. Tendo em vista esse aspecto foi

atribuido a essa associagäo a pecha de "german6filo". 0 "Grernio Futebol Porto

Alegrense, urn dos mais tradicionais times de futebol, era considerado racista

porque em seus primeiros anos de existencia nä° aceitavam jogadores negros"

108 A primeira Liga de futebol em Säo Paulo foi criada em 1901, no ano seguinte foi realizado o
primeiro torneio oficial. No Rio de Janeiro, a primeira Liga foi criada em 1905.
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(Oliven, 1992: 104). Sanhudo (1975: 97) afirma que o Grömio Foot-ball Porto

Alegrense "se apresentava como uma especie de clube alernao sem restrigOes

absolutas a elementos alheios aquela comunidade, pois dentre os seus 23

fundadores, havia quatro nomes nä° germanicos". Damo (1998: 91) afirma que

nao encontrou "provas que corroborassem a acusagao de `german6filo' que é

imputada ao Grarnio".

0 discurso contestatOrio da germanidade na histbria do Grémio é posto

em dOvida quando sac) consultados os nomes dos atletas 11 °, sOcios, membros

da diretoria, documentos redigidos em alernao, atos administrativos, o incentivo

do banco alernao, o nome da primeira sede da associagao (Schuetzenverein

Platz). 0 Grêmio era uma associagao desportiva "fechada" realizando disputas

exclusivas com o Fuss-ball, as quais eram restritas aos associados e

convidados. Vidal (1952: 26) anunciava: "enfim o Grernio quebrou a sua

tradigao racista, admitindo o famoso "colored" Tesourinha em seu quadro

esportivo. Rompe o clube porto-alegrense com uma ridicula norma instituida ha

quarenta e oito anos".

Desde a fundagao do Grémio, em 1903 ate o ano de 1909, das 19

disputas realizadas, 17 partidas foram realizadas com o Fuss-ba11 111 . As duas

outras partidas foram disputadas com associagOes de outras cidades, que

eram "igualmente refinadas" (Damo, 1998: 92). Uma delas foi o Sport Club Rio

Grande, que disputou corn o Grarnio a Taga Prefeitura de Porto Alegre, em

23/05/1909, na capital. Este evento, que marca o primeiro torneio

intermunicipal realizado no Rio Grande do Sul, tinha apenas um jogador com o

sobrenome luso-brasileiro, do total de 22 jogadores que compunham os dois

109 Amaro Jr. nä° descreveu atos de violëncia no jogo, mas ele tinha sido anunciado como
sendo violento nos moldes ingleses (Jornal Zero Nora, 20/09/1999).
110 Os atletas do primeiro time do Gr'émio, em 1903 foram: Alberto Knewitz, A Cattaneo, Carlos
MOssnich, Alberto Kalfeld, Joäo Knewitz, Augusto Koch, Carlos Bohrer, Otto, MOssnich, Alberto
Strellau, Osvaldo Siebel, Pedro Cleres, a Lesck, Pedro Schuch, Joaquim Ribeiro, C. Muller e J.
Moltz Diefentaeler (Amaro Jr., 1942: 67).
111 Nas primeiras disputas de futebol, os times näo jogavam com as mesmas regras, sendo
necessàrio diante da partida reunirem-se para definir as normas vàlidas para o jogo: "ambos
nomearam comissbes que se entenderam sobre o assunto, estabelecendo regras, segundo o
pouco que cada urn conhecia por leituras estrangeiras" (Amaro Jr., 1944: 32).



times (Jesus, 2001). E provavel que o Grërnio somente participou da disputa

porque havia uma identificacäo etnico-cultural corn o Sport Club Rio Grande.

0 Grërnio, que ficou conhecido como o "tricolor da baixada" nasce como

uma associacäo de futebol dos teuto-brasileiros que pertenciam a elite porto-

alegrense (Amaro Jr., 1945a; Cabral, 1962). lnicialmente, a pratica do futebol

estava restrita a elite econOmica teuto-brasileira, que promovia competicbes de

carater amador112 . Conforme Jesus (2001: 209-210) a "abertura no Grbmio se

realiza atraves de urn rigoroso processo de filtragem atento aos requisitos

relacionados a condicao econ6mica do candidato, pois trata afinal de uma

associacäo de cunho elitista". Sodre (1977: 148) afirma que o futebol

"funcionou basicamente como urn rito discriminat6rio de classes. Era um

privilagio de brancos ricos (possivelmente urn comportamento de conciliacao

entre comerciantes, latifundiarios e estrangeiros), que exclufa os nativos

pobres", nas très primeiras decadas do seculo XX.

0 predominio germanico nas associagbes de futebol porto-alegrense

sofreu uma "reacäo nativa" corn a criagäo do pluriatnico "Sport Club

Internacional", em 1909 (Jesus, 2001) 113 . A organizacao da nova associacao foi

innpulsionada por homens de "camadas madias e oriundos de segmentos

atnicos subalternos no contexto local". Esta pode ser uma das razbes para ser

identificado como "Clube do Povo" (Cabral, 1953: 24). 0 enfrentamento em

campo corn o Grërnio conhecido, posteriormente, como GRENAL aconteceu na

dacada de 10 114 (Revista do Globo, 1941d). 0 Internacional iniciou corn o

futebol, depois introduziu o atletismo e basquete (Amaro Jr., 1942; Galvani,

1959).

112 Conforme Jesus (2001), em 1908, os cariocas realizaram urn jogo amistoso de futebol corn
os convidados argentinos. Embora, a cidade de Porto Alegre estivesse do ponto de vista
geografico mais prOxima dos argentinos, os jogos contra os vizinhos foram tardios. E provevel
que urn dos motivos desta rivalidade resida na questào complexa da construcao da identidade
cultural regional do gaucho.
113 Em Porto Alegre, ate 1909 existiram somente duas associacties de futebol vinculadas a elite
sOcio-econOrnica teuto-brasileira, enquanto que no Rio de Janeiro havia, aproximadamente, 77
clubes de futebol espalhados pela cidade, em 1907 (Pereira, 1998: 70).
114 Em Porto Alegre, as competigbes de futebol eram restritas entre as equipes locais ate a
decada de 10. No Rio de Janeiro, em julho de 1908 foi realizada uma partida contra os
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No mesmo ano da inauguragäo do Internacional, em 1909, a sociedade

Turnerbund reuniu associados e criou a equipe de futebol denominada "Frisch-

Auf dirigida pelo professor de ginastica e ex-jogador do GrOrnio Foot-ball Porto

Alegrense, Georg Black Sen 115 . A sociedade comprou urn terreno para a

construgäo do campo em 1910, corn auxilio do Hilfsverein (Colegio Farroupilha)

e de urn grupo de voluntarios chamados "amigos do estadio". A rede de

relagOes das associagbes teuto-brasileiras tambèrn se estendia ao campo

educacional.

Os primeiros jogos de futebol do "Frisch-Auf foram realizados,

aproximadamente em 1912. As partidas eram disputadas somente corn o

GI-6mi° Foot-ball Porto Alegrense, uma associagäo de futebol que integrava a

rede da comunidade teuto-brasileira. Este fato comprova o perfil institucional

"fechado" da sociedade de gin6stica.

0 futebol tornou-se simbolo de modernidade e progresso, no inicio do

s6culo XX (Lopes, 1994: 46). Consta no Guia de Foot-ball (1912), que o futebol

era o "sport" da moda, atravessando urn desenvolvimento extraordinario nos

arrabaldes e nas regibes mais ricas da cidade de Porto Alegre. Ate 1912

existiam em Porto Alegre tits associagOes de futebol vinculadas a comunidade

teuto-brasileira (Grernio Fott-ball Porto Alegrense, Fuss-ball e Frisch-Auf), e o

Sport Club Internacional identificado corn a comunidade luso-brasileira.

0 cenario desportivo do futebol amplia-se corn a criacäo de mais cinco

associagOes de futebol ate o final da clbcada de 10: Esporte Clube Säo Josè

(1913)116, Sociedade Esportiva Sokol (1913) 117 , Esporte Clube Cruzeiro
,(1913,118)	 Sport Club Ruy Barbosa (1915 )119, Ipiranga Futebol Club (1917) 120 .

convidados argentinos, assinalando a primeira disputa dos cariocas corn urn selecionado
estrangeiro (Pereira, 1998: 91).
115 De acordo corn Tesche (1996: 67), a SOGIPA ate o ano de 1912 participava exclusivamente
de competigbes de ginástica e de esgrima. Depois investiu no futebol.
116 Era uma associagào que reunia teuto-brasileiros (Zavaschi, 23/05/2001).
117 Os "sokols" (falcOes) eram organizagbes nao-politicas na Thecoslovãquia, "que exerceram
uma atividade politica, antes de 1914, num pals de regime autorit6rio, sob desconfianga
9overnamental" (Feio, 1978: 190).

18 Sobre a histbria do Cruzeiro, recomenda-se a leitura de Ney, (1965).
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No final da dacada, em 1918, foi criada a Liga Porto Alegrense de Futebol

(atual Federagao GaUcha de Futebol), corn destacada influéncia do Grbmio

Foot-ball Porto Alegrense. No ano seguinte, foi realizado o primeiro

campeonato gaucho de futebol, corn a participagao de algumas associagOes de

Pelotas, o 14 de Julho de Livramento e o Grernio de Porto Alegre (Dienstmann,

1987).

A organizagao da Liga de Futebol, tambarn atendeu as exigèncias da

Confederagao Brasileira de Desportos (CBD). A CBD foi criada em 1916 corn o

intuito de unificar as ligas desportivas no pals, formar selegbes nacionais e

viabilizar a participagao de equipes em torneios internacionais 121 . A CBD era a

entidade responsavel pela supervisäo dos desportos de competigao no pals,

mas nao exercia uma agao efetiva sobre o desporto institucionalizado no pals.

A Liga representava uma possibilidade para as associagOes porto-

alegrenses de futebol ampliarem sua participagao nas disputas nacionais e,

mesmo internacionais. Entretanto, a disputa por estes espagos centralizava-se

entre as associagOes de futebol do Rio de Janeiro e Sao Paulo, que rivalizavam

em campo disputas mais amplas de afirmagao de identidades regionais. Em

Porto Alegre, parece que o regionalismo vinha consolidando-se nä° apenas

atravas do futebol, mas dos demais desportos, como anunciava urn desportista

porto-alegrense, que no esporte nao ha ninguërn como nossa gente (Pereira,

1998).

0 futebol porto-alegrense comega a se alterar no final da decada de 20,

quando foram organizadas 13 novas associagOes. Conforme Sodr6 (1977), o

futebol sofre os reflexos da consolidagäo da sociedade urbano-industrial e da

119 Ale' m do futebol, o clube desenvolvia o judo.
120 No periodo, no Rio de Janeiro, ate 1915 apareciam 216 clubes de futebol somente nas
pãginas do jornal 0 Imparcial- "tendo triplicado em oito anos o nOmero de associacties
destinadas ao futebol". Jã em Säo Paulo "havia em 1914 cerca de 136 associagOes esportivas,
entre clubes de futebol e outras, para uma populacäo que seria segundo o censo de 1920
cerca da metade daquela do Rio de Janeiro — evidenciando urn equilibrio do furor esportivo nas
duas cidades" (Pereira, 1998: 113).
121 A CBD foi criada em 06/11/1916, durante a primeira Guerra Mundial corn a participacäo do
Rio Grande do Sul. Mas somente foi reconhecida pela Federacäo Internacional de Futebol
(FIFA) em 1923.
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participagao da populagao brasileira no quadro politico nacional, sob a

influ6ncia do populismo. 0 futebol que era desenvolvido pelas associagOes

desportivas de forma amadora comecou a profissionalizar-se 122 . Em algumas

associagOes evidenciava-se urn profissionalismo camuflado. Era observado

tanto de forma direta, atravès do pagamento em dinheiro, corn roupas ou bens,

como indiretamente, atravbs do profissionalismo fabril, pelo qual nao so se

concediam empregos e vantagens ao operario/jogador condicionando-o a

defender este ou aquele time, bem como o direito de treinar em horario de

expediente (Caldas, 1990; Rigo, 2000). Muitos jogadores profissionais

provinham de classes populares e, freqUentemente, eram negros.

A legalizagao do profissionalismo no futebol brasileiro ocorreu nos anos

30123. A Confederagao Brasileira de Desportos (CBD) desejava manter o

amadorismo no futebol, mas a Associagao Paulista de Esportes Atlèticos

(APEA) e a Liga Carioca de Futebol ansiavam pelo profissionalismo 124 . Urn dos

argumentos favoraveis ao profissionalismo era a valorizagao dos jogadores

brasileiros no exterior, como reflexo das excursOes que varias associagOes de

futebol do pals faziam pela Europa. Estas viagens implicaram na perda de

jogadores brasileiros para times do exterior. 0 intercambio corn a visita de

associagOes estrangeiras mostrou aos jogadores brasileiros que seus salarios

eram muito inferiores aos dos jogadores que atuavam no exterior. 0 Lazio,

clube italiano de Roma, chegou a importar dez jogadores brasileiros em apenas

uma vez. 0 futebol comecava a se tornar urn grande negOcio e para os que

trabalhavam com futebol sonhavam em poder viver exclusivamente do

desporto.

Em Porto Alegre, nos anos 1930 foram criadas aproximadamente 70

associagbes de futebol (anexo 5). No inicio da d6cada de 40, totalizava-se

aproximadamente 90 associacOes, cujo desporto principal ou Unica desporto

122 0 periodo de 1905 a 1933 é a fase amadora do futebol, corn grande divulga0o e "énfase
para melhorar o nivel do jogo atraves de subsidios aos jogadores.
123 Em 1933 foi disputada no pals a primeira partida de futebol profissional, entre os times do
Santos e Säo Paulo (Caldas, 1990; Pereira, 1998).
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praticado era o futebol (anexo 5). Os moradores de bairros, vilas e empresas

porto-alegrenses criaram seus times. 0 Grèmio Esportivo Renner (1931)

destacou-se na cidade de Porto Alegre devido a sua representatividade para a

coletividade do bairro Navegantes e pelas suas boas instalagbes125.

Segundo Reichel (1990: 291), o time de futebol do Renner foi urn dos

"mecanismos utilizados pela empresa para garantir a dominagao consensual do

operario e a reprodugao do sistema" aliado aos "servigos sociais introduzidos

na fabrica, sob a inspiragao do fordismo, como creche, refeitOrio, servigo

medico, bem como as obras recreativas que procuraram atingir o operario fora

do seu ambiente de trabalho". 0 Renner, que era financiado pelo industrial

Jacob Renner, é urn exemplo de associagao desportiva que representava os

lagos identitarios forjados entre os trabalhadores e patrOes visando amenizar

as diferengas existentes entre ambos. Mas tambern se constituiu num espago

de representagao dos trabalhadores e afirmagao de sua identidade de classe.

A expansäo do futebol era urn fenOmeno natural para Mario Rodrigues

Filho (1964), pois era a tendència natural das coisas, cada jogador procurando

o seu meio, indo para onde estava a sua gente. E quando a sua gente nao

tinha clube, o jeito era fundar urn. Esta explicagäo para o fen6meno de massas

que se transformou o futebol nao foi suficientemente aceita por outros

estudiosos do assunto. Damo (1998: 50) afirma que: "nä° era apenas o frenesi

da pratica que impulsionava a formagao dos clubes equipes, mas,

principalmente, a difusäo dos ideais associacionistas. lnicialmente vinculado

aos imigrantes e as elites nativas, o associacionismo ganhou terreno entre as

camadas rnklias e populares".

Conforme Pereira (1998), o futebol alèrn da sua ludicidade intrinseca,

contou tambbm corn o fator clima, corn a ausbncia de outra forma cultural e de

124	 -	 •	 •Nao objetivo desta dissertagào tratar da polërnica do amadorismo e profissionalismo no
futebol brasileiro. Este assunto tern sido contemplado por vãrios autores (Lopes, 1999; Soares,
1998; Helal e Gordon, 1999).
125 Em janeiro de 1945 foi langado o Boletim Renner, que divulgava fatos sociais, culturais e
desportivos ligados a vida e ao desenvolvimento das indOstrias Renner. A publicagäo mensal
do Boletim encerrou no ano de 1956 (Boletim Renner, 1955: 3). 0 Clube encerrou suas
atividades em 1959 (Carneiro, 1959).
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outro esporte que se prestasse a recreagão corn tal singeleza de material, e

contou tamb6rn corn a ajuda dos meios de comunicagao. Para Hobsbawm

(1995: 197) "o futebol, corn regras simples e facil de jogar, sem necessidades

de espagos complexos para se realizar o jogo, teria, com o estabelecimento da

Copa do mundo em 1930 se transformado em urn jogo genuinamente

universal".

Em Porto Alegre as tradicionais associagOes desportivas teuto-

brasileiras ligadas ao remo e ao tbnis resistiram a incorporagao do futebol. 0

Clube de Remo Gualba Porto Alegre criticava o desmantelamento dos ideais

do associativismo pelo futebol:

E tempo de se pensar em reagir contra essa falsa
interpretagao da finalidade do desporto e contra
esse fanatismo exaltado que se creou pelos matches
de foot-ball, cabendo aos que estao na diregao dos
movimentos desportivos orientar a juventude na
compreensäo de que o desporto e uma escola de
educagao destinada a fazer athetas e tambern
cavalheiros, urn meio de educagao physica no seu
mais amplo sentido e nao uma finalidade a que se
deva subordinar tudo, inclusive essa elegancia moral
que o sportmann, por motivo algum, como modelo
que deve ser de auto-disciplina e cavalheirismo,
deve perder" (0 Bigua, 1930: 3).

As associagOes de remo nao encamparam o futebol, uma pratica

desportiva que se expandiu para as classes populares, como tamb6m,

resistiram ao profissionalismo desportivo, que representava uma abertura para

os atletas oriundos dos estratos sOcio-econOmicos inferiores da populagao.

Helal e Gordon Jr. (1999: 157) afirmaram que "a defesa do amadorismo-

explicita ou implicitamente — era a defesa de um futebol nao-negro, fechado as

classes populares, circunscrito as elites urbanas". Os autores ainda afirmam

que a penetragao de negros e individuos de setores s6cio-econ6micos mais

baixos	 nao se efetivou nos desportos que mantiveram uma estrutura

amadoristica ou semiprofissional, como por exemplo, o basquete, vOlei, tënis e

desportos aquaticos.
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No Brasil, o futebol consolidou-se como urn dos elementos de

representagão da identidade nacional brasileira. As palavras de Gilberto Freyre

(1999: 421) ilustram o carater nacional revelado no futebol: "o nosso estilo de

jogar foot-ball me parece contrastar corn o dos europeus por urn conjunto de

qualidades surpresa, de manha, de astOcia, de ligeireza e ao mesmo tempo de

brilho e de espontaneidade individual em que se exprime o mesmo mulatismo

de que Nilo Peganha foi ate a melhor afirmagao na arte politica". A

encampagao do futebol como uma das marcas da cultura brasileira foi

consolidada pelo Estado Novo (1937-1945). Neste period° a sociedade

brasileira passou por uma reorganizagao politica, econOrnica, social e cultural,

tendo em vista o projeto do Estado em construir a identidade nacional

brasileira.

0 futebol assumiu a feigao de uma forga motriz da nacionalidade e

tornou-se um dos simbolos maiores de brasilidade, na segunda metade dos

anos 30 (Cabral, 1954). Em Porto Alegre, do final do seculo XIX ate 1945

constatou-se a existancia de aproximadamente 130 associagOes de futebol,

sendo que a maioria foi criada no final da decada de 30 ate meados da decada

de 40. Neste periodo, Porto Alegre ainda nao possuia urn grande estadio de

futebol aos moldes do Estadio Maracana no Rio de Janeiro e do Pacaembu em

Sao Paulo (Amaro Jr., 1945d; Cabral, 1946d) 126 . Mas o futebol tomava conta

espagos disponiveis e alargou-se em todos os estratos sociais da populacao

porto-alegrense127.

Basquete e Voleibol

0 basquete e o voleibol sao divulgados e popularizados em Porto

Alegre, inicialmente, pela Associagao Crista de Mogos (ACM) 128 . A ACM de

126 Em 1948 iniciou-se a construgao do Estadio de Futebol do Sport Club Internacional,
conhecido popularmente por Estadio dos Eucaliptos (Bueno, 1948).
127 A presenga do negro no futebol porto-alegrense foi destacada na reportagem "Milionario,
grá-fino e poeta, a forga de merit°, o negro imp6s-se no mais popular dos esportes — a princesa
Isabel libertou, o futebol completou — os negros do sul-americano" (Cabral, 1946a: 48).
128 Vale a ressalva que as pragas de Educagao Fisica contribuiram, significativamente, para o
desenvolvimento do basquete em Porto Alegre, na decada de 40 (Amaro Jr., 1949b: 131).
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Porto Alegre foi instalada em 26/11/1901 pelo americano Frank Long (Buono,

2001) 129 . Os principals desportos incentivados pela ACM eram: basquete, tênis,

voleibol, futebol, ataque/defesa, atletismo e bocha. Em 1916, uma delegagäo

uruguaia esteve em Porto Alegre participando de uma competicao de ginastica

e apresentou o voleibol — um logo desconhecido no Rio Grande do Sul" (De

Rose, 1949: 137).

Nos anos 1920, consagrou-se o interesse crescente pelos desportos

anglo-saxOnicos. 0 voleibol e o basquete passaram a ser supervisionados pela

Liga Atlètica Riograndense (LARG), organizada em 1925 130 . 0 atletismo 131 e a

esgrima 132 tambbm eram controlados pela LARG. A Liga foi fundada pelas

seguintes associagbes: Associacäo Cristä de Mows, Gramio Foot-ball Porto

Alegrense, Clube de Regatas Almirante Barroso, Sociedade Ginastica

Turnerbund, Clube de Regatas Guaiba, Esporte Clube Eiche e Clube de

Regatas POrto Alegre. 0 Sport Club Internacional, o Esporte Clube Cruzeiro, a

Sociedade Ginastica Navegantes Sao Joao, o Fuss-Ball Clube POrto Alegre e o

Grêmio Nautico Gaucho ingressaram na LARG, no final de 1929.

A maioria das associagbes fundadoras da Liga tinha uma estreita ligagao

com a comunidade alemä. A participagao dessas associacties na criagao da

LARG mostra uma certa abertura da comunidade ao encampar modalidades

desportivas que nä° faziam parte da sua tradicao. Em 1926, a SOGIPA

introduziu o basquete e o voleibol e, dois anos depois participou do

campeonato da cidade (Tesche, 1996). Os desportos anglo-saxOnicos se

consolidaram nas associaceies desportivas porto-alegrenses nos anos 30.

129 A primeira Associagäo Cristä de Mows foi fundada em Londres em 1844, no inicio da
Revolugäo industrial, sob o nome de Young Men Christian Association (YMCA). Tinha como
finalidade o ensino e a divulgacäo dos desportos de origem inglesa.
130 Em 17/07/1925 foi criada a Liga Porto Alegrense de Bola ao Cesto. A LARG ganhou o titulo
do Campeonato Brasileiro de Basquete em 1934. No ano seguinte, a LARG venceu o torneio
Farroupilha de Basquete (Livro Ata do Clube Nãutico Veleiros do Sul, 1925).
131 Em 1937, a LARG foi vice-campeb' de Atletismo.
132 Em 1927, a LARG promoveu o primeiro Campeonato Estadual de Esgrima.
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Boxe

Em Porto Alegre, as lutas de boxe säo noticiadas por volta de 1926. A

ACM foi responsavel pela difusào do boxe na cidade. A academia "Southen

Boxing Club" promovia o boxe na cidade realizando disputas nos salbes da

Sociedade Leopoldina (atual ALJ) e no palco do cinema Carlos Gomes (Revista

do Globo, 1930: 62).

Golfe

A primeira "associacao de golfe de Porto Alegre fundada em 1930 tinha

a elite alemä a sua frente" (Revista do Globo, 1955: 52) 133 . 0 pioneiro Country

Club teve como presidentes varios teuto-brasileiros: Carlos Brenner, Jose

Carlos Costa Gama, No Nesralla, Alvaro Torres, Eduardo Albuquerque e Hugo

Herrmann Filho [0 pai, Hugo Hermann trabalhava com importacäo nos anos de

1930]". 0 funcionario da portaria da associagäo afirmou que "em cinco

clacadas, ele ja viu passar por esta porta geragOes de familias tradicionais". 0

dono das indOstrias Renner, A. J. Renner, fundador do Grërnio Esportivo

Renner freqUentava a associacào. Por isso, o Country Club de Porto Alegre

sempre foi considerado o "clube dos estrelados do Estado", que possui um

enderego que é grife na cidade" e retThe "um seleto grupo da elite

portoalegrense" (Jornal Zero Flora, 10/06/2001: 5).

latismo (Vela)

0 desporto dos barcos a vela comecou a fazer parte do estilo de vida de

alguns porto-alegrenses na decada de 30. 0 conhecido "yathting" era restrito a

urn pequeno grupo de desportistas que fundou em 1934 a Sociedade Nautica

Veleiros do Su1 134 . "0 iatismo teve urn inicio realmente aventuroso, fruto da

inciativa dos sOcios do Clube de Regatas Almirante Barroso corn uma

competicäo que se realizou entre as cidades de Porto Alegre, Pelotas e Rio

133 0 golfe je era praticado nas cidades brasileiras fronteirigas com a Argentina. A cidade de
Buenos Aires foi pioneira na introdugäo do golfe, ténis e futebol na America do Sul em virtude
da presenga de militares e comerciantes ingleses (Guttmann, 1994: 57).
134 Dois anos depois, em 1936 foi criada a Federagäo de Vela e Motor do Rio Grande do Sul.
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Grande, atravès dos tortuosos cursos d'agua do rio Guaiba e da Lagoa dos

Patos" (Revista Panathlon Internacional, 2000: 2). Tambèrn, chamado de

desporto da vela, o iatismo era restrito a elite porto-alegrense. Em 1930 foi

criado o Grémio Desportivo Masson, depois chamado late Clube Guaiba. A

sede social do clube dos velejadores "nos bailes e festas congregavam a mais

alta sociedade de Porto Alegre" (Franco; Silva; Schidrowitz, 1940: 637).

0 Yatch Club Porto Alegre, fundado em 1934, tamb6rn é	 uma

associagäo que congregava a elite econOmica e politica de Porto Alegre. Tinha

como desporto principal o iatismo, mas outras atividades desportivas eram

realizadas, como o tenis e desportos terrestres, alem dos eventos sociais. 0

"aristocràtico clube" reunia em seus bailes e festas de carnaval "a mais alta

sociedade de Porto Alegre" (Revista do Globo, 1939: 41). Outra associagäo

que se destacou no iatismo foi o Clube Jangadeiros fundado em 1941 (Soares,

1991). A tradigäo destas associagOes de vela possibilitou a realizagào do

Campeonato Mundial de Vela, classe snipe, no Clube Jangadeiros, em 1959

(Carneiro, 1959b; Revista Panathlon Internacional, 2000: 2).

Em sintese, a emerg6ncia e a expansao do associativismo desportivo

estã relacionada ao contexto sOcio-cultural de Porto Alegre, caracterizado pela

participagäo dos grupos migrat6rios. Os tragos culturais destas comunidades

refletiram nas associagOes desportivas, destacando-se a contribuigáo relevante

dos teuto-brasileiros. As primeiras associagOes desportivas da cidade foram

organizadas pela comunidade teuto-brasileira corn o objetivo de proporcionar

aos associados, atividades fisico-desportivas voltadas para a saCide e lazer.

Ate o final do s6culo XIX existiam 11 associagOes desportivas teuto-brasileiras

em Porto Alegre. No period° circunscrito ao estudo (1867-1945) foram criadas,

aproximadamente, 175 associagOes desportivas, sendo que 28 tinham uma

identidade cultural teuto-brasileira (anexo 5).

Estas	 associagOes	 desportivas	 foram	 responsaveis	 pelo

desenvolvimento do desporto amador e, consequentemente, impulsionaram o

desporto profissional. Conforme Tubino (1988: 68) aos clubes "coube o
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encargo de organizar e administrar o esporte de competic -ao. Esses as suas

custas ou corn pequeno e desprezivel auxilio do poder pUblico foram os

responsaveis diretos pelo desenvolvimento das atividades esportivas no Brasil".

Dado o passo inicial para a compreensao da emergéncia e expansao do

associativismo desportivo, o prOximo estudo apresenta o impacto da

campanha de nacionalizagáo na expansäo do associativismo desportivo ern

Porto Alegre.
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Estudo 2 — As representagOes da Identidade Cultural Brasileira nas

AssociacOes Desportivas em Porto Alegre

As associagOes desportivas foram alvo da campanha de nacionalizagäo

desencadeada pelo governo de GetOlio Vargas durante o Estado Novo (1937-

1945). Neste period() foram impostas politicas visando a construcao da

identidade cultural brasileira. Para compreender as implicagOes das medidas

governamentais visando a nacionalizagäo das associagOes desportivas teuto-

brasileiras, este estudo divide-se em quatro partes.

0 contexto socio-cultural brasileiro durante esse processo e apresentado

na primeira parte do estudo. A legislagao que visava a nacionalizagao das

associagOes desportivas é abordada na segunda parte. A terceira parte trata

das repercussOes da nacionalizagao nas associagOes desportivas teuto-

brasileiras em Porto Alegre. A quarta parte analisa as identidades culturais das

associacOes desportivas representadas nas cerimOnias e desfiles civicos, nas

competicOes desportivas e, inclusive, na Revista do Globo, considerada o

principal periOdico da cultura porto-alegrense nos anos 30 e 40.

2.1 — 0 contexto socio-cultural brasileiro no Estado Novo

As iniciativas para a construgäo da nacionalidade brasileira foram

desencadeadas no final do seculo XIX. 0 debate politico brasileiro girava em

torno da possibilidade de constituir uma nagao unitària a partir de grupos

populacionais heterog6neos (ex-escravos e seus descendentes, povos

indigenes, imigrantes de diferentes origens e mestigos). A maioria da

populagao brasileira era analfabeta e excluida da vida social, cultural e politica

do pais no periodo da RepOblica Velha. Schwarcz (1993) e Munanga (1999)

enfatizam que predominava a desconfianga com relagäo ao projeto de construir

uma nagao progressista, uma vez que a maioria da populagäo era de negros e

mestigos.
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No cenario politico-econOrnico brasileiro predominava o modelo

econômico agrario-exportador e a indOstria era relegada ao segundo piano. 0

Estado brasileiro tinha uma face liberal e nä° interferia diretamente na

economia. Nas questbes sociais, 0 Estado apenas estabelecia regras

disciplinadoras da conduta dos cidadaos para assegurar a ordem

A construgäo do discurso sobre a identidade brasileira baseava-se nos

conceitos de raga e meio (territOrio). Estas nogOes constituiram os fundamentos

epistemolOgicos dos intelectuais brasileiros na interpretagao da histOria

brasileira. As teorias raciais europeias influenciaram o enfoque biolOgico dado

ao estudo da etnicidade brasileira no period° de 1888 a 1914, embora

estivessem declinando na Europa (Ortiz, 1994). 0 debate racial era alimentado

pelos trabalhos literarios de Nina Rodrigues, Silvio Romero e Oliveira Vianna

(Costa, 2001). A nogao de povo brasileiro, vinculada ao aspecto etnico foi

refer8ncia na hierarquizagao dos diferentes segmentos da populagao brasileira

ate o inicio da decada de 30.

Nesta perspectiva, os imigrantes alemäes eram percebidos enquanto

uma raga que contribuiria corn o branqueamento e desenvolvimento econOrnico

da nagao brasileira. 0 homem brasileiro nä° era identificado corn trabalho,

disciplina e progresso. Os intelectuais justificavam a ausencia destas

caracteristicas no brasileiro atraves do argumento da origem racial do povo.

Contudo, o imigrante alennao era identificado corn o trabalho, conforme

destacado pelos escritores Graga Aranha, Mario de Andrade e Oliveira Viana

(Magalhaes, 1998). Os alemaes e seus descendentes construiram e

outorgaram sua identificagao corn o trabalho.

A fase de expansäo dos empreendimentos dos imigrantes alemäes

coincide corn a Proclamagäo da RepUblica do Brasil (1889). A ascensao

econOrnica dos alernaes nos anos 1920 reforgou a qualidade para o trabalho

construida pelo grupo. A fixagäo desta imagem no pals reafirmou-se pela

publicagao da obra "0 trabalho alernao no Rio Grande do Sul", de Aurelio
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Porto, em 1930, que destacou alèm do trabalho, a competència e a fidelidade

do alemäo (Porto, 1996; Seyferth, 1989).

A contribuigäo dos imigrantes alemäes para a melhoria da raga brasileira

foi questionada durante a Primeira Guerra Mundial (1914-1918). Corn o

ingresso do Brasil na primeira guerra acentuaram-se as iniciativas no sentido

de construir uma identidade nacional brasileira. Nesse contexto, as concepgOes

politicos e culturais dos imigrantes alemães sao criticadas pelos intelectuais

brasileiros 135 . Iniciava a fase de esgotamento da condigäo dos imigrantes

enquanto forga de trabalho suplementar. A imigragäo de trabalho se

transformou em uma imigragäo de populagäo (reuniäo das familias e

fortalecimento da comunidade), o que levou a necessidade de considerar-se

todas as dimensOes de sua exist6ncia. Os poderes pUblicos preocupam-se corn

a insergäo da comunidade teuto-brasileira na vida local e nacional, como

tamb6m, corn as acentuadas manifestagOes de suas particularidades.

0 questionamento da influbncia europeia no pals possibilitou a

emergència de urn sentimento nacional que vislumbrava possibilidades

hist6ricas do Brasil, que estava prOximo de completar cem anos de vida

independente (1822-1922) 136 . A partir da decada de 20, a construgäo da

nacionalidade no Brasil emerge como questäo fundamental. Os eventos

educacionais, politicos, culturais, religiosos e sociais multiplicam-se: fundagäo

do Partido Comunista do Brasil (PCB), Movimento Tenentista, sucessäo

presidencial (1922), comemoragäo do Centenàrio da Independbncia (1922),

realizagao da Semana de Arte Moderna (1922), organizagào do Centro Dorn

Vital , do pensamento catOlico e reformas educacionais (Motta, 1994).

Os intelectuais brasileiros da chamada "geragao de 22", na busca de

novos paràmetros para uma nagäo brasileira moderna utilizavam as idbias que

135 Conforme Gertz (1994b: 54) o escritor Silvio Romero escreveu o livro "0 alemanismo no sul
do Brasil" (1906), onde faz "pesadas acusagOes aos alernaes, mas esta 'tocando'
exclusivamente 'de ouvido'. Nao tinha nenhum conhecimento direto da situagao".
136A clècada de 20 é considerada urn marco, "a partir desta dècada é que se difundiu o use da
energia elètrica na modernizacao da vida cotidiana e no desenvolvimento da indOstria
nascente" (De Lorenzo, 1997: 161).
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circulavam na Europa naquela 6poca. 0 panorama europeu aglutinava duas

correntes: os tradicionalistas, que difundiam valores de retorno ao campo, a

natureza, o incremento do setor agrario e a tradigao nacional, e a vanguarda

oposicionista, que exaltava a cidade, o urbano, o incremento a indOstria e o

rompimento corn a tradigao. Ambos os grupos influenciaram o pensamento dos

intelectuais brasileiros na construgao do projeto de uma nagao brasileira

moderna.

No Brasil, a corrente tradicionalista privilegiou o espago como elemento

definidor do pals e como seu diferencial no ambito internacional. De acordo

corn Motta (1994: 6), a geografia apresenta-se como "o instrumento mais

adequado para uma reflexäo sobre a nacionalidade brasileira". Para os

intelectuais do tradicionalismo, o passado era uma inspiragao para novas

interpretagOes e recriagOes do Brasil. 0 mito fundacional da nagao brasileira é

extraido do mundo rural. A cultura popular do interior rural do pals foi

recuperada pela cultura erudita, que renegou a cultura urbana ligada a modelos

estrangeiros. As imagens do Brasil sao extraidas do passado colonial do

nordeste agucareiro.

0 movimento cultural denominado modernismo pretendia inserir-se na

moderna ordem mundial negando o passado do Brasil. A questa° do "ser

brasileiro" torna-se o eixo principal do debate sobre a possibilidade do pals

participar da ordem mundial. Segundo Oliveira (1997: 191), "o modernismo cria

e difunde a necessidade de identificar a substancia do ser brasileiro, denuncia

os conhecimentos/saberes atrasados que impedem a captagao do ser

brasileiro e colabora na elaboragao de inOmeros retratos do Brasil (titulo da

obra de Paulo Prado em 1828)". Os modernistas partilhavam a crenga de que a

construgao da sociedade moderna dependia de urn projeto de reconstrugao da

nagáo brasileira. Tendo ern Sao Paulo o modelo da vida urbana e industrial

brasileira foi elaborada uma nova est6tica a vida moderna.

0 debate sobre a formagao da nagao brasileira, nos anos 20,

caracterizou-se pela amalgama de idbias dos grupos ufanistas divididos entre
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conservadores e modernistas. A modernizagao do pals da mesma forma que

fez rupturas com o passado, retomou questeies desse mesmo passado.

Promoveu-se a valorizagao de aspectos ligados a natureza brasileira, a

tradigao cultural portuguesa e a cultura regional e popular. Esta discussao é

recuperada no governo de Gettalio Vargas (1937-1945) a fim de legitimar uma

cultura nacional. Os embates teciricos entre os ufanistas e modernistas em

torno da criagao de identidade nacional envolveu questbes de carater cultural e

politico.

Nas palavras de Avancini (2000: 56): "nacionalismo e ufanismo deram as

maos". As id6ias ufanistas e nacionalistas presentes nas ideologies vigentes,

desde o inicio do s6culo XX, serao concretizadas pelo Estado Novo. Dois

enfoques da identidade brasileira 	 caracterizaram o periodo republicano

brasileiro, uma concepcäo republicana conservadora que valorizava o passado

colonial e imperial e opunha-se a crescente inflAncia dos norte-americanos; e

outra concepgao que negava o passado e desejava urn estreitamento das

relagOes corn os Estados Unidos.

No final da decada de 20, o pals atravessava uma crise politico-

econeimica iniciada em 1922, que se agravou corn a quebra da Bolsa de

Valores de Nova lorque, em 1929. 0 Brasil alimentava uma depend6ncia

absoluta dos mercados externos e para superar essa condigao precisava

remodelar sua estrutura econOrnica 137 . A alternativa adotada foi promover a

diversificagao das atividades produtivas implicando no redimensionamento das

politicas de desenvolvimento nacional. As diferengas das regieies brasileiras

eram vistas como impeditivos da concretizagao da unidade nacional.

Os sinais da crise vao desencadear um movimento que culminara corn a

Revolucao de 1930. Gettalio Vargas, presidente do Estado do Rio Grande do

Sul, ascendeu ao cargo de presidente da Republica Federativa do Brasil, em

1930. 0 discurso de Getialio Vargas proferido a Assemblèia Legislativa do

137•"A instalagäo do chamado capitalismo tardio, via industrializacäo interna do pals deu-se no
periodic, entre 1888 e 1933" (Mello, 1982: 108).
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Estado, em outubro de 1929 acenava para a ideia de apoio popular ao seu

projeto de consolidagäo do estado nacional brasileiro.

Esta multiclao, transbordante de entusiasmo e de
civismo, constitui por si s6, a mais eloqUente
demonstragao de que defendemos uma grande e
nobre causa. Jamais contemplei tao grande massa
de povo em que a uma intensa variedade social,
correspondesse tao completa homogeneidade de
objetivos. Acham-se aqui reunidas, grupadas pela
mesma ideia, todas as classes, todas as profissOes,
todas as atividades Oteis do corpo social: operbrios e
industriais, empregados e comerciantes, mocidade
das escolas e professores, funcionarios, soldados,
artistas e mestres de profissbes liberais; clubes e
associagbes varias, os representantes politicos e a
opiniao pOblica acima dos partidos; Porto Alegre, a
linda capital, o coragao e o cerebro do Estado, o Rio
Grande do Sul, enfim, exaltado o milagre da sua
uniao sagrada, ardendo na febre do seu patriotismo"
(Wasserman, 1998: 237).

A partir dos anos 30, o Estado brasileiro apresentou caracteristicas

intervencionistas como promotor de politicos sociais e culturais destinadas a

construir a nagao brasileira. GetOlio Vargas assumiu o poder proclamando a

necessidade de medidas voltadas "a instrugao, educagao, higiene,

alimentagao, habitagao, a protegao as mulheres, as criangas, a invalidez e

velhice; o credit°, o salario e, ate, o recreio, como os desportos e cultura

artistica" (Wasserman, 1998: 245). 0 Estado incorporou o papel central nas

relagbes corn as classes sociais desfavorecidas economicamente na

construgao nacional. GetOlio Vargas passou a dirigir a economia e adotar

mecanismos de controle estatal sobre outros setores da sociedade.

No governo de GetOlio Vargas (1930-1945) houve uma gradual

consolidagäo de urn Estado forte e modernizador, refletindo nitidas influências

das ideias fascistas em plena ascensao na Europa. 0 fortalecimento da

Alemanha era refletido na reafirmagao da identidade cultural dos imigrantes

alemaes e seus descendentes no Brasil. A afirmagao da identidade regional era

uma forma de "ser nacional". 0 conceito de "ser nacional" se distendeu corn a
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instauragao do Estado Novo (1937-1945), que visava unificar as diferengas

entre as regibes para a efetivagao do projeto do Estado nacional brasileiro.

No dia 10 de novembro de 1937 foi instalada a ditadura do Estado Novo

corn o fechamento do Congresso Nacional brasileiro. 0 presidente GetOlio

Vargas apoiado por setores das Forgas Armadas brasileiras desencadeou a

campanha de nacionalizagao. No mesmo ano entrou ern vigor a chamada

Constituigao Polaca — centralizadora, hierarquica e nacionalista — inspirada na

Constituigao outorgada ern 1926 na PolOnia pelo governo fascista de Josef

Pilsudski. Durante o Estado Novo produziram-se leis, regulamentagOes e

instituigties para urn maior controle do cotidiano das pessoas, pelo Estado. A

nova situagao politica nao teve grandes reagbes, pois varios setores da

sociedade brasileira simpatizavam corn a nacionalizagäo (Avancini, 2000).

As politicas de carater nacionalista do Estado Novo objetivavam

dissolver os particularismos regionais e promover a integragao cultural dos

imigrantes e seus descendentes no projeto de construgäo da nagao brasileira.

0 pensamento vigente era que os imigrantes comprometiarn o direito de

nacionalidade brasileira, ao merecer o mesmo status de cidadania concernente

aos demais brasileiros, sem se desfazer dos vinculos culturais que os ligavam

a Patria de origem. Este foi urn aspecto gerador de conflito corn a populagao

imigrante na formagao da identidade cultural brasileira. A assirnilagäo cultural

dos teuto-brasileiros e tratada como problema de seguranga nacional.

A gestao das diferengas culturais torna-se uma questa° conjuntural,

diretamente ligada ao Estado brasileiro. 0 Estado buscou formular uma

representagao da identidade brasileira ern oposigao ou contraste as

identidades culturais dos imigrantes. A intelectualidade brasileira foi convocada

a direcionar seu trabalho ern prol do Estado. 0 tipo social apresentado pelos

intelectuais do pals como representativo da identidade nacional passou "do

fazendeiro, durante o impèrio e a Primeira Republica, ao `povo' (englobando

trabalhadores urbanos, intelectuais progressistas e empresarios nacionais)

durante o period() populista" (Costa, 2001: 148).
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0 processo de construgäo da nagao brasileira foi marcado por uma

ideologia da mestigagem, isto é, a possibilidade de convivancia dos diferentes

grupos residentes no pals. Gilberto Freyre e o expoente intelectual em defesa

da mestigagem. Atraves do livro "Casa-Grande & Senzala" (primeira edigao

datada de 1933) concebeu a narrativa de positividade de uma monoculture

nacional mestiga a constituigao de uma nagao brasileira. 0 povo mestico era

apontado como aspecto negativo a construgao da nagao brasileira, sendo

apresentado como sinal de inferioridade do Brasil perante as grandes nagbes

mundiais. 0 principal motivo do orgulho nacional era a grandeza do territOrio

brasileiro. A visa() pessimista em relagâo a mestigagem foi substituida pela

valorizagäo das raizes do pals.

0 modelo de nagao brasileira conforma "a imagem de uma brasilidade

mestiga, culturalmente assimilacionista e politicamente integradora" (Costa,

2001: 143). A brasilidade mestiga é uma identidade nao-btnica, capaz de

assimilar todas as outras representagOes 6tnicas. Para Gilberto Freyre o use de

um idioma comum nä° era suficiente para gerar um sentimento de

pertencimento nacional. Getillio Vargas conferiu respaldo a brasilidade mestiga

que adquiriu status de uma ideologia estatal. 0 modelo politico do Estado e a

produgao intelectual sustentaram o projeto de formagao da identidade cultural

brasileira. Este processo foi perpassado pelo trin6mio Estado, Cultura e

Educagao (Noronha, 1999: 28).

A miscigenagao serviu de matriz basica do projeto de configuragao do

moderno Estado brasileiro 138 . Os discursos nacionalistas e ufanistas se

entrecruzaram e construiram uma identidade nacional referenciada nos

modelos regionais do pals. A nacionalidade encontra no elogio aos processos

138 Costa (2001: 147) apontou ties conseqOancias basicas na elaboragao de Freyre: a)
Desigualdade e problemas sociais historicamente construidos como o subjugo de determinados
grupos como mulheres ou negros, sao tratadas por Freyre como constitutivas de uma essência
brasileira, infensas, portanto, a possibilidade de transformagao; b) A forma como a nagao
brasileira se constitui na regiao de Pernambuco e tratada por Freyre como representativa do
pals, sem que seja verificada empiricamente a plausibilidade de tal extrapolacao; c) Como o
modelo de Freyre supOe uma cultura unificada como fundamento da nagao, restam limitados os
espacos para a expressao de novas formas culturais, como aquelas trazidas pelos imigrantes
que chegam ao pais a partir da segunda metade do sèculo XIX.
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culturais (hibridismo) uma de suas forgas legitimadoras em contraposigao ao

pensamento racista predominante no meio intelectual e politico brasileiro.

Assim, se constituiu o mito da democracia racial, embora a ideia de raga

continuasse orientando as agOes cotidianas do poder pUblico.

A intervengao estatal no campo da cultura determinou quais as formas

culturais que seriam promovidas e quais as manifestagOes culturais seriam

descartadas. 0 Estado Novo tentou manipular a memOria (Nora, 1993) nacional

marcada pelas diferentes influências culturais dos grupos migrat6rios. A

construgäo das identidades "passa pela elaboragäo de tragos da cultura

brasileira que sao apropriados e usados como sinais diacriticos, isto é, sinais

que conferem uma marca de distingao a diferentes grupos sociais" (Oliven,

1992: 127). Benjamin (1987: 222) alerta para este fato, quando afirma que "os

grupos dominantes monopolizam a mem6ria como continuidade, como

unidimensional, reduzindo-a a uma Unica identidade, de lugar fixo, como versa°

verdadeira, Unica e totalizante".

De acordo corn Oliven (1986: 72), o fenOmeno da cultura no Brasil esta

centrado "no processo de apropriagao de manifestagOes culturais e sua

subseqUente transformagao em simbolos de identidade nacional". A produgäo

da cultura de massa brasileira e dos simbolos nacionais tern como base de

refer6ncia os itens culturais produzidos originalmente por grupos dominados. A

conversào de simbolos 6tnicos em simbolos fronteirigos a nacionalidade

atende a fins politicos de manter a dominagao disfargada sob outro nome.

Assim, o Brasil se caracteriza por ter uma sociedade marcada por imensas

diferengas de ordem social, na qual se verifica uma tend6ncia de transformar

manifestagOes culturais em simbolos de coesào social139.

0 governo brasileiro enfrentou dificuldades na tentativa de impor uma

cultura nacional aos imigrantes. A situagao dos imigrantes é tratada de forma

mais incisiva em decorrbncia do conflito da Segunda Guerra Mundial (1939-

1945). Quando irrompeu a Segunda Guerra em setembro de 1939, o governo
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brasileiro manteve a posigão de neutralidade. 0 Brasil mantinha relagOes

comerciais promissoras corn os dois blocos envolvidos no conflito. A Alemanha

e o Brasil mantinham urn intercámbio comercial cuja caracteristica era a

compra e venda de mercadorias, o que dispensava o use de uma moeda forte

de dificil obtengäo para ambos paises.

Em janeiro de 1941, o governo norte-americano ingressou na guerra e

pressionou os paises latino-americanos para aliarem-se ao seu bloco. 0 Brasil

despertava interesse dos Estados Unidos, devido a sua importância geografica

fundamenta1 140 . Em 31 de agosto de 1942 o Brasil vinculou-se ao bloco aliado e

declarou guerra a Alemanha e a Italia. 0 rompimento do Brasil corn a nagao

alemäo acirrou os conflitos corn os imigrantes alemäes e seus descendentes.

Existia urn temor que estas comunidades servissem de base a penetragao

alerna formando quistos ètnicos dentro do pals. Suspeitava-se da penetracbo

de agentes do nazismo e fascismo nas regiOes coloniais do Rio Grande do Sul

(Corsetti, 1986).

Gertz (1991: 32) admite a possivel a presenga de alemaes simpatizantes

corn o nazismo entre os imigrantes, "mas a reflexao sobre a preservagao

consciente da germanidade atravès da manutengäo da lingua, dos costumes e

da pureza de sangue e algo que coincide, grosso modo, corn o interesse da

Alemanha pelos seus emigrados, a partir do Ultimo quartel do seculo XIX". 0

autor alerta que os estudos da populagäo imigrante nä° podem deter-se

apenas sob o enfoque da germanidade, do nazismo e do integralismo, pois

estas opgOes de carater politico foram tomadas ern determinados momentos e

talvez por uma pequena parcela dos imigrantes. Seyferth (1982) mostrou que o

nazismo foi urn fator de desagregagao entre teuto-brasileiros de Brusque,

cidade de colonizagao alemä do Estado de Santa Catarina.

139 Em 1937 fundou-se o Servigo do PatrimOnio Hist°rico e Artistico Nacional, corn o objetivo de
registrar, tombar e preservar a cultura nacional.
140 Capellatto (1998) os navios afundados em mares longinquos causaram a comogao do povo
e o apelo a atitude do governo, ate que em 15 de agosto de 1942 houve o afundamento do
navio de passageiros Baependi. Em decorrencia destes fatos foram organizadas inOmeras
passeatas pela populagao e os jornais clamavam por uma atitude do governo brasileiro.
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Para Schwartzman, Bomeny; Costa (1984), a tese da ameaga nazista no

Brasil nao explica por si s6 o sentido da repressao nacionalizadora que recaiu

sobre os estrangeiros. Esclarece que por tras da conjuntura internacional havia

a conjuntura nacional da formagao do Estado-Nagao, alerin do confronto entre a

preservagao de urn grupo ètnico de imigrantes frente a pressao exercida pelo

governo central. 0 projeto nacionalista era contrario a qualquer manifestagao

pluralists e diversificada, tinha urn carater excludente e autoritario.

0 processo de nacionalizagao caracterizava-se pelo intercruzamento de

agOes politicas, culturais e educacionais. A homogeneizagao cultural do Brasil

foi acompanhada por idbias pedagOgicas inovadoras. Urn novo Brasil precisava

de uma educagao renovada. Os fundamentos pedag6gicos da Escola Nova

assentavam-se na experimentagao cientifica proposta por John Dewey. Atravbs

do Plano Nacional de Educagao procurou-se transpor para o pals as idbias

escolanovistas. As id6ias da Escola Nova foram adotadas no Brasil por

Lourengo Filho, Anisio Teixeira, Francisco Campos entre outros que exerceram

fungbes pOblicas relevantes em alguns estados brasileiros na Era Vargas.

As politicas educacionais receberam uma atengäo especial do governo

durante o Estado Novo. As leis organicas do ensino visavam a organizagao da

estrutura escolar do pals, mas tambèrn extinguir as diferengas culturais.

Conforme Oliven (1992: 18), "o processo de unificagao nacional que

acompanha a formagao do estado e que, albrn de centralizar o poder, tern se

mostrado historicamente contrario a manutengao de diversidades regionais e

culturais". A partir de 1938 foram tomadas medidas governamentais drasticas

nas areas educacionais das zonas de colonizagao. As comunidades italianas e

alemas foram forgadas a contratar professores brasileiros para suas escolas

privadas. Foi proibida a educagao em lingua estrangeira. 0 modelo escolar

oficial substituiu a escola paroquial imigrante, cujo ensino era ministrado por

professores e clèrigos da sua nacionalidade.

0 Estado brasileiro buscou sua legitimagäo no imaginario nacional do

povo, que dessa forma foi incluido no cenario politico do pals. A proposta da
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Escola Nova baseada em uma educagao pOblica, leiga e gratuita foi

incorporada como instrumento de escolarizacao das massas e, conseqUente

integragao a vida politica e social do pais. 0 acesso a escola era restrito a

uma minoria da populagao brasileira ate o final dos anos 40. A educacao era

direcionada para a elite do pais, sendo dirigida pelos governos estatais e pelas

ordens religiosas.

0 ensino primario foi o Onico curso, que de alguma forma a populacao

brasileira teve acesso. Este ensino, ate o ano de 1946 estava a cargo dos

governos estaduais. Neste periodo, as principais leis orgbnicas do ensino ja

tinham sido elaboradas. 0 piano nacional de educagao, que determinou a

estrutura basica do ensino primario e secundario foi efetivado pelo ministro

Gustavo Capanema (Reforma Capanema) que, tambem estruturou o ensino

industrial, comercial, normal e agricola. 0 novo piano educacional centrava-se

em dois aspectos: a formagao civica e a formagao de mao-de-obra industrial.

A formagao civica preconizada pelo piano nacional de educacao

buscava difundir a 'dela de identidade nacional, veiculada por varias disciplinas,

como por exemplo, a histOria, a geografia e a educagao fisica. As disciplinas

formadoras da identidade nacional contribuiram para inculcar parametros

identitarios minimos na formagao do sentimento nacional. 0 papel da educagao

fisica na escola foi valorizado como meio de construgäo do projeto nacional do

Estado Novo (Castellani, 1988; Betti, 1991; Bercito, 1991).

Na constituicao brasileira de 1937, conhecida como a Constituicao

Nacionalista (CRD, 1985) aparecem as primeiras preocupagOes com o

desporto e a educagao fisica escolar141 . Ao Estado foi atribuida a

responsabilidade de assegurar as condigiies fisicas e morais da infancia e da

juventude (artigo 127), a obrigatoriedade da educagao fisica nas escolas

primarias, secundarias e normais (artigo 131), e o auxilio e protecao das

141 Pereira (1988: 78) afirmou que o period() do Estado Novo (1937-1945) tambern representou
urn grande impulso para a educagäo fisica brasileira.
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associagOes destinadas ao adestramento e a sua projegão no futuro do

individuo e da nagao (artigo 132).

A Educagao Fisica passou a integrar o corpo de disciplinas do ensino

primario, ginasial e normal. As escolas normais de primeiro e segundo ciclo,

destinadas, respectivamente a formagao de regentes de ensino e professores

primarios contemplavam, as disciplinas praticas de trabalhos manuais,

desenho, canto orfeOnico, alem da educagao fisica. Em detrimento das

disciplinas tebricas como as didaticas, psicologias, sociologias e metodologias

eram oferecidas as disciplinas praticas em todas as series dos cursos.

Agora que a Educagao Physica esta na ordem
do dia, nos programmes officiaes e nas
associagOes particulares, na casa do rico e na
casa do pobre; agora que, felizmente, nos
convencemos da necessidade de educar,
fortalecer e desenvolver o physico dos
brasileiros, por meio da gymnastica; agora
que o enthusiasmo se apoderou de
professores e alumnos pela arte que fez a
grandeza da Gracia (Antunes, 1/1/1937: 5).

Para atender as novas exigencias relativas ao campo desportivo criou-se

a Divisao de Educagao Fisica (DEF) ligada ao Ministerio da Educagao e Satlide,

atraves da Lei n° 378 de 13/03/37. No period° de 1937 ate 1970, os diretores

do DEF foram na sua maioria militares: major Joao Barbosa Leite; coronel Caio

Mario de Noronha Miranda; professor Alfredo Colombo; general Antonio Pires

de Castro Filho; coronel Genival de Freitas; e coronel Arthur Orlando da Costa

Ferreira.

A criagao da Divisäo de Educagao Fisica (DEF) foi uma agao

significativa para a organizagao e controle da educagao fisica no pals (Ferreira,

1999: 51). 0 novo Orgäo tecnico tinha como finalidade "dirigir, orientar e

fiscalizar a pratica da educagao fisica nos estabelecimentos de ensino, oficiais

e particulares, nos institutos de ginastica e nas agremiagOes desportivas do

Estado" (Franco; Silva; Schidrowitz, 1940: 637).
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Nos Estados foram criadas as secretarias e/ou departamentos para

promover o desenvolvimento da educagao fisica. No Rio Grande do Sul foi

criado o Departamento de Educagào Fisica do Estado (DEEF) subordinado a

Secretaria de Educagao, cujo primeiro diretor foi o capitäo Olavo Amaro da

Silveira 142 . No discurso de inauguragao do departamento destacou a

importancia da educagao fisica:

o Govärno Federal de nosso pals, desde o
ano de 1930 doou a educagao fisica uma
parte ponderavel de suas realizagbes. Corn o
incontestavel valor da educagao fisica na
formagao de uma nacäo forte, os govêrnos,
indiferentennente de suas formas, foram
obrigados a olhar corn carinho e a legislar
cuidadosamente para 6ste setor da educagao.
O Chefe do Governo Rio Grandense nao
poderia ficar indiferente ao grande movimento
nacional que tem tido, nesta Ultima d6cada, a
educagao fisica (Franco; Silva; Schidrowitz,
1940: 637).

Entretanto, nä() havia professores suficientes para atender as escolas.

No caso do Rio Grande do Sul, o governo interventor promoveu o

aprimoramento dos professores realizando 15 cursos de aperfeicoamento para

diretores e orientadores de ensino, professores de mOsica, de desenho e de

educagao fisica, no periodo de 1939 a 1942. Nestes cursos intensivos, os

professores recebiam instrugOes para desenvolver as atividades civicas nas

aulas de canto, poesia e educagao fisica. Al6rn da preparacao das festividades

civicas, a Educagao Fisica deveria desenvolver a marcha e os jogos.

A valorizacao da educagao fisica na construcao da identidade cultural

brasileira tornou imperiosa a formagào de pessoal tëcnico para atuar nas

escolas e nas associagOes desportivas, "de forma a poder ministrar a

indispensavel instrucao sem os graves inconvenientes oriundos da falta de

142 capitao Olavo Amaro da Silveira (nasceu em 1906) foi o fundador e organizador do
Departamento Estadual de Educagao Fisica. Ele cursou a Escola Militar e tornou-se oficial do
exercito em 1930 e capita° em 1937. Formou-se engenheiro ge6grafo pela Escola Politecnica
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conhecimentos especializados". A importancia atribuida aos beneficios do

desporto e educagao fisica cresceu corn a necessidade de "assistência de

tècnicos especializados" (Revista do Globo, 1946a: 35). Para suprir a

necessidade de profissionais especializados, o DEEF criou a primeira Escola

Superior de Educagao Fisica do Estado do Rio Grande do Sul (ESEF),

instalada em Porto Alegre em 1940. No primeiro ano somente funcionou o

curso normal, com 93 alunos do sexo feminino e 25 masculino, na sua maioria,

eram profissionais oriundos das escolas estaduais (Pimentel, 1945)143.

Alern das atividades de educagao fisica, a proposta de educagao civica

preconizava a introdugäo do folclore no ensino escolar principalmente atravès

do canto orfetinico em lingua nacional (Avancini, 2000). 0 canto e os livros

escolares guardadas as suas especificidades passaram a veicular os tipos

regionais criados a partir do innaginãrio das diversas regiOes do pals: o gaUcho,

o tropeiro, o caipira, o jangadeiro, o caigara, o sertanejo. As diferengas culturais

regionais nao foram totalmente apagadas, mas sim remodeladas corn a criagao

dos tipos regionais do Brasil. A linguagem folclorizada veiculou os tipos

regionais como forma de representagao do carater mestigo e plural da nagao. A

identidade é concebida enquanto uma condigao forjada a partir de

determinados elementos histOricos e culturais (Novaes, 1993).

Al6rn da formagao civica, o piano nacional de educagao visava a

formagao da mao-de-obra industrial. A educagao pelo trabalho foi uma

interpretagao da ideia de educagao pela experiencia apresentada no Manifesto

dos Pioneiros da Escola Nova, em 1932. Desta forma, o ensino mèclio

profissionalizante (agricola, comercial e industrial) foi estruturado de forma a

assegurar para uma populagao brasileira, predominantemente rural, a

educagao para o trabalho em uma sociedade que se transformara urbano-

industrial. No Rio Grande do Sul, o ensino agricola expandiu-se a partir de

1947, atravès da criagao de escolas rurais em todo o Estado. A

do Rio de Janeiro e obteve o diploma de professor de educagao fisica pela Escola de
Educacäo Fisica do Exercito (Franco; Silva; Schidrowitz, 1940: 627).
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Superintenclència do Ensino Rural, Orgäo da Secretaria de Educagao do Estado

coordenava o ensino rural, tendo como pano de fundo a preocupacao corn os

imigrantes que tinham suas prOprias escolas comunitárias confessionais

catOlicas e protestantes.

A legislacäo trabalhista foi uma pega fundamental no processo da

formacao do cidadào trabalhador brasileiro. Um dos mais altos valores a ser

cultuado pela nacao brasileira era o trabalho, que era visto como urn meio do

povo integrar-se a cidadania. 0 trabalho foi valorizado como urn ingrediente do

patriotismo e urn atrativo para a populagao rural nordestina que fugia da seca

em diregao a regiao centro-sul do pals.

A formagao para o trabalho, nao foi objeto exclusivo da acao do Estado,

mas tamb6m encontrava precedentes na classe burguesa industrial. As

relaches de poder impostas pelo processo de trabalho corn base no Taylorismo

eram diferenciadas. As novas exigências para o trabalhador brasileiro foram

racionalizacao, disciplinarizagao, especializacäo e a eficiência no trabalho. A

nova organizacao do trabalho proporcionou melhores condiches de producao e

de vida aos trabalhadores, porërn ao mesmo tempo foi ampliado o controle das

suas aches na empresa/fabrica e fora dela.

0 trabalho para os imigrantes foi restrito pela Lei dos dois tercos. Esta

Lei exigia que dois tercos de trabalhadores nas empresas nacionais fossem

brasileiros natos ou naturalizados. Esta medida, al6rn de garantir a mao-de-

obra nacional forcou a naturalizacao de grande parte dos imigrantes residentes

no pals. Os grupos de imigrantes que ja estavam instalados teriann sua vida

controlada pelo Estado e os novos foram direcionados a colonizacao das

fronteiras do pals.

As novas leis migratOrias implementadas pelo governo e as propostas de

educagao nacional reforgaram a nacionalizagäo do pals. A educagao tornou-se

143 A autorizacào para o funcionamento da ESEF foi concedida pelo Decreto n° 7.219 de
27/05/1941. Ela foi mantida pelo Departamento Estadual de Educagào Fisica (DEEF) ate o final
dos anos 60 , quando foi incorporada a UFRGS.
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uma questäo fundamental para a qualificagäo e homogeneizagao cultural do

trabalhador. Os operarios imigrantes falavam a lingua de seus paises de

origem e para nacionalizar era necessaria a padronizagao das formas de

expressao e comunicagao, bem como das formas de pensar, sentir e agir na

constituigao de urn novo trabalhador.

Conforme Schwartzman, Bomeny; Costa (1984: 141-142), "a construcao

da nacionalidade deveria ser a culminagao de toda agao pedagOgica do

ministerio". 0 Ministerio da Educagao e SaCide POblica (MES), implantou uma

agao estruturada das politicas educacionais: padronizou o sistema educacional,

imprimiu urn conteOdo nacional a ser ministrado nas escolas, eliminou os

conteOdos regionais que fortaleciam as minorias 6tnicas, lingOisticas e

culturais. Al6rn da reorientagao educacional, foram realizadas reformas nos

meios de transporte e indOstria visando o desenvolvimento de regibes isoladas

para evitar a fragmentagáo do pals em unidades produtivas. Os meios de

comunicagao tambèrn foram alvo da intervengäo estatal, e a imprensa em

lingua estrangeira foi proibida no pals.

A propaganda estatal no periodo "Entre Guerras foi intensificada visando

a eliminagäo das diferengas regionais etnicas e culturais em nome da nagao

(Seyferth, 2000: 149)". A propaganda estatal contou corn o significativo apoio

de radio e outros meios de comunicagao. Surgiram novas revistas

comprometidas corn a divulgagäo das politicas do Estado Novo, como por

exemplo, a Revista do Globo editada em Porto Alegre, a partir de 1929, corn o

apoio de GetOlio Vargas.

Para urn major controle sobre as informagOes veiculadas pela imprensa

foi instalado o Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), em 1934. 0

DIP tornou obrigatOria a transmissao do programa Hora do Brasil em rede

nacional, pelas emissoras de radio, inspirando-se no programa A Hora da

Naga°, da Alemanha Nazista. 0 Almanaque Esportivo Amaro Junior trazja na

capa a autorizagao do DIP. Para supervisionar outras questOes foi crjado o

Departamento de Ordem Social e Politica (DOPS).
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A politica nacionalista adotou mecanismos para impedir que se falasse

livremente nos dialetos locals (alemäo e italiano) e fosse adotada a lingua

portuguesa. Os grupos instalados em regiOes isoladas, que eram fruto do

processo migratOrio desencadeado a partir da segunda metade do sèculo XIX,

permaneciam cultivando sua cultura e lingua de origem. A nacionalizagáo

desencadeou urn conflito corn a igreja catOlica que realizava os cultos nos

idiomas locals derivados do italiano e alemäo como meio de aproximagäo dos

fieis (Corsetti, 1986). A vida associativa identificada como associativismo

ètnico, atrav6s da fala do dialeto sofreu repressäo (Seyferth, 1996; Fiori, 1995).

As estratègias de assimilagäo cultural associada as politicas da

mestigagem foram responsaveis pela integragäo dos diferentes grupos

populacionais na comunidade nacional brasileira, atraves do sistema escolar

unificado e a adogäo da lingua nacional. Atra yès do ensino da lingua nacional

seriam transmitidos valores patriOticos e a cultura nacional visando

equalizagäo das diferengas etnicas, religiosas ou sociais.

Em sintese, a campanha de nacionalizagäo visava a formagáo da

identidade cultural brasileira, pois o Brasil näo tinha uma identidade e, portanto,

näo tinha uma nag5o. Retoma-se Avancini (2000) quando refere que nä° havia

uma imagem de povo brasileiro, mas sim urn Estado composto de governo e

territbrio. Assim, a Era Vargas (1930-1954) apresentou os elementos

indispensäveis na definigäo do nacionalismo: "busca da identidade nacional,

impulso patri6tico, exiOncia de legitimidade, eficiância e moralidade politicas,

preocupagäo corn a justiga social e, principalmente ataque ao regionalismo"

(Lauerhass, 1986: 23-29).

2.1.1 — A identidade regional do Rio Grande do Sul

0 Rio Grande do Sul é urn Estado singular em relagäo ao Brasil,

considerando-se a sua geografia, posigäo estratègica, povoamento, economia

e modo como se insere na histOria nacional. Ao mesmo tempo é urn Estado

que possui uma diferenciagäo interna acentuada considerando-se aspectos
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geograficos, etnicos, econOmicos e de sua colonizagâo (Oliven, 1992: 47). As

diferengas culturais no Rio Grande do Sul tornaram-se marcantes em relagao

ao resto do pals devido especialmente a imigragao europeia.

A cultura regional nao se limita a si mesma e nä° vive apenas da relagao

corn a cultura nacional. Conforme Noronha (1999: 30), a cultura regional se

estabelece atraves de uma relagão tensa corn os modelos produzidos da

cultura nacional e "produz aberturas especificas a sua historicidade em

diferentes fronteiras simbOlicas e reais". A cultura regional do Rio Grande do

Sul é fruto do tensionamento dos tragos culturais dos distintos grupos

migratOrios na sua relagao corn os paises vizinhos e com a cultura nacional.

A construgäo social da identidade gaiicha orientou-se pela dinamica do

Estado em enfatizar as peculiaridades locais e, simultaneamente, afirmar seu

pertencimento ao Brasil (Oliven, 1992). Gutfreind (1992) analisou o conflito da

identidade do Estado e reconheceu a existencia das matrizes lusitana e platina

na formagao da identidade do gaucho. A matriz lusitana considera o Rio

Grande do Sul uma regiao que foi palco dos conflitos de interesses dos

portugueses e espanhOis e, por isso urn Estado importante para a construgäo

da unidade brasileira. A matriz platina percebe o Rio Grande do Sul como uma

porgäo esquecida do territ6rio brasileiro e, conseqUentemente, o motivo dos

conflitos entre o poder central e os interesses regionais.

Os intelectuais do Rio Grande do Sul empenharam-se na defesa da

lusitanidade na explicagao da origem do gaucho, tragando uma hist6ria sediada

na estância, na vida campeira e na atividade da pecuaria. A construgäo social

da identidade gaiicha esta baseada num passado que teria existido na regiao

pastoril da Campanha no sudoeste do Rio Grande do Sul e na figura idealizada

do gaucho. A incorporagao do gaucho a tradigao lusitana e a afirmagao da sua

brasilidade foi impulsionada nos anos 20. Os grandes responsaveis pela

divulgagäo da identidade gaiicha foram o Institute HistOrico e Geografico do Rio

Grande do Sul (IHGRGS) e a Livraria do Globo, que publicava obras de autores

locais, como Aurelio Porto, Souza Docca, Othelo Rosa e Moises Velhinho.

141



Oliven (1992) analisa a construcäo da imagem do gaucho e a

emergência desta cultura como instrumento de homogeneizacao da cultura

riograndense. 0 gaucho, urn tipo regional, serviu de representacao social

tambèrn para os colonos alemäes e italianos das areas de minifOndio onde

nunca houve o complexo pastoril. A decadancia da Campanha, a partir de

1870, e o crescimento de regibes do Estado, marcadamente pelos

colonizacOes alema e italiana, nä° impediram o culto das tradicães gaUchas

pelos imigrantes. Os imigrantes foram excluidos do modelo identitario no Rio

Grande do Sul, apesar de sua projecao econOrnica e politica. Da mesma forma,

os negros e indios nao foram valorizados.

Os imigrantes alemaes idealizavam o gaucho como urn tipo socialmente

superior. Para tanto, contribuiu o fato dos fazendeiros formarem a camada

social mais poderosa do Estado. A cultura tradicionalista foi apresentada como

alternativa integradora para as populacOes imigrantes. A escolha do tipo

representativo do Rio Grande do Sul pela figura do gaucho da campanha

expressa a uniao dos habitantes do Estado em contraposicao ao pais. Urn dos

principais simbolos do gaücho era o cavalo.

A representacao dos gauchos foi cultuada no ambito de algumas

instituicOes criadas em meados do sèculo XIX. 0 Partenon Liter-61-i° reunia

intelectuais e "tentava juntar os modelos culturais vigentes na Europa corn a

visa° positivista da oligarquia riograndense, atravbs da exaltagao ternatica

regional gaücha" (Gonzaga, 1980: 125-126). Essa sociedade visava o

fortalecimento da representagao de uma identidade gaUcha.

0 tradicionalismo no Estado foi tamb6rn representado pelo Grarnio

Gatlicho de Porto Alegre, criado em 1898. Essa agremiagao tinha um carater

patridtico evidenciado nas festas e solenidades que resgatavam os costumes

tradicionais. Segundo Jacques (1979: 58), era uma associacao destinada a

"manter o cunho de nosso glorioso Estado e conseqUentemente as nossas

grandiosas tradicOes integralmente por meio de comemoracbes regulares dos
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acontecimentos que tornaram o sul-riograndense urn povo cèlebre diante, näo

so de nossa nacionalidade, como do estrangeiro".

0 Grémio Gaucho de Porto Alegre era é uma associacäo igualitaria,

masculina, corn finalidade literaria, de jogos, e atividades sociais, sem

conotacäo politica. A agremiagäo tradicionalista buscava nos "jogos e

elementos recreativos", "jogos e diversbes" e "exercicios" formas de

representagào da identidade do gaucho. Alèm de enfatizar o culto as tradicOes

gaCichas sem excluir os costumes presentes, o Grernio Gaucho questionou a

influéncia das praticas [incluindo-se as desportivas] estrangeiras que se

acentuaram no pals nos anos 1920 (Pimentel, 1945: 113).

Carvalho (1999: 151) constatou que "o regionalismo gaucho, de uma

maneira geral, nào difere dos demais regionalismos brasileiros". Caracteriza-o

como uma reagäo aos padrOes culturais europeus adotados pela elite brasileira

desde o s6culo XIX. Os tradicionalistas alertavam para os "usos e costumes

importados do estrangeiro" orientando para que as atividades "por meio de

representagào de atos, tais como cangOes populares, dangas, exercicios e

mais prãticas dignas, em que os executantes se apresentem corn o traje e

utensilios portáteis, tais como os de usos gauchescos" (Jacques, 1979: 58).

As praticas desportivas eram um dos elementos de afirmagäo da

identidade regional do Rio Grande do Sul. "0 Rio Grande do Sul, dia a dia,

mais se afirma nas lides desportivas. E os nossos jovens desportistas, depois

de sublimarem as nossas marcas maiores, irao levar a outros Estados e talvez

a outros {Daises a pujanga esportiva de nossa terra, e venceräo campeonatos

nacionais e continentais" (Revista do Globo, 1936b: 7). Albrn de reforgar a

identidade cultural do Estado, o desporto "gaucho" aparece como uma forma

de representacáo da identidade local ern relagäo a identidade nacional.

A difusäo da imagem do gaucho no interior do Estado e para o resto do

pals contou corn o impulso do movimento tradicionalista gaucho desencadeado

no final da dècada de 40 (Love, 1975). A figura do gaücho é tomada como

objeto de culto e nào de estudo ou terra literario (Maciel, 1994). Foram criados

143



os Centros de Tradigão GaUcha (CTGs), que se expandiram para os estados

brasileiros colonizados pelos gaUchos. Nas regibes gaUchas colonizadas pelos

imigrantes alemäes e italianos, a instalagao de CTGs representou uma forma

de engajamento a cultura local.

A cultura regionalista baseada na imagem do gaucho campeiro foi sendo

sobreposta a cultura de origem dos imigrantes. Este processo foi

desencadeado mais incisivamente nos anos 30, quando GetOlio Vargas

assumiu a presidOncia da RepUblica do Brasil corn vistas a implantagao de urn

projeto modernizador da sociedade brasileira. Neste contexto, o Rio Grande do

Sul ocupa urn duplo papel no processo de construgäo da identidade nacional.

Atravas de GetOlio Vargas, gaucho, presidente do pals, chega ao poder a nivel

nacional, poram precisa resgatar urn passado histbrico que identifique o Estado

sulino como brasileiro. Era o momento do Rio Grande do Sul ser e estar

brasileiro, para nao restarem dOvidas quanto a sua fidelidade a unidade

nacional, negando desta forma influèncias platinas e tendéncias separatistas

(Oliven, 1992).

No Rio Grande do Sul, varios pesquisadores (Aurelio Porto, Souza

Docca, Othelo Rosa e Moises Vellinho), se esforgaram na criagao da imagem

de um Rio Grande do Sul brasileiro (Gutfreind, 1990). A incorporacäo do Rio

Grande do Sul no projeto do Estado-Nagäo brasileiro gerou visiveis conflitos

corn a cultura dos imigrantes alemaes. A questäo da identidade nacional

constituiu-se num problema, pois havia uma certa ebuligäo de idaias a respeito

do pertencimento nacional ern todo a ocidente. A lusitanidade foi recuperada

como urn fator de identidade para se contrapor a germanidade dos alernaes.

Gertz (1991) afirma que desde o inicio da imigragao alerna ha

prevengbes contra a presenga dos alernaes e seus descendentes em virtude

da sua suposta inadaptabilidade ao Rio Grande do Sul e do conseqUente

perigo nao s6 de dissensbes internas, mas da prOpria interfer6ncia imperialista

alemä no Estado. Ele nao nega os indicios dessas prevengbes, pois os

alemäes destoavam do contexto gaucho desde o ponto de vista biolOgico, corn
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cabelos loiros e olhos azuis (Daudt, 1952) ate o ponto de vista lingiiistico e

cultural. Näo havia nenhuma semelhanga entre a lingua alemä e a portuguesa.

Em Porto Alegre, onde a campanha de nacionalizagâo foi imposta, de

forma mais contundente devido a expressiva colonizagäo alemä, os teuto-

brasileiros relacionavam-se corn dois modelos de Nacao e de nacionalidade-

cidadania e suas implicaghes culturais. Esta situagäo gerou urn conflito corn a

imposigäo da ideia de nagäo brasileira, e foi agravada pela "brutal politica de

repressäo durante a Segunda Guerra" (Gertz, 1994b: 55). A politica

nacionalizadora repercutiu nas instituighes e associaches vinculadas aos

imigrantes, que sofreram intervengäo da policia e da populagäo porto-

alegrense. As associaches desportivas, que resistiram a nacionalizacao foram

regulamentadas pela legislagào imposta em 1941.

2.2 — A Regulamentagäo das Associaghes Desportivas

As associagbes desportivas desenvolveram-se no pals sem a

intervencäo do Estado brasileiro ate os anos 30 (Tubino, 1992). As aches do

Estado se limitavam aos aspectos relacionados corn seu "poder de policia e se

restringia a regulamentar as condighes para a realizagäo dos espetaculos

pOblicos" (Tubino, 1988: 68). Os primeiros atos normativos do governo federal

direcionado ao campo desportivo säo datados do final da decada de 30.

A preocupagäo do governo brasileiro corn a regulamentacäo e

organizagao desportiva no pals coincidiu corn o Estado Novo (1937-1945). No

piano internacional instalava-se uma crise corn a deflagragäo da Segunda

Guerra Mundial (1939-1945). As ideias de contorno totaliterio que circulavam

nos {Daises pot6ncias repercutiram nas questhes nacionais brasileiras, inclusive

no campo desportivo. 0 periodo de 1932 a 1945 foi urn marco delimitador da

primeira fase da legislagäo desportiva brasileira, caracterizado pelo governo

autoritario e corn alta centralizagäo politica no pals (Krieger, 1999: 3)144.

144 0 segundo periodo foi de 1945 a 1987, e o terceiro a partir da constituicäo de 1988.
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Em 1938 foi criado o Conselho Nacional de Cultura - CNC (Decreto-Lei

n° 526 de 01/07/1938) vinculado ao MEC, corn a finalidade de coordenar todas

as atividades relacionadas ao desenvolvimento cultural do pals incluindo a

"educagäo fisica — ginastica e esportes" (Melo, 1995; Krieger, 1999). A

instituicäo do CNC atende a politica de homogeneizagäo cultural do pals,

inclusive no campo desportivo. Perry (1973) näo encontrou evidbncias das

contribuicOes do Conselho Nacional de Cu!tura para o campo desportivo.

Entretanto, no mesmo ano foi editado o Decreto-Lei n° 383 de 1938, que faz

restrigOes as associagOes que tinham estrangeiros nas diretorias e referissem

outros 'Daises no seu nome ou no estatuto. 0 ano de 1938 culmina corn a

legalizagao do processo de formagao da identidade cultural brasileira, pela

chamada Lei da Nacionalizacao (Decreto-Lei n o 868 de 18/11/1938).

Segundo Lyra F° (1973), o primeiro ato de participagäo do Estado na

disciplina das atividades desportivas, corn carater permanente e de

continuidade, foi a instalagao da Comissäo Nacional dos Desportos, atrav6s do

Decreto-Lei n° 1.056 de 19/01/1939. As principais atribuicOes da Comissäo

eram realizar urn estudo sobre o problema desportivo nacional e apresentar urn

piano geral para a sua regulamentagào (Pellon, 1973). Essa Comissäo deveria

realizar urn levantamento das atividades desportivas, elaborar sugestbes para

o aperfeigoamento, e apresentar urn estudo das instituicOes privadas para o

efeito das subvengbes. Quatro meses ap6s a instalagäo da Comissäo Nacional

de Desportos, foi criada a Escola Nacional de Educagäo Fisica e Desportos

(ENEFD), conforme Decreto-Lei n° 1.212 de 07/04/1939, no Rio de Janeiro

(capital do Brasil na epoca). A ENEFD surgiu corn a finalidade de formar

pessoal tëcnico, difundir conhecimentos, realizar pesquisas e imprimir unidade

teOrico-prãtica ao ensino dos desportos.

Em 1941, a Comissäo Nacional dos Desportos apresentou o projeto da

lei que estabeleceria as bases da organizagào dos desportos em todo o pals.

Corn a promulgagäo do Decreto-Lei n° 3.199 de 14/04/1941 criou-se o

Conselho Nacional de Desportos (CND) corn a finalidade de "tornar os

desportos cada vez mais urn eficiente processo de educagäo fisica e espiritual
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da juventude, e uma alta expressao da cultura e da energia nacionais". 0

primeiro presidente foi Joao Lyra Filho e os demais membros eram: Jose Lins

do Rego, Manuel do Nascimento Vargas Netto, Domingos Vassalo Caruso,

Major Joao Barbosa Leite e Armando de Oliveira Bernardes (secretario)

(Almanaque Olympicus, 1947: 404).

0 CND estava vinculado ao Ministerio da Educagao e Cultura, tendo a

finalidade de orientar, fiscalizar e incentivar a pratica dos desportos no pals.

Os cargos diretores eram ocupados por pessoas de expressao politica e

"parlamentares de major aproximagao corn o governo" (Perry, 1973: 20). A

influencia politica no CND impedia seu pleno exercicio e, conseqUentemente,

nao atendja as necessjdades do desporto nacional". 0 quadro se alterou em

parte quando, em 1942, a recordjsta internacional de natagao Maria Emma

Hulda Lenk Ziegler passou a integrar o Conselho Nacional de Desportos145.

Contudo, este fato ocorreu tambern porque Maria Lenk em suas manifestagbes

pUblicas posicionava-se favoravel ao governo de GetOlio Vargas (Castellani,

1988).

No exercicio da funcao de organizacao desportiva do pals, o CND crjou

uma estrutura sob a forma de confederacties, federagOes, ligas e associagOes

desportivas subjugadas ao seu poder admjnistratjvo. 0 modelo admjnjstratjvo

adotado pelo CND decorreu da "vastidao de nosso territOrio e da

impossibilidade de uma centralizacao administrativa" (Perry, 1973, p. 20). De

acordo corn esse autor, as entidades dirigentes maximas do desporto no pals

eram as confederagOes, caracterizadas como sociedades civis corn fins

desportivos, sendo privadas e dirigidas por poderes prbprios.

Para o funcionamento, a confederagao deveria obter aprovagao do

estatuto pelo CND, em parecer homologado pelo ministro da educagao e

cultura, alern do alvarb do governo federal. Esta situagäo gerou dOvidas e

posiciies contradit6rias sobre as entidades desportivas enquanto sociedades

145 Ela freqUentou a Academia de Educagào Fisica do Reich em Berlim, em 1936 (Lenk, 1982).
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civis ou como delegadas do poder pOblico. 0 principal poder de decisao da

confederagao era a assembleia das federageies filiadas.

As federagbes eram responsaveis pela administragao desportiva nos

estados, territOrios e distrito federal. A sede das federagOes deveria localizar-se

nas capitais dos estados e territOrios brasileiros. 0 funcionamento estava

atrelado a aprovagao do estatuto pela confederagao e, ainda, deveria obter

parecer do Conselho Nacional de Desportos a ser homologado pelo ministro da

educagao e cultura. As ligas intermediavam a administragao desportiva nos

municipios e tinham urn carater facultativo. A fundagao de uma associagao

desportiva dependia de uma assemblèia para a aprovagäo do projeto

estatutario. 0 acesso de uma associagao desportiva a federagao era

determinado por criterios de efici6ncia moral, material e tecnica a juizo da

federagao (conforme instrugäo do CND de 16/10/42).

A regulamentagäo dos estatutos das confederagOes, federagOes, ligas e

associagOes desportivas foi conteUdo da Portaria Ministerial n° 254 de

01/10/1941. Os estatutos de entidades eram elaborados na conformidade das

leis e normas vigentes, atribuindo essa situagao pelo desconhecimento dessas

normas, que, em verdade, sac) pouco divulgadas. 0 estatuto definia as

atribuigOes dos poderes das associagbes e entidades desportivas, a saber:

presidbncia, diretoria e conselho deliberativo. Estas fungbes de diregao das

entidades nä° eram remuneradas.

0 poder de decisäo em todas as agOes da associagao era do presidente

e vice-presidente, que exerciam uma fungäo executive, independente da

diretoria. A diretoria, composta pela presidência, tinha um poder distinto corn

responsabilidade administrativa. A estrutura administrativa das entidades era

composta tambbm da assemblèia geral, tribunal de justiga desportiva, conselho

fiscal, conselho supremo (nä° era obrigat6rio), e conselho deliberativo para as

associagOes desportivas.

A viOncia do estatuto iniciava pela aprovagao dos conselhos

deliberativos, no caso das associagOes desportivas e pelas assemblbias gerais
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de filiados para as entidades desportivas (confederacao, federagao e liga). As

entidades filiadas tinham direito ao voto na assembleia geral, quando em

condigOes plena dos seus direitos. lncluia-se entre as exigbncias, a disputa em

mais de urn campeonato, sendo o direito as próximas votagbes atrelado a

participagao em urn novo campeonato desportivo. Os cargos das diretorias das

confederagOes, federagiies, ligas e associagOes desportivas seriam compostos

por brasileiros natos ou naturalizados (Decreto-Lei 3.199/41, artigo 51).

0 cargo de dirigente poderia ser ocupado por estrangeiro radicado no

pals, que se destacasse pelos relevantes servigos prestados ao desporto

nacional. Nestes casos, era necessaria a autorizagao do CND. A Deliberagão

34/44 regulamentou a mat6ria sobre a participagao de estrangeiros, definindo

que "a excegao nä° seria aplicada quanto ao exercicio da presidência de uma

entidade desportiva, exigiu que seria condigao para a permissao do CND,

possuir o estrangeiro mais de vinte anos de permanência no seio da

comunidade nacional" (Perry, 1973: 51). Aos cidadaos portugueses foram

estendidas as rnesmas prerrogativas que aos brasileiros natos ou naturalizados

(Deliberagao 35/44).

A legislagào forgou as associagbes desportivas a constituirem suas

diretorias exclusivamente corn cidadaos brasileiros, restringindo a participagao

dos "estrangeiros" na administragao da associagao. 0 conselho deliberativo

das associagOes desportivas que totalizassem mais de mil sOcios deveria reunir

no minim° 20 conselheiros, dentre os quais dois tergos de brasileiros natos ou

naturalizados, e urn tergo constituido de sOcios contribuintes. 0 conselho era

eleito por uma assemblëia constituida pelos sOcios quites corn a mensalidade e

maiores de 21 anos. Faz-se a ressalva que corn a idade de 18 anos, o cidadao

brasileiro era obrigado a votar, segundo o cOdigo eleitoral brasileiro.

A participagao de estrangeiros no seu quadro deveria ter o aval do CND.

Os crit6rios para a composigao do conselho deliberativo revelam a intengäo de

"manter uma maioria de brasileiros decidindo sobre os destinos de urn clube".

Tamb6rn mostram a intengao de fazer com que os sOcios contribuintes
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(patrimoniais, proprietàrios, remidos, enfim aqueles que contribuiram de uma

so vez) participassem ativamente da alta administragào das entidades para que

nä° ficasse exclusive dos sOcios titulados (mais antigos). Nas assembleias

instituiu-se que as manifestagOes dos sOcios seriam coletivas. Esta exigencia

dificultou a oposigäo politica nas associagOes.

A nova estrutura desportiva nao incorporou os desportos que tinham urn

baixo nCimero de praticantes e associagOes. 0 CND era representado nos

estados e territörios brasileiros, pelo respectivo Conselho Regional de

Desportos (CRD), refletindo a mesma hierarquia dos Orgàos governamentais.

Na esfera das atribuigbes do Conselho Regional de Desportos competia "tracer

as normas desportivas, nao apenas regulamentando os atos emanados dos

poderes Executivo e Legislativo, como tambem, exercendo sua fungäo

fiscalizadora, normativa e baixando as deliberagOes, que adquirem forga de lei"

(Perry, 1973: 20). Nos estados e territOrios onde foi instalado, o CRD limitava-

se ao fornecimento de alvaras de funcionamento aos clubes e entidades e o

registro dos contratos de jogadores de futebol.

Os membros do Conselho Regional de Desportos eram nomeados pelos

governadores de Estado, corn excegäo de uma pessoa indicada pelo CND. 0

cargo de presidente do CRD nao poderia ser acumulado corn qualquer outro

ern entidade desportiva da respective jurisdigäo (Deliberagao 18/43). 0

Conselho Regional de Desportos (CRD) do Rio Grande do Sul foi instalado ern

Porto Alegre no final do ano de 1941, tendo como presidente Euclides Aranha

Filho e como membros, doutor Herophilo Azambuja, Capitäo Darcy Vignoli,

capitäo Olavo Amaro da Silveira (Almanaque Olympicus, 1945: 452). No

Regimento do Conselho Regional de Desportos do Rio Grande do Sul,

aprovado pelo Decreto-Lei n° 615 de 19/10/1942, consta que o CRD seria

constituido de cinco membros: urn indicado pelo CND, urn indicado pelo

governo do Estado, urn pela Federagäo Riograndense de Futebol, e dois pelas

demais federagOes desportivas do Estado. A decisäo da nomeagäo dos

membros indicados pelas federagbes desportivas, atraves de listas triplices,

estava a cargo do governo do Estado.
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As compet8ncias dos Conselhos Regionais de Desportos estavam

atreladas ao CND. 0 CRD tinha a incumbancia de inspecionar a organizagao e

o funcionamento, alem de emitir parecer sobre os estatutos das associagbes

desportivas, (Deliberagao do CND n° 13/43). Perry (1973: 40) considerou "inOtil

a medida porquanto em materia de estatuto so podem prevalecer as normas

emanadas das entidades desportivas de hierarquia superior e as disposigbes

legais, nä° havendo razao para que o CRD, Orgào estadual se pronuncie". 0

autor defende a centralizagäo das decisOes pelo CND se opondo ate mesmo a

apreciagao do documento pelo CRD. A situagao evidencia que o papel do

CRD era enfraquecido nos Estados.

A aprovagao ou nao do estatuto que rege uma associagao desportiva é

uma decisào importante para obter-se o controle da entidade corn relagäo a

sua identidade. Em 1945 (Decreto-Lei n° 8.458 de 26/12/1945) foi aprovado

que o registro dos estatutos das associagbes desportivas dependia somente do

parecer da federagao a qual estivesse ligada. AroOs o cumprimento das

formalidades exigidas pelos Orgäos competentes, os estatutos eram registrados

nos cartOrios das pessoas juridicas.

Alem do estatuto, o funcionamento da associagao desportiva dependia

do "Alvarà de Funcionamento". 0 Alvara condicionou o funcionamento das

associagbes a previa licenga do poder pUblico, tornando-se uma exigbncia

fundamental para o funcionamento de uma entidade desportiva, a partir do

Decreto-Lei n° 5.342 de 25/03/1943 (artigo 4°). 0 Alvara de Funcionamento

fornecido a associagao pelo Conselho Regional de Desportos era uma

condigao previa para licengas ou vistorias para jogos, festas e reuniOes,

inscrigao em campeonatos, competigOes nacionais e internacionais, titulos

desportivos, colocagOes e direitos, registro de contratos, subvengOes,

emprestimos e outros favores do poder pOblico.

Para a obtengâo do Alvara de Funcionamento, as entidades desportivas

deveriam enquadrar-se em algumas exig8ncias e instrugOes (Deliberagäo

20/43/CND). No pedido de concessào de Alvara deveriam constar as seguintes
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informagOes: a) prova de filiagao, pelo menos a uma entidade superior, quando

se tratar de associagao, salvo se tiver sido relacionada como tal, por entidade

de diregao; b) nome, profissao, nacionalidade e residOncia do presidente; c)

resposta aos quesitos relativos ao "cadastro desportivo"; d) relatOrio de suas

atividades no ano anterior, quando se tratar de confederagao, federagao ou liga

(Brasil, 1993). Caso a entidade desportiva nao fizesse o pedido de

requerimento do Alvara ou de renovagao seria penalizada corn multas e estava

sujeita a suspensao temporaria de funcionamento. Nos casos extremos quando

constatada alguma irregularidade poderia ocorrer a cassagao da licenga para

funcionamento pelo CND.

0 alvara nao seria concedido a associagao nos seguintes casos: a) se o

nome estivesse escrito no idioma estrangeiro; b) se o nome no idioma nacional

coincidisse corn o de instituigao, Orgao pOblico ou autarquico brasileiro, corn

excegao das entidades classistas; c) nome que ensejasse propaganda de

atividades lucrativas, ressalva as associagOes que pertencerem a centro

classista de desportos; d) nome que traduzisse manifestagao de sentimento a

pessoas fisicas, "salvo quando evocar expressao tutelar da HistOria do Brasil;

possa desmerecer o amor civico, menosprezar a amizade de outras nagbes e,

ainda provocar critica justa, pela impropriedade ou insensatez da escolha, ou

pelo espirito de frivolidade que o anime" (Pellon, 1973: 17). 0 Alvara deveria

ser renovado anualmente junto ao Conselho Regional de Desporto, no primeiro

trimestre de cada ano, sendo valid° para o ano de sua expedigao. Para a

obtengao do Alvara de Funcionamento, as associagOes desportivas que

ostentavam nomes em italiano e alemao deveriam substituir para uma

denominagao em português.

As expressbes desportivas tambbm deveriam ser nacionalizadas e

uniformizadas. 0 Conselho Nacional de Desportos instituiu a comissao

composta pelos professores Antenor Nascentes, Jacques Raimundo e Afonso

Varzea, em sessao realizada no dia 07/07/1941 (Diario Oficial da Uniao de

22/7/1944) para a organizagao do piano de nacionalizagao. A uniformizagao

das expressOes usadas nos desportos visava extirpar os estrangeirismos de

152



influência inglesa predominantes no pais 146 . De acordo corn Perry (1973: 31) o

piano "nunca foi posto em pratica". Este autor discordava das mudancas das

expressbes desportivas, pois etas "se integravam a linguagem do povo, corn as

deturpacOes naturais, que em nada afetam o nosso espirito nacionalista".

Ainda corn relacäo aos termos e expressbes, a associacào nào poderia

incorporar ao seu nome prOprio qualquer palavra que alterasse a expressäo do

dominio de suas atividades, que se restringiam a Orbita do municipio, territdrio

ou distrito federal. A qualificag5o, pelo nome, de uma associacäo desportiva

näo poderia ser derivada dos vocabulos "Naga- o", "Brasil", "Distrito Federal",

"territdrio" ou "municipio", que sac) privativos do CND, confederagOes,

federacOes, ligas e centros classistas. Foi vedado a associacäo incorporar ao

seu nome a palavra "BRASIL", salvo autorizacäo do CND, em parecer

homologado pelo Ministro da Educacao e Cultura (Conselho Regional de

Desportos, 1985).

As associaciies desportivas deveriam organizar o desporto tanto

profissional como amador. A associacâo tinha a opcäo de profissionalizar os

atletas que tivessem auxilio pecuniario para participar de competicào

desportiva. 0 desporto amador deveria ser oferecido obrigatoriamente pelas

associacOes que mantivessem o profissionalismo. A entidade que aplicasse a

receita ordinaria das mensalidades dos associados ou gerasse Onus ao

patrimOnio social corn despesas resultantes do desporto profissional seria

penalizada corn a possibilidade de extincao das atividades desportivas. As

associagOes foi proibida a aquisicâo de material desportivo no exterior, desde

que no pals se produza sucedaneo em iguais condicOes (Portaria Ministerial n°

254, de 1/10/1943).

0 desenvolvimento dos desportos amadores foi incentivado voltando-se

para o desenvolvimento fisico e o apuro eugénico da juventude. As

competiciies deveriam voltar-se exclusivamente para atletas amadores. Foi

proibida a participacäo dos menores de 16 anos em qualquer prova desportiva

146 0 futebol é urn rico exemplo na utiliza0o de "estrangeirismos", que definiam uma
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que se prolongasse alem das 20 horas. Ainda foi exigida a criacäo de biblioteca

social nas associacOes voltando-se para	 a formagäo dos desportistas

amadores.

No ãrnbito dos desportos profissionais e amadores todas as entidades

desportivas deveriam obrigatoriamente adotar as regras internacionais para a

pratica dos desportos no pals. As confederagbes obedeceriam as regras

desportivas da entidade internacional,	 a qual estivessem filiadas

regulamentando-se as competicOes desportivas no pals. A participacào das

associacOes e entidades nas competicbes realizadas no pals e exterior foi

condicionada a autorizacào do CND. Os largos prazos exigidos pelo CND na

solicitacäo de autorizacäo para participacäo nas competicOes nacionais e

internacionais foram criticados, especialmente, em relacäo ao futebol por

demais rigoroso, nä° se atendo a realidade. Os espetaculos de futebol e as

demais pronnogOes de atividades pelas entidades desportivas, foram sujeitos a

normas disciplinares pelo CND (Resolucào de 04/11/1942).

A participagao de atletas estrangeiros nas competicOes foi

regulamentada pelo CND, permitindo-se a participagäo de apenas um atleta

estrangeiro nas exibicOes desportivas das	 equipes nacionais. Em casos

excepcionais era autorizada a participacäo de ate três atletas estrangeiros em

cada equipe. Da mesma forma, a contratacào de tecnicos estrangeiros deveria

ser autorizada pela CND. As entidades desportivas nä° poderiam contratar

tecnicos ou auxiliares tecnicos de nacionalidade estrangeira, salvo se

destinassem a qualquer servico oficial (artigo 52).

A atuacäo de tecnicos estrangeiros nas associacOes foi atrelada a

necessidade de preparacào de atletas	 profissionais e exist6ncia de

departamento amador do mesmo ramo desportivo. 0 tecnico estrangeiro

receberia a mesma remuneracäo que um tecnico diplomado. 0 Decreto-Lei

(artigo 38) tornou obrigat6ria a presenca de tecnicos desportivos diplomados

terminologia peculiar ao "sportman" (Amaro Jr., 1945b; Pereira, 1998).
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nas cidades brasileiras corn populagao superior a 100.000 habitantes, para

atuar em algumas modalidades.

A pratica desportiva feminina tambem era tratada de forma excepcional

pelo CND. 0 CND proibiu as mulheres de praticar o pOlo aquatic°, rugby, por

serem desportos considerados incompativeis corn o sexo feminino. As praticas

desportivas recomendadas para as mulheres, por que nä° envolvem excessivo

contato corporal ou choques contra o chao, era a ginastica feminina, o voleibol,

a natagao e danca. Desta forma, as associagOes desportivas deveriam

organizar o departamento feminino para incentivar os desportos Citeis a cultura

fisica da mulher.

As associagbes nao recebiam auxilio financeiro do governo, tendo que

arcar corn as despesas ou contando corn a ajuda financeira de algum sbcio. A

nova legislagao proibiu o funcionamento das associacOes que resultavam em

lucro para aqueles que investiam capitais. 0 Decreto-Lei determinou que as

subvengOes que fossem concedidas pelos governadores deveriam ser

informadas pelos CRDs ao CND. A iniciativa do CND previa a urn modelo de

gestäo financeira e administrativa para as associacc5es. A adocao do modelo

contabil pelas entidades desportivas nao chegou a ser executada.

Embora a organizacao desportiva nacional tratasse de forma

diferenciada as entidades desportivas todas deveriam exercer uma funcao de

carater patribtico (Decreto-Lei n° 3.199/41, artigo 48). 0 papel patribtico poderia

ser demonstrado de varias formas. Os simbolos das entidades e associagOes

desportivas deveriam refletir o espirito patribtico dos dirigentes e associados.

A legislagao apresenta uma visa° do desporto como instrumento de

dominagao e "espelha uma postura autoritaria de tutela e de controle do

esporte do povo e da juventude" (Vargas, 1995: 41). A Lei que institucionalizou

o desporto projetou uma politica desportiva cuja alienagao circunstancial

ultrapassou a cl6cada de 40, evidenciando-se no desporto nacional uma

relagao "forte de dependancia governamental corn base na tutela e o

paternalisno estatal" (Tubino, 1988: 77). A postura corporativa e
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intervencionista do Estado brasileiro e a conseqUente falta de autonomia das

associacOes desportivas contribuiram para a construcao de urn quadro "d6bil"

do desporto brasileiro na d6cada de 80.

A edicao do Decreto-Lei n° 3.199/41 foi urn marco no nascimento da

legislacao desportiva brasileira ao elaborar o C6digo Nacional de Desporto. 0

COdigo do Desporto determinou que os clubes seriam o lugar por excelência do

desenvolvimento desportivo no pals: As associacbes desportivas, entidades

basicas da organizacao nacional dos desportos, constituem os centros em que

os desportos sao ensinados e praticados.

Para Vargas (1995: 42) as contribuicOes do Decreto-Lei n° 3.199/41

foram "a adocao das regras internacionais e o preceito de que o desporto seria

regulado pela lei federal. Desta forma, "o pals passa a ser como urn corpo

nacional e se coloca ern contato corn outros corpos nacionais". 0 desporto e a

educacao fisica, que nas leis anteriores apresentavam uma ligagao implicita,

foram apresentados separadamente.

A atividade do CND foi muita intensa no period() de 21/10/1941 a

12/09/1990, totalizando 431 deliberacOes e resolucbes. As resolugOes

aprovadas ate 1958 trazem a marca da ditadura e da atuacao tutelar e

policialesca do Estado totalitario. "0 discurso juridico é urn suporte crucial da

linguagem abstrata que permite descontextualizar e, conseqUentemente, negar

a subjetividade do outro no mesmo processo em que a designa e a avalia a luz

de critarios pretensamente universais" (Santos, 1993: 16).

As intervengbes do CND, a partir de 1985, visavam a democratizacao do

desporto nacional, caracterizando urn novo clima politico no pals, mas ainda

permanece o rang() tutelar e paternalista do Estado. 0 Conselho Nacional de

Desportos foi extinto pela Lei n° 8.672 de 06/07/1993, a chamada "Lei Zico".

Esta mesma lei aboliu a exigés ncia do Alvara de Funcionamento das entidades

e associagOes desportivas.
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2.3 — As Repercussbes da Nacionalizacao nas Associaches Desportivas

Teuto-Brasileiras em Porto Alegre

As primeiras aches no sentido da nacionalizagão das associacoes

desportivas foram desencadeadas durante a primeira Guerra Mundial (1914-

1918). A entrada do Brasil na guerra, em 1917, gerou uma onda de

desconfianga em relagao a populacão imigrante no pals. 0 sentimento de

brasilidade dos teuto-brasileiros foi questionado pelos nacionalistas. Em Porto

Alegre, houve manifestaches de hostilidade a esta comunidade, atraves de

atos de viol6ncia nas principals ruas da cidade em abril de 1917. Alguns

estabelecimentos comerciais dos teuto-brasileiros foram invadidos e

destruidos147.

0 period() ap6s primeira guerra é caracterizado pelas primeiras

tentativas de nacionalizacao das regibes de imigragao no pals. As associaches

que tinham nome em alernao foram pressionadas a mudar seu nome para a

lingua portuguesa. 0 "Ruder-Verein Germania" passou a chamar-se "Clube de

Regatas Guahyba" e o "Ruder Verein Freundschaft" mudou o nome para

"Gres mio Nlautico Uniao", em 1917. A mudanca do nome desta associagao

gerou uma polémica entre os membros da direcao que nä° aceitavam usar

termos em ingles na denominagao, como aconteceu em outras sociedades.

Para alguns associados o vernaculo era aceitavel, mas o use de termos na

lingua inglesa representava uma perda de identidade da associacao.

Ap6s dez anos da inauguracao o clube mudou
de nome. A proposta inicial era chamar-se
"Club de Regatas Uniao", mas os argumentos
contrarios nao permitiram que urn termo
inglês permanecesse. "Se nos queremos
mudar do alernao para o portuguös, e surge,
agora, uma palavra inglesa - "club"-, proponho
que se respeite o vernaculo. Para se adotar
uma palavra de outra lingua, o melhor é

147 Fortini (1959) registrou aches hostis aos teuto-brasileiros na Exposicäo Brasileira-Alem5
realizada em 1881. ApOs sua realizagäo foram rifados os objetos da exposigäo, mas foram
espalhados boatos que a rifa estava sendo fraudada, por que os melhores objetos ficavam com
os teuto-brasileiros, enquanto os piores ficavam corn os brasileiros. Os brasileiros descontentes
reuniram-se e incendiaram o pavilhäo central da exposic5o, que foi totalmente destruido.
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deixar em alemao, mais auréntica e original."
Assim, a palavra "club" foi substituida por
"Grémio", no lugar de "regatas" adotou-se o
termo "nautico" e a palavra "uniao" substituiu
"amizade" (Revista do Globo, 1966: 62-63).

A mudanga de nome da associagao para Grêmio Nautico Uniao gerou

problemas internos corn os associados que nao aceitavam a nacionalizagao.

Conforme Hofmeister (1981: 11), "o clube foi crescendo gradual e

paulatinamente e apOs a crise decorrente da mudanga da denominagao, o

progresso acelerou-se". A afirmagao do autor sugere que o "progresso" do

clube foi maior depois da nacionalizagao. Hofmeister (1981), autor do livro

comemorativo dos 75 anos de fundagao do Grèrnio Nautico Uniao (GNU) e ex-

presidente da associagao, tinha interesse em mostrar que o clube tornou-se

brasileiro e que seu desenvolvimento estava condicionado a sua nova

identidade cultural.

Havia urn clima de desconfianga quanto a verdadeira fungäo das

sociedades de tiro ao alvo teuto-brasileiras (Gertz, 1994a). Conforme Kreling

(2000: 2), "mesmo os associados alegando que as espingardas de caca calibre

22 e 36 e os revOlveres trazidos da Alemanha eram destinados a pratica do tiro

ao alvo, as armas foram confiscadas, sendo impedidos de fazer use do fuzil".

As associacoes de tiro foram incorporadas pelo ex6rcito brasileiro, que

passaram a denominar-se Tiros de Guerra (Decreto n° 3.361 de 26/10/1917).

Os Tiros de Guerra, eram entidades civico-militares localizadas nas cidades do

interior, atendendo em algumas localidades filhos de imigrantes que nao

falavam o portugu6s (Fortini, 1959). Diante deste contexto, "os oficiais e

sargentos viram-se na contingencia de ao lado da instrugao militar, ensinarem

o vernaculo" 148.

As associagOes tiro e de ginastica estavam ligadas aos teuto-brasileiros

pelas atividades sociais, culturais e desportivas. A pratica da ginastica foi

148 Mazeron (1945: 137) relatou o caso ocorrido no Tiro 4, onde 20 rapazes teuto-brasileiros
primeiro aprenderam a falar portugubs corn urn capitäo de atiradores para posteriormente
serem admitidos na sociedade.
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questionada enquanto atividade de afirmacao da cultura alerna. A sociedade

Turnerbund sofreu forte pressao para nacionalizar-se. 0 time de futebol da

sociedade chamado "Manschaft Frisch Auf (Equipe Sempre Avante) solicitou o

licenciamento da Liga Portoalegrense de Futebol e, logo apOs, foi extinto

devido a urn incidente ocorrido na partida de futebol contra o popular Clube

Porto-Alegrense realizada no seu prOprio campo (Sao Joao). Quando o time da

Sociedade Turnerbund abriu a contagem no jogo, foi hostilizado pela torcida

adversaria. 0 campo de futebol foi invadido pelos populares armados de paus

e garrafas vazias, ocasionando urn conflito generalizado, inclusive, envolvendo

o ãrbitro e os jogadores. Este acontecimento reproduziu em campo velhas

desavencas 6tnicas entre os luso-brasileiros e teuto-brasileiros relacionadas

formacao de urn sentimento nacional de brasilidade.

Em conseq06ncia deste conflito, o campo de futebol passou a ser

utilizado para a pratica do "atletismo, punhobol, e demonstracOes civicas,

culturais e desportivas" (Tesche, 1996: 70). Apesar desses acontecimentos, a

sociedade Turnerbund permaneceu numa posicao de continuidade aos

principios da cultura alema. Manteve seus estatutos e atas sendo redigidos em

lingua alemä e continuou "fechada", promovendo suas competigbes

desportivas e participando dos festivais de ginastica no period() posterior a

primeira guerra. A "Deutsche Turnerschaft" (Liga de Ginastica) do Rio Grande

do Sul determinava que "nos sociedades pertencentes a Turnerschaft o

comando seja realizado unanimemente em lingua alemä" 149 . No period() de

1917 a 1920 nao houve eleicäo para a nova diretoria prorrogando-se o

mandato do presidente J. Aloys Friederichs.

Devido a resist6ncia da sociedade em manter suas fronteiras culturais, a

Sociedade Turnerbund foi excluida da competicäo promovida pela Associacão

Cristä de Mow (ACM), em 1918. Seus atletas acabaram inscrevendo-se para

representar outras associacOes. Em razao do ocorrido, a ACM fez um convite

indireto a Sociedade Turnerbund, atravas de uma carta escrita a Liga dos

149 Relatdrio da Diretoria da Sociedade Ginástica de Sáo Leopoldo, de 10 de outubro de 1921.
Livro de Atas da Diretoria (Ramos, 2000).
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Esportes de Porto Alegre. Corn a confirmagäo da participagào, a sociedade

Turnerbund submeteu seus atletas a "treinamentos puxados", pois "devido a

certas circunstãncias nossos atletas estavam atrasados ern 3 a 4 semanas

quanto as outras sociedades" (Daudt, 1942: 21). As "circunstâncias" se referem

aos incidentes ocorridos corn esta sociedade durante a primeira guerra

mundial, os quais forgaram a interrupgäo de muitas atividades no periodo15°.

Suas atividades sociais e desportivas de 1917 a 	 1919 apresentam uma

pequena queda em relagäo ao periodo anterior, fato tambern observado corn

relagäo ao nilimero dos sOcios efetivos.

A competigào promovida pela ACM foi realizada no campo de futebol do

Grêmio Foot-ball Porto Alegrense, uma associagäo teuto-brasileira, que pela

primeira vez cedeu seu espago fisico para realizar uma competigao aberta as

outras sociedades desportivas. Esta tambem pode ter sido uma das razbes

para a participagäo da Sociedade Turnerbund, que sempre manteve estreitas

relagbes corn o Grernio. A particular condigäo da Sociedade Turnerbund n'ao a

isentou de fazer criticas a competigäo que iniciou pela manha- , corn chuva

torrencial no Prado Moinhos de Vento.

E certo que näo havia poeira, mas os pes
desapareciam ate os tornozelos na areia falsa
e molhada. Alguns obstaculos armados no
campo, e urn	 monte de	 serragem
descarregada no centro do mesmo
denotavam que se pretendia realizar ali Jogos
olimpicos, aos quais concorriam 104 atletas.
Nada estava preparado. As canchas para os
saltos eram mais	 do que primitivas. 0
gramado	 estava	 desparelho,	 a	 terra
escorregadia como urn autentico deslizadeiro.
Preferiramos as canchas de corrida e saltos
demarcadas e determinadas, as	 chegadas
providas de aparelhamento prOprio. Mas a fita

150	 Departamento de Canto, fundado em 1912, quase foi extinto em fins de 1920. Em 1937
sobreviveu a uma "tremenda crise" e foi reorganizado em conseq0bncia do exodo da totalidade
dos componentes. Em seguida, o departamento ressurgiu "integrado por completo no espirito
da nacionalizagbo e brasilidade. Isto significa, que o departamento adotou o canto
exclusivamente em vernaculo. Esta tarefa nâo foi facil devido a "falta quase completa de
müsicas apropriadas", mas o maestro do departamento trabalhou para obter "mOsicas em
portugués, compostas, modificadas ou adaptadas, para o coro a 4 vozes" (Daudt, 1942: 36).

160



na chegada era segura por dois cavalheiros.
0 acidente, que poderia ter conseqUencias
fatais, teria sido evitado, se houvesse espago
limitado para a assistencia. 0 prado possui
urn pavilhao ideal, mas do seu terrago e das
suas bancadas nä° se podiam observar as
lutas, ja que o publico invadira as canchas,
envolvendo ern massa os competidores. Urn
dos nossos atletas, arremessando o peso,
escorregou na terra molhada e o peso levou a
sua trajetOria entre o pUblico, ferindo tress
espectadores, dos quais urn gravemente
(Daudt, 1942: 21).

Apesar de todos os problemas enfrentados pelos atletas da Sociedade

Turnerbund, como pouco tempo de treino para a competigao, clima frio e Orniclo

e a escuridao da noite, esta sociedade somou a maior pontuagao entre as nova

associagOes desportivas porto-alegrenses. A vitOria expressou a forga

desportiva da Sociedade Turnerbund, como tambern, a afirmagao da sua

identidade cultural.

No periodo apOs a primeira Guerra Mundial, houve o crescimento das

sociedades de ginastica (Wieser, 1990). As associagOes teuto-brasileiras eram

controladas pela embaixada alema localizada no Rio de Janeiro, que auxiliou

na superagao da crise pOs-guerra (Levine, 1980). A expansao das sociedades

atingira o seu apice no final da decada de 30, totalizando 33 sociedades no Rio

Grande do Sul. De acordo corn Daudt (1952), a Sociedade Turnerbund que

contava corn 800 associados ern 1919, totalizou 1.360 sOcios ate o Estado

Novo (1937-1945).

Ern 1924 foi realizada a festa do Centenario da Imigragao Alerna, que se

configurou como urn espago de representagao dos ideais da cultura alema e as

sociedades de ginastica como guardias destes ideais 151 . A festa foi uma

celebragao da etnia alema, que teve sua importância reconhecida pelas

autoridades brasileiras no desenvolvimento do Estado e do pais. Devido
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ascensäo econOmica e politica dos teuto-brasileiros, houve uma interagao

maior corn a sociedade gaUcha e nacional.

A vinculagäo do Tennis Club Germania corn a Sociedade Turnerbund

nao foi bem recebida depois da primeira guerra mundial, pois embora a

associagao fosse uma entidade autOnoma, estava localizada na propriedade da

Sociedade Turnerbund e seus associados tambern eram membros desta

sociedade. A associagao foi forgada a mudar o nome para Tenis Club

Ypiranga, mas manteve sua identidade cultural teuto-brasileira. Em 1939,

durante a campanha de nacionalizagbo, foi oficialmente incorporado a

Sociedade Turnerbund, transformando-se no seu departamento de thnis.

A nacionalizagäo das associagOes desportivas atingira seu apice no

Estado Novo (1937-1945) agravando-se ao ensejo da entrada do Brasil na

Segunda Guerra Mundial (Franco, 2000) 152 . Conforme Vogt (2001: 14), a

repressäo foi intensa: "livros queimados; professores presos; alunos

castigados; sociedades de canto e de tiro corn suas atividades encerradas;

bailes e as festas suspensas; lapides de tOnnulos de cemitbrios violadas;

pessoas sendo vigiadas e punidas por fazerem use do dialeto alemäo". A

proibigao da lingua alemä, praticamente, impossibilitou muitas pessoas de se

comunicarem. As pessoas que empregavam a lingua alerna iniciaram o

monitoramento da pr6pria fala para evitar represalias (Wunsch, 2001).

As associagOes identificadas por desenvolverem agbes e valores alheios

ao projeto de formagao da identidade cultural brasileira sofreram repressao.

Foram alvo de uma s6rie de imposigbes visando o seu alinhamento corn a nova

ordem social brasileira e mundial. As associagbes desportivas deveriam

exprimir e afirmar urn sentimento de "ser brasileiro". 0 Estado nä° concebia as

associagbes desportivas cultivando tradigOes e costumes "estrangeiros".

151 Conforme Ramos (2000), a festa do Center.'6rio teve uma comemoragào oficial, que foi
realizada em setembro de 1924 e outra na data real do acontecimento, no dia 25 de julho,
sendo liderada pela Sociedade Ginástica de Säo Leopoldo.
152 Em fungào dos acontecimentos, as sociedades italianas encerraram suas atividades
desportivas, sociais, culturais, filantrOpicas ou foram encampadas por outras agremiacOes
(Licht, 1992).
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Era inaceitavel para os porta-vozes do
nacionalismo brasileiro a reivindicagao teuto-
brasilera, ou seja, o desejo de plenos direitos
de cidadania e a promessa de obedibncia ao
Estado e as leis do Brasil, embora
conservando-se a identidade etnica alernä. A
situagào era ainda mais complexa do que
parece, em vista da intensa disseminagäo de
teorias racistas e de politicos nacionalistas em
germaneidade, as associagOes — e entre elas
o Turnerbund (SOGIPA) — eram visadas pelo
nacionalismo brasileiro como instrumentos do
pangermanismo (Silva, 1997: 51).

0 Grêmio Nautico Uni5o, que ja havia iniciado a nacionalizagäo em 1917

adotando outro nome, elaborou o novo estatuto e consagrou seu papel civico.

A associagäo "visava a pratica, o incentivo e a cultura de todos os desportos,

principalmente os nauticos e aquaticos, e o desenvoivimento do civismo entre

todos os seus associados e familiares. Desde sua fundag .ao, é uma entidade

brasileira, particular, pertencente aos seus associados, tendo personalidade

juridica" (Hofmeister, 1981: 4). Os ideais do associativismo foram afirmados no

estatuto: seu objetivo é integral, pois visa a obtengào do ideal de uma alma sa-

n'um corpo säo, abrindo oportunidades a seus associados de todas as idades e

ambos os sexos.

A Sociedade Turnerbund procurou demarcar seu carater patri6tico com

um discurso em prof da maior eugenia da raga, e de uma mocidade forte,

grande, pura e sadia", em 1937 (Pimentel, 1945: 17). Esta sociedade de

ginästica tambärn excluiu os associados que nao estavam de acordo com os

novos rumos do pals e da prOpria sociedade. A sociedade de ginastica afasta

os politicos estrangeiros que procuravam, ao intervir nos interesses sociais dos

brasileiros, dar a sociedade rumos e diretrizes diferentes e anti-patriOticos.
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0 apoio da Sociedade Turnerbund ao desporto amador 153 , sem visar

rendimentos financeiros era urn discurso usado para demonstrar seu

patriotismo: "corn vistas ao bem da raga, a uma melhora constante de

caracteres, para uma mocidade digna, para uma patria grandiosa" (Pimentel,

1945: 17). Esta sociedade de ginastica declarou, em 1940, que tinha "por

objetivo congregrar seus shcios para fins desportivos e recreativos, cultivando

atrav6s do espirito associativo os costumes legados por seus ancestrais, a

servico do Brasil" (Franco; Silva; Schidrowitz, 1940: 642).

A Turnerbund Navegantes Sao Joao fundada em 1927, por membros da

Sociedade Turnerbund teve que mudar o nome para "Sociedade de Ginastica

Navegantes Sao Joao". A campanha de nacionalizacäo foi urn mein de forcar

as associaghes desportivos a se integrar ao projeto nacional. As aches do

governo brasileiro refletiram de diferentes formas nas associaches desportivos

de Porto Alegre.

As sociedades de tiro, novamente, foram atingidas por serem vistas

como espacos de reforgo da cultura alemä. A Musterreiter-Club mudou o nome

para Sociedade dos Caixeiros Viajantes de Porto Alegre (atualmente é a

Associacao Sul-Riograndense dos Viajantes Comerciais) 154 . A intervengäo

junto as sociedades de tiro trouxe prejuizos a pratica do tiro, que se tornou uma

modalidade desportiva de pouca expressào nos anos 40 (Franco; Silva;

Schidrowitz, 1940: 636).

0 "Clube de Regatas Porto Alegre" (Ruder Club Porto Alegre) e o "Clube

de Regatas Guahyba" (Ruder-Verein Germania) fundiram-se formando a

"Clube de Regatas Guahyba Porto Alegre", conhecido por GPA, no final do ano

de 1936. Possivelmente, as tradicionais associaches de remo de Porto Alegre

tenham decidido pela fusao como uma estrategia de sobrevivência ao novo

153 As sociedades ginãsticas tiveram urn papel fundamental na divulgacào da maioria dos
desportos no RS. Em Santa Cruz do Sul, considerada capital gaUcha do basquete foi a
Sociedade Ginãstica que introduziu este desporto, em 1931 (Weis 1998: 24).
154 Conforme Kreling (2000), a sociedade de atiradores foi invadida e por precaugäo os
associados enterraram o busto de Bismarck (monumento) entre os arbustos do parque e näo
localizaram mais.
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momento politico-social, que se configurava ou mesmo uma forma de

resistencia cultura1155.

A Sociedade Leopoldina Porto-alegrense, fundada por alernaes em

1863, usou como uma das estrategias de sobrevivëncia a incorporagao das

praticas desportivas ao seu cotidiano. A sociedade foi perseguida por que

concentrava associados teuto-brasileiros no seu quadro social. A adesao ao

ténis em 1938 pode ser interpretada como resposta a politica nacionalista

radicalizada no ano anterior.

De acordo com Larronda (1979: 31), "o departamento de tënis nasceu

quando se firmou o consenso de que o futuro da sociedade estava no campo

esportivo. Entäo foi anexado a ela um clube de tènis em TaresOohs corn

quatro canchas, enquanto a sede social se mantinha na Rua Dr. Flores, no

centro da cidade". 0 Departamento de Tanis da Sociedade Leopoldina Porto

Alegrense foi criado na gestäo de Walter Koch, membro de uma familia que

esta intimamente ligada a histOria da associagao. 0 filho de Walter Koch foi

presidente da associagäo e seus filhos, Thomaz e Luiz Fernando, foram

tenistas destacados no cenario internacional. Thomaz Koch participou da

equipe brasileira que venceu os Estados Unidos na disputa da Copa Davis

realizada em Porto Alegre nas depend'ancias desta associacao (atual

Associagao Leopoldina Juvenil), em 1966. (Bastos, 1966a, 1966b; Adams,

1966).

No ano seguinte a criagao do Departamento de Tanis, a Sociedade

Leopoldina promoveu o seu primeiro campeonato com a participagáo de

tradicionais associacOes da cidade. "Naquela epoca os torneios de Tënis nào

eram comuns, apenas o Excursionista (atual Clube do Comarcio), o Walhalla

155 No Rio de Janeiro, o Clube de Regatas Flamengo sofreu corn a nacionalizagäo: "se
descobriu uma semelhanga entre a camisa de futebol do Flamengo e a bandeira alernä:
vermelha, preta e branca, justamente as cores da camisa cobra coral. A listrinha branca para
distinguir o futebol do remo, atrapalhara tudo. Por causa dela o Flamengo foi olhado corn
desconfianga. E o Flamengo tinha alem5es, sOcios alemäes, que gostavam de sair de manhä
cedo corn urn barco, que gostavam de remar. Botou-se para fora tudo quanto era sacio alem5o.
E tirou-se, da camisa do time de futebol, o friso branco que separava o vermelho do preto"
(Rodrigues, 1964: 36).
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(incorporado pela ALJ), a SOGIPA (ex-Sociedade Turnerbund) e o Gaucho

promoviam competigbes" (Larronda, 1979: 31). A realizagao da competigao foi

uma estrategia da Sociedade Leopoldina demonstrar sua integragao ao projeto

nacional brasileiro diante da sociedade porto-alegrense. Inclusive, esta

sociedade alterou a redagao das atas:

Ate 1880, as atas do clube foram sempre
redigidas	 em	 alemao, lingua	 materna de
praticamente todos os seus integrantes e a
mesma empregada nos estatutos. Foi quando
Joao Raupp sugeriu que passassem a utilizar
tambern o português, facilitando a vida dos
sOcios de outras descendencias, que ja
haviam	 se	 integrado	 a	 Gesellschaft
[Sociedade Leopoldina]. A tentativa, no
entanto, nao prosperou por falta de urn relator
que dominasse os dois idiomas. S6 no ano
seguinte,	 o portugues foi incorporado as
rotinas do clube (Teixeira, 2001: 19).

0 period() relativo a mudanga da lingua alema para a lingua portuguesa

na redagao das atas da Sociedade Leopoldina é incerto. Em outra passagem

do livro comemorativo se encontra: "o idioma oficial do Brasil s6 foi algado ao

primeiro piano na redagao das atas e de outros documentos em 1914, as

portas da 1 a Guerra Mundial, quando o alemao foi definitivamente retirado de

use nos escritos oficiais do clube" (Teixeira, 2001: 19). E possivel que as atas

tenham permanecido por muito tempo sendo redigidas em lingua alema.

A forte presenga da lingua alema no cotidiano das associagbes era

fundamental no reforgo da coesào social do grupo, estabelecendo uma relagäo

de distingao e de pertencimento. Constatou-se a programagao bilingGe da

primeira disputa oficial de futebol em Porto Alegre realizada	 em 1904. 0

anOncio do jogo entre o Fuss-ball e Grernio 	 Foot-ball Portoalegrense foi
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redigido em portugués e alemao. Ambas as equipes eram composta na sua

maioria de jogadores corn sobrenome alemao156.

0 fato das associageies possuirem nomes alemäes, a lingua da Patria-

mae ser empregada no interior dessas entidades, o vestuario dos desportistas

apresentarem as cores da bandeira alema, da mesma forma que a bandeira de

algumas sociedades conter as cores representativas da Alemanha gerou

muitas suspeitas. Surgiram desconfiangas em relagäo a participagao politica

dos teuto-brasileiros para os regimes nazista e fascista europeu. 0 exercito

vasculhou as associagbes, procurando indicios de ligagao corn o nazismo

(Gertz, 1987).

Conforme Cantarino (1989: 105), surgiram nikleos do partido nazista em

territbrio brasileiro, em 1931. Em 1935 foi registrada a presenga, nos

consulados, de elementos da "Gestapo", que faziam a propaganda nazista em

escolas, colegios e instituigOes religiosas de origem alema. "Desfiles militares,

festas civicas, demonstrageies de ginastica e outras manifestagOes de cunho

nazista foram realizadas nas colOnias alemas em territbrio brasileiro". 0 autor

sugere que as associagOes alemäs eram focos do nazismo e, identifica as

atividades culturais como culto as ideias nazistas.

As associagbes que expressavam a cultura "estrangeira" e tinham

diretores e associados percebidos como "estrangeiros" sofreram vigilancia da

agao policial 157 . Em Porto Alegre, o Departamento de Ordem Social e Politica

(DOPS), cujo delegado durante o Estado Novo era Plinio Brasil Milano, realizou

"diligancias e trabalhos" junto as associagOes teuto-brasileiras, a fim de verificar

suas ligage5es com o partido politico alernao. As informagOes foram reunidas

pelo Chefe de Policia, major Py (s/d: 2) em seu relatOrio, considerado um

"documento secreto" sobre o nazismo no Rio Grande do Sul, "urn assunto que

afeta a prOpria nacionalidade", pois "se confundem perfeitamente as

156 A pesquisa sobre o futebol brasileiro nos anos 1980 revelou a predominancia da
descendência italiana e alema dos jogadores: "no Rio Grande do Sul, urn em tit's jogadores
tern o sobrenome Bonamigo, Beretta, Bergmann ou Hoffmann" (Revista Placar, 1980: 10).
157 Conforme Negreiros (1996) o poder policial interferiu na vida dos clubes desportivos
paulistanos "de origem estrangeira" durante o Estado Novo.
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expressOes do nazismo e germanismo". Para o major Py (s/d: 7), o

germanismo era entendido como uma questäo racial, que ao ser eliminada,

tambèrn se extinguiria o nazismo, pois "uma é a ess6ncia da outra".

Os teuto-brasileiros alegavam que nao existia mais nazismo, desde que

foram proibidas as atividades politicas no Brasil, e a finalidade das suas

diversas associagOes era "exclusivamente manter os costumes alemäes nos

circulos de gente dessa nacionalidade e permitir aos descendentes conservar

as tradigbes sadias de seus antepassados" (Py, s/d: 7). Mas para a policia, as

associagOes tinham outra missào, pois eram filiadas a "Verband Deutscher

Vereine", cuja sigla era VDV (Uniao das Sociedades Alern5s), fundada em

Berlim, em 11/04/1934, corn o objetivo de unir a Patria as sociedades alemas

no estrangeiro. A VDV surgiu no governo de Adolf Hitler, com a concepOo de

unificar a "raga e cultura" de todos os alern5es espalhados pelo mundo, atrav6s

dos institutos, col6gios, igrejas e associagOes, disponibilizando revistas, livros,

pegas teatrais e filmes alemäes, alem de ajudar os associados nos assuntos

comerciais e particulares. Tesche (2002) confirmou que houve a tentativa de

filiagao da sociedade Turnerbund a VDV, mas a proposta foi rejeitada pela

maioria dos associados.

Com a entrada do Brasil na guerra, as associagbes foram obrigadas a

solicitar autorizagäo do DOPS para realizar reuniOes tanto administrativas

como sociais. No caso da Sociedade Nautica Veleiros do Sul, as imposigbes

normativas se fizeram valer. Para a realizagào da reuniao do Conselho

Deliberativo no dia 23/06/1943, a sociedade solicitou atrav6s de officio

permissäo a Delegacia de ordem Politica e Social (Bohm; Carvalho, 2001: 36).

Esta exiOncia era mais uma das formas de controle das associagOes

"estrangeiras".

A Sociedade Leopoldina procurou reforgar a id6ia de participagao e de

colaboragäo nos eventos civicos. "Em todos as comemoragOes patri6ticas,

realizadas em POrto Alegre, a Leopoldina tern se feito representar,

emprestando aquelas festividades o entusiasmo e a boa vontade de sua
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colaboracào" (Franco, Silva; Schidrowitz, 1940: 640). Havia uma preocupagáo

das associaches em afirmar sua identidade nacional brasileira.

Embora a Sociedade Leopoldina tenha registrado demonstragbes de

patriotismo, foi acusada de ser urn local de divulgacào dos ideais nazistas. A

sede da Sociedade Leopoldina foi depredada em 1942 "apesar do clube ter

mantido firme e pUblica posicäo de neutralidade diante dos acontecimentos que

sacudiam a Europa naquele momento" (Teixeira, 2001: 23). A Sociedade

Germänia, fundada por alern5es tambern foi invadida e as fotografias da galeria

dos presidentes retiradas da parede onde estavam fixadas158.

No mesmo ano, o Club Walhala sofreu aches violentas da populagäo

porto-alegrense: "o Walhalla havia sido depredado, causando a perda de

documentos e atas corn importantes registros da histbria do clube. Em 1943,

junto corn a mudanga de sede ocorreu tambern a alteragäo do nome da

sociedade, que passou a se chamar Tennis Club Moinhos de Vento" (Teixeira,

2001: 87). Neste ano, a Sociedade Turnerbund teve sua sede invadida e

alterou seu nome para Sociedade Ginastica Porto Alegre — 1867 (SOGIPA)159.

A intervengäo governamental nas sociedades de ginastica foi incisiva e

acabou por extinguir a "Liga de Ginastica do Rio Grande do Sul" (1895),

fundada por A J. Friederichs. Os motivos nä° säo explicitados por Daudt (1942:

4): "a Liga por motivos do conhecimento de todos suspendeu suas atividades

esportivas". Certamente, o autor nao quis registrar no Iivro comemorativo dos

75 anos da SOGIPA fatos que näo trazem boas lembrangas para os

associados. Os festivais promovidos pela Liga de Ginastica, regularmente, ate

o inicio da Segunda Guerra Mundial foram encerrados. A pressao da

campanha de nacionalizagao exercida sob a SOGIPA intensificou a tal ponto

que diversos atletas inscritos na segunda competigào oficial promovida pela

Federacäo Atletica Rio Grandense (FARG), em 1942, nä° compareceram as

provas desportivas. 0 professor de atletismo Rubem Mylius avaliou a atitude

158 Em Ponta Grossa (Para* tambem havia urn clube denominado GermAnia representando
uma comunidade especifica e ligado a grupo etnico (Chaves, Sachelli e Silva, 1995: 89).
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dos atletas que demonstraram talvez involuntariamente, pouco interesse pela

causa connum do clube.

0 professor de ginastica Georg Black, preocupado corn o clima de

hostilidade aos teuto-brasileiros, escreveu um pronunciamento enfatizando o

"espirito patriOtico" da sociedade de ginbstica, ern 1942: "caros consOcios, a

idèia, que iluminava, era puramente patriOtica, crearam logo o departamento

infantil, para a creacao de urn elemento capaz, para uma grande patria, o

Brasil" (Daudt, 1942: 43). 0 clima tenso que rondava a SOGIPA era

dissimulado pelas afirmagOes do seu papel patriOtico.

Neste contexto, o Grémio Esportivo Renner foi uma excegao ao se

posicionar contràrio a mudanca de nome, que homenageia Jacob Renner, o

dono das fãbricas Renner. Cabral (1946b: 47), articulista da Revista do Globo,

destacou a resistbncia do Renner: "foi ai que o Ferroviàrio virou Nacional. Mas

o Renner ficou firme. Podia enrolar a bandeira, mas mudar de nome, nunca!

Afinal, o decreto nä° pegou. Pifou. E as coisas ficaram de colher para o

Renner". De fato, as associagbes desportivas que tinham nomes das firmas e

empresas nao sofreram a mesma pressao que as demais.

Ern Porto Alegre, os jornais 16° e revistas anunciavam eventos

desportivos: "foi organizada uma campanha prO-natagao e efetuadas

conferancias de carater cultural-desportivo nas sedes dos pequenos clubes da

cidade" (Pimentel, 1945: 433). As competicOes foram incrementadas na maioria

das modalidades desportivas, corn excegao do ciclismo que foi prejudicado

pela dificuldade de obter pecas para as bicicletas, devido a segunda Guerra

Mundial (Amaro Jr., 1944: 67)161.

Conforme depoimento citado por Silva (1997: 63) "as outras sociedades alemas daqui foram
todas devastadas".
160 Em Porto Alegre, nos anos 30, "o jornalismo desportivo engatinhava" (Ribeiro, 1999: 17).
Conforme Hobsbawm (1995: 196), no interregno compreendido entre as duas grandes guerras
mundiais, os veiculos de comunicagao de massa crescem de forma espetacular, destacando-
se a circulacäo de jornais, o cinema e o radio. Nesse bojo, "as forgas que dominaram as artes
populares foram assim basicamente tecnolOgicas e industriais: imprensa, camera, cinema,
disco e radio".
' 6 ' Circuito Motociclistico Folha da Tarde (1937/1940); Campeonato Popular de Ping Pong
(1938/1939/1940); Corrida Pedestre de Rua (1937/1938/1939/1940); Campeonato Citadino de
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As noticias das competigOes e nacionalizagäo dos desportos ocupavam

as paginas do jornal Correio do Povo 162 . Nas ruas de Porto Alegre realizou-se a

prova de revezamento 20x1000 metros chamada de Travessia de Porto Alegre,

em 1940. A SOGIPA, que tinha tradigäo nas provas que "percorriam a nagao"

(uma realizada em 1913 e outra em 1924) foi vencedora. Porbm, como o

momento politico-social era outro, a vitOria da SOGIPA pode ser interpretada

enquanto uma demonstragao de patriotismo pelo Brasil.

0 jornal Folha da Tarde 163 mostrava interesse por todas as atividades

sociais, artisticas e desportivas da cidade. Este jornal incentivava o

desenvolvimento do futebol. 0 Campeonato Popular de Futebol de Porto

Alegre era destacado pela imprensa gaiicha, como o maior neste Onero

realizado no pais 164 . 0 nOmero de associagOes participantes crescia a cada

ano: em 1937 - 60; em 1938 - 102; em 1939 - 106; em 1940 — 172 associagOes.

As disputas eram precedidas de uma grande parada olimpica, corn grande

sucesso. Neste ano 4.000 pessoas tomaram parte nesta parada.

Em Porto Alegre, as associagOes de futebol multiplicavam-se, tambern

servindo para reforgar lagos de amizade e identidade grupal. Nos tr8s Oltimos

anos da dècada de 30, constatou-se a existbncia de 295 associagOes em Porto

Alegre (Pimentel, 1945: 182)165:

Boläo corn a participagào de 13 equipes (1939); Primeiro Campeonato Ginasial de Natagao do
Rio Grande do Sul (1939); Campeonato Popular de Basquete (1938/1940); Regatas
Internacionais no Clube Navegantes (1940); Primeira Olimpiada Militar (1940); Campeonato
Popular de Natagao (1940); Corrida Infantil de Carrinhos de Lomba (1940); Travessia de POrto
Alegre a Remo (1938/1939/1940); Circuito Ciclistico Porto Alegre-Sao Leopoldo-Porto Alegre
(1938/1939/1940); Campeonato Popular de Ténis (1940).
62 Algumas manchetes: "Nacionalisagao do Turf" (jornal Correio do Povo, 10/01/1937: 17); "A

Nacionalisacao do Turf" (jornal Correio do povo, 22/01/1937: 10); "Que sport prefere?" (Jornal
Correio do Povo de 03/01/1937: 28).
163 0 jornal era caracterizado como urn vespertino informativo de carater independente. Foi
criado ern 27/04/1936, pelo jornalista Breno Caldas, membro da familia Caldas fundadora do
jornal "Correio do Povo" de Porto Alegre (Pimentel, 1945).
164 Segundo Ribeiro (1999: 23), corn relagao ao futebol: "As primeiras transmissbes de radio so
aconteceram a partir de 1934 e as gravagOes praticamente apareceram". Pereira (1998)
afirmou que as reportagens dos jornais sobre os jogos de futebol eram minuciosas e ocupavam
quase duas paginas inteiras corn comentarios sobre as principais jogadas.
165 No Estado do Rio Grande do Sul havia 380 associagbes desportivas.
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48 associagOes filiadas a Ligas, FederagOes e outras entidades em

1937, ampliando-se para 127 associagbes filiadas em 1939;

108 associacOes näo filiadas a Ligas, FederagOes e outras entidades em

1937, ampliando-se para 168 rib- a filiadas em 1939;

172 associagOes corn ate 5 anos de fundacao, 47 associacbes que

tinham entre 5 e 10 anos de fundacao, 25 associagOes entre 10 a 20

anos de fundacao, 31 associagOes de 20 a 30 anos de fundacao e 20

associacOes corn mais de 30 anos de fundagao, em 1939;

38.047 sOcios do sexo masculino e 998 sOcios do sexo feminino em

1939;

7.268 torneios, jogos e paradas atleticas foram realizados em 1939;

23.421 espectadores destas atividades, sendo 22.233 do sexo

masculino e 1.188 do sexo feminino.

A Federacào GaUcha de Futebol (FGF) filiou 65 associacOes e 3.008

atletas, em 1938. Neste mesmo ano, a FGF realizou urn campeonato de futebol

e 24 jogos oficiais. Estes nOmeros elevaram-se para 349 associagOes filiadas,

10.095 atletas, 29 campeonatos e 926 jogos oficiais, em 1943 (Pimentel, 1945:

182). A Federacäo GaUcha de Futebol possuia 10.095 atletas registrados em

1943, sendo 9.964 atletas de nacionalidade brasileira. Os demais pertenciam

as seguintes nacionalidades: 46 uruguaios, 21 poloneses, 18 italianos, 14

argentinos, 7 lituanos, 7 portugueses, 7 alemäes, 3 espanhOis, 2 russos, 1

paraguaio, 1 hüngaro (Pimentel, 1945: 164)166.

0 futebol, que ja tinha se popularizado no pals, tornou-se palco de um

acontecimento politico no inicio da decada de 1940. 0 Presidente do Brasil,

Gehl]lio Vargas deslocou-se ate Sào Paulo, especialmente para inaugurar o

Estadio do Pacaembu no dia 27 de abril de 1940, urn fato que mudaria "a

hist6ria do futebol paulista e brasileiro" (Ribeiro, 1999: 125). 0 futebol passou a

ser considerado urn dos maiores simbolos de brasilidade. De acordo com

166 Estes dados foram apresentados no Congresso Estadual de Futebol realizado em Porto
Alegre em 1943, onde foi discutida uma nova estrutura administrativa para o futebol no Estado.
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Pereira (1998), o futebol fornece urn sentido inquestionavel ao sentimento de

identidade que une os habitantes do pals.

2.4 — As AssociagOes Desportivas e as Representagbes de Identidades

Culturais: os eventos civicos

0 Estado Novo (1937-1945) procurou de varias formas demarcar seu

projeto hist6rico junto a populagao brasileira. Uma das estratbgias de reforgar a

ideia de nagao na populagao brasileira foram as comemoragbes de datas

oficiais. Foi o period() mais proficuo na promogao de rituais e comemoragOes

destinadas a afirmar urn novo Brasil.

As agOes de carater comemorativo contribuiam para a formagao da

consci6ncia nacional brasileira. As festas, paradas da mocidade, desfiles

civicos e as demonstragOes de Educagao Fisica eram formas de marcar as

datas civicos brasileiras. Os eventos civicos inscrevem-se entre aqueles que

buscam inculcar na memOria urn acontecimento impondo crengas comuns

populagao ao tragar imagens fundadoras da nacionalidade. A mem6ria foi

usada como elemento construtor da identidade nacional. Para Oliveira (1996),

a bandeira, o hino nacional, os feriados nacionais sao parte da construgao de

uma mem6ria nacional capaz de organizar e disciplinar os individuos. A

campanha de nacionalizagao foi uma tentativa de manipular a memOria

nacional para despertar urn sentimento de pertencimento a nagao brasileira.

Segundo Ryan (1992: 179), "a parada oferece uma excelente

documentagao de culturas do passado" e "os relatos de paradas registram nao

so as agOes, mas tamb6rn as palavras do passado". As paradas abordam a

relagäo entre a unidade e a diferenga, pois apresentam padrOes e seus

significados simbOlicos, que revelam o sistema social e seus ajustes. Os

desfiles e as comemoragOes estao inseridos nä° apenas no contexto local, mas

tambèrn regional e nacional. No decorrer da primeira guerra mundial, os

desfiles e as demais comemoragOes passaram a traduzir o sentimento
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If

patribtico pelo pais. Em 1914, "o Tiro realizou uma grande passeata civica com

homenagem as nagbes aliadas do Brasil" (Pimentel, 1945: 137).

No Estado Novo, os desfiles procuram retratar a unidade nacional

construindo figuras dos herbis nacionais como Tiradentes. "Os herOis sao

simbolos poderosos, encarnagbes de idóias e aspiraghes, pontos de refer6ncia,

fulcros de identificagao coletiva. Sao por isso, instrumentos eficazes para

atingir a cabega e o coracao dos cidadaos a servigo da legitimagäo de regimes

politicos" (Carvalho, 1990: 55). A campanha de nacionalizagao promoveu

intensamente o culto aos herbis da nacao brasileira nos mais variados eventos.

Com o apoio oficial, foram representadas pegas de teatro exaltando a figura de

alguns mitos herhicos da nagao.

A parada de "Sete de Setembro", data da Indepencrência do pals foi o

principal acontecimento do rito patribtico ciclico dos brasileiros. A

comemoragao de "Sete de Setembro" de 1922 recupera a histOria do

centenario da lndependéncia do Brasil, constituindo-se em um marco na

problematica da formagao e futuro da sociedade brasileira, que vivia em

descompasso com a modernidade. Para Motta (1994: 3-4), "o centenario de

1922 nä° se reduziu a comemoragao de uma data memoravel, mas ao

contrario, envolveu a intelectualidade brasileira na tarefa sempre renovada de

criar a nagao, tragar a identidade nacional e, mais que tudo, construir urn Brasil

moderno".

As comemoraghes da Semana da Patria adquirem urn significado

especial com o Estado Novo, que constrbi o imaginario constitutivo da

identidade nacional brasileira. A construcao de imaginarios pode evocar sua

visualizagao, atraves de aches nem sempre tao conscientes dos homens. Os

desfiles formulados a imagem da nagao brasileira sao o ponto central de alguns

feriados locais. As "datas magnas" sao lugares de sacralizagäo da nagao e de

identificagao nacional. As associaches desportivas precisavam apresentar

marcas de brasilidade" (Ramos, 2000). As atividades sociais (festas, jantares,

bailes) e desportivas deveriam associar-se as comemoraghes civicas
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nacionais. As associagOes comegaram a participar ativamente das paradas da

mocidade corn representagOes das equipes bandeiras, trofbus, medalhas e

equipamentos desportivos.

A parada e uma espècie de performance cultural que representava a

performance fisica do povo brasileiro. Elas se caracterizavam pela grande

expressividade est6tica assemelhando-se a uma classica parada node-

americana, em termos de estrutura e organizagao. A parada tinha urn corpo

organizado, geralmente constituido por homens que desfilava pelas vias

pUblicas para demonstrar uma identidade social comum. Esta performance

pOblica incluia urn nOmero significativo de participantes e era realizada diante

de uma audiência enorme situada nas calgadas. Em Porto Alegre, os alunos

das escolas, os ginastas, os atletas organizavam-se em pelotOes, companhias,

regimentos tropas e colunas e desfilavam ao longo das principais ruas da

cidade. A unidade civica do desfile das diferengas era fomentada sob uma

bandeira unificadora de orgulho civico. A bandeira nacional evocava a unidade

do povo.

As comemoragOes das datas civicas brasileiras foram transformadas em

eventos de educagao civica pela Liga de Defesa Nacional (LDN) 167 . A LDN

adotou como escudo a imagem do Cavaleiro Medieval com suas armas de

ataque e defesa, como simbologia do ideal de defender a nagao brasileira 168 . 0

principio de defesa e o simbolo da LDN denotam sua aproximacao corn o meio

militar. A Liga e uma instituigao destinada a congregar os sentimentos

patri6ticos dos brasileiros de todas as classes, independente de qualquer credo

167 A Liga de Defesa Nacional (LDN) foi fundada em 07/09/1916, pelo "poeta soldado" Olavo
Bilac, na cidade de Sao Sebastieo do Rio de Janeiro. 0 DiretOrio Central desta instituigeo
civico-cultural foi instalado na Biblioteca Nacional, na cidade do Rio de Janeiro (Boletim da
Diretoria do ERJ — LDN, 1983: 13). Os estatutos foram elaborados por uma comisseo composta
por: Augusto Olimpio Viveiros de Castro, Antonio Moitinho Doria, J. M. Goulart de Andrade,
Rafael Pinheiro, Antonio Eliezer Leal de Souza e Joäo Teixeira Soares (Pimentel, 1945). Olavo
Bilac na sua obra "A Defesa Nacional" (1965: 82) registrou o objetivo nacional permanente da
LDN: "estimular o patriotismo consciente e coesivo; propagar a instrugeo primeria, profissional,
militar e civica; defender, corn disciplina, o trabalho; corn a forga, a paz; corn a conscibncia, a
liberdade; e, corn o culto do heroism°, a dignificageo da nossa histdria e a preparageo do novo
porvir" (Boletim da Diretoria do ERJ — LDN, 1983: 13).
168 Os ideais da Liga seo identificeveis corn os ideais da cavalaria na ldade Media, no que se
refere a defesa da nageo.
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politico, religioso ou filosOfico. Uma das suas principais finalidades era manter

em todo o pals a ideia da coesao e integridade nacional, procurando facilitar e

desenvolver as comunicagbes morais e materiais entre as unidades da

Federagao, alarn de propagar a educagao popular e profissional e difundir em

todas as escolas, assim como em todos os lares, oficinas, corporagbes e

associagOes, a educagao civica, o amor a justiga e o culto do patriotismo.

No Rio Grande do Sul, a LDN foi instalada em 12/10/1937, em sessao

solene no teatro Sao Pedro, em Porto Alegre, com a palestra realizada por

Darcy Azambuja sobre o tema "Comunismo e Democracia" 169 . 0 primeiro

presidente foi o major Ignacio de Freitas Rolim 170 , que permaneceu no cargo

durante dois anos, tendo como secretbrio geral Fortunato Pimentel. Em 1939 e

1941, o capita() Darci Vignoli assumiu a presidéncia do DiretOrio Regional 171 . 0

general Osvaldo Cordeiro de Farias, interventor federal do Rio Grande do Sul

era o presidente de honra do DiretOrio Regional e Getdio Vargas o presidente

de honra do DiretOrio Central da LDN (Pimentel, s/d)172.

0 DiretOrio Regional da Liga era responsavel pela coordenagao das

atividades comemorativas da Semana da Patria 173 . As festividades comegavam

geralmente no final de agosto e estendiam-se ate o dia sete de setembro, corn

a seguinte programagao especifica: Fogo SimbOlico, Parada da Mocidade,

Parada Militar, Desfile do Prêstito Civico, Desfile do Prestito AlegOrico,

Cerim6nia da Bandeira Nacional, Confraternizagao dos Tiros de Guerra,

169 Quando a LDN foi criada, em 1916, no transcurso da Primeira Guerra Mundial (1914-1918)
houve uma tentative de instalar seu diret6rio no Rio Grande do Sul, mas nao se efetivou. Os
motivos sào desconhecidos. No mesmo ano, Olavo Bilac, "o nosso grande poeta e
propugnador da instrucao militar e civica da mocidade brasileira", esteve em Porto Alegre
visitando o Tiro n° 4 (Pimentel, 1945: 152). Especula-se que a forte influancia dos imigrantes
alemäes e italianos tenha impedido a instalagao da LDN.
170 Em 1929, o entao tenente Ignacio de Freitas Rolim participou da comissao que elaborou o
Anteprojeto de Lei para a criagao de um Institute de formacao de instrutores civis para atuar
corn a educagao Fisica. Outras informagbes sobre a atuagao de Ignacio Rolim na criacäo da
Escola de educagao Fisica do Exèrcito sao obtidas em Ferreira Neto (1998: 286-293).
171 No ano de 1940, enquanto o capita° Vignoli estava no Rio de Janeiro fazendo urn curso, o
capital° Lauro Cori-6a ocupou o cargo de presidente do diretOrio Regional da LND.
172 Uma das metas do Diretbrio Regional da LDN era a instalagao de nOcleos nos municipios
gauchos, como aconteceu em 1°/10/2001 foi instalado em Passo Fundo o Wide° da LDN/RS
(Boletim Informativo 2001/2002: 1).
73 A Liga tambam desenvolvia outras atividades patriOticas. Em 1942, a SOGIPA, a pedido da

Liga, contribuiu corn uma quantia em dinheiro para estas atividades (Silva, 1997).
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Demonstragao de Educagao Fisica, Hora da Patria, Concurso de Brasilidade,

Passeata Civico-Colegial Desportiva do 4° Distrito.

A corrida do Fogo SimbOlico da Patria foi proposta pelo jornalista TOlio

de Rose 174 e por Ernesto Capelli, destacado comerciante da capital, depois de

assistirem a cerim6nia nos Jogos Olimpicos de Berlim, na Alemanha, em 1936

(Amaro Jr., 1944). Em Porto Alegre, a primeira corrida de revezamento do Fogo

SimbOlico foi instituida pela Liga de Defesa Nacional, em 1938, quando foi

erigida a Pira da Patria na atual Avenida Joao Pessoa. Um grupo de atletas

partiu de Viamao (primeira capital do Rio Grande do Sul) com a tocha do Fogo

SimbOlico para acender a Pira em Porto Alegre, percorrendo aproximadamente

26 Kms, a noite. No ano seguinte, o Fogo SimbOlico foi inflado na Igreja de Rio

Pardo e transportado por atletas gauchos ate Porto Alegre.

A corrida do Fogo SimbOlico extrapolou as fronteiras do Estado do Rio

Grande do Sul, em 1940, partindo da antiga catedral de FlorianOpolis (capital

do Estado de Santa Catarina) em direcao a Porto Alegre. No ano seguinte, a

tocha saiu da Igreja da Boa Morte, pr6xima ao Rio Ipiranga em Sao Paulo para

chegar em Porto Alegre. Em 1942, o trajeto percorrido pelo Fogo SimbOlico foi

da cidade de Tiradentes (ex-municipio de Sao Joao Del Rei), no Estado de

Minas Gerais ate Porto Alegre (Amaro Jr., 1944). A Corrida do Fogo SimbOlico

é considerada o principal evento da Semana da Patria 175 . As provas que

174	 • •Tulio de Rose era alfaiate, assim como seu irmao Eduardo de Rose. Foi assistir aos Jogos
Olimpicos de Berlim, em 1936 e, quando retornou foi convidado a trabalhar como repbrter e
jornalista do Jornal Correio do Povo, na empresa Caldas Junior. A partir de 1937 comegou a
atuar, tendo realizado muitas coberturas desportivas na extinta Folha da Tarde Esportiva, cujo
proprietario era o filho do dono do Jornal Correio do Povo. Fez parte da diretoria da Liga
Nautica e da Federagao Aquatica Rio Grandense e ajudou a fundar a Federagao Gaücha de
Atletismo.
175 Em 1998 foi realizada a 6l a Corrida do Fogo SimbOlico da Patria, considerada a "maratona
civica de todos os tempos". A "Centelha da Patna" conduzida por militares do exarcito e da
brigada militar percorreu mais de 100 localidades no Rio Grande do Sul, num total de 8.328 Km
(ida e volta) (Boletim Informativo, 1998: 2). Para a anual "Corrida do Fogo Simbblico" era
escolhido urn patrono, que tinha sua biografia publicada e distribuida para os municipios
gauchos (Boletim Informativo, maio/junho 1998: 1). 0 patrono era uma "personalidade
importante no cenario patio", como o general Luis Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias
(Boletim Informativo, julho/agosto de 2000). Tambarn se destacavam as "datas magnas", como
o I Centenario da RepUblica (Boletim Informativo, 1989: 1). No âmbito regional, curiosamente,
em 1995, a homenagem foi prestada aos "100 anos do Jornal Correio do Povo" (Boletim
Informativo, 1995: 1).
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percorriam a nagao tinham como local de chegada, a Pira da Patria. A Pira foi

escolhida como o local simbólico para celebrar a vitOria do atleta que pode ser

uma representagao da vitOria da Patria.

A Parada da Mocidade "concentrava todos os elementos possiveis da

mocidade da capital: mundo esportivo completo, col6gios, escoteiros,

associagOes, forgas militares, Tiros de Guerra, operarios, etc. corn grande

quantidade de Bandeiras na sua evolugao completa" (Pimentel, s/d: 18). Os

remadores desfilavam uniformizados corn as medalhas fixadas no peito pela

Avenida Borges de Medeiros. Os ciclistas desfilavam corn suas bicicletas.

Algumas associagOes enviavam representagOes masculina e feminina, como o

Country Clube. 0 local do encontro dos participantes do Desfile da Mocidade

era o Parque Farroupilha (Redengao), sendo o interior do parque reservado

aos col6gios femininos (Revista do Globo, 1941c). As comemoragbes eram

expressivas:

Do preparo das novas geragbes, dizem bem os
magnificos espetaculos a que se acostumou a
populagäo de Porto Alegre, por ocasiao das
realizagOes da Semana da Patria. 0 desfile da
mocidade é o ponto maxima das comemoragbes e
quem o assistiu nä° esquece. Ainda agora, vem de
ser o Rio Grande do Sul colocado em 1° lugar entre
todos os estados do Pais, no que se refere ao
nOrnero e garbo corn que se apresentaram as
creangas riograndenses no desfile de 7 de setembro.
Somente na capital, desfilaram mais de 30.000
escolares (Franco; Silva; Schidrowitz, 1940: 318)176.

0 desfile das forgas militares da capital a cargo da 3 a regiao militar era

chamado de Parada Militar. Os militares tamb6rn faziam demonstragOes de

tOcnica militar, utilizando exercicios de ginastica calistenica (Revista do Globo,

1941 a : 31). 0 chamado Desfile do Prestito Civic° era realizado corn tochas

acesas e faixas que continham "frases de brasilidade" em diregao ao Fogo

SimbOlico. Os participantes eram as forgas militares e batalhOes colegiais, tiros

176 Na Semana da Patria de 1942, "4000 atletas conduziram o archote atraves de 4.000
quilOrnetros" (Revista do Globo, 1942: 25).
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de guerra, sociedades desportivas, associagOes de classe, operarios,

escoteiros, etc. Conforme Pimentel (s/d: 18), os desfiles eram "representagOes

das forgas vivas da nacionalidade num prestito inedito. Intercalando o desfile,

bandas de clarins e conjuntos militares de mOsica".

0 desfile de carros simbOlicos, representando a indOstria, o comèrcio, a

agriculture, a pecuaria, as artes e os desportos, chamava-se Desfile do Prèstito

AlegOrico. Os carros ostentavam dados estatisticos e motivos de carater

educacional. Nas comemoragOes da Semana da Patria de 1941, a SOGIPA

apresentou urn carro alegOrico denominado A arte nos Esportes, corn ginastas

imitando atletas gregos (Daudt, 1942: 34).

As associagOes filiadas a Liga Nautica Rio Grandense faziam a entrega

da bandeira nacional aos Escoteiros do Mar na Cerimemia da Bandeira

Nacional 177 . Tambèrn havia a Confraternizagäo dos Tiros de Guerra em frente

ao Fogo SimbOlico, que depois partiam "para urn desfile a frente da herma de

Antonio Carlos Lopes, fundador dos Tiros de Guerra no Brasil" (Pimentel, s/d:

19). Eram realizadas outras atividades desportivas nas diversas pragas de

desportos, nas ruas da cidade e nas sociedades desportivas como urn ato de

carater civic°. As competigOes desportivas realizadas na Semana da Patria

sempre eram precedidas pelo hasteamento da bandeira brasileira ao som do

hino nacional cantado pelos atletas178.

177 0 Dia da Bandeira, no ano 2000, foi comemorado especialmente corn a solenidade de
entrega de condecoragbes do Writ° Civico, outorgadas pela Diretoria nacional da LDN —
Brasilia (Boletim da LDN, 2000a: 2-3).
178 Ern 1937: competibbes nas pragas; corridas de ciclistas; torneio de tbnis no Arrabalde Sao
Joao (atual SOGIPA). Ern 1938: Torneio Aberto de Tanis do Rio Grande do Sul, organizado
pela FGT; Torneio Universitario de Foot-ball, no campo de futebol do Clube Internacional, entre
os times filiados a Federagao Esportiva Universitaria de Porto Alegre; Prova Automobilistica,
promovida pela Associagao dos Volantes do RS, na Avenida Josè Bonifacio, ern Porto Alegre;
Torneio Inter-Estadual de Tanis, corn a presenga de paulistas; Encontro de Foot-ball; Corridas
no Prado; Torneios de Basquete e VOlei; Corridas de Ciclistas e Motociclistas; Torneio entre as
pragas de esportes municipais, na Praga Dr. Montaury; Atletismo; Programa de Recreagao na
Praga de Educagao Fisica Pinheiro Machado, ern homenagem aos garotos vendedores de
jornais; Corrida ROstica de atletas portoalegrenses corn partida e chegada na pira do Fogo
SimbOlico; Festa Nautica do Grarnio Almirante Tamandarè, corn regatas e batismo barcos
novos. Em 1939: Torneio Intermunicipal de Foot-ball; Torneio Estadual de Tênis; Torneio de
Basquete; Demonstragao de Equitagao pelo 3° Regimento De Cavalaria; Torneio Estadual de
Tanis; Torneio esportivo da Associagao Esportiva Industrial Porto Alegrense; Grande Torneio
de VOlei Feminino organizado pela Sogipa; Grande Corrida ROstica Semana da Patria;
Programa de Recreagao aos garotos vendedores de jornais; Torneio de Foot-ball Estadual;
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A "Demonstracäo de Educagäo Fisica" era realizada "pelos alunos dos

ginasios e colègios secundarios da capital. Na Semana da Patria de 1938, a

demonstragào de educagào fisica contou corn "os mais lindos bailados,

ginastica e outras provas da mais absoluta originalidade, no Campo de POlo do

Parque Farroupilha" (Pimentel, s/d: 19). Outras grandiosas demonstragao de

educagao fisica ocorreram nas comemoragOes da Semana da Patria de 1939,

1940 e 1941. Neste Ultimo ano, alèm das demonstragbes de Educagao Fisica

nas comemoracOes dos "119 anos de liberdade", elas participaram do desfile

(Zavaschi, 14/07/2003; Revista do Globo, 1941: 32).

A solenidade da "Hora da Patria" realizou-se no largo fronteirigo ao

Parque Farroupilha (Redengao), corn a participagäo os colegios pbblicos e

particulares, as associagOes civicas, desportivas, estabelecimentos militares,

Tiros de Guerra, exèrcito, Brigada Militar, clero, associagbes de classe e povo

ern geral. 0 orador foi Guilhernne Gaelzer Neto, secretario de Educagào e

Saiide PUblica do Estado do Rio Grande do Sul. A inauguracäo de

monumentos ern homenagem aos vultos da histOria do Brasil integrava as

comemoragbes alusivas a Semana da Patria 179 . Havia tambèrn, as solenidades

dedicadas as "datas magnas" e eventos significativos para a histOria do pais18°

e do Estado 181 . A comemoragäo do "Dia da Comunidade Luso-Brasileira"

contou corn a presenga de autoridades civis, eclesiasticas e o consul de

Portugal no Rio Grande do Sul (RelatOrio da LDN, 1983: 11).

Torneio de Polo; Torneio estadual de Foot-ball; Torneio Inter-Municipal de Foot-ball;
Competigao Esportiva da Federagao Universitaria de Porto Alegre; Festa Interna de Ginastica;
Concurso Hipico Tenente Gabriel Medeiros; Prova Semana da Patria de bicicletas; Corridas de
Lanchas a motor; Torneio Intermunicipal de Foot-ball" Em 1940: Dia do Tanis; Campeonato de
Foot-ball, Jogo de Futebol entre Sao Jose e Cruzeiro; Corrida ROstica Semana da Patria;
Primeiro Jogo de Basket-ball; Preliminar de Volley-ball entre o 7° BC e Sociedade Turner-bund;
Segundo Jogo de Basket-ball; Torneio de Volley-ball Feminino; Marcha Atletica; Demonstragào
de Equitagao; Torneio de Polo; Espetaculo de Box. Em 1941: Prova Ciclistica Osvaldo Cordeiro
de Farias; Olimpiada Universitaria.
179 Em 2000 foi erigido na praga Coronel Manoel Pereira Viana, no municipio de Sao Francisco
de Assis (Rio Grande do Sul) urn monumento em homenagem ao senador gaucho Joaquim
Pedro Salgado Filho, primeiro Ministro da Aeronautica. 0 Aeroporto Salgado Filho de Porto
Alegre e uma homenagem a este politico (Boletim Informativo da LDN, 2000b:.3).
180 I Centenario da RepOblica (Boletim Informativo, 1989: 1).
181 Em 1995 foi prestada uma homenagem aos 100 anos do Jornal Correio do Povo (LDN,
1995: 1).
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0 Concurso de Brasilidade premiava a melhor redagao sobre datas e

fatos comemorativos do Brasil entre alunos dos institutos secundarios, oficiais e

oficializados. A Passeata Civico-Colegial Desportiva do 4° Distrito era o desfile

da Sociedade Gondoleiros ate a praga Pinheiro Machado. As comemoragOes

continuavam corn os bailes realizados pelos clubes sociais e desportivos:

Clube Germania, Country Clube, Yatch Clube e Clube Excursionista.

A participagäo das associagbes desportivas de Porto Alegre nas

festividades da Semana da Patria era intensa 182 . A Liga Nautica Rio Grandense

(atual Federagao de Remo do Rio Grande do Sul) promovia competigOes de

regatas como forma de demonstrar a adesäo das associagc5es de remo

politica nacionalizadora do governo de GetOlio Vargas. A Liga Nautica,

especialmente, procurava exibir sua notavel escola de civismo nos eventos. A

Liga promoveu regatas batizadas de "presidente GetOlio Vargas" ern

comemoragao a data de nascimento de GetOlio Vargas, ern 20/04/1941.

Algumas regatas homenageavam outras personalidades representatives do

governo, como os interventores federais coronel Osvaldo Cordeiro de Farias e

Ernesto Dornelles, o secretario da Educagäo Coelho Neto, e autoridades

militares. 0 ritual de abertura das regatas constava de uma cerim6nia civica,

hasteamento da bandeira nacional e hino nacional (Coetegers, 2000).

A onda de brasilidade nao se manifestava apenas nas atividades da

Semana da Patria, mas tambem, nos eventos das associagOes desportivas,

como demonstra uma passagem da saudagäo pronunciada capitào Darcy

Vignoli, por ocasiäo do 50° aniversario do atual Clube de Regatas Guaiba -

Porto Alegre, em 1938:

Passai urn olhar por essas grandes aglomeragOes
raciais e vereis que povos fortes, povos
dominadores, povos que tern capacidade para
sancionar o que julgam ser seu Direito, sao os povos
cuja mocidade é sä, é alegre, é disciplinada, povos
cuja juventude goza saCide, usufrue a alegria de
viver. Povos cujos adolescentes dedicam todos os

182 As representacties das associagbes desportivas tornaram-se escassas nas comemoracoes
da Semana da Patria, a partir de 1983 (Relatbrio da LDN, 1983).
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Ocios da luta pela vida a pratica salutar dos
desportos. Povos que fazem da educagao fisica, dos
jogos desportivos, uma religiäo dos seus mogos.
Povos cujos governos amparam, acionam,
oficializam, obrigam seus jovens a pratica da
educagao fisica, como base da sakle, do poder da
nagao. (Pimentel, 1945: 158).

As palavras do capita° Vignoli traduzem o significado social e politico da

campanha de nacionalizagâo das associagbes desportivas. 0 GPA, adotou

uma posigao favoravel a politica nacionalizadora do Estado brasileiro.

Conforme Coeterges (2000: 38) "os valores cultuados no remo serviram num

primeiro momento, para o fortalecimento da identidade teuto-brasileira e, mais

tarde, para incorporar esse grupo etnico num exigente processo

nacionalizador".

Neste contexto, a Liga Nautica reforga seu carater patri6tico e apela para

o seu passado. "A Liga Nautica, atualmente Federagao Aquatica do Rio Grande

do Sul, tern urn passado tao nobre, tao Belo, tao patriOtico que ela se fez uma

das maiores expressOes do remo no pals" (Pimentel, 1945: 156).

Curiosamente, o passado desta entidade estava vinculado a identidade teuto-

brasileira e manteve-se ate a de,cada de 40. A fotografia apresentada atesta a

presenga dos alemaes na diretoria da Federagao Aquatica do Rio Grande do

Sul, destacando-se seu presidente, capitäo Darci Vignoli.

Na dbcada de 40, a diretoria da Liga demonstra seu alinhamento corn o

projeto nacional: "a Liga Nautica tern cooperado decisivamente em t6das as

grandes realizagOes de carater social, desportivo e patri6tico que tiveram lugar

em Porto Alegre, contribuindo em muito para o brilhantismo das mesmas"

(Franco; Silva; Schidrowitz, 1940: 643). 0 Grbrnio Nautico Uniao, associagao

vinculada a Liga Nautica, tambêm se destaca pelo carater patriOtico: "a

tenacidade, o esfOrgo herculeo, o dinamismo aliado ao patritotismo, toda sorte

de dedicagOes fizeram do clube onde se tornou sportman consagrado o capitao

Darcy Vignoli, uma potOncia possuidora das melhores instalagOes aquaticas da

capital" (Pimentel, 1945: 160).
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A visita das autoridades politicas e militares de Porto Alegre e do Estado

nas associagOes nàuticas de Porto Alegre foi uma forma para mostrar a

identidade cultural "brasileira" nas associagbes, em 1942. 0 presidente da

Federagäo Aquãtica do Rio Grande do Sul, capitäo Darcy Vignoli,

possivelmente usou esta estrategia para mostrar a abertura das associagbes,

que eram instituicäes restritas aos teuto-brasileiros. Na capa do programa

oficial de regatas realizadas em 1943, o interventor federal do Rio Grande do

Sul, Osvaldo Cordeiro de Farias registrou: "o desporto nautico tem sido a pedra

angular de campanha civica em nosso Estado" (Hofmeister, 1978: 82).

Coetegers (2000: 29) observou que "depois da queda de GetOlio Vargas,

em 1945, o dominio de instituicOes e empresas particulares patrocinando as

provas das regatas supera o de autoridades governamentais do governo

Vargas". Isso demonstra uma adaptagäo das associacbes esportivas frente ao

novo contexto politico. 0 processo de abertura politica parece ter dado maior

liberdade a essas instituicOes.

2.5 — As associagOes desportivas e suas representagOes de identidades

culturais na Revista do Globo

Nos anos 1920, quando a modernidade chegava a Porto Alegre

refletindo-se nas transformagbes urbanas, foi criada a Revista do Globo

(Spalding, 1962; Tejo, 1959). A revista surge na esteira do movimento

intelectual modernista porto-alegrense, que se expandia como reflexo da

Semana de Arte Moderna de 1922. A nova publicagäo vinha suprir uma lacuna

na divulgagáo da cultura de Porto Alegre. A Revista do Globo nasceu voltada

para a cultura local e transformou-se na maior revista produzida no Rio Grande

do Sul.

A Revista era editada pela Livraria do Globo, fundada em 1883, pelo

portugubs Laudelino Barcellos. A Livraria do Globo operava como editora e

comèrcio de livros, publicando o Almanaque do Globo e outras obras liter6rias.
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A Revista do Globo representa a continuidade de uma tradicao iniciada entre

os jornais e almanaques gaüchos, desde o seculo XIX, que registravam fatos

politicos, sociais, literatura, moda, humor e os acontecimentos esportivos.

Existem diferentes versOes sobre a criagao da Revista do Globo, ate

mesmo pela prOpria revista. Atribui-se a GetOlio Vargas o papel de idealizador

da Revista do Globo, pois "nao era raro ver, entre outros, GetOlio Vargas, por

exemplo, examinando as prateleiras de livros (Nasi, 2000: 6). "Em frente

Globo, na rua da praia, os intelectuais e politicos das primeiras decadas do

seculo 20 faziam seu local de encontro" (Pesavento, 1992: 92). A Livraria "era

o centro nervoso da inteligencia local — e do poder politico e econämico,

esferas que entao se confundiam — nos anos 20 e 30" (Nasi, 2000: 1). Em urn

encontro, o entäo Presidente do Estado GetOlio Vargas, que freqUentava a

livraria, foi questionado sobre a ideia da revista. A manifestacäo favoravel de

Vargas influenciou a decisào final de Jose Bertaso, que se opunha a criagao da

Revista do Globo (Bernardi; Martins e Verissimo, 1962; Verissimo, 2000).

Outra versa° concede a Mansueto Bernardi a iniciativa de uma revista

que contemplasse a cultura gaUcha, especialmente a literatura. Mansueto

Bernardi, urn dos sOcios da Editora e Livraria do Globo, tinha o projeto da

revista desde 1925, mas nao contava corn o apoio dos outros sOcios, Osvaldo

Rentzsche, Mario Barcellos e Jose Bertaso para a execucao da sua ideia.

Depois de muita insistancia, convenceu os sOcios da importancia da criagao da

revista.

A escolha do nome da revista foi "pela voz do povo", que indagava

quando sairia a Revista do Globo (Revista do Globo, 1948: 42). 0 primeiro

exemplar da Revista do Globo foi disponibilizado no dia 5 de janeiro de 1929,

tendo na capa assinada pelo artista &Aar° Cosme, a imagem de uma mulher

futurista segurando urn globo. A capa retratava a finalidade da revista de

divulgar os acontecimentos riograndenses e estabelecer um elo corn o "resto

do mundo". A Revista do Globo tinha urn comprometimento corn a identidade

regional e corn a formacäo da identidade nacional brasileira, como ficou
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evidenciado nas palavras de seu diretor Mansueto Bernardi, no preambulo do

nOmero de langamento:

Contra todas as vozes negativas, que se
entrecruzam no ar, ressonantes de ironia, de
indiferenga e de descrenga, a Revista do
Globo quer ser uma voz de estimulo e
afirmagao. Quer ser urn Orgao-centro de
coordenagao e mobilizagao de energias
moraes, para urn fim superior de utilidade
social. FOra de partidos e acima de partidos,
nesta fase auspiciosa de apaziguamento das
paixOes, de audazes iniciativas pOblica e
particulares, de ventilagäo dos espiritos, de
transmutagao de valores, a Revista do Globo
quer construir qualitativamente para o Rio
Grande do Sul" (Revista do Globo, 1929: 1).

A Revista do Globo, urn "quinzenario de cultura e de vida social", tornou-

se urn dos mais importantes veiculos de comunicagao que circulou no Rio

Grande do Sul e "uma das mais notaveis revistas brasileiras de meados do

sbculo" (Mottin, 1998: 4). Durante sua longa existència de aproximadamente 40

anos, tornou-se urn espago privilegiado de divulgagao dos principais fatos

histOricos, sociais, politicos, desportivos e culturais sucedidos no estado, no

pals e no mundo. A Revista do Globo circulou de 1929 ate 1967, corn edigOes

quinzenais.

Nos primeiros anos, a publicagao da Revista do Globo contabilizou

prejuizo financeiro, mas prosseguiu, inclusive corn edigOes especiais

divulgando acontecimentos marcantes como: Revolugäo de 30 (revista corn

mais de 500 paginas); Exposigao do Centenario Farroupilha de 1935 no Parque

da Redengao; Enchente de 1941 que inundou grande parte do centro de Porto

Alegre. Nos anos 1930, Henrique Bertaso (filho mais velho de Jos6 Bertaso)

assumiu a diregao da Livraria do Globo e colocou o Estado do Rio Grande do

Sul no universo editorial do Brasil.

Desde o principio do seculo XX, a Livraria do Globo dividia o cenario

editorial nacional corn a Jose Olympio Editora do Rio de Janeiro (Mottin, 1998).
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A medida que a Livraria do Globo cresceu, foram abertas filiais no interior do

Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro e, inclusive, chegou a ter uma

representacäo em Paris. Foi organizada uma rede de distribuidores, contando

com o apoio dos livreiros, das bancas de revistas, auxiliados por bibliotecas e

museus que estavam sendo organizados em todo o Brasil. Superou tambèrn as

dificuldades criadas pela censura, em 6poca de restricOes a liberdade de

imprensa.

A Revista do Globo era dirigida a ambos os sexos, porèm a maioria de

seus leitores era do sexo feminino. Os assuntos da revista voltados a literatura,

poesia, contos, saraus eram dedicados as mulheres, que tambèrn ilustravam

com freq0éncia as capas. Algumas capas apresentam imagens de mulheres

trajando vestimentas desportivas (do tbnis e do futebol), mas o assunto da

secäo desportiva era direcionado ao sexo masculino.

A maioria das reportagens da secao desportiva era sobre os desportos

no pals (91,5% das ocorrés ncias no period° de 1929 a 1945). Sobre os outros

paises as escassas reportagens desportivas foram da Alemanha (2,6%),

Inglaterra (1,7%) e Estados Unidos (1,4%, sendo a maioria em 1933) 183 . 0

maior nOmero de reportagens sobre o desporto na Alemanha concentram-se no

ano de 1936, quando foram realizados os Jogos Olimpicos de Berlim. As

reportagens sobre o desporto na Alemanha destacavam o espirito de grupo e

de equipe do futebol e coragem e combatividade do boxe, ambos praticados

nas escolas e associacOes da "Juventude Hitlerista".

A Revista do Globo veiculava, no inicio dos anos 30, imagens de atletas

alemäes, destacando a sa0de daquele povo obtida atravbs das atividades

fisico-desportivas. Tamb6m eram apresentadas fotografias de mulheres alemäs

e suecas, sendo referenciadas como padrào de beleza e satlide. A beleza

feminina anteriormente identificada com a esbelteza, brancura e juventude se

desloca para um corpo feminino mais forte, corado e saudavel. A revista, que

inicialmente dirigia-se as mulheres somente em assuntos de moda e produtos

183 Outros paises: Uruguai (1,2%), Franca (0,5%), Chile (0,5%), China, Suiga e Japäo (0,2%).
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de beleza passou a divulgar a necessidade da ginastica e de alguns

desportos 184 . 0 desporto foi apontado como urn dos responsaveis pelo

surgimento da "nova mulher". Embora, o discurso normativo divulgasse os

beneficios da atividade fisica para mulher, ela näo deveria descuidar-se das

questbes femininas185.

A segäo sobre o desporto chamava-se "Esporte" no primeiro nOmero da

Revista, em 1929. Corn o decorrer dos anos ocorreram mudangas no nome da

secao: A Quinzena Esportiva, Vida Esportiva, Nossos Esportistas, Notas

Esportivas, Semana Esportiva e 0 Futebol em Revista. Tambern foram

encontradas noticias desportivas nas segOes 0 Globo em Revista, Atualidades,

entre outras 186 . Algumas secOes recebiam o nome da modalidade desportiva:

futebol, remo, Canis, atletismo e turfe.

Os eventos desportivos mais citados eram os de futebol (25,4%) seguido

pelo Canis (15,0%), remo (9,0%) e atletismo (6,0%). 0 futebol (33,5%) tambem

foi o desporto mais enfocado nas reportagens, seguido pelo tënis (13,4%),

atletismo (12,8%) e remo (12,3%).

Em geral, as reportagens caracterizavam-se por urn curto texto (2 a 3

paragrafos), corn muitas imagens fotograficas (94,4%) e eram registradas em

uma pagina (77,2%). Em alguns exemplares da revista, os assuntos

relacionados aos desportos ocupavam duas ou tr6s paginas (19,3), como

pouco texto e muitas fotografias. Excepcionalmente, as reportagens totalizaram

quatro a cinco paginas (3,5%) da revista.

0 levantamento inadito sobre o desporto na Revista do Globo indicou

que a clacada de 30 apresenta o major nOrnero de ocorréncias de reportagens

desportivas. 0 ano de 1933 apresentou o major nOrnero de paginas destinadas

184 Fotografias de mulheres porto-alegrenses na Revista do Globo (RG) praticando golfe (RG,
1930: 23; RG, 1930: 7-12; RG, 1932: 20) e tènis (RG, 1932: 24; RG, 1932: 32).
185 As reportagens sugerem a prãtica da gin6stica ritmica como o metodo mais adequado ao
corpo feminino (RG, 1931: 23; RG, 1932: 31). Em Porto Alegre existia na decada de 30 um
Institute de Cultura Physica, cujo objetivo era o desenvolvimento integral do corpo feminino
(RG, 1931: 11).
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ao desporto (84,6%) e muitas imagens fotograficas (90,8%). Os dados devem-

se ao fato de que foi lancado urn nOmero especial da revista dedicado aos

desportos, em 1933, cuja capa era ilustrada pela figura de urn atleta segurando

a bandeira do Brasil (Revista do Globo, 18/02/1933, capa).

0 editorial intitulado "Os Esportes em Porto Alegre" destacava "o

progresso que no dominio da cultura fisica se tem registrado em Porto Alegre"

(Revista do Globo, 18/02/1933, p. 1), apresentando imagens de competicOes

desportivas e reportagens sobre a fundacao das associacOes. Em 1935, a

Revista do Globo documentou as competicOes e demonstragOes desportivas187

realizadas durante a Exposicao Farroupilha, em Porto Alegre 188 . As praticas

desportivas mais noticiadas foram futebol (21,7%), Tênis (11,7%) e Remo

(11,7%).

A mais alta incid6ncia de reportagens desportivas na revista ocorreu nos

anos de 1937 e 1938. Em 1937, as paginas dedicadas aos desportos e

educacao fisica sac) significativas (70,4%), assim como, as imagens

fotograficas (97,2%). Neste ano, a Educacao Fisica ganhou uma secao pr6pria

com textos redigidos e outros traduzidos pelo tenente Mario Marques

Ramos 189 . No periodo entre 1937 e 1939 foram publicados 28 artigos na secao

Educagao Fisica. Esta secao que tratava de "todos os ramos da educacao

fisica" justificava-se "porque a educacao fisica, no momento que passa, e uma

das mais salutares preocupagOes das gentes" (Revista do Globo, 1937: 36).

186 Outras segOes: "Ecos", "pelo Mundo", "Fatos da Quinzena", "Album", "A Revista Regional",
"A Quinzena Ilustrada", "Acontecimentos", "Variedades" e "Vida Social".
187 Campeonato Farroupilha de Futebol, Campeonato Oficial de Tânis, Campeonato de Futebol
Local, Circuito Farroupilha de Automobilismo, Festa Nautica, Grande Prémio Cidade de Porto
Alegre, Torneio Estadual de Barcos a Vela.
188 Os eventos desportivos ocuparam varias paginas corn reportagens (83,9%) e corn imagens
fotograficas (96,8%) das edigOes da revista sobre a Exposigao Farroupilha.
189 0 tenente Mario Marques Ramos estudou no Centro Militar de Educagao Fisica (fundado
em 1922), instituicao considerada o embrião da Escola de Educagao Fisica do Exercito. Iniciou
sua carreira de professor de educagao fisica em 1929, na cidade de Curitiba (capital do Estado
do Parana) ministrando aulas no Ginasio Novo Atheneu, no Institute Santa Maria e no Internato
do Ginasio Paranaense. Foi nomeado catedratico por decreto especial do governo daquele
Estado. Em 1932, inscreveu-se no registro de professores do Departamento Nacional de
Ensino. Quando se transferiu para Porto Alegre, foi contratado pela Secretaria de Educagao do
Estado para atuar como professor de educagão fisica do Curso de Aperfeigoamento da Escola
Normal. Ainda ministrou aulas no Ginasio Nossa Senhora das Dores (Antunes, 01/01/1937: 5).
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Esta segao trouxe ao conhecimento do pUblico algumas informagOes

sobre a danga; ginastica ritmica; desportos; escotismo, banhos de mar e rio,

pragas de educagäo fisica e atividades de educagäo fisica, especialmente para

as mulheres1".

No mesmo ano que se encerrou a colaboracäo do professor Mario

Marques, foi contratado o professor Amaro Junior, que permaneceu ate o ano

de 1946. 0 destacado tecnico no meio esportivo porto-alegrense inaugurou a

segäo Quinzena Esportiva, assinando a autoria de 27 reportagens sobre o

desporto gaucho. Outros autores nacionais e internacionais escreveram sobre

o desporto ou tiveram seus textos traduzidos e publicados na Revista do

Globo 191 . 0 fato da Revista do Globo apresentar algumas capas ilustradas

pelos desportos, como remo (1 capa), turfe (1), polo (1), tbnis (4), futebol (3), e

contracapas corn fotos de times de futebol, tambem denota a importância

adquirida pelo desporto nos anos 1930192.

Para aprofundar o conhecimento do terra, no prbximo estudo säo

apresentados depoimentos orals de atletas que vivenciaram o period() da

campanha de nacionalizagäo nas associageies desportivas.

19° Na decada de 30, a revista publica muitas reportagens sobre atividades fisico-desportivas
para as mulheres: ginastica feminina, mulheres praticando tênis, atletismo feminino.
91 Acelio Daudt, Angelo Guido, Diva Machado Pereira, Juliano Palha, Mario Luiz Everard, Anne
Roscoe, Anthony Veller, Bertrand de Fouvenel, Douglas Brindkley, Edward M. Barrows, Jimmy
Filder, Johnny Weissmuller, Karl Siegmund, Louis Delmas, Miller Baratz, Pierre Junqua,
Wolfgang Hoffmann Harnisch Jr. Os textos com autoria totalizaram 88,5% e os sem divulgagäo
da autoria totalizaram 11,5%.
192 A abrangencia da Livraria extrapolava o carater informativo da revista, a editora "tinha outra
area fortissima: os livros tecnicos e de referencia". No inicio da decada de 30, a Livraria do
Globo langou no mercado editorial trés edigOes do livro "Minha Luta" corn as concepgbes de
Adolf Hitler sobre raga, educagäo e educagäo fisica. Na area de conhecimento dos desportos e
educagao fisica a Livraria editou \tar-las obras, entre elas: "Educagäo Fisica" (1934), de autoria
do Tenente Mario Marques Ramos e o livro do coronel Octacilio Moura Escobar (1958),
intitulado "HistOria Antiga da Educagâo Fisica".
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Estudo 3 — MemOria Oral do Associativismo Desportivo em Porto Alegre

As associagOes desportivas teuto-brasileiras, enquanto espagos de

representageies de identidades culturais atribuiram diferentes significados a sua

mem6ria. Segundo Pollak (1992: 204), "se podemos dizer que, em todos os

niveis, a memOria e urn fenOmeno construido, social e individualmente,

podemos tambbm dizer que ha uma ligagao fenomenolOgica muita estreita

entre a memOria e o sentimento de identidade". No mesmo sentido, Le Goff

(1994: 476) refere que a mem6ria é "urn elemento essencial do que se costuma

chamar identidade, individual ou coletiva, cuja busca é uma das atividades

fundamentais dos individuos e das sociedades de hoje" Nesta perspectiva, as

associagOes desportivas de Porto Alegre foram depositarias da mem6ria

individual e coletiva dos teuto-brasileiros, expressando urn fen Orneno dinamico,

ao qual foram incorporados novas significados.

Este estudo apresenta os depoimentos orais de atletas que vivenciaram

o period() do Estado Novo nas associagOes desportivas teuto-brasileiras de

Porto Alegre. Os depoimentos sao referidos no decorrer do texto em italico.

3.1 — As praticas desportivas nas associagOes e sua identidade cultural

A Identidade Cultural que marcou a emergencia e expansao das

associagOes desportivas de Porto Alegre esteve constantemente presente nos

depoimentos dos entrevistados. 0 entrevistado "B" afirma que nos desportos

predominava a influOncia do estrangeiro e nä° do franc6s, esse nä° tinha

expressäo; americano quase que nenhuma, entäo isso foi o inicio. Percebe-se

que ao mencionar o termo "estrangeiro", o entrevistado refere-se aos teuto-

brasileiros. Ele, ainda, acrescenta que estes sao detentores de uma condicäo

social mais alta 193 . 0 esporte e a ginãstica eram praticados pelos alemäes,

193 Contudo, conviveu corn remadores que nào eram pessoas de muito recurso econOrnico
financeiro. Tanto é que na minha guamigào tinha urn que era padeiro, o outro entregava p5o,
tanto que era forte porque ele corria para entregar, tinha urn que trabalhava na viagäo ferrea
como maquinista na locomotiva de manobra, aqui, né, ficava perto, ele is 16, vamos dizer que a
classe media, media ale era muito pouco. 0 entrevistado "B" disse que "era visto como uma
exceg5o, eu urn 'pelo duro' [luso-brasileiro], fazendo isso ai [praticando remo], porque minha
origem é de ljui, de colonizacäo alemä, tern que entender isso ai. Tanto é que no meu grupo de
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austriacos, italianos, mas ingleses muito poucos. Na colOnia italiana jogavam

bocha, bocha. Na alema: ténis, basquete. Houve uma epoca que o basquete se

desenvolveu bem 194 . Para o entrevistado nä° era do brasileiro o esporte, a nao

ser o futebol, que e outra con versa, mas, o brasileiro, o brasileiro, ele nao tinha

interesse em freqiientar o clube. Porque ele nao dava valor ao esporte. 0

entrevistado muda a entonagào de voz repetindo duas vezes, o termo

"brasileiro", que ele esclarece como sendo os de origem "luso-brasileira".

Segundo o entrevistado, o jovem brasileiro corn formagäo universitaria

freqUentava as associagOes para jogar carta, participar de baffles, ou senao

para discutir sobre o turfe. Esses jovens da elite porto-alegrense freqUentavam

os hipOdromos para assisitir as provas de turfe, no entanto, eram poucos que

praticavam, mas isso era forte, isso dava status social.

Ja, o entrevistado "E" destaca a presenga teuto-brasileira nas

associacoes de remo, fazendo refer6ncia ao atual Gremio Nautico Uniào

(GNU): em 1906 surge o clube alemao, Ruder Verein Freudschaf. Entretanto, a

entrevistada "G" procurou negar a identidade cultural teuto-brasileira no Gr6mio

Nautico Uniao declarando que nao, nao tinham tantos alemâes assim. Ja tinha

mais brasileiros, bastante brasileiros. Todavia, quando a entrevistadora

perguntou sobre o primeiro nome do GNU, declarou: Ah! Eu tambem ja nem sei

mais, porërn imediatamente pronunciou o nome em alemäo Turnershaft, uma

coisa assim (risos). Na seq06ncia do depoimento, a entrevistada comentou que

freqUentava a associagäo desde 1938, e que seu cOnjuge ocupou a presicrência

da associacao. Alern disso, comentou que os atletas destacados do GNU, na

sua maioria, eram alern5es ou descendentes que vieram dos fundadores, e

ficaram todos le, corn sobrenome alemäo ne, que se mantiveram.

0 entrevistado "A" tambèrn procurou descaracterizar a influencia da

cultura teuto-brasileira no GNU e atribuiu a Sociedade Ginastica Porto Alegre

ginasio, CPOR [Centro de Preparageo de Oficiais da Reserve], os que freqUentavam o remo
era uma minoria".
194 Weis (1995: 29) constatou a influ6ncia dos teuto-brasileiros na introduceo do basquete em
Santa Cruz do Sul. Urn dos seus entrevistados teuto-brasileiros declarou: "nos tinhamos a
tenclancia para o esporte, nos faziamos a ginastica, atletismo, vdlei e futebol, tudo na mesma
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(SOGIPA): eu nä° sei se chegou a ter ne. Ele nasceu corn nome alem5o, como

a SOGIPA, Turnershaft ne - Clube de Regatas Amizade, e durante a Primeira

Guerra mudaram o nome para Uni5o. Mudaram para Uniäo e eu, embora ate

hoje tenha muita gente de origem alemä, ele näo teve muito aquele vinculo

corn a cultura e colOnia alem5 como a SOGIPA teve. Na seqUencia do seu

depoimento, o entrevistado "A" se contradiz afirmando que o Uniäo é um clube

que foi criado por descendentes de alern5o, e aponta uma evidencia ao

declarar que ate as atas eram feitas em alern5o, desde a fundagäo ate a

primeira Guerra Mundial. Ele confirma que esse trago cultural nä° era

exclusividade do GNU, mas era geral. lsso era geral ne, näo adianta.

No entanto, o entrevistado "F" inicialmente tentou negar que a SOGIPA

estava identificada corn os alemäes ao afirmar que tem muito brasileiro la.

Porem, admitiu posteriormente: Ah! Sim, comecou como clube de alemäes. A

influencia cultural dos teuto-brasileiros na SOGIPA foi confirmada pelo

entrevistado "G": era tudo descendente de alemäo e, imediatamente,

pronunciou o nome ern alemäo da SOGIPA (Turnerbund). Estas informagOes

tambern sao confirmadas pelo entrevistado "A", que afirmou a existencia do

vinculo da SOGIPA corn "os alemäes", que manteve e mantèrn ate hoje alguma

coisa ne, na SOGIPA, na SOGIPA, eu acho que se falava muito mais o alemäo

do que o portugu6s. Esses tragos culturais reforgam a ideia de essas

associagOes eram de origem teuto-brasileira.

Conforme o entrevistado "B", a SOGIPA sempre foi uma grande

sociedade; ela tinha grande importância no Estado, nä° apenas pela promogäo

de grandes festas e bailes, mas porque dava muito valor ao esporte. A

SOGIPA era considerada uma potência nos desportos (entrevistado "G"). De

acordo corn o entrevistado "E", o alemäo sempre foi muito ligado ao espirito

associativo, e os alemäes faziam muita cultura fisica ao ar livre e esses grupos

foram se formando em alguns esportes. Ele afirma que quando a gente fala em

esportes em Porto Alegre, quando se fala em esportes no Brasil,

semana. As mops jogavam volei e praticavam a ginastica ritmica e aparelhos. AlOs faziamos
fisica todos os dias. A ginastica era praticada antes do basquete".
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imediatamente todo mundo fala em futebol. Acontece que em Porto Alegre, o

futebol veio só a partir de 1900. Ent -ao, antes de 1900, nos tinhamos muitas

atividades esportivas, como a ginastica, o tiro ao alvo, o remo, o ciclismo, a

natacao.

Ginastica

A SOGIPA introduziu a ginastica em Porto Alegre (entrevistado "B"). A

SOGIPA foi fundada por Alfredo Schutz era urn deles [brummer] ligados a

ginastica (entrevistado "E"). 0 entrevistado "B" afirmou que o brasileiro nato

nä° era dado a ginastica, nao era dado a ginastica, tanto é que no interior do

Estado onde a ginastica tinha destaque, em ljui, se a senhora olhasse os

participantes, 95% eram estrangeiros, era s6 olhar os sobrenomes alemäes. 0

entrevistado "H" nega que os praticantes de ginastica eram alemäes: tinha

muitos bras.... tinha, tinha sim, muitos E claro. faziam.

0 entrevistado "H" refere que a aula de ginastica era ministrada em

lingua alemä, pois seu professor de ginastica falava em alemäo as instruccies

para a pratica. 0 pr6prio uniforme usado pelos ginastas tinha simbolos que os

identificava com os teuto-brasileiros. Descreveu o uniforme composto de uma

calca comprida, ténis e camiseta com o simbolo dos quatro "efes", que significa

em alernào frish fromer frelink frai, ou seja, Frish é alegre, fromer é devoto,

frelink e contente frai" e livre". Ele esclareceu que os "efes" eram encontrados

em todas as bandeiras esportivas da Alemanha. Inclusive a SOGIPA tinha

tambern. So depois mudou o simbolo da bandeira 195 . Ainda demonstrou

conhecer outros aspectos da cultura alemä comentando que o fundador da

ginastica em si... na Alemanha era J A H N [soletrou], Jahn, me parece que era

Gustaff, me parece. Toda a sociedade tinha urn busto desse Jahn. 0 iniciador

195 Os praticantes de ginastica ("turnen") tinham como lema: frisch (saudavel/fresco), frei (livre),
frOlich (alegre) e fromm (devoto/piedoso), que estava representado em sua bandeira de formato
quadrangular pela letra "F", em quatro posigbes distintas. Alèm deste simbolo tinha a insignia
do "turnen" constituida de datas histbricas, que significavam: 9- vitOria dos germanos sobre os
romanos em Teutberg; 919- introducäo da cavalaria na Alemanha e o advento de Henrique I;
1519- morte do imperador Maximiliano, o Ultimo cavaleiro; 1811- o surgimento do turnen, e da
palavra "Turnkunst" (arte ginastica).
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da ginastica no mundo. Quer dizer na Alemanha, claro, foi 15...0 ano eu nâo

posso to precisar, isso eu näo tenho idêia.

As atividades realizadas na sessäo de ginastica eram exercicos na

barra, argola, cavalo corn alcas, paralelas, solo, a chamada ginastica de

aparelhos (entrevistado "H"). Ele iniciou aos 16 anos participando de sessOes

realizadas nas tercas e sextas-feiras a noite, pelas sete e meia, oito horas, ate

as dez, porque durante o dia todo mundo trabalhava. Corn relagäo a sessao de

ginastica relatou que iniciava cantando uma mOsica em alemäo pre da urn

principio, mas nä° recordava a letra da mOsica: näo,	 pode ser que daqui

a pouco da, o lusque fusque'... (risos)196.

ApOs a entonagäo da cancäo realizava-se o aquecimento e todos os

ginastas se dirigiam para a prãtica de exercicios nos aparelhos. Ao final os

alunos entravam em forma, pronunciavam a saudagäo final Gut Heil (expressäo

em alernao que significa boa saUde) e eram dispensados 197 . Quando os alunos

eram liberados, al era brincadeira. Ai is a bola pro chäo e fazia aquele futebol

sentado (da risadas). Passa pra la, passa pra ca, sabe?, e cada um is ou fazer

a corrida de fundo, tipo 1000 metros, uma coisa assim, os que queriam ir, os

que nä° queriam ir, nä° iam, ne. Mas, aquilo fazia parte, depois da ginastica.

Ou is fazer ojoguinho.

A sessäo de ginastica apresentava caracteristicas de uma atividade de

treino desportivo. Os resultados desta pràtica eram	 apresentados nas

competicOes de ginastica realizadas todos os anos, entre as sociedades do

Estado. Estas aconteciam nos Festivais de Ginastica realizados nos campos de

futebol que ficava minado de gente, era desfile, entäo praticavam tudo que era

tipo de esporte. Tinha clubes assim de ginastica. Era jogo de..., era atletismo,

lancamento de disco, tudo, tudo, ate bolas grandes, tudo que envolvia esporte

era praticado (entrevistado "D").

196 ApOs o encerramento da gravagào cantou o refräo da cancao em alerna'o.
197 Os ginastas usavam uma saudagäo "Gut Heil" (satkle) antes do inicio das sessbes.
(Marinho, 1980).
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Os atletas que se destacavam nestas competigbes eram convidados

para fazer demonstracbes de ginastica nos eventos comemorativos promovidos

pelas sociedades do interior do Estado. 0 entrevistado "D" 198 lembrou

emocionado sua exibigäo na inaugurag -ao do ginasio de Estrela 199 , onde

executou uma sena de exercicios, ate subida de corda eu fiz, que nunca tinha

feito. Ressaltou que o evento foi prestigiado pela populagào, aquele troco tava

apinhado de gente ne. Os representantes das sociedades de ginastica

participavam de atividades e competigOes promovidas pelas cidades de

colonizacäo alemä. Nestes locais, alem das sociedades de ginastica,

geralmente havia uma sociedade de atiradores vinculada a comunidade alema".

Tiro ao Alvo

A origem das sociedades de atiradores esta ligada aos "brummers", que

alem de artifices, eram bons atiradores, especialmente, atiravam muito bem de

carabina e, certamente, ai comecaram as atividades. Eles chegaram no Rio

Grande do Sul, em 1851, para integrar o exêrcito brasileiro contra o exercito de

Rosas (entrevistado "E"). Depois desta guerra, alguns permaneceram em Porto

Alegre e criaram associagOes de atiradores. Urn dos tradicionais locais de

pratica do tiro ao alvo era o antigo tiro alem5o, localizado atras do ex-campo do

Grernio Foot-ball Porto Alegrense (atual Colegio Uruguai, no Bairro Moinhos de

Vento) (entrevistado "E").

Alem das associaciies de atiradores, o entrevistado "E" referiu que o tiro

era praticado nas entidades paramilitares denominadas "Tiros de Guerra".

Estas unidades eram dirigidas pelos cabos ou sargentos do Exercito, que

promoviam desde o tiro e a marcha de instrucao ate atividades de

acampamento. Este, ainda informou que as unidades de Tiros de Guerra

198 
Foi urn destacado ginasta, tendo sua foto publicada nas primeiras paginas da Revista do

Globo (1952: 2). Tambem foi urn dos fundadores da Federagäo GaUcha de Ginastica e da
Federagäo de Remo do Rio Grande do Sul.
199 0 municipio de Estrela, colonizado por alem5es, estã localizado aproximadamente a 120
Km de Porto Alegre.
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estavam localizadas em municipios do interior do Estado. Em Porto Alegre

existiam o Tiro de Guerra n° 4 e o Tiro n o 318.

Remo

0 entrevistado "A" afirmou que o remo foi urn esporte trazido por

alemäes. Ressaltou que em Porto Alegre a maioria das pessoas que remavam

eram de origem alemä. La pelo fim de 1800 e por al né. Neste periodo, o remo

era praticado em canoas construidas pelos imigrantes alemäes, que iniciaram

esta atividade em 1860. As competicties de barco a remo foram realizadas tre's

anos depois da organizacao das primeiras associacoes, fundacäo do primeiro,

do Ruder Club Porto Alegre, em 1888 e depois corn o Ruder Verein Germania,

em 1892 (entrevistado "E"). 0 entrevistado afirma que as duas associacties

organizaram o Comit6 de Regatas, em 1894, a mais antiga entidade esportiva

do Brasil (atualmente é a Federagao de Remo do Rio Grande do Sul). Ele

atribuiu a organizagäo do Comité de regatas a lideranca de Alberto Bins, que

tambern é indicado como urn dos fundadores do Ruder Club Porto Alegre:

Alberto Bins e de origem alemä foi estudar na Alemanha praticou remo veio de

la e fundou.

Nas primeiras associagOes de remo, a lingua alema era predominante.

No GPA [Club de Remo Guaiba Porto Alegre] era comum, era normal falar em

alemâo (entrevistado "B"). 0 entrevistado "E" tambem	 confirma que a

linguagem official dos primeiros clubes de remo era alemä, os livros todos eram

em alem5o, o treinamento era em alem5o, de modo que alguns dos brasileiros

que quiseram ingressar nestes clubes tiveram dificuldades mesmo. Ele afirma

corn veemäncia que o remo foi nitidamente alem5o. Para o entrevistado "B"

esta situacao era o normal porque a maioria dos sacios era alemao nato, filhos

ou netos de alemäes. No GPA, 95% era alem5o, eram os alemäes ne. Tinha os

outros clubes aqui o Vasco da Gama, como é o Vasco, o Tamandaré, mas

sempre predominando o estrangeiro, mesmo nestes clubes.
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A expansäo das associacoes de remo em Porto Alegre atingiu o seu

apice na decada de 30. 0 entrevistado "A" referiu que era fantestica a

quantidade de gente que assistia as competicOes de remo; era uma fabula para

epoca 200. Os remadores eram conhecidos como idolos pela populagäo que

prestigiava as regatas. As competigOes tambem eram prestigiadas pelas

autoridades, como o governador do Estado do Rio Grande do Sul que assistiu

o Campeonato Brasileiro de Remo realizado em Porto Alegre, em 1933. 0

entrevistado "E" 201 lembra que foi disputada a prova de "skiff', vencida pelos

cariocas, e a prova de quatro, que foi vencida pela equipe do Clube de Regatas

Barroso de Porto Alegre.

0 entrevistado "B" confirma que o remo tinha uma expressäo fabulosa,

nä° so aqui, mas no Rio de Janeiro, pois todos esses clubes de futebol sâo de

regatas: Flamengo, Vasco da Gama, Botafogo, lcarai. Tudo säo clubes de

regatas, fundados para o remo originalmente. E aqui tamb6m tinha esses

clubes todos ligados ao remo, incluindo o Uniào. Varias associagOes que foram

criadas para a pratica do remo continuaram se expandindo atravês do futebol.

Ate o inicio da d6cada de 40, o remo era considerado o esporte nOmero

um do RS (entrevistado "A"). 0 aterramento do Rio Gualba forgou a

transferência das garagens dos barcos, localizadas prOximo da atual Rua

Voluntarios da Patria, para o Parque Nautico Alberto Bins. 0 entrevistado "B"

lamentou as obras de estreitamento do Rio Gualba, pois a antiga localizagäo

das associagOes de remo facilitava para os remadores e o pOblico, pois botava

o barco n'àgua, e era fâcil. Entâo hoje, a gente pode assistir, mas so que mais

avancado. Antes era na beira da Rua Voluntarios da P6tria. 0 pessoal s6

assistia.

200 0 entrevistado "B" afirma o contrbrio: eram poucas pessoas. Era geralmente pessoal da
familia que prestigiavam as regatas. Da mesma forma, a entrevistada "F" comentou que
9eralmente os familiares e conhecidos assistiam as regatas: pouca gente.
01 Entrevistado "E" trabalhou na recepgäo dos participantes do primeiro Campeonato Brasileiro

de Remo realizado fora do Rio de Janeiro, em maio de 1933.
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Natacao

A natagao era desenvolvida pela sociedade de ginastica e associagOes

de remo no Rio Guaiba ate a construgao das primeiras piscinas na decada de

30. Nesta epoca, a natagao adquire urn espago privilegiado entre os desportos

institucionalizados ern Porto Alegre. Conforme o entrevistado "A", a natagao

tinha urn grande prestigio e um grande pirblico. Cada competicao que tinha era

uma multidäo que is assistir naquela Epoca. A entrevistada "G" confirma que as

competigOes de natagao lotavam as arquibancadas das associagOes e as

disputas eram acirradas, as brigas que saiam (risos). Nas comemoragOes do

centenario da cidade de Porto Alegre foi realizada uma competigao de 25

metros no lago do Parque Farroupilha (Redengao): nadaram ali sim. Tern urn

lago cornprido na Redencao, eles marcaram 25 metros, fizeram uma passarela

e ali fizeram a competicâo (entrevistada "G").

/36/o Aquatico

0 p6lo aquatic°, inicialmente era praticado no Rio Guaiba, prOximo ao

cais do porto, pela sociedade de ginastica e associagOes de remo. 0

entrevistado "A", descreve a organizagào do espago para a pratica deste

desporto, chamado de "water polo": eles armavam as quadras, assim, corn as

goleiras e bOias frisando os limites da cancha de 'water pOlo', e era jogado ali.

E ali era pior ainda por que a agua era escura, nä° se enxergava, e ali ern

baixo dagua os jogadores faziam o diabo urn corn o outro. Entao, era `pau e

pau' (risos). Era muito divertido. 0 p6lo aquatic° passou a ser praticado em

piscina somente na decada de 30, adquirindo o mesmo prestigio que a

natagao: mesma coisa në., is uma multidao; o polo aquatic° lotava as

dependéncias de qualquer clube. Lamentavelmente, faz muitos anos nao existe

mais (entrevistado "E").
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Ciclismo

Porto Alegre teve 4 (quatro) velOdromos no inicio do sèculo XX, mas isto

ja e 1905 (entrevistado "E"). Ele afirma que havia uma sociedade recreativa so

de alemäes, a "Rodfeverein Blitz", e tambèrn havia a Uniao Velocipedica, essa

Uniâo Velocipedica ja tinha alguns italianos e estes foram bons no ciclismo. A

Sociedade Blitz localizava-se na Rua Volunt6rios da Pãtria, quase em frente ao

Barroso. Os ciclistas da Blitz foram os fundadores do "Fussball" (1903), que

junto corn o Grbrnio Foot-ball Porto Alegrense foi pioneiro no futebol ern Porto

Alegre (entrevistado "E").

Tënis

A primeira associacäo de tenistas de Porto Alegre, o Club Walhalla foi

organizada pelos imigrantes alemäes, no final do s6culo XIX. 0 entrevistado

"B" referiu que muitas d6cadas depois esta associagäo fundiu-se corn a

Associacäo Leopoldina Juvenil (ALJ). Tamb6m destacou a influencia do

professor polonbs, Leon Juquevitz, que alem de lecionar ténis transformou-se

em profissional de construcäo de canchas de ténis em Porto Alegre.

Punhobol

0 punhobol faz parte da tradicào da SOGIPA: o time da SOGIPA é

campeäo mundial nä° sei quantas vezes de punhobol (entrevistado "E").

Futebol

A primeira associagào desportiva para a pratica do futebol em Porto

Alegre foi criada por alemaes e teuto-brasileiros, no inicio do s6culo XX.

Conforme o entrevistado "B", no principio o futebol era prestigiado por urn

pequeno pUblico, era 500, 200, 800 que assistiam para bater palma ou vaiar.
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Atletismo

atletismo comegou a ser desenvolvido em Porto Alegre pela

Sociedade de Ginastica Turnerbund, no principio do sèculo XX. No centenario

de fundagao de Porto Alegre (1840-1940), a cidade foi sede do primeiro

Campeonato Brasileiro de Atletismo Feminino. A entrevistada "G" lembra que o

campeonato aconteceu no Estadio Ramiro Souto, em frente ao Colègio Militar:

nem sei se näo tern mais ne. Ah! Mas le tinha urn estedio grande. Ela venceu a

prova 80m corn barreiras com o tempo de 12'4" (recorde gaucho igualado ao

brasileiro) 202 . A entrevistada "F", tambern competiu e sagrou-se vencedora na

prova de salto em altura, superando competidoras do Rio de Janeiro e Säo

Paulo diante de urn grande pOblico que foi prestigiar a competig5o: Sim, estava

sempre cheio.

Basquete

basquete em Porto Alegre tambem està vinculado aos imigrantes

alernaes e teuto-brasileiros. 0 entrevistado "B" afirmou que os jogadores de

basquete eram a maioria da colOnia alemä e italiana. Ele refere que o basquete

foi impulsionado por estes estudantes: o basquete teve uma epoca que se

desenvolveu bem devido a participacâo dos estudantes de Medicina,

Engenharia, mas era uma minoria. 0 entrevistado "D" acrescenta que muitos

jovens praticavam o basquete nas "Pragas de Esportes" de Porto Alegre.

Voleibol

desenvolvimento do voleibol em Porto Alegre tambern estã

relacionado corn a colOnia alemä da Sociedade Turnerbund e a Associagäo

Cristä de Mogos (ACM) 203 : era ACM e SOGIPA no voleibol por verios anos

202 Quando foi realizada a entrevista, estava corn 82 anos, mas lembrou do tempo exato que
obteve na prova e enfatizou seu recorde.
2°3 De acordo corn o entrevistado "B", na ACM a maioria era estrangeiro. E igreja metodista, e
naquela epoca existia grande rivalidade entre as igrejas". Alern do voleibol, a ACM impulsionou
as lutas como o jiu jitsu e a luta livre, que "era praticada por uma minoria" (entrevistado "B").
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(entrevistada "F"). A entrevistada "G" destacou a forga da SOGIPA no voleibol:

a principal era a SOGIPA, ne. A SOGIPA ganhava todas. Ela acrescenta que a

SOGIPA tinha equipes masculina e feminina de voleibol que geralmente

estavam entre as primeiras classificadas.

latismo (vela)

As primeiras associagOes de iatismo surgiram em Porto Alegre nos anos

1930, corn o apoio de homens da elite econOmica porto-alegrense. Destaca-se

o teuto-brasileiro Leopoldo Geyer, dono da tradicional "Casa Masson", ele era

remador e urn dos donos do Grémio Alâutico Riograndense [clube de remo],

que cedeu urn terreno para a construgào da primeira associagao de iatismo,

depois do fechamento do Grémio Nâutico Riograndense. 0 entrevistado "E"

afirma que Leopoldo Geyer e considerado o grande patrono da vela no Brasil.

Outro incentivador do iatismo em Porto Alegre foi o dono do Jornal Correio do

Povo, Breno Caldas, que tinha 6timos barcos que disputavam provas

realizadas no Rio de Janeiro e Buenos Aires (entrevistado "B").

Golfe, Hipismo e POlo

0 golfe, o hipismo e o p6lo parecem ser uma excegäo corn relagäo a

predominància do grupo cultural alemäo nos desportos. Conforme o

entrevistado "B", o golfe chegou ao Rio Grande do Sul via Santana, ou melhor

via Argentina, Uruguai, Santana do Livramento e Rosãrio, onde tinham doffs

grandes frigorificos dos ingleses americanos. Ele lembra da influOncia inglesa

na introdugäo do golfe, hipismo e polo e atribuiu o desenvolvimento destes

desportos no Rio Grande do Sul, al6rn dos brasileiros, aos vizinhos uruguaios e

argentinos.

Em Porto Alegre, a primeira associagäo de golfe e hipismo, o Country

Club foi criado pelos funcion6rios da Companhia de Energia Eletrica que era

canadense, em 1930. Ele refere que o Country Club adotou a prãtica do pOlo,

que assim como o golfe chegou por Santana do Livramento trazido pelos
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ingleses e pelos oficiais de cavalaria. Considera que o polo sempre foi urn

esporte caro, de rico, tinha que ter cavalos, entâo os filhos dos fazendeiros, al

sim brasileiros, uruguaios, argentinos, etc. e os oficiais e sargentos da

cavalaria, ai praticavam p6lo. Os associados do Golfe Country Club, ligados a

criagao de cavalos, organizaram a Sociedade Hipica de Porto Alegre.

Motociclismo

Nos anos 30, os campeonatos de motociclismo reuniam urn pbblico

significativo nas ruas de Porto Alegre. 0 entrevistado "B" descreve o percurso

de uma corrida que partiu da redencâo ern direcao as ruas Santa Terezinha,

Osvaldo Aranha, passava aqui atres do Institute de Educac5o, entrava na Joäo

Pessoa is ate le, antes da Venancio Aires, entrava ali na Jose Bonifecio, na

frente do Colegio Militar. De acordo corn o entrevistado, o period() da Segunda

Guerra Mundial marca a fase da profissionalizagao do motociclismo em Porto

Alegre, corn a presenga de muita gente que assistia as corridas de

motociclismo e de uruguaios e argentinos que traziam motocicletas mais

potentes do que as daqui.

A presenga de competidores estrangeiros, a pot6ncia das motos, o

acirramento das disputas e o aumento do nOmero e gravidade dos acidentes,

tamb6rn caracterizaram o motociclismo na epoca, conforme o depoimento. Urn

grave acidente que levou a morte do corredor foi relembrado pelo entrevistado:

numa bela cornpeticäo de motociclismo, nâo sei se argentino, uruguaio ou

chileno, ele nä° conseguiu fazer aquele... e foi direto ao monumento [estatua

do Bento Gongalves inaugurada na data de 20/09/1935, na abertura da

Exposigao Farroupilha] e foi uma morte chocante, muita gente assistindo a

prova, foi num Domingo de manhä ou de tarde, num dia bonito e tal, aquele

impacto daquele homem... ai ent5o, e ai depois ocorreram outros acidentes.

Em decorrència desse fato, o monumento em homenagem a Bento Gongalves

foi transferido para a praga em frente a tradicional Escola Estadual JOlio de

Castilhos na avenida Joao Pessoa.
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Automobilismo

0 automobilismo recebeu urn impulso depois da Segunda Guerra

Mundial (1939-1945)204 . 0 entrevistado "B" contou que as ruas de Porto Alegre

tornaram-se palco de dois circuitos de corridas de automOvel: urn corn carros

pequenos, como Austin, Volkswagen e Fiat, e outro para carros grandes. As

provas de automobilismo de carros pequenos eram realizadas no trajeto da

Rua Osvaldo Aranha ate a Escola de Engenharia e seguiam direto ate a frente

da empresa de Onibus urbanos Carris [atualmente onde esta o viaduto ern

diregäo a Rodoviaria de Porto Alegre]. As corridas corn carros grandes, como

Oldsmobile, Chevrolet e Ford aconteciam, nos atuais bairros de TeresOpolis e

Ipanema"5.

Marcha Atletica

A Marcha Atlatica foi introduzida ern Porto Alegre por Jose Carlos Daudt,

que trouxe a ideia da Olimpiada de Berlim, junto corn o "jornalista" TOlio de

Rose206, quando retornaram dos Jogos Olimpicos, ern 1936 207 (entrevistado

"E"). TOlio de Rose foi aos Jogos Olimpicos corn a finalidade de trazer noticias

para o Jornal Correio do Povo, de Breno Caldas. 0 entrevistado comentou que

204 gestäo do prefeito Alberto Bins (1930-1937), a Rua Borges de Medeiros (a partir de 1951
passou a ser chamada de Avenida Wenceslau Escobar) foi pavimentada e produziu a ligagao
de trés bairros da zona sul, Tristeza, Cristal e Praia de Belas. Desta forma, estes bairros
ficaram mais integrado ao bairro Menino Deus e a cidade. Estas melhorias proporcionaram as
condigOes para a criagäo do circuito citadino para a realizagäo das corridas de autornOveis. 0
chamado Circuito do Cristal tinha uma extensäo de 15 Km, iniciando no largo do Cristal,
percorrendo a avenida Wenceslau Escobar, Cavalhada e Coronel Marcos, e terminava no Beco
do Cristal (atual Campos Velho). Neste circuito foram realizadas importantes provas
automobilisticas, como por exemplo a corrida realizada em 1937. Esta prova contou corn a
participagão de pilotos paulistas e cariocas, alem dos gaüchos, e atraiu a atengäo nacional
formando-se a major rede de emissoras de radio para a transmissao de urn evento esportivo
no Brasil (Menegaz, 2003).
205 Embora o automobilismo fosse uma prova realizada por homens, parece que em Porto
Alegre, a senhora Nilse Ruschel participou de uma prova em 1941 (Amaro Jr., 1942: 125).
206 0 entrevistado "E" afirma que Tulio foi aos jogos Olimpicos como urn desportista, mas como
urn alfaiate de profissäo, e voltou de là, talvez o major repOrter desportivo da histOria do RS..
Foi elogiado por ter uma memOria prodigiosa: tinha urn conhecimento ecletico fantästico, nunca
ninguêm teve igual, nä° conhego uma pessoa no RS que tenha tido uma mem6ria e urn
conhecimento de toda as modalidades, ele lidava corn tudo, ele passou a vida dele viajando
corn uma competig5o, corn outra. Já o entrevistado "A" referiu que TOlio de Rose "combatia" os
profissionais especializados: era urn reacionério neste aspecto.
207 Sobre a história da marcha atletica, recomenda-se a leitura de Gonsalves e Muller (1999).
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as noticias enviadas pelo radio eram fantästicas, corn informacOes da parte

desportiva assim como da parte social, levando as familias, o elemento

feminino, criancas para participar dos desfiles e toda aquela grandiosidade que

alemäo sempre foi muito pr6digo nessas realizacöes. Afirmou que TOlio de

Rose se surpreendeu corn a grandiosidade dos espetâculos, a inaugurac5o,

desfile, a corrida do fogo simbOlico, a primeira grande corrida, ne, era uma

coisa excepcional, o merito a gente tern que dar.

Influenciado por TOlio de Rose e Jose Carlos Daudt, o entrevistado "C",

comecou a treinar a marcha atletica, ern 1936, mas ern seguida parou de trinta

sete e reiniciou em quarenta e foi ne. Depois ai. Ele contou que na Semana

da P6tria de 1940 foi realizada a primeira prova oficial de marcha atletica, em

Porto Alegre, por isto ele considers que a histOria da marcha atletica comecou

em quarenta exatamente. A prova partiu do Palacio do Governo pelas ruas da

cidade em direcäo a chegada na pira da Patria localizada no Parque da

Redencao, na avenida Joao Pessoa. 0 entrevistado contou sobre sua

participacao na competicao: foi quando eu tomei parte, na primeira prova tirei

terceiro lugar. 0 primeiro lugar foi do Otto Ritter, o segundo lugar foi daquele

que ganhou o, Carmindo Klein que ganhou aquela caminhada do IPA, e eu

terceiro.

No ano seguinte, novamente realizou-se a prova corn a mesma distancia

trajeto ate a pira, sempre a chegada ate a pira ne. As corridas rirsticas da rua

tambern eram na rua e a chegada sempre na pira da Otria. Ai era o ponto final,

ne. 0 entrevistado relata corn entusiasmo a chegada dessa prova: na chegada,

melhor atleta que era o Otto Ritter, mas ele, ele e eu tambern aumentamos a

velocidade e ele nä° conseguiu, ou melhor, nos fomos juntos ate a chegada, e

na chegada ele vendo que (pausa), que nos, que ele näo conseguiria me

ganhar, ele nos, me abracou. Empatamos...E os juizes... A emocao do

entrevistado, tambern é observada quando ele fala do seu adversario, o atleta

Otto Ritter, que era dez anos mais velho: foi o homem que me, que me,

incentivou, e me fez, me, como e que eu you dizer? Ele foi o mentor, ele foi o
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meu pai.... que me botou no esporte, no atletismo. Me tirou do colêgio e me

botou na SOGIPA 208.

0 reconhecimento da marcha atletica pela Confederagäo Brasileira de

Desportos (CBD) demorou muitos anos. 0 entrevistado "C" disse que ate hoje

nao sabe porque a CBD nao queria o reconhecimento. Mas no decorrer de seu

depoimento afirmou que determinados é, diretores da CBD, achavam que era

uma prova ate de que o Brasil nä° tinha, nao tinha express5o, era praticamente

so no Rio Grande do Sul que se, que se praticava a marcha atl6tica... È. Ele

contou que em 1951 ou 1952 (dificuidade para precisar o ano), o Brasil levou

para os Jogos Pan Americano, na Argentina, atletas das provas de atletismo de

100, 200, 400, 800 metros, menos de marcha atletica por que nao havia

marchador brasileiro. Contudo relata que o atleta que venceu, que foi o

vencedor, nesse Pan Americano em 52, o tempo dele na prova de 10

quilOmetros, o tempo dele foi inferior ao meu tempo. 0 meu tempo era melhor,

se eu tivesse ido tinha sido.

Os fatos relatados indicam que a CBD boicotou a participagäo do

marchador, que nao quis comentar muito o assunto, porque, porque, porque

eles nao, no Brasil, a CBD nao ,6 é 6,...nâo queria , entende? 0 entrevistado

sempre lutou pelo reconhecimento da marcha atletica 209 . Quando foi indicado

pela CDB para representar o Brasil na reuniäo do Conselho Tecnico dos Jogos

Sul-Americanos realizados no Peru, o entrevistado convenceu os delegados do

Uruguai, Argentina, Peru e Chile para defenderem a inclusäo da Marcha

Atletica. Ele orgulha-se quando fala do assunto: ficou decidido por proposig5o

minha. Foi incluida a Marcha Atlètica no Sul Americano, a partir daquele ano,

1971. Embora nao disputasse mais competicties, ele afirmou importa que ela

foi incluida. Em 1971, a prova de marcha atletica foi incluida nos Jogos

208 0 entrevistado "C" contou que a cada indice que ele batia era colocado urn "R" na camiseta
para ficar gravado os recordes. Afirmou que a ideia foi do têcnico, por6rn em outro momento da
entrevista disse que treinava sozinho. No decorrer do depoimento refere como uma idèia de
ambos, que foi combinada corn outros atletas da SOGIPA, mas eles nao adotaram. Ele conclui
eufOrico falando do seu desempenho: "mas eu tinha tantos record ....Entende, entende, que eu
comecei a botar, , botei e tal, e ficou ne."Possivelmente buscou inspiragäo nos remadores, que
fixavam no tecido da camiseta as medalhas para exibir as vitOrias conquistadas.
209 F oi presidente da Federagao Atlètica Riograndense (FARGS) na gestäo de 1948 —1952.
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Estudantis Brasileiros realizados no Rio de Janeiro. Afirmou que tal fato

ocorreu por que "souberam que no Sul Americano tinha sido incluida a Marcha

Atletica. E ai entäo ela, tambem a CBD foi obrigada a botar nos Campeonatos

Brasileiros, entäo em 72 iniciou oficialmente, foi reconhecida a prova de

Marcha Atletica no Brasil". 0 entrevistado nä° participa mais de provas de

marcha atlatica, porem participou do campeonato brasileiro de atletismo

veterano, em outubro de 2001, nas provas de arremesso de peso, langamento

de disco, langamento de dardo, corrida de 100 metros rasos.

0 Treino Desportivo nas Associacdes

Em geral, o treino desportivo era conduzido pelos instrutores/professores

responsaveis pelas atividades desportivas da associagäo e pelos prOprios

atletas. A entrevistada "F" afirma que nao tinha treinador, mas tinha o professor

Blach que nos orientava. Ela mostrou uma fotografia sua saltando em uma

competigäo e disse que aprendeu a saltar daquele jeito por que o professor nos

ensinava, mas era bem diferente. Alern do salto em altura, ela competia nas

provas de salto em distancia, 80 metros corn barreira, langamento de disco e

100 metros rasos. No segundo Campeonato Brasileiro de Atletismo Feminino,

realizado no Rio de Janeiro, em 1942 foi campea brasileira de corrida 80

metros corn barreiras. Foi campea de salto em altura, corn o Indice de 1,35 m,

aos 13 anos de idade, no primeiro Campeonato Brasileiro de Atletismo

Feminino (1940), em Porto Alegre. Todavia, ironizou o resultado afirmando que

era uma coisinha, que hoje ate os cachorros fazem (risos).

0 entrevistado "D" iniciou a pratica da ginastica olimpica corn

aproximadamente 16 anos de idade e treinava sozinho: como eu _le the disse

nä° tinha professor. Segue seu depoimento em torn de reclamagäo: nao

tinhamos em quem nos espelhar, aparecia alguma coisinha no cinema, um

camarada fazia um movimento, vamos le ver. Os ginastas treinavam juntos e

cooperavam entre si: eramos concorrentes, mas nos eramos colegas. Um

ajudava o outro a fazer alguma coisa. Afirmou que seu aprimoramento na

ginastica deve-se aos ginastas alemäes que atuavam pela SOGIPA: aprendi
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muito corn ales 210 . —a •rticipou de varias competigOes nacionais 211 e

internacionais212 de ginastica, alern de praticar natagao, remo no Clube de

Regatas Guaiba Porto Alegre e ciclismo durante seis anos.

Da mesma forma, o entrevistado "C" treinava sozinho e inspirava-se nas

imagens do canal 100 do cinema e lia revistas. Demonstrou surpresa quando

questionado sobre a presenga do tecnico e exclamou em tom de voz alto: Que!

Eu tinha urn tecnico, nao, o tecnico da SOGIPA, mas eu, é é é eu estudava

entende, eu, eu, eu via, eu acompanhava, depois passei a acompanhar os

marchadores, e, da Europa ne. 0 entrevistado segue dizendo que na epoca eu

nä° tinha televisäo, nao tinha nada ne. 0 que via era, era pelo radio e assim

mais as revistas ne, que apareciam. 0 entrevistado "A" aprendeu a nadar

sozinho, pois na associagao que freqUentava nao tinha tecnico. Contou que a

aprendizagem realizou-se atrav6s da observagao de outros nadadores: eu

aprendi rapidamente, em poucos digs aprendi a nadar e copiando dos outros,

que nao tinha tambern treinador.

A entrevistada "G" tambem nao tinha urn tecnico que acompanhasse seu

treinamento: e, tecnico, tecnico nao, mas um ajudava o outro (risos) e cada urn

fazia o que queria. Afirma que os atletas da ginastica e do atletismo nao se

especializavam em uma modalidade ou tipo de prova especifico. A entrevistada

"F" confirma: a gente fazia de tudo, corn excecäo dos 200 metros. Afirma que

nä° havia aquele treino, aquela preparacäo antes. Nä° fazia preparacâo

nenhuma. A gente chegava, dava uma corridinha e is competir. Näo tinha

210 0 entrevistado disse que quando is treinar na SOGIPA ele recebia mais "atengào" do
professor "Black". Os outros ginastas percebiam e comentavam, mas atribuia o tratamento
especial do professor por que eu modestia a parte era urn camarada muito esforgado"; "ele
gostava muito de mim", "eu fui evoluindo mais do que os outros.
211 Foi campeao de ginastica olimpica (todos os aparelhos) no Campeonato Estadual de
Ginästica, em 1959. Tambern competiu em cinco campeonatos brasileiros de ginastica: no
primeiro campeonato brasileiro, realizado em Säo Paulo, obteve o segundo lugar; no segundo
e no quarto campeonato, ambos realizados no Rio de Janeiro foi bicampeào; no terceiro e
quinto campeonato, ambos realizados em Porto Alegre foi bicampeao.
212 Participacdes do entrevistado: primeira competigão Internacional de Ginestica, em
Montevideu (Uruguai), em 1946; primeiros "Jogos Pan-Americanos" realizados em Buenos
Aires (Argentina), em 1951; "Jogos Pan-Americanos" realizados em Chicago (USA), em 1955;
"Jogos Sul-Americanos", em 1957 (campeäo na prova de argolas); primeiros "Jogos Luso-
Brasileiros", em Lisboa. Foi convocado para os "Jogos Pan-Americanos" realizados no Mexico,
em 1953, mas nä° participou porque a esposa estava grevida.
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depois alongamento, nao tinha nada disso. Era tudo cru. Explicou que as

metragens eram baixas, porque a gente praticamente nä° treinava, era uma

vez por semana e praticava no domingo e acabou-se.

A entrevistada "F" contou que seu falecido marido e o atleta Lauro

Kliemamn (faleceu durante a realizagäo da pesquisa) passavam temporadas

dormindo na SOGIPA, na Casa dos Bavaros, para levantar cedo e iam treinar,

iam correr, iam saltar, antes de trabalhar. Referiu que eram os Cmicos atletas

que faziam treinamento diario. Porem, o entrevistado "C", afirmou que treinava

todos os dias, inclusive chegou a treinar de madrugada, na epoca em que

estava servindo na Base Aerea de Canoas: tinha que estar na Base, as sete,

sete horas da manhä, eu treinava as trés horas da madrugada, na SOGIPA,

sozinho, sozinho.

Os atletas trabalhavam durante o dia restando pouco tempo para

dedicar-se ao treinamento. 0 entrevistado "D" treinava a noite e aos sabados e

domingos de manila- , porque trabalhava o dia inteiro corn o caminhäo e

carregando caixa. 0 entrevistado "A" vivenciou condigOes de treinamento

parecidas: era muito dificil ter algum rendimento melhor, por que hoje a gente

sabe quem trabalha o dia inteiro e vai correr no clube, nadar ou remar uma

hora, nä° consegue nada de objetivo, de prâtico. Naquela epoca eles faziam

milagres, faziam o que podiam dentro desse esquema de treinamento.

Comparou o treinamento quando tinha 18 anos de idade 213 e, atualmente,

como atleta master de natagao: treino mais, o dobro praticamente, do que eu

treinava quando tinha 18 anos. Atualmente treino diariamente uma hora e meia,

nadando entre dois mil e très mil metros para as provas de nado costas e

crawI214

A entrevistada "F" comentou que para os homens era mais complicado a

horario de treinamento: ou levantavam cedo ou depois do trabalho. A noite nao

era possivel treinar por que nao tinha iluminag5o. As entrevistadas ("F" e "G"),

213 0 entrevistado aprendeu a nadar aos onze anos de idade em um rio.
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embora nao trabaihassem fora de casa, como os atletas homens, tambem nao

dedicavam muito tempo ao treinamento. A entrevistada "G" treinava duas a

tre's vezes por semana. E, as vezes, as mulheres treinavam junto com os

homens: Nä° me lembro de fazer discriminagâo. Quando tinha tempo

treinavam e deu (entrevistada "F").

A presenca de mulheres nas praticas desportivas das associagOes nao

era comum ate aos anos 30. Conforme o entrevistado "B", as mulheres nao

praticavam remo: nao, nao tinha. Ele acha que algumas jogavam	 depois

de algumas cervejas, jogavam (risadas). Comentou que as mulheres alemäs

eram mais liberadas (tomavam cerveja) e que inclusive ficou sabendo que

freqiientavam praias de nudismo. Ele afirma que as mulheres estrangeiras

[referindo-se as alemäs e italianas] praticavam o tenis, ginastica, vOlei e um

pouco de basquete, agora a mulher brasileira mesmo rarissima praticava

esporte. Eu sei porque a minha Irma, as primas eram assim. Entäo imagina

botar o calcao, era urn escândalo. Entâo nao era atrativo fazer giniistica para

ter que esperar para depois it para casa tomar banho. Referiu	 que o

desenvolvimento mesmo do esporte foi nos Ultimos 30 anos. Ai mudou, mudou

para melhor.

0 entrevistado "H" afirmou que quando ele iniciou na ginastica nao

tinham mulheres. Nä°, em aparelho nao. SO em bailados. Mas ele considera

importante a presenca das mulheres e comenta com alegria sobre o seu

desempenho na ginastica olimpica: hoje é aquela maravilha! A entrevistada "F"

confirma que o nOmero de mulheres no desporto era bem restrito o negOcio.

Era pouca gente, mas quern fazia era por prazer, porque gostava. A

entrevistada "G" tambem comentou que nao era comum, naquela epoca,

mulheres praticarem desportos, mas tinha bastante atletas na SOGIPA. Estas

atletas compareceram no primeiro Campeonato Brasileiro de Atletismo

realizado em Porto Alegre (1940) e no segundo campeonato realizado no Rio

de Janeiro (1942). Alem das duas porto-alegrenses competiram uma paulista e

214 Quando foi realizada a entrevista tinha 79 anos. Nos anos de 2000, 2001, 2002, esteve
entre os 10 melhores do mundo na sua faixa etaria. Em 2000 foi campeäo mundial de natagäo
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uma carioca denotando o nOrnero pouco expressivo da participagao feminina

nas competigOes: eram quatro, cinco. Pouca coisa (entrevistada "F").

As mulheres atletas, geralmente, viajavam para as competigOes

acompanhadas por familiar (pai, mae, tia, Irma). A entrevistada "F" disse que o

pai permitia, mas sempre is junto nas competigOes. Ela lembra nunca viajei

sozinha, sempre meu pai nos acompanhava, sempre. A gente is jogar em

Santa Cruz e ele is junto, a gente is jogar em Cachoeira e ele is junto. Quer

dizer, sempre a familia. Quando nos fomos jogar voleibol, naquela ocasiäo ele

nao pode ir, entäo foi uma tia minha. Mas sempre alguem da familia junto 215.

A situagao dos atletas homens era diferenciada quando participavam de

competigbes em outras cidades. 0 entrevistado "H" relatou que era abrigado

em casas de familia ou acampavam nos clubes, o que ele denominou

brincando de acantonamento, pois propiciavam a integragao entre ginastas de

diferentes cidades. Ele lembra corn muita alegria e entusiasmo destes

momentos: mas, que era gostoso! Mas, se era gostoso! 216

A vida desportiva dos homens foi mais prolongada em relagao mulheres.

As entrevistadas comegaram a praticar desportos quando eram jovens e

encerraram cedo sua vida carreira desportiva: comecei cedo e parei cedo

(entrevistada "F"). 0 motivo pelo qual se afastou das competigbes de atletismo

foi o casamento: parei porque eu casei cedo [19 anos de idade] e meu marido,

apesar de ser esportista [equipe de atletismo da SOGIPA, prova de salto corn

vara, e tamb6m foi jogador de basquete e 	 nä° queria saber, era muito

ciumento, ent5o... Ah sim! Em seguida engravidei, e filhos, e enteo, ai... Enfim.

(entrevistada "F"). Depois de casada so jogava vOlei na praia: juntava uns 6 e

master representando os Estados Unidos no Mundial de Natagäo Master na Australia.
215 A entrevistada "F" afirma que sua irma Lia &Wert praticava esporte para me acompanhar.
Ela relatou urn fato interessante que aconteceu no Campeonato Brasileiro de Atletismo no Rio
de Janeiro, em 1942: eu venci os 80 metros corn barreiras e minha irma tirou segundo lugar. E
naquela ocasi5o ela foi entrevistada por um jornalista que perguntou: Que coincidéncia voce's
dual, primeiro e segundo lugar. Como é que a senhora conseguiu o segundo lugar? Ela
respondeu: Born, porque a carioca caiu na pista da paulista, ent5o s6 sobrou eu (risos).
216 0 Entrevistado "E" esclareceu que naquele tempo, as viagens näo eram de avi5o, eram de
trem, de navio que demorava, tinha que sair uma semana, no minimo uma semana ou dez dias
antes, ate as vezes vinte dias antes da cornpetic5o.
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jogava vole!. A afirma que optou pelo vOlei: achei o valei mais interessante,

mais gostoso. Al eu passei para o vole!. Ela jogava voleibol misto corn Jose

Barros de Viana, Orlando Doormann (futuro marido), Nelson Shuffer (irm5o),

Carmem da Luz, e Sueli Spaldwin. A entrevistada fala da interrupgäo da prãtica

desportiva corn certa tristeza (torn de voz mais baixo) e encerra dizendo: näo

tenho muita coisa para to contar.

A entrevistada "G" tambem encerrou a carreira desportiva, quando casou

corn Osmar Barth, que foi campeäo gatlicho de p6lo aquãtico e de basquete e

futuro presidente do GNU. Quando estavam noivos, ela foi selecionada para

representar o Brasil nos Jogos Sul-Americanos, ern Montevideu (Uruguai), mas

nào foi alegando que naquela epoca era longe daqui, mas depois acrescentou

que o noivo nào concordou corn a viagem. Apesar de abandonar a pratica

desportiva, a entrevistada continuou freqUentando o clube acompanhando o

filho e as filhas (tornaram-se atletas de natag5o), ajudando em atividades

socials e participando nos bailes sim, era a primeira a entrar e a Ultima a sair.

Os depoimentos sugerem que o casamento representou näo somente o

rompimento corn a vida desportiva, mas tambem profissional para as

entrevistadas. A entrevistada "F", que concluiu o Curso Superior de Educacäo

Fisica na ESEF, ern 1944217 , e o curso de piano no ConservatOrio Mozart no

Instituto de Belas-Artes, ern 1946 näo exerceu nenhuma profissào. Ela afirma

que o papel da mulher na epoca era para dentro de casa. Eu comecei a

trabalhar depois que meu marido faleceu e meu filho me convidou e disse:

Mae, vai 16 na inclUstria, procura uma coisa para ti fazer, monta teu horàrio e

vai. Percebeu-se que as mulheres atletas percorreram uma trajetOria diferente

dos homens entrevistados. Eles comegaram a trabalhar cedo e ao mesmo

tempo treinavam, alem de prolongarem sua vida desportiva, inclusive

participando de competicties regionais, nacionais e internacionais, apOs o

casamento e o nascimento dos filhos. Para elas o casamento esta relacionado

corn a ruptura da prâtica desportiva sistematica.

217 0 curso tinha duragäo de dois anos e preparava para lecionar em associacoes desportivas.
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Tendo em vista as condigOes de treinamento dos atletas, a preparagão

fisica nao era cogitada ou quando acontecia era realizada de forma muito

primària (entrevistado "B"). Afirma que no futebol ficava restrita a pratica do

jogo em si e o jogador demonstrava isto no biOtipo: era desenvolvido daqui

para baixo (mostrou da cintura para baixo), ele era assim, desenvolvia as

coxas, pernas. No remo, a preparagao fisica tambern era precaria. Lembrou

que seu companheiro de clube, Mario Rigatto 218 dizia que o preparo fisico do

remador aqui no Brasil deixava muito a desejar. No Rio de Janeiro tinha bons

remadores, mas se fosse hoje seriam muito melhores se tivessem mais

educacäo fisica 219.

Alguns nadadores e remadores faziam aulas de ginastica, afirma o

entrevistado "D". As aulas de ginastica sueca eram ministradas pelo prâtico

licenciado Hans Frichnik, na Sociedade de Ginastica Navegante Sao Joao, a

noite. 0 professor Hans era urn destacado ginasta alernao que ganhava todos

os campeonatos pela SOGIPA. A superioridade do ginasta alernao nas

competicOes foi admitida pelo entrevistado "D": nao, ele claro tem o detalhe

que era o melhor, mas so eu que enfrentei ele. Por exemplo, argolas ele nao

me ganhava, cavalo, cavalo corn alca tambern era born. 0 ginasta Hans

Frichnik permaneceu urn period() em Porto Alegre e depois foi para os Estados

Unidos. As razOes que levaram o instrutor alemäo partir de Porto Alegre nao

sao conhecidas pelo entrevistado "D": a razäo de ele de vir aqui e partir, eu nao

me lembro mais.

0 entrevistado "D" mencionou a presenca de outro ginasta alemao

chamado Herbert que ministrava aulas: quando veio o Herbert da Alemanha,

eu fui o Unico ginasta...ele to ali naquela foto, ele era muito born ginasta, mas

born ginasta mesmo 220. Este ginasta permaneceu urn period() em Porto Alegre

e afastou-se sem o conhecimento do seu paradeiro. Ainda lembrou do ginasta

Henrique Bauer, que era urn veterano e ele ganhava competicOes, ele era urn

218 Foi remador e atuou como professor da Faculdade de Medicina de Porto Alegre.
219 0 entrevistado "E" afirma que a educacäo fisica era uma coisa nova em Porto Alegre
praticada por comunidades.
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alemäo nato 221 . Esse ginasta primeiro residiu no Rio de Janeiro, onde venceu

verias competigOes e depois se mudou para Porto Alegre, onde permaneceu

ate o falecimento. Como ginasta da SOGIPA venceu duas competigOes, uma

em Porto Alegre e outra no Uruguai. Ele parou de competir quando foi largado

pela SOGIPA. 0 tom de voz do entrevistado sugere uma certa magoa corn

relagäo a atitude da sociedade de ginestica dispensar urn atleta vitorioso em

competigOes. As raziies do fato näo säo conhecidas, mas especula-se que urn

dos motivos da dispensa possa estar ligado ao fator idade e outro aspecto a

considerar e sua identificagào como alemâo nato.

0 treinamento desportivo desenvolvido corn serias limitagOes denota o

careter amador do desporto nas associagOes 222 . No atletismo as condigbes

para a pretica desportiva näo eram as mais favoräveis, conforme a entrevistada

"F". As competigOes eram realizadas no estedio da Escola de Cadetes, no

Parque Farroupilha (Redeng5o): all no canto, näo sei se ainda existe, no canto

do Parque Farroupilha, mais ou menos em frente ao Brique da Redencào, ali

tinha um pedaco que era onde se praticavam esportes. Ela usa a expressäo

"pedago" sugerindo que o espago näo tinha caracteristicas que o identificavam

propriamente corn instalagäes desportivas: aquelas caixas de areia là embaixo,

nä° tinham colchäozinho e coisa, era bem...rUstico, muito rUstico, muito

simples. Descreve a pista onde treinava: era corn carv5o, que vinha da usina, e

punham ali, socavam e faziam de pista de corrida naquela epoca. Quando a

gente caia levava cada esfrega...doia.

Alem das condigOes precerias de infraestrutura, falta de treinamento

orientado e sisternetico os atletas tinham que conviver corn as lesbes

ocasionadas por esses e outros fatores. A entrevistada "F" lembra que de vez

em quando se machucava, mas nada de lesbes graves: nunca me quebrei,

felizmente. No entanto, mostrou uma fotografia, onde aparece corn o brago na

220 0 entrevistado enfrentou em competigbes o ginasta Herbert e orgulha-se de sua atuagäo,
ris os ginastas alemäes tinham urn desempenho superior do ponto de vista têcnico.

A expressäo "alernào nato" e empregada para identificar o imigrante alemào.
222 No final da decada de 50, o treino desportivo era desenvolvido de forma precãria nas
associagbes desportivas. Na tentativa de melhorar a situac5o, a Divisäo de Educagäo Fisica
criou o Grupo de Estudo e Pesquisas em Treino Desportivo (Portaria n° 76 de 29/05/59).
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tip6ia porque caiu de mal jeito no salto em altura e torceu o braco. Quando

novamente questionada sobre lesOes e machucados admitiu que certamente

se machucavam quando caiam, entäo mostrou outra fotografia e disse: to

reparas aqui: salto em altura, SOGIPA, a gente caia dentro dum buraco mais

baixo que dentro da areia. Em seguida comentou que as pessoas pensavam

que o salto em altura era facil: achavam que era mole, que caia na areia que

era mole (risos). Ela afirma que pensavam o mesmo a respeito do salto com

vary executado pelo marido: 16 em cima, caia la embaixo e deu. Caia na areia e

deu. Dava la uma afofadinha e deu.

As informagOes indicam que ate o inicio da decada de 40, as

associagOes desportivas careciam de profissionais especializados nas

atividades desportivas. A entrevistada "G" referiu a presenga de um tecnico de

voleibol da SOGIPA, o Viana, que era urn estudioso, era o tecnico deles. Ele

foi um dos primeiros professores da ESEF/UFRGS. 0 GI-6mi° Neutico Uniäo

contratou Armando Capra, formado pela ESEFEX (Escola de Educagäo Fisica

do Exercito), para atuar com as equipes de natagäo do clube, em 1946. Este foi

o primeiro tecnico profissional contratado pelo GNU, o que gerou contestagäo.

Segundo o entrevistado "A", a presenga de têcnicos especializados nas

associagOes sofreu resisténcia de algumas pessoas do meio desportivo,

especialmente de TOlio de Rose223.

0 Desporto Amador nas AssociacOes

As atividades desportivas promovidas pelas associagOes tinham um

carater amador. Os depoimentos apresentam verbs indicios do amadorismo

desportivo. 0 futebol é apontado como o desporto que apresenta os primeiros

sinais do profissionalismo camuflado, embora o remo tambern foi destacado

223 Contrastando corn a realidade de Porto Alegre, os paulistas mobilizaram-se trazendo t6c-
nicos estrangeiros, materiais e equipamentos esportivos, alèrn de novas modalidades
desportivas. 0 desporto ganhava dimensbes politicas e as associagOes paulistas adquiriam
alcance e reconhecimento social. A Associagäo Paulista de Sports Atleticos (APSA) anunciou
ern maio de 1920 a contratagäo por ties anos de urn especialista norte-americano formado pela
cèlebre Escola de Educagäo Fisica de Springfield, "e nào de urn simples instrutor de gin6stica",
para atualizar as tècnicas e mètodos de preparagao de atletas paulistas (Sevcencko, 1992: 52).
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pelos entrevistados. 0 amadorismo significava que o atleta nao recebia

incentivo financeiro da associagao desportiva: os atletas eram amadores, por

que nao recebiam absolutamente nada. Todo mundo, quase todo mundo

trabalhava nè (entrevistado "A").

0 entrevistado "C", corn certa indignagao no torn de voz afirmou que nao

recebia nada, coisa nenhuma a gente recebia! 0 contrâno, o contrario entende.

Ele lembra que adquiriu corn muito custo sua primeira bicicleta da marca

Lucifer (marca alerna), ern 1936, e pagou o valor na epoca de quarenta e urn

mil reis. 0 entrevistado "H" tambem nao recebia nada de dinheiro, nada... N5o,

nao, de dinheiro, nunca envolveu dinheiro, de maneira nenhuma para participar

das competigOes. 0 amadorismo desportivo era urn pensamento comum aos

atletas entrevistados. Eles empregam expressOes parecidas, que ilustram o

sentimento amador da pratica desportiva: a gente fazia porque gostava de

fazer (entrevistado "B"); a gente fazia aquilo porque gostava de fazer ("F");

gostava de fazer esportes ("G").

0 entrevistado "B" afirmou que as transferencias de atletas de urn clube

para outro eram dificeis devido as id6ias do amadorismo. Contou que as

transferências de atletas eram muito noticiadas e causava muita espécie. Esta

situacao comega mudar corn o surgimento do amadorismo marrom no fim da

de. cada de 20, especialmente no futebol 224 . Refere que a profissionalizagao

comegou no Rio de Janeiro e contou como acontecia: estive 16 no RS, o fulano

rema bem e tal, you convidar para vir remar aqui. Convidar, mas nao tenho

dinheiro. N5o, voce vem aqui amador, mas amador ficticio, you to empregar na

minha firma. Ent5o voce passa a constar na folha de pagamento da minha

firma, como se tal fosse e passa o dia hi no Vasco remando. Ai, realmente o

pessoal do Rio de Janeiro comegou a levar uma grande vantagem corn essa

profissionalizag5o. Conforme o entrevistado, vàrios remadores gauchos do

GPA foram embora para os clubes de remo do Rio de Janeiro. Ele afirma que a

224 Conforme o entrevistado "B", os negros nä° frequentavam os clubes. Comentou que o
Grémio Foot-ball Porto Alegrense ate uns 30 anos atras, parece que nä° admitiam jogador
negro, nao tenho certeza. Eu sei que negro era colored°. 0 entrevistado achy que Esporte
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profissionalizagäo do desporto porto-alegrense comecou apOs o fim da

Segunda Guerra Mundial, la por 48, 49, 50, mas era uma profissionalizacao

disfarcada, pois para todos os efeitos era amador ainda.

3.2 — A identificagäo corn a associagao desportiva

As primeiras associacoes desportivas se constitufam em comunidades

que congregavam pessoas vinculadas por lagos comuns. Participavam desta

rede de relagbes todos aqueles familiares e amigos que comungavam tracos

culturais. 0 sentimento de pertencimento a uma associagäo era alimentado

desde o surgimento das primeiras associacoes: no seculo passado no ciclismo

entre a Blitz que era so de alemäes e a Uniäo Velocipeclica, que ja tinha alguns

italianos. Era o grande esporte que rivalizava corn o remo (entrevistado "E").

Os entrevistados freqUentavam a mesma associag5o, lagos de amizades

se constituiam (porque freqUentava a SOGIPA, e era amigo dos guris), as

vezes, treinavam juntos, estudavam nos mesmos colegios, as familias se

conheciam, os namoros e casamentos aconteciam no grupo, urn indica o outro

nas entrevistas, enfim estao ligados pelo sentimento de pertencimento a

associagao que traduz as identidades culturais dessas associacoes

desportivas.

0 entrevistado "B" considera normal que naquela epoca as familias e

familiares freqUentassem sempre o mesmo clube. A associagäo era muito,

bastante familiar assim, essas reuniOes eram muito boas por causa disso,

tambern nä° se tinha onde it a nä° ser no cinema e a sociedade, nao e?! E se

freqUentava muito os clubes, muito mais do que agora (entrevistado "D"). Ele

afirmou que as pessoas freqUentavam sempre o mesmo clube: as pessoas se

identificavam corn os clubes, os do Uniäo freqUentavam so o Uniao, os do

Guaiba. 0 entrevistado "B" refere que o sentimento de fidelidade ao clube dava

status, por exemplo, a minha familia freqUenta o clube tat desde... a

Clube Renner, nào fazia restri0o aos jogadores negros. 0 Renner era uma associagào dos
empregados das IndUstrias Renner.
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Proclamac5o da RepUblica. E que para ingressar no clube era dificil. A

entrevistada "G", tambem freqUentou sempre a mesma associacao e seus tit's

filhos faziam natacao e passavam o dia praticando esporte no União 225.

A entrevistada "F" quando questionada sobre a associacao que

freqUentava respondeu como se a resposta fosse Obvia: a SOGIPA, adivinha

assim como, a familia toda (risadas). A familia toda era da SOGIPA. As

associacoes congregavam familiares, que compartilhavam o espago da grande

familia representada pela pr6pria associacao. Para a entrevistada a associacao

era, era a continuacäo da familia, como a SOGIPA ainda e agora. Ela

conheceu o marido, tambern teuto-brasileiro, na SOGIPA, ele tamb6rn

freqUentava e jogava, e familia. Essas coisas. Ela afirma que era comum

ocorrer casamentos entre as pessoas que freqiientavam a mesma associacao:

näo, näo era que se procurasse, sim, as pessoas que freqUentavam o clube, a

sociedade. Ela disse que os casamentos entre alemäes e alern5es e italianos

eram comum.

A entrevistada "F" sempre freqUentou a SOGIPA e os bailes promovidos

pela ALJ: era so SOGIPA, a gente se criou 16 e se manteve 16; meu pai e meus

tios iniciaram o punhobol na SOGIPA, junto corn Jorge Schuch, que é

presidente da SOGIPA, e os irm5os dele que tamb6m jogavam. Toda familia

jogava punhobol, os filhos deles tambern est5o jogando. 0 entrevistado "D"

comentou que antigamente as pessoas, as familias freqUentavam o clube nos

fins de semana. 0 entrevistado "C" afirmou que tamb6rn vivia na SOGIPA.

Outro que se criou dentro da associacao foi o entrevistado "E",

possivelmente o namoro do meu pai foi no clube e eu me criei no Barroso.

Apesar de mostrar sua vinculagäo corn o Barroso ele afirma que tern urn

sentimento eclètico, assim, de n5o ser sectàrio. E isso eu acho que é uma

coisa que eu herdei do meu pai. Onde fosse possivel se fazer amizade e se

sentir bem a gente n5o tinha aquela... e era muito rigido naqueles principios e

225 As duas filhas da entrevistada "G" foram atletas de natacao e participaram em competigOes
nacionais e internacionais. A filha mais velha, que faleceu precocemente, foi camped brasileira
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se era de urn clube, näo podia de maneira nenhuma modificar 226 Ele

confirmou que a vinculagào exclusive a urn clube era quase que uma exiOncia

das associagbes. E possivel que o entrevistado "E" transitasse entre o Barroso

e o GNU porque ambos tinham forte influencia dos alemães, como sugeriu o

entrevistado "A": o Barroso e tambern do mesmo tipo de formacào, ne. Ele

confirma que no Barroso tinha alemäes tambern. Todas as pessoas, que eu me

lembro, do Barroso daquela epoca, dirigentes, eram, quase todas, nä° todas,

eram de origem alema. Em seguida citou alguns nomes alernaes: Sachs,

Schiel, uma porgäo de nomes assim.

0 entrevistado "A" destaca a rivalidade entre as associagOes de remo:

era fortissimo, nä° que a gente näo se desse. E engracado que a gente se

dava; eu por exemplo, me dava muito bem corn o pessoal do Barroso, do

prOprio Gaucho ne, mas tinha gente, e dai eu acho que era mail da parte de

dirigente, que nos nä° eramos, que se odiavam. Ele afirma que entre dirigentes

e associados, as disputas eram quase que urn fanatismo. Algumas

associagbes desportivas eram tradicionais rivais nas competigOes, como o

Grêmio Nautico Uniao, o Grernio Nautico Gaucho e o Clube de Regatas

Almirante Barroso. Conforme o entrevistado, as competigOes entre o Grtrnio

Nautico Unieo e o Grèrnio Nautico GaUcho acirrava os enimos dos atletas e

associados que alimentavam sentimentos de rivalidade entre os clubes. A

entrevistada "G" lembrou que antigamente existia muita a rivalidade era entre o

GNU e o GNG.

0 GNG foi o primeiro clube a construir uma piscina em Porto Alegre. 0

GNU inaugurou a sua piscina, justamente no period() que o Grêmio Nautico

Gatiicho enfrentava varios problemas financeiros e administrativos e comegou a

declinar, em 1948. Neste interim, o Clube de Regatas Almirante Barroso, que

de natagão e representou o Brasil nos Jogos Pan-Americanos, em Chicago (USA). Elas
participaram dos "Jogos Luso-Brasileiros".
z
26 0 entrevistado relatou urn fato que seu pai sempre contava: a primeira visita que sua familia

recebeu em casa quando ele nasceu foi do General Darcy Vignoli (pertencia ao Clube de
Regatas Almirante Barroso) e do Newton Silveira Neto (pertencia ao GNU). Considera
"interessante porque o meu pai, embora fosse do Uniâo e do Barroso, e ate depois chegou a
exercer a preside' ncia do Clube de Regatas Almirante Barroso, a presenca major era de
unionistas. E o meu pai era sOcio tambem do Uni5o".
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era muito forte no remo, comegou a investir na natagäo corn muita forga e

tornou-se o novo adversario do GNU nas competigeies de natagào.

Ha via uma rivalidade fantastica entre Uniäo e Barroso, e a piscina do

to conhece nè, não tinha essas arquibancadas, ainda tinha

arquibancadas de madeira, ficava lotada. Näo tinha lugar la para assistir uma

competigäo de natacäb, nâo se encontrava lugar. E uma rivalidade intensa, a

coisa chegava ate a agressOes fisicas, era uma coisa impressionante. No water

polo pior ainda. 0 water polo e urn esporte de choque, e al entäo haviam brigas

monumentais (entrevistado "A"). Ele afirma que o Uniäo cresceu muito e ficou

acima dessas coisas menores. Mas os clubes menores, esses que ainda

sobrevivem alguma coisa no remo, ate hoje tem uns remanescentes daquela

6poca que odeiam o Uni5o, tern, essa e a expressäo, essa e a expressâo que

vem vindo, nè, atraves dos anos, e se mantêm. 0 Uniâo tern poucos

remanescentes disso.

No voleibol tambern havia uma tradicional disputa entre a ACM e a

SOGIPA, que acumulou mais vitOrias (entrevistada "F"). Ela lembrou que no

atletismo tambèrn se evidenciava a rivalidade entre as associagOes,

especialmente corn a SOGIPA. No punhobol, a SOGIPA disputava as primeiras

colocagOes corn a Sociedade de Ginastica Navegantes Säo Jo5o.

0 entrevistado "A" vivenciou o resto daquela garra esportiva que ainda

existia, aquele amadorismo que vem desde 1930 e poucos nê, e chegou ate a

mais ou menos 1970. Ele conta que perder urn campeonato estadual era um

crime nè, dentro do Uni5o, ou do Barroso, era urn horror perder urn

campeonato de remo ou natacäo ne., a gente lutava e brigava por isso. Relatou

que quando era remador do Uniäo perdemos uma prova de oito corn guamicäo

de Santa Catarina, e o presidente fundador do Uni5o, o David Clarmt, que jà

estava meio esclerosado, queria convocar o Conselho Deliberativo para que eu

explicasse as razOes da derrota (risadas). Veja so. Ele referiu que

recentemente presenciou algumas pessoas no vesti6rio do GNU comentando

que o Gremio Nautico GaCicho tem uma boa piscina, de 50 metros aquecida e
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tudo, e urn rapaz remanescente daquela epoca disse: Ah, aquela piscina nao

presta! Eu digo: Mas fulano, nao é, por que to acha que nao presta né? Tu ja

nadaste là? - Nao, nunca nadei là. Mas por que nao presta? - Porque é do

Gaucho! (risadas) Eu tive que rir muito.

A entrevistada "G" confirmou que a rivalidade entre algumas

associacOes ainda existe, isso tern ate hoje, especialmente entre a SOGIPA e

Uni5o e fogo! (risadas). A rivalidade entre as associacOes era polemizada

quando urn atleta ou mesmo dirigente transferia-se para outra associagão, pois

nä° era uma situacao comum e aceita no meio desportivo. Os atletas,

especialmente do remo, ciclismo, tiro, ginastica, enfrentavam forte resist6ncia e

oposicao nas transferancias de associagbes (entrevistado "B").

0 entrevistado "D" relatou o problema que houve corn Ilse Blastic,

campea de atletismo e de ginastica da Sociedade Navegantes Sao Joao227.

Esta sociedade este ligada a familia Blastic. 0 entrevistado que ate o momento

falava corn tranquilidade mudou sua entonagão de voz para urn torn de

gravidade: Houve ai, eles [a ginasta Ilse Blastic e o irmao] se bandearam pro

Grêmio Wautico Uniao. Ela, o irmao e depois a Frida que era sobrinha, que era

ginasta da Navegantes S5o Joao, porque a Navegantes Sao Joao era muito

forte na gin6stica e no atletismo, Iris dos Santos era daqui do Navegantes S5o

Joao, era muito forte, em esgrima tambêm era forte, em bol5o era forte e...

ent5o criaram o departamento de ginastica do Grémio Miutico Uniao.

0 entrevistado "D" afirma que o departamento de ginastica do GNU e do

Navegantes, tem sua origem 16 na sociedade Navegantes Sao Joao, o

Navegantes criou o departamento de gin6stica no Gra mio Nàutico Uniao e

depois ele evoluiu. Deram muito apoio, apoio financeiro e ai uma coisa traz a

outra. 0 entrevistado parece condenar o GNU por ter aceitado atletas de outro

227 0 entrevistado "D" contou que o irmao da atleta, Paulo Blastic era engenheiro da Prefeitura
de Porto Alegre e acumulava o cargo de presidente da Sociedade Navegantes-Sao Joao e
tecnico de ginastica. Destacou sua dedicagao ao desporto, pois nos fins de semana, quando
tinha competigào de atletismo no antigo campo da SOGIPA levava corn seu autinho, urn Fiat os
atletas pra le e pra ca.

220



clube228 . A Sociedade Navegantes Sào Joào foi identificada corn urn gigante

adormecido, pois tern ali na ilha 27 hectares, mal aproveitado o qua' que näo

podiam fazer hein? (entrevistado "B"). Para ele, a sociedade no fim hoje

continua sendo a mesma coisa.

Outro "esc5ndalo" foi o fato do filho da entrevistada "F" comegar a jogar

voleibol pelo GNU, sendo que a familia sempre freqUentou a SOGIPA. Ela foi

pressionada pelo tio que não aceitava ver o sobrinho jogando por outro clube,

pois freqUentava a SOGIPA: como é que to permitisses que teu filho fosse pro

Uni5o? - Mas eu n5o posso segurar, ele quer isso ai.

No futebol, as transferencias eram bastante dificeis, porque tambèrri

havia o forte sentimento de pertencimento a uma determinada associagào. 0

entrevistado "E" afirma que essa situagao comegou a se modificar no futebol a

partir de 1910, mais ou menos, quando foi o primeiro campeonato. Quando

surgiu o amadorismo marrom, jà corn algum apoio, no fim da dacada de 20. 0

processo de transfer6ncia de atletas entre associagOes, de acordo corn o

entrevistado "E", acontece a partir do surgimento das federaceies, das ligas,

das associaceies, comecaram a surgir pessoas eclaticas, ou seja, a partir de

1941 corn a reorganizagao desportiva nacional imposta pelo Decreto-Lei n°

3.199. A organizagäo das entidades desportivas significava que a pessoa tinha

que ter uma certa isenc5o, ent5o se liberava e ja partia para ver o esporte corn

outro visual. Ha via muitas pessoas eclaticas (entrevistado "E").

Urn Ultimo aspecto a destacar sobre a identificagao corn a associagão

desportiva diz respeito ao envolvimento das familias ern atividades

administrativas e sociais. 0 entrevistado "E" comentou a contribuigäo da familia

De Rose para o GNU: a casa comercial onde eles moravam na Rua da Praia,

na subida da Andradas Thome official da Rua da Praia], ali era a secretaria do

Uni5o, a tesouraria do Uni5o, a lavanderia do Uni5o, as vezes ate isso eles

faziam 15, quer dizer foi urn dos momentos dificeis que o Uni5o consolidou na

228 Foi mantido contato telefOnico corn a ex-atleta Ilse Blastic, que atualmente estã corn 85 anos
e mora sozinha em uma casa no Bairro Navegantes em Porto Alegre. Ela alegou que nb - o tinha
tempo para gravar entrevista por que estava envolvida corn as reformas da sua casa.
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Alfaiataria do Eduardo De Rose, que e pal do Eduardo Henrique De Rose 229.

Esta e uma das razOes pela qual o casal De Rose integra o grupo dos s6cios

benemeritos do Uni5o.

3.3 — Organizacâo Administrativa e Social das AssociagOes Desportivas

Desde a fundagäo das primeiras associacoes desportivas, no final do

seculo XIX ate o inicio da decada de 40, as atividades desportivas eram

regulamentadas nas prOprias associacoes, a partir de urn piano administrativo

e social. Neste periodo, as associacoes tinham total autonomia de agäo na sua

auto-organizag5o. Esta condicâo das associacoes e caracterizada nos

depoimentos orais.

Plano Administrativo

As associacoes desportivas de Porto Alegre conviveram por urn largo

periodo de tempo corn dificuldades de recursos financeiros e de infraestrutura

preceria. Os clubes se auto-sustentavam e seguiam suas prOprias normas e

regulamentos, conforme os estatutos. 0 entrevistado "A" afirmou que os

recursos financeiros para a compra de equipamentos e materiais desportivos

eram provenientes dos s6cios ne (entonacao acentuada da voz). 0

entrevistado "B" usou a mesma expressäo sOcios, ne, quando questionado

sobre a procedencia dos recursos financeiros. A forma como as respostas

foram dadas refletem a obviedade corn que eles pensavam a questào da auto-

gestäo financeira das associacoes. Parece que nä° cogitavam outras formas

de apoio financeiro para a manutengào das associagOes23°.

229 Eduardo Henrique De Rose e medico e professor aposentado da ESEF/UFRGS. Foi o
idealizador e primeiro diretor do LaboratOrio de Pesquisa do Exercicio (LAPEX), alem de ter
ocupado o cargo de diretor da ESEF/UFRGS. E medico do Comité Olimpico Brasileiro (COB).
230 0 dinheiro para a construcao da primeira sede da sociedade foi obtido atraves da emissào
de cêdulas-quotas (no valor de 20$000, juros de 6%). Foi organizada uma comissäo para a
colocagâo das cedulas, "que encontrou boa acolhida em todos os circulos socials de Porto
Alegre". A sede foi inaugurada em 21/04/1896 (Daudt, 1942: 9).
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0 apoio governamental as associagOes desportivas em termos de

recursos financeiros era inexistente ate os 40. A entrevistada "F" afirmou: "nâo

me lembro de ter vindo recursos do governo para ampliar a SOGIPA, ou para

qualquer coisa do desporto. Na SOGIPA cada um fazia a sua parte e deu. E
nâo se esperava". As associagOes sobreviviam com a contribuigäo dos

associados organizados enquanto uma comunidade. As pessoas da

comunidade cultural estavam comprometidas com suas associagOes

desportivas, da mesma forma que com a igreja, escola e outras instituiebes.

A SOGIPA destacou-se em termos de infraestrutura com relagäo as

demais sociedades. A SOGIPA tinha a (mica pista de carväo do Estado, alern

da pista do Sport Club Internacional (entrevistada "G"). Depois construiu o

estadio de atletismo considerado urn avanco, feito praticamente pelos

associados aos sàbados e domingos, corn poucos recursos (entrevistado "E").

0 estadio da SOGIPA possui colunas, que lembram mais ou menos o estadio

de Berlim. Conforme o entrevistado "E" foi idealizado por Jo5o Carlos Daudt,

conhecido no meio desportivo por Cacalo, que assistiu os Jogos Olimpicos de

Berlim, em 1936.

A SOGIPA, tambem auxiliou na construe -6o das instalagOes da

Sociedade de Ginastica Navegantes Säo Jo5o. A Sociedade de Ginastica

Navegantes Säo Jo5o, se criou por interme.dio da SOGIPA, porque precisava

ter concorrência na gin6stica e nä° tinha, so tinha a SOGIPA (entrevistado "D").

A formagäo dessa sociedade teve a frente o professor Carl Black, e outros

dirigentes da SOGIPA que fizeram uma coleta em dinheiro pra fazer a primeira

bandeira do Navegante Sâo Joäo, pra formar a sociedade (entrevistado "D").

Conforme o Entrevistado "B", se criou mais por causa dos bairros industriais

Navegantes e Säo Jo5o. A regi5o tinha as indOstrias de tecidos da A J. Renner

(atualmente e o shopping DC Navegantes), que doou o terreno para a

construgào da sociedade na Avenida Roosevelt: tudo era patrimOnio do A. J.

Renner (entrevistado "D"). Apesar da cloaca- 0 do terreno tudo foi construido,

corn sacrificio, tinha urn campinho... urn campo de atletismo, depois teve o

campo do Renner que é urn campo de futebol tambêm (entrevistado "D").
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As formas de participagäo dos associados na aquisigäo de

equipamentos para as associagOes desportivas foram diferenciadas. Os s6cios

que freqUentavam o clube para jogar bocha, bolâo e que iam 16 tomar cerveja,

eles auxiliavam, pois as instalagOes e os equipamentos eram bem modestos,

as coisas eram dificeis (entrevistado "B"). 0 entrevistado "A", conta que, no

principio, o GNU tinha uma frotilha pequena. Ele afirma que a situagäo era

muito dificil, como e ate hoje, construir barcos de remo, n6. 0 GNU procurou

melhorar a sua frotilha, corn alguns barcos importados [da Alemanha]. A partir

da d6cada de 20, o GNU comegou a construir seus prOprios barcos, para tanto,

trouxe v6rios carpinteiros, ou marceneiros, argentinos, que construiam frotilhas

completas para o Uni5o. Na d6cada de 40 (acho que 6 urn pouquinho depois

de 1945), o GNU importou doffs barcos ingleses que era um fenOmeno em

relaeao aos que existiam aqui, eram barcos realmente espetaculares

(entrevistado "A").

0 GNU apesar das dificuldades financeiras iniciais foi urn clube que se

expandiu e, atualmente, possui tr6s sedes sociais. Cabe ressaltar, que houve

urn aumento significativo do nOrnero de associados. Uma das explicagOes

dadas ao crescimento do clube e a austeridade no controle de suas despesas,

pois as financas säo o ponto sagrado do Uniâo (entrevistado "A") 231 . 0

entrevistado, que ja foi diretor do clube afirma que a responsabilidade nos

gastos e urn dos pilares b6sicos da diregäo do clube: saber que a diretoria est6

administrando urn dinheiro que näo 6 dela, nä° 6 do clube, o dinheiro 6 dos

sOcios, e isso infelizmente nä° se transmite para a administraeâo

embora o clube seja uma entidade parecida corn o ente pUblico. 0 Segue

afirmando que corn rarissimas exceed-es, o Unia-o sempre teve na sua direeäo

pessoas que cuidaram corn extremo zelo.

Quanto ao custeio das viagens dos atletas para as competigOes ern

outras cidades ou Estados, as associagOes näo ajudavam financeiramente,

corn raras excecoes. A entrevistada "F" afirmou categoricamente que as
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entidades ou instituicoes ligadas ao desporto nao colaboravam: nä°, nä°. Nada

nada. Por6m, a entrevistada "F" acha que quando viajou para participar de uma

competigào no Rio de Janeiro, a Federagao de Atletismo pagou a passagem de

trem dos atletas. Todas as demais despesas eram custeadas pela familia do

atleta.

As associagOes nao tinham condicOes financeiras para auxiliar os

atletas. 0 uniforme era adquirido pelo prOprio desportista: cada urn pagava o

seu (entrevistada "F"). 0 uniforme adotado pelas associagbes era muito

simples. De acordo corn o entrevistado `B", para a pratica do remo usavamos o

que nos charnavamos de calcâo, seria uma bermuda de hoje, ate aqui

(apontando o joelho), camiseta, essa de remador, no inverno, o abrigo. Agora o

abrigo fa era usado para os que tinham mais recursos, porque os outros que

nao tinham recursos, chegavam la tiravam a bombacha e tal e tava de calcäo,

ne. 0 tenis era muito vagabundo. Era realmente uma coisa de amador.

As atletas, conforme a entrevistada "F", usavam para pratica do

atletismo uma bombachinha, assim com elastico na perna, e as blusas. Ela

conta que quando entrou para a Escola de Educagào Fisica (turma de 1941)

passou a usar o uniforme da ESEF, que era confeccionado por cada aluna:

aquelas blusas que elas usavam, sem manga, golinha esporte, fecho na frente

e fechado no meio das pernas. Entäo a gente sempre tava arrumadinho. A

entrevistada "G", tamb6m do atletismo usava urn macacao preto, inteirico. Tipo

main, so que era mais fechadinho aqui em cima e sapato de prego, ne. Para a

pratica do voleibol, as mulheres da SOGIPA usavam um calcâozinho

(entrevistada "G"), enquanto as atletas do Grêmio Nautico Uniäo jogavam de

saia devido a localizacäo da quadra: a cancha era na Voluntarios da Patria, na

rua. Se a gente fosse le de pernas de fora ficava sempre o estivador olhando.

Entäo nos tinhamos que jogar de saia, saia comum ate o joelho.

Os problemas de custos de viagens, alojamento de atletas e instalacOes

parecem que nä° se restringiam a Porto Alegre. 0 entrevistado "D" afirma que

231 0 entrevistado "A" foi quatro vezes presidente do GNU nas gestOes: 1969-1971; 1978-1979;
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certas dificuldades ate mesmo os clubes cariocas enfrentavam: nos ganhamos

uma competic5o no Rio de Janeiro no clube 909. Cinqiienta anos dele, tambem

tinha dificuldade, mas ales montaram 0 no parque dales là os aparelho tudo.

As lembrangas do entrevistado foram acionadas quando ele pegou as

medalhas (algumas medalhas em ouro) e trofeus dessa competigao no Rio de

Janeiro.

Plano Social

As primeiras associacoes desportivas fundadas em Porto Alegre tinham

urn acentuado carater social. Em Porto Alegre, havia bastante e bons clubes

sociais, cujos bailes era o ponto alto das atividades sociais oferecidas aos

socios. A Sociedade de Ginastica Turnerbund (SOGIPA), alem da ginastica,

tambem era conhecida na cidade pelos grandes bailes e outras atividades

sociais232 . A Associagäo Leopoldina Juvenil tambem era famosa pelos bailes

promovidos (entrevistado "D). Ele lembra dos bailes promovidos pelas

associagOes de remadores: os clubes de remo eram fortes nas atividades

sociais. Ele afirma que dia de regata era festa da cidade e relata as

festividades: dia de remo era festa na cidade, na beira do rio. Mas era

foguet5o, era festa. 0 Clube de Remo Gualba Porto Alegre, independente do

resultado da competigao promovia urn grande baile denominado Baile da

Freguesia, que inclusive contava corn a participagao dos associados do Clube

Barroso, seu classico rival.

0 clube de remo Vasco da Gama, tambem promovia bailes durante as

regatas. Algumas associacoes promoviam o chamado matine dancante, a

tarde, os quais reuniam os remadores e a juventude que freqUentava as

associacoes de regata. 0 Entrevistado "D" freqUentava, principalmente os

bailes da Sociedade de Ginastica Turnerbund e da Sociedade Navegantes Sao

Joao. A Sociedade de Ginastica Navegantes Sao Joao, tambem promovia

1980-1981; 1989-1990. Foi condecorado o terceiro patrono do GNU.
232 As festas sociais e culturais da SOGIPA envolviam nào so bailes, mas teatro, apresentagOes
de danga, canto e demonstragbes de exercicios fisicos (Daudt, 1942: 33).
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bailes sociais, alem das atividades voltadas para a ginastica, boläo e atletismo.

Conforme o Entrevistado "D", os operarios pegavam bonde para irem nos

clubes, era uma dificuldade, mas depois corn o autornOvel as coisas foram

mudando. A sociedade estava localizada em urn bairro operario: ai evoluiu

mais o Navegante Sâo Joäo corn o operariado da zona. Entäo ai ja tinha mais

misturas, mas tinha outras descendéncias, mas tinha tambem descendéncias

de alemäes.

As associacoes de ciclismo tambern promoviam atividades sociais. 0

entrevistado "B" destaca a festa que acompanhava as competigbes de ciclismo:

havia uma uniâo muito grande nas festividades; como a Blitz tinha salao, entâo

os bailes da Blitz corn 500 pessoas, a referencia se faz corn 500 pessoas da

Sociedade Blitz. Apesar da presenca de alguns italianos no ciclismo, nas festas

havia uma uniäo das sociedades, ou seja, as fronteiras culturais desses grupos

eram aproximadas nas comemoragOes.

Os entrevistados na sua maioria circulavam pelas mesmas sociedades e

associacbes nas atividades sociais. As associagOes freqUentadas eram

aquelas identificadas corn o grupo cultural dos alemaes, que tambern reuniam

a elite econ6mica de Porto Alegre. A Sociedade Germania localizada no centro

de Porto Alegre prOxima a praga Julio de Castilhos, atualmente onde esta o

Banco Bradesco era urn desses espacos. Conforme o entrevistado "B" era mais

para festas e essas coisas. 0 Clube do Comercio atendia o comerciante, o

bancijrio de nivel mais alto, industrialistas e os estancieiros, estancieiros ricos

(entrevistado "B").

De acordo corn o entrevistado "A" os clubes eram muito pequenos, e por

isso era fácil tornar-se urn associado. Para ele, urn teuto-brasileiro pode ter

sido facil associar-se ao GNU, urn clube identificado corn esse grupo cultural.

Ele relatou que o ecOnomo do clube exigiu apenas urn proponente. A exigencia

da figura do proponente era urn criteria de selecäo dos sOcios. Em geral o

proponente apresentava o candidato (name completo, profissäo, parentesco,

etc.) em reuniao da diretoria do clube.
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0 entrevistado "B" contou sobre o processo de selegäo dos novos sOcios

do clube chamado bola preta. A primeira fase era a indicagäo do candidato por

urn sOcio, que deveria informar na reuniäo dados pessoais e lagos familiares.

Depois acontecia uma reunião para analisar todas as propostas dos candidatos

a associag5o: ai tinham entäo as bolas brancas e pretas, e elas eram

colocadas num determinado recipiente secreto, e contavam: este aqui 6 bola

preta. Ok! Entäo nao pode entrar. lsso era normal, isto corn a bola preta era

comum no Jockey Clube e coisa, os que eram vetados. Ele informou os

critèrios para a avaliagào do novo soda era a condig5o social e o sobrenome

da familia. 0 ingresso no clube tamb6rn estava atrelado ao pagamento de jdia,

a qual tinha urn valor alto.

3.4 — A Nacionalizagäo das AssociagOes Desportivas

A campanha de nacionalizagäo do pals atingiu seu apice durante o

Estado Novo (1937-1945). A primeira reagào a presenga marcante do grupo

cultural alern5o no associativismo desportivo foi o movimento nacionalista

liderado pelo capitâo do porto, Gaspar FrOes de Souza, que era o delegado da

capitania e foi quem patrocinou a fundacão do Almirante Tamandare. . Tanto 6

que o Almirante Tamandarè foi fundado na Delegacia da capitania dos portos

(entrevistado "E"). A associagao da comunidade luso-brasileira, fundada em

1902, teve sua primeira sede em urn galp5o localizado na margem do Rio

Guaiba, que foi cedido pelo capita) Gaspar. Ele foi escolhido o primeiro

presidente do clube portugues, pois nas outras associagOes, de acordo com

entrevistado n5o se falava portugués, mas quando veio quando surgiu o

Almirante Tamandare essa situacäo comecou a modificar.

Em 1917, a colOnia portuguesa liderada por dois portugueses e dois

luso-brasileiros, destacando-se o portugués Costa Dias, fundou o Clube de

Remo Vasco da Gama (entrevistado "E"). Refere em seu depoimento que

houve tentativas de fundacäo de clubes argentinos e uruguaios: uma

associacäo argentina-uruguaia de remo aqui em Porto Alegre, chegou a ser

noticiado, mas nä° chegou a efetivar. De acordo corn o entrevistado a
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associagáo nä° se consolidou porque havia dificuldade, em primeiro lugar o

nUmero deles era pequeno naquele tempo e näo havia assim uma tradicâo

acho que assim mais forte, uma colOnia mesmo, eram pessoas que tinham

vindo recentemente, o clube este nä° vingou.

No mesmo ano em que se fortalecia a colOnia portuguesa no remo, as

associacoes desportivas identificadas corn os alemäes sofriam urn primeiro

impacto na perspectiva da nacionalizacao. 0 entrevistado "E" refere que as

primeiras iniciativas de nacionalizacäo dos clubes, ao final da primeira guerra

mundial, foram somente no sentido de exercer pressäo, näo houve nenhum

instrumento legal, juridico: havia uma press5o, um sentimento e os clubes por

iniciativa prOpria resolveram mudar, sendo que o GNU, o Porto Alegre, o

Guaiba corn a Guerra, ern 1917, foram as primeiras associacoes

nacionalizadas (entrevistado "E").

0 entrevistado "A" confirmou que o GNU foi o primeiro a se nacionalizar:

ele foi o primeiro ne, e onde se ia, e pelos jornais mesmo, era quase que uma

imposicäo na, ha a necessidade de se falar em Brasil, e essas coisas. Nä°, nâo

deixou de ter seus maritos. Lembrou que o GNU em decorrência da Primeira

Guerra, o Uniäo foi urn clube que mudou de nome, inclusive eu tenho relatos

das discussOes sobre a mudanca de nome. Quando o Uniâo mudou de nome

ele adotou como simbolo "os doffs remos e GNU".

No period() do Estado Novo e em consequbncia da Segunda Guerra

Mundial, as associagOes sofreram uma forte agäo nacionalizadora 233. 0

entrevistado "H" afirma que quando irrompeu a guerra, foi 39. Ai o neg6cio

tomou outro caminho. De acordo corn o entrevistado "E" a politica nacionalista

do governo nas associacoes desportivas na Segunda Guerra ja foi bem mais

violenta, aquele sentimento, inclusive o afundamento de uma sêrie de navios

233 Os assuntos aparentemente incOmodos para os entrevistados, dizia respeito ao governo de
GetOlio Vargas durante o Estado Novo e as repercussOes da Segunda Guerra Mundial nas
associacoes desportivas em Porto Alegre. 0 entrevistado "G" resistiu ao relato alegando: Ah!
Nä° lembro mais nada (risos). Ja atirei tudo para fres. Outro entrevistado somente comegou a
Tatar quando seu cOnjuge interveio comentando sobre o period() do Estado Novo.
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cada vez mais e evidentemente ai houve a determinacâo de... Ele afirma que

na segunda grande guerra ai sim, ai houve a obrigatoriedade, primeiro houve a

nacionalizacäo do ensino em 38 e depois ja a restricâo major as

denominagOes. Ai o Walhala se tornou Moinhos de Vento e verios outros

clubes, o Duca degli Abruzzi, Duque de Caxias, e verios outros.

A associagao Canottiere Duca degli Abruzzi (1908), o primeiro clube

italiano reunia a comunidade italiana porto-alegrense, que foi alvejada pela

nacionalizagào. Conforme o entrevistado "E", 	 o nome da associagào

homenageava o montanhista e remador italiano de familia nobre Duca degli

Abruzzi. A escoiha do nome significou a vitOria da corrente monarquista na

associagào, pois a comunidade italiana em Porto Alegre estava organizada em

torno de duas correntes: a corrente monarquista e a corrente republicana.

Apesar dessa informag5o, o entrevistado "E" fez questao de afirmar que o

Canottieri nunca eles tiveram conotacäo politica, os clubes nâo tiveram a

minima conotacao politica.

0 entrevistado "E" afirma que uma sessäo hist6rica, na qual os sOcios

que ainda lutavam para que o clube continuasse com o mesmo nome

[partid6rios da corrente monarquista] terminou lamentavelmente. Ele contou

emocionado o que aconteceu: foram pessoas que ficaram le e do prOprio clube,

e do prOprio clube, e do prOprio clube alguns, a minoria, mas os outros sairam,

alguns ate dizem que chorando do clube, quando terminou a... A reuniào

decidiu a mudanga de nome do clube italiano para Clube de Regatas Duque de

Caxias, que foi uma imposicao. Ele questionou a escoiha do nome de alguèrn

que nä° tinha ligagào corn os desportos nauticos: nao nego o merito de Duque

de Caxias, mas devia ser entäo Almirante Barroso, born agora ja tinha, Marcilio

Dias, o Grinaldi, ou qualquer um desses herOis neuticos, mas mudou-se para o

lado das forgas armadas, mas do exercito, urn herOi militar do exercito, entâo

tinha que ser da marinha. Entâo esse Duque de Caxias foi assim um pouco

estranho, mas...
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Em seguida, os prOprios associados do Canottiere Duca degli Abruzzi

retiraram a documentagao, trofeus, medalhas e outros pertences da sede da

associacao: toda a documentag5o do clube foi atirada foi queimada e atirada

no Guaiba. 0 entrevistado contou o fato como se ele tivesse presenciado (fala

com emog5o): naquela noite o rio estava meio calmo, mas ele estava, a 6gua

estava escoando, de modo que o pessoal quando foi remar là no GPA naquela

manh5 viram na 6gua, assim muitos papeis queimados. Ele lamentou que o

clube foi muito depredado: uma pessoa, uma vez nao merecordo quem disse,

contou que era impressionante a quantidade de papèis na aqua; claro que os

trofêus estavam todos na aqua, pois foram atirados.

0 desfecho das agOes no clube dos italianos culminou com a prisäo do

presidente, urn dentista, que sofreu muito, ele sofreu uma barbaridade e gragas

ao Vignoli, que o liberou da prise-0 foi o Vignoli. Foi o Vignoli que conseguiu tir5-

/o. Darci Vignoli era capitäo do exercito, remador do Clube de Regatas

Almirante Barroso e muito conhecido no meio desportivo porto alegrense. 0

entrevistado contou que depois desses acontecimentos alguns sbcios, como

Tulio de Rose sairam do clube e foram para outros clubes. TOlio De Rose era

urn grande colaborador dos esportes, principalmente do remo, embora so

tivesse jogado futebol, mas ele era mais ligado ao remo atraves do clube Duca

Degli Abruzzi, o clube dos italianos. Assim como, as italianos, as associagOes

ligadas a comunidade alern5 foram atingidas por diversas agOes do governo e

de populares, porque havia urn sentimento antipatriOtico, anti-germ5mico nè, na

Guerra. Quando o Brasil declarou Guerra houve aquele quebra-quebra, e os

clubes preventivamente, alguns antes ja tinham mudado a denominagão em

1917 (entrevistado "E").

0 GNU sofreu um abalado menor em relagao a outras associagOes,

pois ja tinha mudado o nome e o brasäo em 1917. 0 entrevistado "A" afirma

que o Uni5o nao teve nada, nada. 0 Uni5o passou intacto, nao houve

absolutamente nada, ligado ao Uni5o, disso. Foi bem quando eu cheguei aqui.

Eu cheguei em 41, no auge da Guerra, foi em seguida da entrada do Brasil na

Guerra, e o Uni5o nao teve absolutamente nada. 0 entrevistado esciarece que
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o GNU ja estava bem nacionalizado, abrasileirado, vamos dizer assim. Bern

mesmo, bem mesmo. Ele afirma que o Uniâo se nacionalizou muito mais, se

abrasileirou muito mais do que outros clubes. Sem perder, lOgico, aqueles

fundamentos b6sicos, como esse que eu to disse da austeridade, da

responsabilidade corn o que e dos outros. Isso nunca perdeu, isso vem daquela

cultura. Nunca perdeu, nunca perdeu. Vern transmitindo.

A entrevistada "G" disse que quando ela entrou no GNU, em 1938, ja

nao se falava mais o alernao. Nessa epoca o GNU ja era urn clube brasileiro,

brasileiro. Entretanto, o entrevistado "E" afirmou que o GNU viveu a mesma

situagao do Walhala, SOGIPA e Sociedade "Musterrenter, dos caixeiros

alemäes. No Uniao houve uma luta bastante seria e o clube teve muito

comprometido se nao fosse a lideranca do Carlos Simào Arns, presidente do

clube. 0 ano em que Carlito Arns assumiu nao foram faceis, mas logo no ano

seguinte consolidou e nunca mais, sempre foi crescendo. Uma demonstragao

da nacionalizacao do GNU foi evidenciada na escolha do capitäo Darci Vignoli,

presidente da Liga da Defesa Nacional para receber o titulo de primeiro patrono

do clube (entrevistado "A").

Conforme o entrevistado "A", a SOGIPA sim, foi depredada ne, mudou

de nome. Era Turnerbund ate a Segunda Guerra ne, e teve que mudar de

nome. 0 entrevistado "E" afirma que a SOGIPA foi invadida; o pessoal entrou

16 uma vez, no Turnerbund. 0 entrevistado "B" tambarn lembrou que a SOGIPA

foi depois da guerra, da guerra e que mudou de nome ne, houve o quebra-

quebra entäo tiraram o nome de Turnerbund e passou a ser a Sociedade

Ginästica Porto Alegre — 1867. 0 entrevistado "C" contou que na segunda

guerra houve o quebra-quebra ne. Houve o quebra-quebra e havia a, o que

era, o que era alern5o, era ent5o, e como a, a, SOGIPA era Turnerbund, entäo

mudaram o nome de Turnerbund para Sociedade de Ginästica-1867, que foi o

ano que ela foi fundada ne. Foi por isso ent5o. 0 entrevistado "E", como os

demais entrevistados, comentou sobre a invasäo da SOGIPA por populares e a

mudanga no nome: o Turnerbund mudou para SOGIPA. 0 entrevistado "D"

afirmou que for-pram a tirar o nome, mudar o nome da SOGIPA. Assim como a
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SOGIPA, a Sociedade de Ginastica Navegantes Sao Joao, tambêm mudou seu

nome original. 0 entrevistado "H" lamentou a perda de documentos e atas da

sociedade de ginastica: tudo, perdido...

0 entrevistado "C" explica que houve o quebra-quebra, exatamente corn

os paises que estavam ern guerra, que era em guerra, (pequena pausa) o

Brasil, Alemanha contra o Brasil 234 . Ele afirmou: ah! o que era, o que era, o

que era germanico, o que era, o que era italiano foi quebrado tudo, quebrado

tudo. Ja o entrevistado "B" contou corn maiores detalhes os tumultos ocorridos

na cidade235 : houve quebra-quebra sim. No dia 12 de agosto, aqui, ja 13 dia

seguinte quebraram desde o inicio da rua da praia ate aqui na CristOvao

Colombo, o Renner. Bastava ter nome alemäo e italiano era quebrado. All no

escritOrio da Bayer, ali na Dr. FlOres, subindo, o que jogaram de remedios pelas

janelas, foi urn negOcio. La nas lojas Renner jogavam os tecidos pelas janelas.

Ele contou que os atos foram cometidos por populares incentivados pelas

autoridades.

Sobre as aches da nacionalizacao, o entrevistado "B" disse que isso eu

vivi bem ne. Ele considerou as proibighes impostas aos clubes e sociedades

prejudiciais ao desenvolvimento do desporto, phis houve perseguiceies,

algumas injustas, injustas algumas. Quando questionado sobre as

perseguiches que considerava justa, ele respondeu: havia simpatizantes dos

regimes. Nestas crises, assim, muito serias, sempre se cometem injustices,

posteriormente reconhecidas. Para o entrevistado todo regime ditatorial, o

melhor deles nâo vale coisa nenhuma, seja de esquerda ou de direita sâo

igualmente ruins 236.

234 A esposa do entrevistado interveio afirmando que a guerra era Alemanha contra a 10lia e
que o Brasil aparentemente ficou neutro. Mas, mesmo assim os brasileiros procuraram agredir
as coisas italianas e alemäs. Ela contou que a loja Bromberg, famosissima em Porto Alegre foi
alvo das agressbes. 0 entrevistado interrompe explicando que o motivo foi porque os navios,
navios foram... afundados pelos...
235	 entrevistado "B" contou que a mansäo da Sociedade Germänia durante a Segunda
Guerra Mundial foi ocupada pelo quartel general da Forca A6rea Brasileira (FAB).
236 Comentou que o presidente GetOlio Vargas tinha uma grande simpatia pelo regime nazi-
fascista, que era nazi-alernâo fascista-italiano, Hitler e Mussolini e 0 realmente o esporte era
muito desenvolvido corn aquela disciplina militar, mais do que militar, ideologicamente e, aquilo
vein para o Brasil. Ele afirma que no exèrcito, na marinha, entre os empresàrios havia simpatia
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0 entrevistado "D" afirmou que na epoca da guerra foi brabo. Ele

lembrou de uma quebracâo que quase, felizmente nao entraram 16 na firma.

Ele emite sua opini5o: olha, politica e triste. Ele lembra que depois da guerra

nao houve mais nem as olimpiadas, parou tudo. Futebol parou tambern, tudo

parou 237 . De acordo com o entrevistado "B" as manifestacdes assim violentas

foram uns doffs dias... E ai a policia exerceu urn controle muito rigoroso, para

os deslocamentos precisava de licenca, eu para viajar daqui a ljui tinha que it

15 me identificar.

Outra medida da nacionalizacäo foi a determinagao do portugués como

a lingua nacional. Assim, desencadeou-se o processo de monitoramento da

fala, pois foi proibido o emprego do idioma alemäo e italiano. Conforme o

entrevistado "B" durante a Segunda Guerra foi proibido falar o alem5o, foi

proibido falar o italiano em qualquer lugar. 0 Brasil entrou na Guerra dia 12 de

agosto de 1942, ent5o, ha grandes mudancas nesse sentido 238.

0 entrevistado "C" afirmou que o idioma alernào era predominante nas

associaceies desportivas, nos colegios alemäes e nas familias alern5s, mas

depois nas sociedades era proibido falar o alern5o, na própria SOGIPA, na

ditadura, quando era proibido falar o alern5o. Ele afirma que nunca teve

problemas corn a exigencia de se falar o português, pois conhecia

perfeitamente a lingua, embora no colegio, o primârio foi todo ele em alern5o.

Em casa, sua familia falava mais a lingua alemä. Segundo o entrevistado "H",

corn a nacionalizacäo, ai o negOcio tomou outra... Na sua fala sugere que a

a favor da extrema direita e tambem a favor da extrema esquerda, ate porque em 35 era o
golpe comunista que fracassou là em Natal, Recife e Rio de Janeiro.

A esposa manifestou-se sobre o assunto: depois entrou um negOcio da, da... os militares ne,
Get6Iio nao, Getblio ate que foi muito born. 0 que comecou foi depois que os militares tomaram
conta [os militares assumiram o poder corn o golpe militar de 1964]. 0 entrevistado "D" afirmou
que o GetOlio nao foi contra os alemães. Ao contrjrio, o Get6lio queria negociar. Ele foi
obrigado a entrar na guerra porque esses navios que foram afundados foram os pr6prios
americanos que afundaram, nao foram os alemäes que afundaram.
238 A esposa do entrevistado "C" contou que muito pastor de igreja que o coitado nao falava
português, pregava em alemäo 16, tudo preso. 0 entrevistado "C" lembrou que no cemiterio,
nos cemiterios as 16pides tudo escrito em alemão tiveram que, que, apagar e, que tirar tudo. A
esposa interveio: essa era a parte negra da ditadura que eu nao me lembro (pausa) que tem
nos porOes. 0 entrevistado interveio e completou a fala da ditadura. Era proibido falar o
alernao, era proibido falar o italiano, por exemplo, em Caxias ne, por exemplo, o italiano ne. A
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saudagão final usada na sessäo de ginastica "gut heil" foi proibida (depois

ent5o isso ai ficou proibi....). 0 entrevistado nao termin g de pronunciar o termo

"proibido", mesmo quando a entrevistadora repete a pergunta, ele limita-se a

dizer e, nao, ai...n5o se falou...n5o, nao houve assim uma proibic5o.... E, meio

que morreu.

A entrevistada "G" disse que fala alern5o, pois em sua familia todos

falavam a lingua alemä, mas ela queixou-se que andava esquecendo. Contou

que sua mae nunca falou bem o portugués. Nunca aprendeu. Ela chegou aqui

em 1912, faleceu em 1964 e nao falou bem o portugu6s. 0 pai falava bem o

portugu6s por que ele trabalhava na firma: ele tinha que falar. No colegio ela

nao falava alem5o 239 e no clube tambern nao. SO urn ou outro falando. Ela

comentou que somente podiam falar alernao escondido, n6. SO em casa. Na

rua era meio arriscado. Era muito arriscado falar alemäo em pUblico, entào fora

de casa falava portugu6s, mas frisou que s6 na rua 240. Entretanto, a

entrevistada "F" disse que nao percebeu o clima de adversidade em relagäo

aos teuto-brasileiros: particularmente nao notei, pois eu falava português

tambein. Mas a gente falava alemäo em casa. Mas a gente, tambêm, falava

português. A gente era brasileiro e nato, nao tinha nada a ver. Näo tinha nada

que ver. A gente nao tinha nada que ver corn a Guerra, era 0 do outro lado 241.

cidade de Caxias do Sul localizada a aproximadamente 250 Km de Porto Alegre foi colonizada
?elos imigrantes italianos.
39 Ela estudou no Colegio Born Conselho e afirma que na escola nao, por que ali nao pegou a

Guerra. Eu nao peguei a Guerra, na escola assim nao. Por que era uma escola de orientagào
catOlica? Ela disse que na escola somente falavam a lingua portuguesa.
240 A entrevistada "G" conta que corn a segunda guerra a gente tinha que esconder tudo que
tinha de alem5o, tinha que esconder tudo: livros, aqueles meus copos de chope ali [tinham 4
copos corn palavras em alern5o posicionados em cima de urn mOvel], tudo tinha que esconder,
por que ales tiravam tudo. Ela conseguiu preservar porque estava escondido, senão tinham
levado. Levavam tudo para ales (risadas). Disse que escondeu tudo: armas, tudo; livros em
alem5o, era tudo tudo escondido. Ainda lembrou que ales entraram na casa do tio "Alemào"

que chegou a ser detido, foi preso.
A entrevistada "F" contou que numa ocasi5o, entraram na casa da minha sogra e do meu

sogro, porque meu sogro era alem5o. Entraram e comegaram a fugar, a mexer, e comegaram a
bagungar tudo. Ent5o, o policial militar, era um Dauth [irmâo de Joäo Carlos Dauth, conhecido
por Cacalo no meio desportivo] viu a fotografia do meu marido e perguntou: Quem e esse ai?
Ent5o minha sogra disse: Ah, ele e meu filho. Ah! E o seu filho, e? Ele reuniu o pessoal e foi
embora. 0 policial militar, cujo sobrenome era Dauth, tambêm era treinador de basquete e
reconheceu o atleta (futuro marido da entrevistada) na fotografia. A entrevistada disse que a
casa foi invadida so porque meu sogro era alem5o. Afirma: Era alem5o, mas se metia em
politica coisa nenhuma. 0 sogro veio da Alemanha para trabalhar na firma brasileira "Prep",
que tinha sede em Pelotas. Foi o primeiro agente da Varig em Pelotas. Ela esclarece que
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0 entrevistado "D" aprendeu a falar, mas afirma que existe dificuldade

para a compreens5o. Para ele, a proibigäo de falar a lingua alemä prejudicou o

desenvolvimento da ginastica: por isso que eu digo acabou a ginastica, essas

competiceies, tudo a major parte era de origem dos alemäes que praticavam

[torn de lamentagäo na voz]. Ele afirma que a ginéstica foi perseguida por

causa, durante a guerra, parou tudo. Depois com o evento da guerra aquilo

tudo cessou, tudo cessou, ai em ginâstica näo tinha mais nada. Segundo o

entrevistado "H", as sociedades de ginastica reduziram suas atividades foi,

enfraquecendo... E comentou a situagäo de algumas sociedades de ginastica

no Estado como Montenegro fechou, n5o sej que ano, näo sei, mas fechou,

depois parece que reabriu. Santa Maria deu uma dormida... Cachoeira tambêm

deu uma dormida, mas depois a sociedade comecou com o ténis. Ai teve outra

vez. ljui parece que morreu. Santa Cruz, n5o, Santa Cruz permaneceu,

permaneceu. Säo Leopoldo se manteve. Depois se incluiu na prOpria ginastica,

a esgrima. A SOGIPA tinha, a Navegantes Säo Jo5o tinha, depois o Lea°

também abriu esgrima, onde mais.

Al6m da gin6stica, o tiro ao alvo praticado pela Sociedade dos Caixeiros

viajantes nä° foi visto corn bons olhos, por que havia a necessidade da

chamada nacionalizacao e isto ai evidentemente... (entrevistado "E"). Em

conseq0encia, os estatutos dos clubes todos tiveram que ser alterados. A

entrevistadora tentou buscar mais informagOes sobre as mudangas nos

estatutos, mas o entrevistado desviou o assunto e comegou a falar dos

instrutores vindos de outros 'Daises para atuar nas associagOes242.

Na decada de 40, as competigOes säo realizadas, mas corn outra

conotag5o. 0 entrevistado "D" contou que a primeira competigäo oficial de

ginastica parece que foi em 1941 ou 1942, mas ai s6 ginastica. Ele sugere que

os festivals anuais de ginastica foram extintos e passaram a ser realizadas

sempre pensei que era uma firma alemä. Nä°, e uma firma brasileira que tern filial em
Hamburgo. E ele trabalhou na filial de Hamburgo. E ai ele foi passado para ca.
242 Destacou a presenga de alguns imigrantes novos que tinham vinculaceies esportivas ou
instrutores na decada de 40. Lembrou do major Franco Patini, esgrimista italiano que veio
lecionar esgrima na Brigada, evidentemente que o ensino todo inicialmente em italiano. Alèrn
da esgrima, o major exerceu influéncia no desenvolvimento do hipismo, em Porto Alegre.
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somente competicOes de ginastica. Em 1943 foi realizado na SOGIPA o

Primeiro Campeonato de Ginastica da Semana da P6tria, uma pequena

competic5o organizada pelo professor Black, na qual a SOGIPA foi vencedora

(entrevistado "D"). No ano seguinte, a competigäo foi reeditada e o vencedor foi

o entrevistado "D", que representava a Sociedade de Ginastica Navegantes-

Sao Joäo. A partir dessa vitOria ele foi escolhido porta bandeira do Navegantes

S5o Joäo nos desfiles e acendeu a Pira da Pâtria no Estâclio Tiradentes.

0 entrevistado "D", ainda mencionou o fato que apcis a guerra veio uma

equipe alem5 de ginâstica fazer demonstracäo em Porto Alegre e depois em

Joinvile 243 . Ele náo sabia quem patrocinou a vinda dos ginastas alemäes para

Porto Alegre: isso eu näo posso the responder porque eu näo sei. A

apresentagäo ocorreu no ginasio do Colegio Americano, curiosamente um

colbgio que nä- if) tinha ginastica, näo tinha nada 244 A escolha desse local, que

nä° tinha instalacOes apropriadas ou tradigäo na ginãstica pode estar

associado a idèia de escolha de um campo neutro, tendo em vista as

sociedades de ginàstica e outras associagbes desportivas teuto-brasileiras. 0

entrevistado "D" foi o Onico brasileiro que participou com os alemäes das

demonstragOes de ginastica e comenta orgulhoso que foi aplaudido tanto

quanto os alemäes.

Em seguida a visita dos ginastas alemäes, três ginastas pogo

alegrenses foram convidados para realizar um estàgio de tr8s meses em

ColOnia, na Alemanha. 0 entrevistado "D" foi um dos escolhidos, mas nä° foi

devido a falta de condicOes financeiras245 . Os ginastas que fizeram o estagio

foram Siegfrid Fischer (faleceu no inicio do ano, alguns meses depois do

primeiro encontro para a gravagäo da entrevista), Nelson Saul (professor

243 Em Joinvile (Estado de Santa Catarina) localiza-se a mais antiga sociedade de ginastica da
America Latina.
244 0 colegio e vinculado a Igreja Metodista, que segundo entrevistados ("B" e "E") aceitava
melhor as praticas desportivas em relacao a Igreja CatOlica.
245 0 entrevistado obteve dispensa do trabalho, mas sem remuneragao. A Federagao de
Ginastica, a SOGIPA e a Sociedade de Ginastica Navegantes Sao Joao alegaram que nào
tinham dinheiro para ajudar o ginasta. 0 entrevistado acabou desistindo da viagem (ao narrar
estes fatos seu tom de voz baixou e mudou sua expressao corporal — maos no rosto; curvou-se
a frente).
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aposentado de gin6stica da ESEF/UFRGS) e Spindler (falecido). Eles voltaram

da Alemanha em condicbes de atuar como prâtico licenciado.

Conforme o entrevistado "E", os esportes que fizeram competicOes que

nunca mais foram parecidas, bocha e bol5o, por exemplo, bocha e boläo era

movimentado aqui no Estado, competicOes de atletismo, al surgiram v6rias

competicOes ate sul brasileiras e competicOes regionais, Jogos Abertos

Femininos na SOGIPA, que foram refertncia nacional, eles pegaram aqueles

Jogos Abertos Femininos do Rio de Janeiro do Mario Filho, ele trouxe aqui para

Porto Alegre. No period°, eram realizadas competigbes em varias modalidades

desportivas. A entrevistada "F" participou do campeonato de voleibol feminino e

misto realizado pela SOGIPA na Semana da P6tria. As competicties

desportivas tinham o apoio do Milo De Rose, o apoio da Liga da Defesa

Nacional, os colaboradores Ernesto CapeIli, Mario Medeiros e o Ledermann, se

nä° me recordo era pai de um engenheiro da Prefeitura, e sempre corn o

prestigio do Vignoli e corn o Edgar filmando.

A Liga de Defesa Nacional (LDN), segundo o entrevistado "E" surgiu no

Rio de Janeiro, durante a guerra como um movimento civico, mais como urn

movimento civico. Talvez urn pouco social e esportivo, cultural. A sessäo de

inauguragao foi na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, no dia 7 de setembro

de 1916, corn a palestra de Olavo Bilac 246 . 0 entrevistado "B" disse que a Liga

da Defesa Nacional foi criada em 1918, por Olavo Bilac, aquela histaria toda

que a senhora j6 ouviu falar, que deu apoio a isso. Ele e membro da Liga de

Defesa Nacional, mas näo se mostrou muito interessado em falar da LDN:

aquela histOria toda que a senhora jà ouviu falar 247.

A Liga expandiu-se para outras cidades do pals, atrav6s das delegacies

da Liga de Defesa Nacional. Mas, no RS ela nä° teve muita aceitacäo

(entrevistado "E"). 0 entrevistado nä° esclareceu as razOes que dificultaram a

246 Para o entrevistado "B", Olavo Bilac foi uma das pessoas que mais enviou mensagens de
civismo no Brasil, um patriota brilhante, ele tem mensagens muito interessantes sobre o que
o esporte, a beleza do esporte.
247 0 primeiro contato corn o entrevistado "B" foi na reuniäo da Liga da Defesa Nacional, na
qual a pesquisadora participou a convite do general Rui Couto, atual presidente da LDN.
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instalagäo de uma delegacia da LDN no Estado, na decada de 20. 0

entrevistado "E" contou que no Rio Grande do Sul, a LDN sofreu uma

modificagäo total corn a chegada do Major Inacio de Freitas Rolim, ern 1937,

pois ele era muito voltado ao civismo, o pessoal sempre mexia que ele era urn

verdadeiro Caxias, mas ele era uma pessoa 6tima 248 . Na reorganizagäo da

Liga, o major Rolim contou corn o apoio do capitäo Darci Vignoli, presidente da

Liga Nautica e do jornalista Tulio De Rose, secretario da Liga Nâutica. 0

entrevistado "E" afirma que o exercito facilitava todas as festividades da LDN

oferecendo banda de mOsica, seguranga, transporte. A maioria dos militares do

exercito colaborava nas awes da Liga de Defesa Nacional. 0 entrevistado "C"

associou a Liga da Defesa Nacional, a corrida do fogo simbOlico na Semana da

Patria249

0 diretor da Liga de Defesa Nacional ou seu representante na cidade

tern uma das mais altas hierarquias dos convidados oficiais para uma

determinada cerimOnia, isto ate surpreende, quando a gente ye a relacäo das

autoridades, a relacäo as vezes chega a ter cem autoridades, o representante

da liga é urn dos primeiros, quase a nivel de secretario ( entrevistado "E"). A

Liga de Defesa Nacional, durante o Estado Novo, tinha como urn dos seus

membros ilustres, o capitäo Darci Vignoli, que ocupava a presidência da Liga

Nautica.

0 entrevistado "E" destaca a importância do Darci Vignoli, que era

militar, saiu da escola, no levante, e depois ele voltou e fez o curso no Rio, e

ele esteve sempre muito voltado para o civismo e para o esporte, alarn de

evidentemente, ter exercido ate a chefia de policia do estado, mas ele sempre

foi uma pessoa extremamente afavel, muito educada, sempre disponivel, tudo

248 Fez o curso da Escola de Educagäo Fisica do Exèrcito. 0 entrevistado disse que conhecia o
major Rolim por que fez est6gio no 7° Batalhäo de Cacadores.
249 A esposa do entrevistado disse que a Liga da Defesa Nacional era urn organismo que na
6poca da ditadura do governo do Getblio Vargas (pausa) eles prestigiavam muito o esporte, e
ent5o, esse Orgäo a Liga de Defesa Nacional tamb6m encampava, encampava essas
festividades da Semana da 136tria, tudo que fosse fisico era patrocinado pela Liga de Defesa
Nacional. Afirma que sabe dos fatos porque eu era estudante e havia as famosas paradas da
Semana da Patria, que tudo era conseq(Ancia do civismo da Liga de Defesa Nacional do
governo, da ditadura enfim, do Get6lio Vargas.

239



que era, que se falasse em esporte, civismo, tinha todo o apoio de Darci

Vignoli, independente de qualquer partido politico ou independente de qualquer

clube. 0 Vignoli foi sempre urn conciliador e gracas a isto que ele chegou ao

generalato, brilhante e sempre fazendo amigos, foi uma pessoa excepcional na

histOria. E, esta relacâo muito afetiva corn o Getalio sempre foi mantida ate a

mode, a mode do GetOlio.

0 entrevistado "E" refere que havia uma amizade pessoal entre o

capitão Darci Vignoli e GetOlio Vargas: o GetCilio sempre foi urn grande amigo

do Vignoli e do Tulio, ne, e essas pessoas tinham todo o apoio dele. Ele era

amigo pessoal. Por isso eram facilitadas as viagens da delegacao desportiva

do Rio Grande do Sul para as competigOes no Rio de Janeiro. 0 Rio Grande do

Sul contava sempre com o apoio direto do Getalio que mandava algum auxilio.

Ele contou o caso mais interessante do prestigio do capitâo Darci Vignoli.

Quando a delegagäo do Rio Grande do Sul foi participar da competigäo

de remo realizada no Rio de Janeiro, no ato da inscricao na Confederacäo

Brasileira de Desportos percebeu-se que o remador Schultz (sobrenome), do

Clube de Regatas Guaiba Porto Alegre nao era naturalizado. A constatagao de

que ele era alemäo gerou urn tumulto: eles se apavoraram, pois o decreto que

regulamentou o esporte no Brasil, 3.199, ele definia que a padicipacäo nos

campeonatos brasileiros deveria ser por brasileiros ou naturalizados. Este

problema foi contornado pelo capitäo Darci Vignoli e Tulio de Rose, que apOs

contato telefOnico corn o Palãcio do Catete conseguiram agendar urn encontro

corn o presidente GetOlio Vargas.

0 capitäo Darci Vignoli, TOlio de Rose, o remador Hein Schultz25° e acho

que era o Eifler 251 ou o Leizer foram ao encontro do presidente Getiilio Vargas:

250 0 entrevistado "E" elogiou o atleta, uma pessoa fantastica, urn grande remador, tinha urn
fisico muito grande. 0 atleta Hein Shultz faleceu antes de gravarmos a entrevista agendada. 0
professor da disciplina de remo Roberto Schultz, aposentado da ESEF/UFRGS e seu filho. 0
professor Roberto Schultz tambem foi remador do GPA.
51 Edgar Eifler pertencia ao Clube de Remo Almirante Tamandare e era o filmador official,

volutariamente. Ele era uma pessoa extremamente dedicada ao esporte e tinha um hobby todo
especial que era a filmagem. Durante anos filmou todos os grandes eventos desportivos,
muitos dos quais o entrevistado teve a oportunidade de assistir os filmes. A filmoteca dele era
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subam aqui, que eu recebo voc6s, como sempre ne. A situacao foi explicada

ao presidente GetOlio Vargas que concluiu isso é a realidade e, imediatamente,

chamou Souza Costa, gaucho, que era ministro da fazenda e disse ao Souza

Costa: Tu vais ser o padrinho do mais novo brasileiro. Em seguida foi

providenciada, as pressas, a naturalizacao do atleta alemao que pode

participar da competicao de remo (entrevistado "E").

A campanha de nacionalizacao das associacoes desportivas em Porto

Alegre contava corn o firme apoio da LDN e da Uniao Civica das Entidades

Amadoristas (UCEA), criada nos anos 40. Conforme o entrevistado "E", a

UCEA tinha uma filosofia muito prbxima a do Panathlon Internacional, a

finalidade do Orgäo era congregar as federacOes, convidar as ligas em tomb de

uma unidade em prof do esporte. Ele lembra que em fins de 40, nä° tern uma

data definida, mas em 50, nos ja faziamos reuniOes, varios e varios

desportistas e a UCEA teve urn papel muito importante, sempre colaborando

corn a Liga da Defesa Nacional. A UCEA foi organizada corn o apoio do grande

lider Joao Luis Daudt, que ocupou a presidencia do Conselho Regional de

Desportos (CRD).

0 entrevistado "E" disse que o Conselho Regional de Desportos (CRD)

era composto por alguns politicos, pessoas que nao eram tao ligadas ao

esporte. Mas, muitos deles eram fantasticos. 0 CRD em alguns aspectos

reproduziu o modelo administrativo do Departamento de Educagao Fisica

(DEF), criado em 1937. Assim como o DEF, o Conselho Regional de Desportos

passou a ser integrado unicamente por dirigentes desportivos somente no final

da decada de 50. Segundo o entrevistado "E", urn dos nomes escolhido pelo

Dr. Ildo [prefeito Ildo Meneguetti] foi o Dr. EvaIdo Campos, que durante muitos

anos presidiu o Conselho Regional de Desportos, ele era ligado Unica e

exclusivamente ao futebol profissional do internacional. Era um elemento de

destaque, um elemento fantastico. E ele se surpreendeu quando comecou a

elogiadissima, ele fazia a parte GIN/ice - a Semana da Patna, a parte social e especialmente a
parte desportiva - as regatas. 0 filme da regata era apresentado na segunda-feira a noite e nas
festas dos clubes, gratuitamente. 0 entrevistado "E" afirmou que naquela Opoca, a filmagem de
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trabalhar corn os outros esportes, porque nunca tinha tido esta oportunidade, e

transformou-se: vocés me tiraram do internacional e me levaram para esta

area.

As realizagOes do CRD em parceria com a LDN eram apoiadas pela

imprensa local. 0 entrevistado "A", afirmou que os jornais Folha da Tarde e a

Folha Esportiva noticiavam os desportos, corn grande 6nfase a natacao e

quando surgia nadador novo, recern comegando, eram paginas, fotografias

enormes nos jornais. Entäo divulgavam muito, divulgavam muito, provocavam

uma atracao muito grande. Conforme o entrevistado "B", os jornais noticiavam

os esportes, mas nao tinha a importancia que tern hoje. Era o futebol ne,

naquela epoca! E o remo, quando havia as competigOes ne, que nao eram com

uma freqUéncia muito grande, ne. Era isso ai. Na opiniao do entrevistado "F",

as atividades desportivas eram muito mais divulgadas.

Segundo o entrevistado "C", a imprensa atuava na divulgagäo e

popularizagao de alguns desportos. Ele conta que os rep6rteres Amaro Junior e

TOlio De Rose, do Correio do Povo e da Folha da Tarde encamparam a id6ia

de fazer uma corrida de carrinho de lomba. As corridas de carrinhos de lomba

eram brincadeiras realizadas geralmente pelos meninos na rua. A corrida

organizada pelo jornal Folha da Tarde premiava du gs categorias252 . 0 irmäo do

entrevistado, que tinha 12 anos participou da primeira corrida de carrinho de

lomba organizada pela Folha da Tarde, corn urn carrinho construido na fabrica

do pai deles, o meu irmäo foi o primeiro, primeiro vencedor. Perdeu, na corrida

de, de carrinho rUstico, que se chamava, mas ganhou na especial. Ai, ai ele foi

durante très anos, ele foi campeão. Como a idade era ate 14 anos, ai quando

ele chegou nos 14 anos ele nao pode correr mais. 0 entrevistado passou a

organizar as corridas e o jornal Folha da Tarde fazia as inscricties e davam as

medalhas. Na 24 a corrida de carrinhos de lomba da Folha da Tarde, a filha do

competiceies e festividades era muito prestigiada; era muito importante ver um filme, naquela
epoca, em 38, 39.
252 Os carrinhos simples (sem rolamento) e carrinhos especiais (corn rolamentos). A primeira
corrida foi aqui da esquina da CristOvâo Colombo na D. Pedro II, ate a esquina da Leopoldina
Juvenil, da, da, como e o nome da rua, Leopoldina?
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entrevistado (Vera) ficou em primeiro lugar. Be guarda ate hoje o trofeu e

mostrou com orgulho.

Alem das reportagens as diversas competigbes desportivas, a imprensa

divulgava os desfiles da Semana da Patria. Os desfiles de carater civico tinham

um papel fundamental na campanha de nacionalizagéo, no sentido de fomentar

as representagOes de uma identidade cultural brasileira. 0 entrevistado "B"

lembrou dos desfiles civicos promovidos durante o Estado Novo253 . Relatou

que no final da decada de 30, o Ministerio da Educagéo, cujo ministro era

Gustavo Capanema comecou a desenvolver o esporte, forgar o

desenvolvimento nas escolas, ai ent5o por bem ou por mal, estas que eram

religiosas, etc. tiveram que 	 comegaram aqueles desfiles da juventude dos

quaffs eu participei de verios porque era obrigado.

0 entrevistado "A" tambern faz uma analise critica do periodo do Estado

Novo: as grandes comemoragOes e festividades foram muito incentivadas, ate

meio a forga, pela ditadura do GetÜlio Vargas, que bateu sempre muito forte

nisso. 0 entrevistado avalia	 que era muito, era bonito, era interessante,

descontados os exageros ate que era interessante, e hoje n5o tern mais.5o

tern civismo, !Jac, tern nada. Era um momento civic() meio forgado mas era

(risadas). Segundo a entrevistada "G" ninguern desfilava por obrigagão, a gente

gostava daquilo. Ela desfilou	 Arias vezes corn o uniforme do colegio e

participou da Parada da Mocidade, quando era atleta do Grémio Nautico Uniéo.

Havia uma expectativa corn relacäo aos desfiles se preparavam, era uma Testa.

A Semana da Patria em Porto Alegre, inicialmente congregava militares

e civis no mesmo desfile, depois organizaram urn desfile esportivo e urn desfile

militar porque näo dava, era grande demais. Os desfiles ficaram de tal ordem,

cresceram de tal ordem tanto na capital como no interior, mas mais na capital,

que praticamente era um més, o me's de setembro era a programag5o. Os

desfiles congregavam urn nOmero expressivo de participantes, por exemplo,

253 Para o entrevistado, o Estado Novo foi instituido atravès de urn golpe, quando GetOlio
Vargas substituiu a constitui0o vigente por outra chamada vulgarmente de A Polaca porque
tinha muita semelhanca corn a constituicäo polonesa.
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havia urn clube que desfilava corn 600 pessoas. 0 IPA 254 uma vez desfilou

corn urn destacamento corn bem mais de 100, acho que cerca de 200 alunos,

acho que o coordenador era o Selmiro, todos corn mastros grandes e

bandeiras nacionais grandes, todas iguais, entäo era urn retangulo, urn

retángulo de bandeiras, e eles desfilavam assoviando o hino do IPA.

0 entrevistado "E" conta que vinham as corpora goes do interior, bandas

militares a cavalo, eu nunca tinha visto ne, vinham todos estes, nâo sei

quantos, quantos milhares de... desfilavam em Porto Alegre, era uma coisa

fantâstica. Foi necessario limitar o nOmero de participantes por representagäo

de entidade porque terminavam as duas da tarde e nä° paravam, porque era

das 8.30 h, e era pontual. Tambern recordou dos espeteculos civicos da Flora

da Petria, corn cerimOnias militares e apresentagao de corais de varias

entidades. 0 evento era realizado a tarde onde hoje e o Hospital de Clinicas.

Ali havia urn pavilhäo grande, ali havia sido urn campo de futebol, campo do

Cruzeiro. 0 entrevistado ficou visivelmente emocionado (olhos vermeihos,

embargados) quando falou dos desfiles civicos: eu me lembro como se fosse

hoje.

Nos desfiles da Semana da Patna cumpria-se corn o objetivo civico do

desporto. Os desfiles foram encampando urn nOrnero cada vez major de

entidades e pessoas, sendo organizado por categories: entidades militares,

tiros de Guerra, associagOes desportivas, colegios. Conforme o entrevistado

"B", os desfiles da juventude geralmente era no dia 13 de setembro ou no

meximo ate o dia 5 de setembro, no dia 7 sempre foi urn desfile militar. Para ele

as festividades da juventude passaram a ser muito bonitas, e participava desde

o aluno do curso primario, do ginasio, o universiterio, sindicatos e clubes.

Segundo o entrevistado a comemoragao comecou a despertar major interesse

e entäo ern todos os colegios comecaram a ter, aqui no Anchieta e tal

instrutores militares, que exam oficiais do exercito, sargentos e coisa para dar

254 0 Institute Porto Alegre (IPA) e urn estabelecimento de ensino ligado a Igreja Metodista. Ern
1972 inaugurou a Faculdade de Educagao Fisica.
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aulas de educagäo fisica no primeiro governo do GetCllio, mas já ai a partir de

36, 37 por ai, ele assumiu em 30. Entäo ai comecou a desenvolver.

0 entrevistado "E" desfilou muitas vezes, sendo a primeira vez que eu fui

era um desfile de Guerra, depois pelo pre-universitério e pela medicina. 0

primeiro foi nas festividades da Semana da Patria de 1938: eu me recordo

perfeitamente bem, eu cursava o Tiro de Guerra 318, foi feita uma marcha com

cerca de 800 alunos. No curso pre-universitario nos 6ramos no diurno cerca de

900 alunos. Havia o noturno, o noturno que era bastante grande. Ele desfilou

pela Faculdade de Medicina em 1941: me recordo, ganhamos ate o trot -6u, e eu

a tempos atràs eu tinha ate urn diploma da prOpria faculdade, do centro

académico Sarmento Leite.

0 entrevistado "D" afirmou que todas as associagOes participavam dos

desfiles, semana da [Atria e coisa, jogos que houve ne. Havia muitas pessoas

prestigiando aquilo era, como e que eles chamavam, era o desfile, desfile da

juventude, não...Parada da Mocidade, Parada da Mocidade guria! Parada da

Mocidade. A esposa do entrevistado "C" lembrou as Paradas da Mocidade, que

eram sempre antes da parada do dia 7 de setembro. Entâo os colêgios

competiam, procuravam estar mais bonitos do que os outros. As bandas eram,

os instrumentos eram todos enfeitados, as bicicletas, todo o rodado da bicicleta

era feito corn fita crepom, verde e amarelo, ent5o, eles empurravam o civismo

pra gente.

0 entrevistado "A" participou de varias festividades nas comemoracOes

da Semana da Pãtria no inicio dos anos 40: tinha a Parada da P6tria, onde os

clubes eram a figura principal da parte civil né, na parada né. Era a Parada da

Mocidade, que chamavam. Ele afirma que os clubes eram o destaque principal.

Entäo aquilo era um acontecimento, por que todo mundo is fardado, de acordo

corn a epoca. Ele descreve as roupas usadas nos desfiles, geralmente calca

branca e a camiseta do clube, e pendurava todas as medalhas na camiseta.

Tinha gente corn uma quantidade imensa de medalhas, nas costas, na frente,

que era tudo atracao né.
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0 entrevistado "D" foi urn dos que desfilou corn varias medalhas presas

na camiseta. Mostrou uma fotografia fixada em urn quadro na parede, onde ele

aparece vestido para o desfile, pois era assim ne, eu tenho uma medalha

bonita aqui. Ai quando via saia tudo medalhado. A entrevistada "G" tambèrn

recordou que tinha que botar tudo quanto era medalha, todo mundo tinha que

desfilar, corn o peito cheio de medalhas, em cima duns jipes, corn bandeiras do

RS 255 . 0 entrevistado "C" desfilava pela SOGIPA como atleta entende, a gente

desfilava inclusive, tanto, tanto pela SOGIPA entäo Turnerbund, na epoca era

Turnerbund. Ele conta que durante a Semana da Patria havia, 6, 6, 6

demonstraccies, demonstraceies, cornpeticOes de tudo que era esporte

relacionado corn a parte civica que era exatamente da semana da Petria. A

Semana da Petria ai incluia tudo, ai incluia, a atletismo, ciclismo, basquete,

vOlei, todos, todos os esportes. A entrevistada "F" participou de desfiles e

mostrou uma fotografia, onde aparece o professor Blach e Daudt 256 e outra

onde seu pai esta desfilando corn o grupo da diretoria da SOGIPA.

A Escola Superior de Educacäo Fisica (ESEF), criada em 1940, tambèrn

participava dos desfiles, muitas vezes, corn os alunos cantando o hino da

EscoIa257 . De acordo corn o entrevistado "E", a coisa mais importante para o

esporte gaucho foi a criacao da Escola de Educacäo Fisica 258 . Os primeiros

255 A filha da entrevistada participou de urn desfile na pista de atletismo da SOGIPA, quando
era pequena, corn 5, 6 anos, de mascote na frente da equipe do Uni5o. Ela lembrou que havia
urn concurso para a escolha do melhor desfile de clube. Compareciam clubes ate do interior do
Estado. Eu me lembro que o Uni5o is corn uma biga, ne. Pegavam o cavalo do leiteiro e
colocavam para puxar a biga. E a minha irma is na biga, em cima, como se fosse uma romana,
nao sei o que (risadas).
256 Ela elogiou João Carlos Daudt, esse foi presidente da Sogipa, foi urn espetaculo. A gente
chamava ele de Cacalo. Daudt. 0 irtnäo dale era presidente da Federacäo Atletica Rio-
Grandense.
257 0 Hino da ESEF destacava o papel da juventude desportiva na construgáo da Nagäo
brasileira. A letra e de Paulo AntOnio Moritz e a mOsica de Natho Hehn: Mocidade do Brasil
avante! Cultivemos a beleza do corpo; melhorando a nossa raga; a ['atria dedicando este ideal;
que e forca e beleza sem par (bis); assim cantando, marchemos sem terror, todos nos somos
da ['atria; uma esperanca; e cultivemos corn te e ardor; nossa sagrada miss5o.
258 0 entrevistado "E" sempre manteve uma estreita ligagào corn a instituigäo. Formou-se na
Faculdade de Medicina da URGS, em 1946 (na epoca a universidade nã'o tinha sido
federalizada). Em 1950 fez o curso de Medicina da Educagäo Fisica e do Desporto na ESEF,
onde trabalhou como medico voluntario durante urn ano. Durante os anos de 1967 e 1968
retornou a Escola como professor convidado. Foi o primeiro diretor do Centro Olimpico da
ESEF nos anos de 1970 a 1972. No periodo de 1972 a 1976 atuou como assessor desportivo
dos reitores da UFRGS, Eduardo Faraco e Homero Jobim.
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professores da ESEF tinham vinculagäo corn as associacOes desportivas teuto-

brasileiras, como os professores Valdir Eckart, Derik Ely 259 e Karl Black 260 . Ele

afirma que da ESEF sairam muitos lideres, especialmente, o Selmiro 261 e

muitos outros, ne, o nUmero e muito grande. Os alunos da ESEF colaboravam

nos desfiles (entrevistado "E"). Esta atividade era coordenada pelo professor

Frederico Guilherme Gaelzer: nesta parte do desfile, Gaelzer sempre o grande

lider e depois jà corn os seus alunos. A entrevistada "F" participou dos desfiles,

quando era aluna da ESEF, aquilo era muito bonito. Na Semana da Patria de

1941, a ESEF organizou urn bailado no campo onde atualmente é... a

Faculdade de Odontologia e o Hospital de Clinicas. Era urn campo grande,

entâo algumas mops da Educacäo Fisica e os rapazes da Escola de Cadetes

fizeram urn bailado, as mops de gaCrchas e os rapazes tamb6m.

Nas comemoracOes da Semana da Patria, alern dos desfiles civicos era

realizada a corrida do Fogo SimbOlico. TOlio de Rose propOs a realizagäo da

Corrida do Fogo SimbOlico em Porto Alegre, em 1938. Ele trouxe esta idéia

corn archote ou imaginou este desfile corn archotes dos Jogos Olimpicos de

Berlim realizados em 1936, que acompanhou como "repOrter" (entrevistado

"E")262. Para o entrevistado TÜlio teve a ousadia de pensar no espetéculo e

sugeriu ao Vignoli e a alguns militares. Essa tambern foi uma epoca fantéstica,

sempre a semente sendo lancada pelo Rolim. Ele comentou que Thlio de Rose

teve sempre o apoio de exêrcito e da Liga de Defesa Nacional, e o grande

apoio do GetÜlio Vargas.

A primeira Corrida do Fogo SimbOlico foi realizada unicamente pelos

remadores veteranos das associagOes de remo de Porto Alegre. A partida foi

na Igreja de Viarn5o, cuja distància ate a Pira da Patria montada na Rua Joäo

259 Foi professor da ESEF e tecnico de natagão do GI-6mi° Náutico Uni5o. Faleceu durante a
realizagäo da pesquisa.
260 Ele refere-se a Karl Black, que era filho de Geog Black. Segundo o entrevistado o professor
Karl Black era uma pessoa excepcional, era uma pessoa que tinha uma capacidade tàfica,
pedagOgica, as aulas dele embora nao fossem aula de fisica, ginàsfica e depois halterofifismo,
naquele tempo tinha halterofilismo, mas ele tinha uma habifidade muito grande, uma pessoa
muito correta.
261 Foi o primeiro diretor da Faculdade de Educagao Fisica do IPA.
262 Alern de TOlio de Rose, Joâo Carlos Daudt (Sogipa e do Barroso) e Humberto Sachs foram
assisitir os Jogos Olimpicos de Berlim (entrevistado "E").
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Pessoa (em frente a Rua Luis Afonso) era de aproximadamente 26 Km.

Participaram aproximadamente 60 remadores, que foram levados ate Viamao

por dois 6nibus. 0 entrevistado "E" contou que todos eles correram, cada urn

corria 50 m, 20 m, 100 m, levando o Archote. 0 caminháo do exercito da frente

is distribuindo os atletas e o caminh5o de tras is recolhendo durante o trajeto. E

assim eles iam, alguns correram mais de uma vez e chegaram na Pira a meia

noite. Para o entrevistado aquilo era uma coisa inusitada. 0 entrevistado "C"

afirmou que a pira vinda de Viamao era acesa da meia noite do dia 1° de

setembro, e levava a semana toda ate o dia 7. E tambern era extinta a meia

noite do dia 7 de se (pausa) setembro. 0 entrevistado "B" tambern presenciou o

fogo simbalico que a festividade comecava a zero hora do dia 3 de setembro

acendendo a pira ali onde 6 a Liga de Defesa Nacional apagando as 24 h do

dia 7 de setembro ali no mesmo lugar.

0 entrevistado "E" participou de uma corrida carregando o archote que

foi uma coisa muito heterogénea. Possivelmente por que aconteceu em uma

noite que tinha uma garoa forte, ent5o todos os alunos foram e alem do

fardamento, cada urn tinha que por a sua protec5o, a sua capa. 0 desfile

aconteceu a noite na Rua dos Andradas (Rua da Praia) e havia urn vento e o

combustive) tinha urn pouco de breu, e aquele breu queimando lancava uns

fios, que praticamente estragou as roupas de todos. Foi uma coisa interessante

porque foi urn prejuizo total, corn aquela parada que nao foi o que todos

esperavam, mas, mesmo assim tinha pablico. Ele mostrou um sentimento de

tristeza devido aos problemas enfrentados e as expectativas frustradas durante

a comemoragao da Semana da Patria. 0 ar de resignagao e consolo 6

observado quando afirma que foi a primeira grande Semana da Petria,

especialmente por esta corrida de veteranos. De fato foi a primeira realizacäo

da corrida do fogo simbOlico na primeira comemoracao da Semana da ['atria

do Estado Novo. 0 entrevistado afirma que foi uma cerimônia muito bonita, eu

sei porque o meu pai foi um dos que participou.

0 entrevistado "E" de forma impressionante lembra dos trajetos

percorrido pelo Fogo SimbOlico, o primeiro foi em Viam5o, deixo eu ver se eu
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me lembro, o segundo foi em Rio Pardo, depois foi FlorianOpolis, depois foi

para Säo Paulo, no Ipiranga, depois foi para Minas, depois foi para Salvador,

depois foi para Natal, depois foi para Fortaleza e ai que veio para o Rio de

Janeiro. Depois do Rio de Janeiro saiu de Roma, sempre corn o TÜlio de Rose

organizando todos. E o TCilio de Rose teve sempre o apoio de exercito e da

Liga de Defesa Nacional, e o grande apoio do GetÜlio Vargas, o Getalio sempre

foi urn grande amigo do Vignoli e do Tirlio, ne, e essas pessoas tinham todo o

apoio dele". Ele conclui afirmando que as festas eram muito bonitas (relatou

corn empolgagäo a corrida do fogo simbOlico).

Segundo o entrevistado "E", a Pira da Patna funcionou durante muitos

anos, ela depois foi melhorada e inclusive tinha que ter acesso por escada e,

normalmente, eram personalidades, atletas que faziam o acendimento da Pira.

A entrevistada "G" recordou que as filhas participaram 263 . Para o entrevistado

"C", o fato da pira dos jogos, como a Semana da Pâtria comecava corn

esportismo 264. Para a entrevistada "F" havia mais sentimento de brasilidade, a

gente vibrava para desfilar.

0 entrevistado "E" concorda que na epoca existia urn sentimento civic()

muito forte e procura explicar a origem: nos tinhamos tido aquela set-le de

revoluceies, 30, 32, a intentona de 35, o golpe de 37, quer dizer, a Guerra

quase ai, e tal. Ha via tambern sentimentos contrerios, havia ai, o partido

integralista. Entäo havia muita movimentac5o, o partido comunista je estava

emergente, e certamente este foi um momento propicio. Ele continua seu

depoimento, dizendo que alguns alegavam que os desfiles eram movimentos

de direita, mas na verdade era o seguinte: Porto Alegre na Semana da Petria

263	 • •Lisia Barth é a filha mais velha da entrevistada "G". Foi uma das poucas atletas que
participou da corrida do Fogo Simbblico, na epoca tinha corn 15 anos. Foi recordista sul-
americana e brasileira sempre representando o Uni5o.
264 A esposa do entrevistado "C" afirmou que na epoca da ditadura, na epoca do governo do
GetOlio Vargas, a impressäo que eu tinha, eu era estudante, adolescente, e que eles
procuravam botar civismo a forga dentro da gente. Entào, aquilo era urn, urn ufa, ufanismo. Ao
concluir ela emite urn julgamento, mas eu acredito que naquela epoca era urn, urn civismo
sadio porque näo trazia uma ideologia. Era amar a P6tria, saber os hinos, cantar, mas näo
havia assim uma ideologia, como teria talvez hoje ern dia uma coisa semelhante se fosse aqui
do nosso governo de Porto Alegre nê. Haveria aquela, aquela coisa direcionada, nä° era
direcionado, era, era o fato civico em si".
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era a/go fantastic° e os clubes se preparavam o ano inteiro. Os desfiles eram

muito prestigiados pela populacao: eram milhares de pessoas, ne. E o pUblico

era uma coisa fantéstica. 0 desfile tinha carros alegOricos, bandas militares,

bandas marciais, bandeiras e tudo e alguns criticavam que isto era urn

espetäculo, um espetaculo nazista, fascista e tudo o mais. Agora era

interessante, como, como a gente vibrava. E nao tinha conotacao, eu, eu, eu

nao reconheco isso.

De acordo corn o entrevistado "E", os desfiles eram urn chamamento

aquela entidade, aquele colegio, ao clube, ao tiro. Os desfiles representavam

civismo: forma civica, que havia em todas as entidades, as escolas. 0

entrevistado afirma que tinha urn sentimento nacionalista: era outra coisa,

naquele tempo se cantava muito o hino, ne. Ainda havia aquele movimento,

aquele decreto do Getulio proibindo as atividades regionais; entäo os hinos

regionais eram muito pouco tocados e havia uma menor quantidade de

bandeira do que existe hoje. Hoje, tern mais bandeiras quase iguais a do Rio

Grande do Sul. Este sentimento regionalista e muito arraigado, gracas a este

grande movimento que e o MTG [Movimento Tradicionalista Gaucho]. 0 Rio

Grande do Sul e o lider mundial, mais de mil e tantos MTGs.

Os desfiles civicos e as paradas da mocidade, nao foram interrompidos

durante a segunda guerra mundial, nem mesmo corn a entrada do Brasil na

guerra. 0 entrevistado "B" contou que apesar das violentas manifestagOes

contra as lojas, associacoes e outras instituicOes alemäs, ern setembro de 1942

houve a comemoragao da Semana da Patria ai normal, alias ai corn mais

exaltacäo. Porèrn, as associacoes desportivas identificadas corn os alemaes

nao participaram dos desfiles: ai nao. Era inimigo. Era inimigo. S6 participaram

aquelas entidades que afirmavam o sentimento nacional. Apesar dos

acontecimentos mencionados, o entrevistado "A" pensa que a nacionalizacao

nao prejudicou o desenvolvimento das associacoes desportivas: nao, nao. Eu

acho que ele foi ate estimulante. Nä° que eu concorde corn tudo que foi feito

naquela epoca, pelo contrario, mas ele foi estimulante, por que havia uma

press5o, um estimulo de todas as formas nesse sentido do civismo, de paradas
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e canta o hino nacional em todo lugar que se ia, tinha que cantar. Foram

observadas reacties de cunho emocional na maioria dos entrevistados, quando

relatavam as comemoragOes civicas da Semana da Patna.

Para o entrevistado "A", a nacionalizacäo de certa forma ajudou a

impulsionar o desporto, ajudou, ajudou. Por que aquilo criava urn entusiasmo

nas disputas, mesmo quando vinham estrangeiros, que nao eram muitos

freqUentes, mas aquela garra pelo Rio Grande do Sul, pelo Brasil. Tanto que

havia urn abrigo, eu me lembro como se fosse hoje, que na epoca a Federacäo

de Remo era de todos os esportes nauticos, entäo se chamava Liga Wautica do

Rio Grande do Sul, ent5o, o blusäo atras, o abrigo estava escrito Nautica sO, e

em baixo Brasil. Isto demonstra que o sentimento pelo pals deveria ser mais

forte que pelo Estado do Rio Grande do Sul. 0 entrevistado afirma que a

ditadura do Getulio acabou corn isso, por que havia aquela rivalidade, aquelas

revolucaes todas e em determinado dia o Getulio mandou queimar as

bandeiras todas dos estados, e corn isso apagou por algum tempo essa

fivalidade, o que foi born. Eu acho que foi born.

0 entrevistado "E" confirmou que havia uma restricäo as atividades que

fossem regionais, mais urn sentimento de..., talvez... isto é histOria, isto tem

influenciado muito esta unidade brasileira, gracas a esse sentimento de impedir

tambarn aqueles focos regionais, as disputas regionais. Para ele, a

nacionalizacao nao chegou a influenciar o desenvolvimento das associagbes

desportivas em Porto Alegre. Admite que teve problemas, por exemplo, em

todos problemas que mudam assim, alguns nao era s6 mudanca de toda

orientagao, quer dizer aquela, a instrucao tecnica ja era diferente, que num

clube que noventa por cento falam uma lingua, na hora em que to mudas a

orientacâo geral havia problema.

0 entrevistado "B" afirmou que corn a participagäo do Brasil na Segunda

Guerra Mundial comecou a influe- ncia americana no pals. Pois, ate 30 a

influäncia aqui era dos franceses, dos alemäes e ingleses, americano muito

pouco quase nao tinha. Isto nao foi so no esporte, como na comida, em tudo,
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depois comecou a mudar. A instalagäo de bases americanas em Porto Alegre,

Belem do Para, Fortaleza e Natal, durante a Segunda Guerra Mundial

possibilitaram uma aproximagäo entre os marinheiros americanos corn os

militares brasileiros. Alguns oficiais brasileiros foram realizar cursos

preparatOrios nos Estados Unidos, tendo em vista seu futuro deslocamento

para Italia e trouxeram a cultura americana de esporte, esporte, esporte e,

tornaram a coisa popular por que nos Estados Unidos ja era praticada pela

populacâo, o que nä° era o futebol, o que näo e ate hoje. Eram os outros

esportes.
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4 — Anelise e Interpretacâo dos Estudos

Esta segao apresenta a analise das relagOes entre o associativismo

desportivo e as representagbes da identidade cultural teuto-brasileira. 0

enfoque exploratOrio desta investigagao permitiu elucidar cinco categorias

extraidas dos documentos impressos, fontes bibliograficas e depoimentos

orais: (a) emerg6ncia e expansao das associagOes desportivas; (b) as

representagbes da identidade cultural teuto-brasileira nas associagOes

desportivas; (c) as reagOes de confronto a identidade cultural teuto-brasileira;

(d) estratègias de recomposicäo da identidade cultural teuto-brasileira; (e) as

representagOes da identidade cultural brasileira.

A emerOncia e expansäo das associacdes desportivas

As primeiras associagOes desportivas foram organizadas pela elite

econOmica teuto-brasileira, enquanto espago de sociabilidades e lazer, como

tamb6m, de representagao de sua identidade ètnico-cultural. A comunidade

teuto-brasileira comegou a ocupar uma posigao sOcio-econOrnica destacada em

Porto Alegre. 0 desenvolvimento do complexo colonial imigrante gerou

profundas transformagOes sociais e econOmicas na cidade, que obteve urn

aumento de sua populagao. Este contexto favoreceu a emergència das

associagOes desportivas, na segunda metade do seculo XIX.

A sociedade Turnerbund (1867), primeira associagao desportiva de

Porto Alegre destinava-se a pratica da ginastica. A ginbstica promovida pela

Sociedade Turnerbund caracterizava uma heranga alema, sem contudo

carregar a conotagao guerreira e ideolOgica da proposta de Jahn no inicio do

seculo XIX (Ramos, 2000). Na Alemanha, as associagOes de ginastica, alem de

se constituirem em espagos de pratica das atividades fisico-desportivas,

tambèrn estavam voltadas a atividade politica, em muitos casos, funcionando

como reftligios de intelectuais liberais. A ginastica alemä enquadrou-se nos

ideais da cultura do corpo, voltando-se para a busca da saUde corporal, na

segunda metade do seculo XIX, e mais tarde direcionou-sea busca da beleza
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fisica. Em Porto Alegre, a ginastica era uma forma de fomentar a pratica

desportiva da juventude alerna- e afirmar a cultura de origem da comunidade

teuto-brasileira. A pratica da ginastica pela Sociedade Turnerbund estava

ligada a emergencia da nacionalidade e da representagào de sua identidade

cultural.

Alem da Sociedade Turnerbund, a fundagao do Ruder Club (Clube de

Remo), em 1888, tambem foi urn marco desportivo em Porto Alegre. 0 Ruder

Club, de acordo corn Hofmeister (1978), foi a primeira associagäo de remo

organizada no pals. No entanto, nä° e possivel confirmar o pioneirismo do

remo gaucho em relagao ao praticado no Rio de Janeiro, devido a escassez de

informagbes.

Neste mesmo periodo, surgiram as associacoes de turfe, organizadas

pela elite luso-brasileira, que passaram a disputar espago corn as associacoes

teuto-brasileiras no campo das representagOes sociais. No entanto, as

associacoes de turfe perdem espago no inicio do seculo XX. As quatro

associacoes destinadas ao turfe, ate ent5o, existentes em Porto Alegre

restringiram-se a uma Unica instituig5o: o Jockey Club. Especula-se que o

desaparecimento das associacoes de turfe vinculadas a comunidade luso-

brasileira, tambem esteja relacionado a gradual expansäo e consolidagào das

associacoes desportivas teuto-brasileiras na cidade. A medida que as

associacoes teuto-brasileiras ampliavam a oferta de atividades, as praticas

desportivas marcadas pela heranga colonial luso-brasileira perdiam espago.

Provavelmente, o enfraquecimento do turfe em Porto Alegre, esta

relacionado a transigao para urn novo modelo social. 0 turfe era uma pratica

restrita as elites rurais que freqUentavam os hip6dromos, os quais retratavam

uma sociedade colonial e arcaica. Nessa perspectiva, o turfe passou a ser

associado ao atraso de Porto Alegre, que desejava tornar-se uma cidade

moderna, tendo como referencia algumas cidade europeias e, principalmente, o

Rio de Janeiro, capital do Brasil na epoca. 0 associativismo desportivo
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acompanhou o processo de urbanizagäo da cidade e de modernizagao da

sociedade porto-alegrense.

A elite teuto-brasileira, que freqUentava as associagOes desportivas,

tornou visivel seu poder politico e econOmico no processo de urbanizagäo e

modernizagao da cidade. A auto-organizagao foi uma caracteristica marcante

das primeiras associagOes teuto-brasileiras que, sem fins lucrativos, dependiam

de receitas oscilantes, oriundas da contribuigao dos associados. Atraves de

recursos privados, emprèstimos bancarios, cotizagao entre os sOcios e

doagOes de terrenos, as associagbes desportivas puderam adquirir sua sede e

demais instalagOes. 0 primeiro prèclio da Sociedade Turnerbund e o velbdromo

pertencente a Sociedade Ciclistica Blitz resultaram da ajuda financeira de

comerciantes alemaes.

As associagOes realizaram grandes investimentos para a construgao dos

estadios, ginasios, piscinas, pistas de atletismo e outros locais para a pratica

desportiva. Estas condigOes dificultaram a administragao das associagOes, que

adotaram o sistema de autogestao, corn comprometimento pessoal dos sOcios

nas metas da instituigao. A austeridade foi uma caracteristica marcante na

administragao das associagOes teuto-brasileiras. As associagOes divulgavam

anualmente seus balancetes financeiros. 0 rigoroso controle das finangas

permitiu a construgào de instalagOes e aquisigao de equipamentos desportivos

pelas associagOes teuto-brasileiras.

Os teuto-brasileiros criaram suas associagOes desportivas reconhecidas

enquanto espagos da elite, pois eram restritos aqueles que se identificavam por

fatores, econ6mico-sociais, etnico-culturais e politicos. A criagao de uma

associagao envolve aspectos cuja finalidade é tornar visivel o lastro sOcio-

politico-cultural da comunidade ou do grupo. A associagao nä° é urn espago

aberto a todos, no sentido lato da palavra; mas sim, urn espago privado mais

alargado. As primeiras associagbes desportivas de Porto Alegre sào espagos

privados freqUentados, predominantemente, pela elite urbana. As associagOes

desportivas tornaram-se lugares de distingäo social, pois se constituiram numa
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forma de representacäo da comunidade teuto-brasileira diante da sociedade

porto-alegrense. Sua afirmagäo ocorreu em razäo do reconhecimento obtido

pela participagäo que tiveram no processo de crescimento e desenvolvimento

da cidade.

Os depoimentos e os documentos impressos confirmam a influéncia da

comunidade teuto-brasileira na introducão de varios desportos em Porto

Alegre: ginàstica, tiro ao alvo, remo, tènis, ciclismo, bath), futebol, esgrima,

atletismo, voleibol, basquete, entre outros.

As representacdes da identidade teuto-brasileira nas associacoes

desportivas

0 teuto-brasileiro foi identificado pelo seu espirito associativo, conforme

atestam as obras bibliograficas, documentos impressos e depoimentos orals.

Eles se agruparam em associacoes, compartilhando o interesse comum de

representar-se perante os "brasileiros". Para tanto, estabeleceram elos com a

pâtria de origem, Em geral, as associacoes adotaram as cores da nacäo alemä

- preto, vermelho e branco, nas bandeiras, uniformes e outros simbolos

culturais.

Os !Kos da comunidade teuto-brasileira com a Alemanha eram

estreitos. Muitos teuto-brasileiros realizaram seus estudos na Alemanha,

enquanto ginastas alem5es eram convidados para se integrar nas atividades

das associacoes desportivas. Este intercâmbio de relagOes facilitava o acesso

dos teuto-brasileiros a materiais vindos da Alemanha, como por exemplo, livros

e revistas, alem da importagäo de equipamentos e materiais desportivos,

considerados fundamentais para impulsionar o desporto nas associacoes.

A organizagào de entidades desportivas, como por exemplo, Liga de

Natacäo (1890), Comit6 de Regatas (1894) e Liga de Ginastica do Rio Grande

do Sul (1895) demonstrou a capacidade associativa dos imigrantes alemäes, e

o fortalecimento desta comunidade na ocupacào de espacos socials.
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Particularmente, a Liga de Ginastica desempenhava urn papel relevante na

manutengäo da mernOria alernä e da unidade entre as sociedades de ginastica

no Estado. No mesmo periodo da Liga foi organizado o Comité de Regatas,

corn a intengâo de promover a pratica do remo e os ideais do associativismo

desportivo. Este Comit6 (atual Federagào de Remo do Rio Grande do Sul) é a

mais antiga entidade desportiva em atividade no pals.

Outro meio de afirmagäo da identidade cultural dos teuto-brasileiros foi a

utilizagäo sisternatica da lingua alemà nas associagOes desportivas, alèrn de

outros espagos privados e piablicos. A lingua alemä era fluente no Club de

Remo Guaiba Porto Alegre e na Sociedade Turnerbund (entrevistados "B", "D",

"E", "G". e "H"). Albm de ser falada no cotidiano das associagOes, a lingua

alerna foi empregada na redagäo dos estatutos, das atas e demais registros

das associagOes. A lingua era urn trago fundamental da identidade cultural

teuto-brasileira.

0 modelo administrativo caracterizado pela perman6ncia dos dirigentes

nos cargos por urn longo tempo, tamb6m era uma forma de sustentar os tragos

culturais das associagOes teuto-brasileiras. Especialmente, a Sociedade

Turnerbund, o Gr6mio Nautico Uniäo e a Sociedade Leopoldina (atual ALJ)

mantiveram o revezamento de nomes teuto-brasileiros nos principais cargos da

diretoria. Estas fungOes eram desempenhadas por teuto-brasileiros que se

destacavam principalmente no combrcio e indOstria porto-alegrense.

As instituigOes teuto-brasileiras constituiam uma "rede de relagOes" entre

si, tambern, como uma forma de afirmagäo de sua identidade cultural perante

os demais porto-alegrenses. Isto implicava na ajuda mOtua entre as

associagOes teuto-brasileiras, atravès do patrocinio das competigOes e

emprèstimo de instalagOes. Algumas personalidades da elite teuto-brasileira

fomentavam estas relagOes entre as associagOes. Exemplo disso, e o caso do

jovem Alberto Bins que, ao retornar para Porto Alegre ap6s concluir seus

estudos na Alemanha, participou da organizagäo da associagao de remadores

Ruder Verein (1888), da Sociedade Ciclistica Blitz (1896) e do "Fussball"
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(1903). Mais tarde, o major Alberto Bins tornou-se prefeito de Porto Alegre,

onde se destacou como personalidade Oblica, de reconhecida capacidade

administrativa.

A expansào desta rede de relagOes foi observada na fundagao do

Grémio Football Porto Alegrense pelos associados da Uniao Velocipeclica e na

fundagao do Fussball Club Porto Alegre pelos ciclistas da Sociedade Blitz.

Nesta ocasiao, foi doado urn terreno ao lado do velOdromo da Blitz para o

Fussball. Ja o Gramio, no principio, usava o campo da baixada que era sede

da sociedade de atiradores alemaes. 0 ex-jogador de futebol do Grernio, Georg

Black organizou na Sociedade Turnerbund urn time de futebol, no qual atuou

como treinador ate a extincao do time. Alern de trabalhar corn o futebol, ja

atuava como mestre de ginastica na Sociedade Turnerbund e como professor

nas escolas de Porto Alegre e Sao Leopoldo. Ele tambern foi responsavel pela

criagao do primeiro grupo de escoteiros no pals vinculado a Sociedade

Turnerbund.

A fundagao do Grernio Foot-ball Porto Alegrense e do Fussball, na

mesma data (15/09/1903), sugere que havia grupos diferenciados que

disputavam espagos dentro da prOpria comunidade teuto-brasileira. Entretanto,

essas diferengas ficavam atenuadas, a medida que as associagties eram

reconhecidas como teuto-brasileiras e, em sua maioria, "fechadas" aos outros

grupos culturais. Havia criterios rigidos que restringiam a aceitagao de novos

sOcios. No principio, para associar-se a estas instituicoes era necessario ser

imigrante alernao ou ser filho de teuto-brasileiro educado na Alemanha.

Este intercâmbio de relagOes corn a Alemanha era incrementado pela

visita periOdica de instrutores de ginastica alemäes, convidados pela

comunidade teuto-brasileira para desenvolver atividades nas associacoes.

Alguns deles tambern ministraram aulas nas escolas da comunidade teuto-

brasileira. Alern disso, ainda, participavam das competigbes representando a

associacao. Estes ginastas tinham urn alto nivel tecnico e, geralmente, venciam

as provas de ginastica.
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Os festivais de ginastica, as festas dos atiradores, as competigOes

desportivas, entre outras atividades, eram meios de afirmagäo pUblica da

identidade cultural das associagbes desportivas teuto-brasileiras. As provas de

revezamento, nas quais os teuto-brasileiros percorriam as cidades de

imigragäo alern5 (Santa Cruz do Sul, VII, São Leopoldo, Porto Alegre e

Blumenau) era uma forma de comungar seu territOrio geografico e suas

fronteiras culturais. A Sociedade Turnerbund foi a primeira associagäo no pals

a promover estas provas de caminhadas de longa distAncia realizadas pelo

grupo de escoteiros.

As associagOes desportivas teuto-brasileiras estavam permanentemente

reconstruindo suas fronteiras 6tnico-culturais em relagao aos outros grupos

culturais. No interior das associagOes, o sistema de comunicagäo prOprio,

atraves do jornal da Sociedade Turnerbund e da Revista "0 Bigua" do Clube

de Regatas Guaiba Porto Alegre, eram meios de expressao dos seus tragos

culturais distintivos e de divulgagäo de suas atividades culturais.

Uma caracteristica marcante da cultura da comunidade teuto-brasileira

era a participagäo expressiva das mulheres nas diversas atividades das

associagOes. Desde o inicio do seculo XX, mais precisamente a partir de 1904,

elas praticavam gin6stica na Sociedade Turnerbund e participavam de cursos

de formagäo de instrutores de ginastica. Alern disso, as mulheres foram

importantes na organizagäo da primeira associagäo feminina de boläo do pals,

instituida na Sociedade Leopoldina em 1918. Assim, elas ocupavam espagos

sociais, restritos ao universo masculino. Mesmo depois do casamento que,

freqUentemente, interrompia a sua participagäo em desportos, as mulheres näo

se afastavam das associagOes desportivas teuto-brasileiras. Desta forma,

perpetuava-se o sentimento de pertencimento a associag5o, o qual era

fomentado pela convivência entre parentes e amigos nas atividades

desportivas. Alguns depoimentos comprovam a intensidade destas relagbes,

quando referem que a associagào desportiva era uma extensäo de sua casa.
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0 entrevistado "H" afirmou que era brasileiro, pois sua mae era

brasileira, embora seu pai tivesse vindo da Alemanha. Ele falava alernao,

casou-se corn uma teuto-brasileira, praticava ginastica, fez aulas de educagao

musical (tocava violino) e participou de grupo de canto. Como se näo bastasse,

conhecia a histaria de grandes personalidades da cultura alernä, como por

exemplo, Jahn e Bismarck. A entrevistada "F" afirmou que era brasileira, pois

nasceu no Brasil, o que nao a impedia de freqUentar a sociedade Turnerbund,

ser atleta da sociedade, falar a lingua alemä, ter aulas de educagäo musical

(tocava piano), casar corn urn teuto-brasileiro, e manter amizades corn teuto-

brasileiros. Eram formas de vivenciar sua cultura de origem.

Um dos principais motivos que gerou conflito entre os membros da

comunidade teuto-brasileira decorria de sua concepgao de cidadania e

nacionalidade (Seyferth, 1994). Os teuto-brasileiros identificavam-se como

cidadäos brasileiros, porque cumpriam suas obrigagbes corn o pais. No

entanto, sua nacionalidade era determinada pela cultura alemä. Esta condigao

identitaria gerou urn sentimento negativo em relagäo a comunidade teuto-

brasileira, acusada de ter dupla identidade e, por conseqii6ncia, dupla

lealdade.

As reacdes de confronto a identidade cultural teuto-brasileira

As associagOes desportivas teuto-brasileiras eram percebidas como

"estrangeiras", devido aos seus tragos culturais latentes. 0 estabelecimento de

limites bem definidos entre os estrangeiros e os que pertenciam a nagao era

fundamental para o fortalecimento da identidade cultural brasileira. Esta

diferenciagao cultural foi consolidada pelo Estado brasileiro.

As primeiras reage5es ao predominio dos teuto-brasileiros no campo

desportivo foram observadas corn a fundagäo das associageies de remo pelos

imigrantes portugueses e luso-brasileiros no inicio do seculo XX. Em 1903, o

Clube de Regatas Almirante Tamandarè foi criado por luso-brasileiros e alguns

teuto-brasileiros que nä° concordavam corn o use da lingua alerna nas
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associagOes. A lingua oficial das primeiras associagOes de remo era o alemao,

inclusive, na própria sessao de treino dos atletas prevalecia a lingua alema.

Isto trouxe dificuldades para os "brasileiros" que desejavam se integrar a estas

associagOes. Por esta razao, alguns remadores do "Club de Regatas

Germania" fundaram o Clube de Regatas Almirante Barroso, em 1905. 0

destaque das associagbes de remo porto-alegrense em nivel nacional

possibilitou a realizagäo do Campeonato Brasileiro de Remo, em 1933. 0

Clube de Regatas Almirante Barroso sagrou-se campeao e mereceu destaque

na capa da Revista do Globo naquele ano.

A disputa de espago para a expressao da identidade cultural nas

associagOes desportivas estendeu-se para o futebol, com a fundagao do "Sport

Club Internacional" (1909). Iniciava-se um processo de enfrentamento

desportivo, mas que tambèrn indicava uma reagao ao predominio das

associagOes de futebol dos teuto-brasileiros (Grémio Football Club e Fussball

Porto Alegre). 0 "Internacional" surgiu enquanto uma associagao identificada

com outros grupos 6tnico-culturais, que nä° integravam a elite sOcio-econOrnica

porto-alegrense. 0 grupo fundador era na sua maioria trabalhadores do

comërcio, que desejavam se fazer representar diante da sociedade porto-

alegrense. Esta associagao de futebol, que foi uma das primeiras a incorporar

um jogador negro (chamado "colored"), ficou conhecida ao longo de sua

histOria como "Clube do Povo".

A oposigäo ao predominio teuto-brasileiro no associativismo desportivo

em Porto Alegre aumentou por ocasiao da Primeira Guerra Mundial (1914-

1918). Neste periodo, houve forte pressào do governo brasileiro tentando

cercear a liberdade de expressao da comunidade teuto-brasileira. 0 governo

brasileiro exigiu que as associagbes teuto-brasileiras trocassem seu nome

original em alemäo para nomes em lingua portuguesa. 0 caso do "Ruder

Verein Freundschaft" foi um exemplo marcante, pois apesar da indignagao dos

associados, descrita na obra de Hofmeister (1981), adotou o nome de GrOmio

NOutico Uniao em 1917.
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A acao mais incisiva foi registrada corn a promulgagäo do Decreto-Lei no

3.361 de 26/10/1917, que interveio nas associacbes de atiradores

denominadas "Linhas de Tiro". Esta medida legislativa transferiu para o exercito

brasileiro o controle das atividades realizados nas Linhas de Tiro. Houve

confisco das armas dos praticantes de tiro ao alvo, justificado pela ameaca que

representava ao pais. A partir deste momento, as "Linhas de Tiro" passaram a

ser chamadas de "Tiros de Guerra". Por exemplo, o Tiro 4, urn dos mais

conhecidos locais de pratica de tiro ao alvo foi transformado no Tiro de Guerra

n° 4. Dois atiradores de destaque no Tiro de Guerra n° 4 integraram a primeira

equipe olimpica brasileira nos Jogos Olimpicos da Antuerpia (Belgica), em

1920. Nestes jogos, o pais obteve uma medalha de ouro na prova de tiro

individual e a medalha de bronze na prova de tiro por equipe. Estas medalhas

tiveram urn significado especial para o desenvolvimento do desporto nacional,

porque foram as primeiras medalhas conquistadas em competigOes

internacionais e, tambern, porque representaram uma surpresa a comunidade

desportiva brasileira, tendo em vista as precarias condicOes de organizagäo do

desporto no pais.

0 desporto brasileiro ainda carecia de varios melhoramentos. Inclusive,

o relatOrio do enviado especial do Comite Olimpico Internacional (001), Conde

Henry de Baillet Latour, que esteve presente nos Jogos do Centenario da

Independ6ncia do Brasil, realizados em 1922, denunciava a falta de

organizagâo dos dirigentes, as interferencias politicas e o desconhecimento de

regras. Como se nä° bastasse, chegou a comentar a ausencia completa de

educagäo esportiva no pais (Ribeiro Jr., 1994). A participagäo desportiva

brasileira, ate a decada de 20, se resumia ao torneio sul-americano e algumas

raras excursOes de associagOes de futebol a Europa.

0 surpreendente destaque obtido pelos atletas brasileiros parece na- o ter

sido suficiente para mobilizar o governo brasileiro, no sentido da organizagão

do desporto no pais. Apesar dos excelentes resultados obtidos pelos atletas

brasileiros nos jogos olimpicos, foram necessarios 15 anos para a criagäo do
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Comite Olimpico Brasileiro (1935), e mais 5 anos para a efetivagao de uma

legislagäo direcionada a organizagao do desporto no pals.

Os marcos de expressao da cultura teuto-brasileira no associativismo

desportivo em Porto Alegre mantiveram-se estaveis ate o Estado Novo (1937-

1945), quando comecaram a ser confrontados pelo governo brasileiro. Neste

periodo, a cultura foi tratada enquanto elemento fundamental do projeto de

formagao do Estado nacional brasileiro. As associacoes desportivas

identificadas corn a comunidade teuto-brasileira em Porto Alegre deveriam ser

incorporadas ao projeto nacional do governo de GetOlio Vargas (1937-1945).

0 projeto nacionalista buscava a homogeneizagao cultural e, para tanto,

a eliminagao de quaisquer formas de organizagao autOnoma da sociedade, que

nao fosse por meio de corporagOes rigorosamente perfiladas corn o Estado

brasileiro (Schwartzman, 1984). Nä° havia interesse em extinguir as

associacoes desportivas teuto-brasileiras, mas de forgar seu alinhamento corn

o projeto de formagao de uma identidade cultural brasileira.

Uma das principais condigOes impostas pelo governo brasileiro para a

formagao de urn sentimento de pertencimento a nagao foi oficializar a lingua

portuguesa no pals. Esta medida implicou na proibigao de falar a lingua alemä

nas associacoes desportivas. Houve resistência dos teuto-brasileiros em adotar

a lingua portuguesa, pois sua lingua era um simbolo do modo de ser alernao. A

identificagao dos teuto-brasileiros enfraqueceu a partir do momento em que a

lingua portuguesa tornou-se obrigatOria pelo sistema pUblico educacional e

administrativo. Os teuto-brasileiros passaram a exercer o monitoramento da

sua "fala" (entrevistada "F").

A primeira medida no campo legal que interveio nas associacoes

desportivas foi promulgada pelo Decreto-Lei n° 3.199/41. Este Decreto-Lei

resultou de urn esforgo do governo no sentido de instaurar uma legitimidade

racional-legal as associacoes desportivas, o que nä° significa que a

legitimidade das associacoes era inexistente. As associacoes desportivas
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teuto-brasileiras constituiram historicamente sua legitimidade perante as

demais associagOes porto-alegrense.

0 propOsito do Decreto-Lei n° 3.199/41 era consolidar uma comunidade

politico-legal no campo desportivo. Para tanto, foi criado o Conselho Nacional

de Desportos (CND), urn Orgao responsavel pela organizacao desportiva

nacional formalizada na constituicào de confederacties, federagOes, ligas e

associacbes desportivas. A nova estrutura criou uma piramide, na qual as

associacties desportivas estavam na base; as federagOes locais e as

confederacOes nacionais ocupavam o patamar imediatamente superior. Coube

ao Conselho Nacional de Desportos a centralizagäo do controle sobre as

associagOes desportivas, corn base num modelo administrativo burocratizado.

A burocratizacao fortaleceu juridicamente a distingäo entre as associacties

desportivas reconhecidas como "nacionais" e aquelas identificadas como

"estrangeiras".

0 CND centralizava o poder de decisào para toda e qualquer agäo

politico-administrativa das entidades e associagOes desportivas. Al6m de

interferir junto as confederagOes e federagOes regionais, nomeando

interventores para sanear problemas administrativos, tambbrn era seu papel

fiscalizar e sancionar as deliberacOes emitidas pelas associageies desportivas.

Desta forma, a organizacao desportiva transferiu para os governos federal e

estadual a finalidade de zelar pela ordem e progresso dos desportos. A nova

legislagao significou uma profunda modificagào nas correlagbes de forca e suas

delimitacOes no ambito do desporto institucionalizado em associagbes.

A proposta do CND de manutencao da ordem no desporto, significava

uma preocupagäo corn o controle e fiscalizacao das associageies desportivas.

Procurou, num primeiro momento, obter a maxima quantidade de associagOes

desportivas sobre seu controle. Para tanto, passou a exigir urn alvara de

funcionamento das associagOes, que deveria ser renovado, anualmente, sob

pena das associagOes serem punidas ou interditadas, caso nä° cumprissem a
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determinagao federal. 0 CND impOs um modelo estatutario as associagOes,

visando padronizar as atividades administrativas e contabeis.

Os estatutos deveriam ser escritos em lingua portuguesa e, ainda,

apresentar alteragOes significativas em relagäo aos objetivos das associagOes

na educagao fisico-desportiva e civica dos associados. 0 use dos termos

"patriOtico" e "civico" tornou-se comum nos estatutos e demais documentos das

associagOes desportivas, que procuravam, desta forma, demonstrar que eram

"brasileiras". Em seu novo estatuto, no ano de 1942, o Grémio Nautico Uniao

procurou expressar seu comprometimento corn o projeto nacional brasileiro,

afirmando que "desde sua fundagao é uma entidade brasileira" voltada para "o

desenvolvimento do civismo entre todos os seus associados e familiares".

Estas exiOncias de ordem legislativa, significaram tambern a supressao

da liberdade de organizagao de novas associagOes "estrangeiras". Assim, a

iniciativa do Estado de "disciplinar" as atividades desportivas denota seu firme

interesse em obter o controle das associagOes. A organizagao desportiva no

pals era precaria, apesar do esforgo de alguns dirigentes, atletas, associados e

comunidade local.

0 poder do CND se estendeu para a maioria das regiOes do pals,

atravbs da criagao de Conselhos Regionais de Desportos (CRDs). Estes

Orgäos reforgaram a agao tutelar do CND ao interferir, ainda mais, na

autonomia precaria das associagOes. 0 poder mantinha-se centralizado no

CND, pois a maioria dos encaminhamentos legais dos CRDs deveria ter a sua

autorizacao. Entretanto, a falta de principios legais estruturais do desporto no

pals gerou conflitos entre as entidades nacionais e estaduais.

Neste period°, o associativismo desportivo estava em expansäo em

Porto Alegre, atingindo o expressivo nOmero de 295 associagOes, sendo que

219 foram criadas no period° de 1929 a 1939. Destas associagOes 172 foram

criadas entre os anos de 1934 e 1939. Estes nOmeros evidenciam a relevancia

adquirida pelo desporto nos anos 30, especialmente durante o Estado Novo.
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Entretanto, apenas 127 associagbes eram filiadas a ligas e federagOes

desportivas.

Em Porto Alegre, o CRD foi instalado em dezembro de 1941,

provavelmente em razao do nOmero expressivo de associagOes desportivas

teuto-brasileiras. Aparentemente, o CND teve uma preocupagao especial com

as associagOes desportivas do Estado do Rio Grande do Sul, pois os outros

CRDs demoraram a ser instalados. Outro indicativo de cuidados dispensados

pelos dirigentes do CRD (possivelmente nomeados pelo CND) foi a ausancia

de representantes das associagOes teuto-brasileiras na sua diretoria. A diretoria

do CRD era composta por membros que nao eram ligados diretamente ao

desporto.

0 Decreto-Lei 3.199/41 atendia as metas de controle interno do pals no

campo desportivo, a fim de consolidar a base nacionalista do Estado Novo nos

assuntos de natureza pUblica. Os 61 dispositivos do Decreto visavam o

controle das atividades desportivas pelo Estado, nao no sentido de promover o

desporto, mas de vigiar as associagOes desportivas. A exigancia que a

associagao desportiva publicasse anualmente o relatOrio de suas atividades no

jornal oficial é urn exemplo de controle e vigilancia.

A hostilidade aos teuto-brasileiros acentuou-se corn o ingresso do Brasil

na Segunda Guerra Mundial, em 1942. A presenga nazista em Porto Alegre

agravou a situagao de repCidio dos brasileiros a comunidade teuto-brasileira,

considerada "grupo de risco". Estes suspeitas recairam sobre as associagOes

desportivas teuto-brasileiras em razao de sua forte identificagao cultural corn a

Alemanha. 0 RelatOrio do chefe de policia major Aurelio da Silva Py (s/d)

registrou alguns fatos (interrogat6rios, correspondancias, e atividades) colhidos

pelo Departamento de Ordem Politica e Social (DOPS), nos quais estavam

envolvidos teuto-brasileiros.

A policia suspeitava da presenga de pessoas que compactuavam corn

os ideais do regime nazista, infiltrada na comunidade teuto-brasileira. Estes

fatos nao foram confirmados no RelatOrio, mas permaneceu o sentimento de
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que as associagOes teuto-brasileiras representavam urn "grave perigo". A

vigiläncia sob as associagOes se intensificou corn a exigencia de autorizagao

da Delegacia de Ordem Politica e Social (DOPS) para a realizagäo de reuniOes

do Conselho Deliberativo.

Convencidos pelas ideias do perigo nazista, alguns populares invadiram

o "Tennis Club Walhalla", a "Sociedade Leopoldina", o "Musterreiter Club" e a

"Sociedade Turnerbund", pois desconfiavam da presenga de simpatizantes de

ideais nazistas entre os associados. A depredagäo do "Tennis Club Walhalla"

foi urn dos motivos pelo qual esta associagäo mudou a localizagäo de sua sede

e, tambárn, sentiu-se forgada a mudar seu nome para "Tennis Club Moinhos de

Vento". Já a sociedade de tiro "Musterreiter Club" nä° mudou o local da sede,

mas o nome foi alterado para "Sociedade dos Caixeiros Viajantes de Porto

Alegre". Esta alteragäo de seu nome somada a invasäo da sociedade significou

urn forte abalo na sua identidade e acabou enfraquecendo sua principal pratica

desportiva: o tiro ao alvo.

Nestes incidentes, os monumentos corn os bustos de Bismarck no

Musterreiter Club e de Jahn na frente da Sociedade Turnerbund foram

derrubados pelos populares. AI6rn disso, documentos impressos das

associagbes (atas, estatutos e outros) foram confiscados e destruidos.

Entretanto, ern algumas associagOes, parte dos documentos foram escondidos

pelos prOprios associados (entrevistado "E"). Ern seu depoimento, lamentou o

fato da documentagào toda ter sido perdida e jamais recuperada. Contudo,

parece que o entrevistado nao considerou que a eliminagäo de parte da

memOria das associagOes foi intencional, pois como afirmou Le Goff (1994), a

mem6ria é essencial para a construgäo de identidades. Para a construgào da

identidade cultural brasileira era necessärio eleger uma memOria que fosse

compartilhada por todas as pessoas; näo apenas por uma comunidade

especifica. Apesar de tudo, os entrevistados "E" e "C" declararam que havia

necessidade da nacionalizagào.
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A intervengao governamental nas associagOes desportivas forgou as

associagbes a declararem seu carater apolitico. Os depoimentos (entrevistado

"E" e "G") reforgam que as atividades promovidas pelas associagOes tinham

apenas urn carater festivo e nenhuma relagao corn a politica partidaria. A

Sociedade Turnerbund manifestou oficialmente sua recusa ao nazismo em

1937 (Silva, 1997). As boas relagbes da diretoria da sociedade corn as

autoridades policiais tambèrn evitaram que a sociedade fosse fechada. Mas em

1942, a Sociedade Turnerbund, que havia resistido corn seu nome em alernao,

foi forgada a trocar de nome para Sociedade Ginastica Porto Alegre, 1867

(SOGIPA). Este fato foi lembrado por todos os entrevistados, pois causou urn

forte impacto na identidade cultural de toda a comunidade teuto-brasileira.

Afinal, a Sociedade Turnerbund era uma refer6ncia em Porto Alegre, alem de

ser considerada a mais representativa das sociedades de ginastica do Rio

Grande do Sul.

A resist6ncia da sociedade a mudanga ate o Estado Novo pode tamb6rn

ser explicada pelo apoio que recebia da "Liga de Ginastica", uma instituigao

que atuava na manutengao dos elos identitarios da comunidade teuto-

brasileira. Corn a suspensao da Liga e, por conseqii6ncia, das suas atividades,

a Sociedade Turnerbund ficou enfraquecida e acabou cedendo as medidas de

nacionalizagäo do governo brasileiro. Esta situagao afastou seus atletas das

competigOes realizadas em 1942. Alêm disso, foram interrompidas as visitas

dos instrutores de ginastica provenientes da Alemanha, causando uma certa

estagnagao desta sociedade.

Neste period°, ocorreram reunibes da diretoria para discutir os novos

rumos da sociedade. 0 entrevistado "E" referiu que um amigo estava presente

em uma reuniao, enquanto membro da diretoria, e testemunhou os

acontecimentos. Foi uma reuniao tensa, conflituosa, na qual decidiu-se pela

medida drastica de afastamento dos associados, que nao estavam de acordo

corn o projeto de nacionalizagäo e, por isto, fomentavam interesses "anti-

patriOticos".
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A pressào exercida sob a SOGIPA pela campanha de nacionalizagao

nä° atingiu corn a mesma intensidade as associagOes desportivas vinculadas

as indOstrias e empresas comerciais. Por exemplo, o Grërnio Esportivo Renner,

cujo nome homenageava o imigrante alemao Jacob Renner, dono das fabricas

Renner, nao cedeu a determinagao do governo para alterar o nome original.

Esta destacada indOstria porto-alegrense teve o apoio de urn nOrnero

expressivo de seus trabalhadores, que continuaram suas atividades

desportivas e, principalmente, sustentaram seu nome de origem.

Estrategias de resist6ncia da cornunidade teuto-brasileira

A Sociedade Turnerbund resistiu a pressao exercida pelo governo

brasileiro durante a Primeira Guerra Mundial. Al6rn de manter seu nome de

origem, ainda conseguiu que	 os estatutos e as atas das reuniOes

continuassem a serem redigidos ern lingua alemä. Esta posigao assumida pela

sociedade Turnerbund desencadeou atos hostis de populares ao seu time de

futebol, durante uma competigao realizada corn o "Club Futebol Porto

Alegrense". Alèrn da extingäo da equipe de futebol, outras atividades

desportivas e sociais ficaram comprometidas. A Associagäo Cristä de Mogos

(ACM), por exemplo, somente estendeu o convite a Sociedade Turnerbund

para participar de uma competigào por ela organizada, por ter sido pressionada

pelas demais associagOes participantes do evento. Os atletas da Sociedade

Turnerbund, pelo seu alto nivel tëcnico, nä° poderiam estar ausentes desta

competigao, sob pena de comprometer a qualidade do evento.

Apesar de todas estas dificuldades, a Sociedade Turnerbund sustentou

seus tragos culturais distintivos. 0 presidente Aloys Friederichs, que

permaneceu no cargo durante o period° critic() de 1917 a 1920, foi urn dos

principals responsaveis pela resistència cultural da Sociedade. Sua atuagao em

cargos diretivos na Sociedade Turnerbund durante 30 anos e, tambern, por urn

longo period() a frente da "Deutsche Turnerschaft" (Liga de Ginastica) na

divulgagao dos principios da cultura alemä, rendeu-lhe o titulo de "Poi da

Ginastica" no Rio Grande do Sul.
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A discriminagao dos teuto-brasileiros gerou urn forte sentimento de uniao

dos membros desta comunidade no period° "Entre-Guerras" (1917-1939). As

sociedades de ginastica multiplicaram-se ern Porto Alegre e no Estado do Rio

Grande do Sul. Os festivais de ginastica adquiriram grandes proporgbes ern

varias cidades de colonizagao alemä espalhadas pelo Estado. Dentre as

festividades, destaca-se as comemoragOes do Centenario da Imigragao

Alerna, realizada em 1924, a qual representou uma demonstragao dos teuto-

brasileiros na preservagao de fragmentos de sua cultura, a fim de provar sua

fidelidade para corn a comunidade de origem. A Sociedade Turnerbund, a

primeira das sociedades de ginastica no Estado, se destacou nestes eventos

nao apenas pelo nCimero expressivo de integrantes, mas tambern pelo alto

nivel tecnico dos seus atletas.

Outra festividade realizada, anualmente, pela Sociedade Turnerbund era

a festa de comemoragao do aniversario de sua fundagao. Foi escolhido como

marco fundador para as comemoragOes o ano de 1892, quando houve a fusäo

das sociedades de ginãstica e de tiro dando origem a Sociedade Turnerbund.

No entanto, em 1942, houve urn deslocamento do ano inicialmente

determinado para as comemoragbes passando a vigorar como marco fundador

o ano de 1867, que represents a criagao da sociedade de ginastica. Assim, a

nova data comemorativa da fundagao passou a coincidir corn a tradicional

Festa de Jahn, que homenageava urn dos "herOis" da comunidade teuto-

brasileira. Esta mudanga na data de comemoragao foi realizada corn o intuito

de dissimular a festa que celebrava a cultura de origem.

Gradualmente, as associagbes teuto-brasileiras abriram espagos para

novos desportos, nao necessariamente, ligados a cultura alemä. 0 voleibol e o

basquetebol, por exemplo, desportos de origem anglo-saxOnica, foram

incorporados pela Sociedade Turnerbund na segunda metade da decada de

20. Na dêcada seguinte a Sociedade Turnerbund se destacaria como uma

pot6ncia no voleibol, em Porto Alegre. A pesquisa realizada por (Silva, 1997)

confirma que o voleibol, o basquete e o atletismo sac) as modalidades
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desportivas que apresentaram a major freq0 Oncia nos jornais porto-alegrenses

no periodo de 1942 a 1945.

0 fato desta e outras associagbes teuto-brasileiras passarem a

incorporar desportos alheios a sua cultura de origem, nao significava que

estavam perdendo seus tragos culturais. Esta abertura representava uma

estrategia de recomposigao de suas fronteiras culturais. E importante ressaltar

que algumas destas associagOes conseguiram, tambem, manter seu nome

original e seus estatutos redigidos na lingua alema. Alem disto, os simbolos

das associagOes continuavam representando sua identidade cultural teuto-

brasileira.

Algumas destas associagbes desportivas teuto-brasileiras encontraram

atraves da fusao, uma estrategia de resistencia para manter sua identidade

cultural. 0 "Club de Regatas Porto Alegre" e o "Club de Regatas Guahyba",

tradicionais associagOes de remo, decidiram se unir, constituindo o "Club de

Regatas Guahyba Porto Alegre" (GPA), no final do ano de 1936. Assim, a fusao

destas associagbes foi uma resistència a tentativa do governo brasileiro para

sua nacionalizagao.

Corn a intensificagao da campanha de nacionalizagao, as associagOes

buscaram outras formas de resist6ncia a pressao governamental. A adogao de

uma pratica desportiva foi urn caminho encontrado por algumas associagOes. A

Sociedade Leopoldina Porto Alegre, por exemplo, cujas atividades sociais

privilegiavam as festas e bailes, incorporou o tènis, como seu principal desporto

em 1938.

0 "Tennis Club Germania", após sua mudanga de nome para "Tennis

Club Ypiranga", transformou-se no departamento de tenis da Sociedade

Turnerbund em 1939. Esta mesma estrategia foi usada pela Sociedade

Leopoldina Porto Alegre, que se agregou ao Club Recreio Juvenil, adotando o

nome de Associagao Leopoldina Juvenil (ALJ) em 1941. Assim, estas

associagOes teuto-brasileiras procuraram, atraves da fusào interinstitucional,

resistir ao processo de nacionalizagao mascarando sua identidade cultural.
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A construcao de representacdes da identidade cultural brasileira

A construgao da identidade cultural brasileira implicou, parcialmente, na

negagao da identidade cultural teuto-brasileira no period° pOs-guerras

mundiais e, em especial, no Estado Novo (1937-1945). A campanha de

nacionalizagäo do Estado Novo foi urn mecanismo para converter a identidade

teuto-brasileira historicamente construida em uma identidade arbitrariamente

determinada como brasileira. Para que este processo aparentasse algo

naturalizado, as associacoes desportivas foram forgadas a adotar formas de

representagao da identidade cultural brasileira. Tornou-se necessaria a

"fabricagao" de sentidos de uma identidade cultural brasileira pelas

associacoes desportivas. As representageies desta identidade adquiriram

visibilidade, diante da populagao em geral, nas competigOes desportivas, na

expansao da prãtica do futebol e nos desfiles civicos.

No que tange as competigOes desportivas, houve uma multiplicagao

durante o Estado Novo. 0 governo tinha interesse em apoiar a realizagäo de

competigOes em diversas modalidades desportivas, nas diferentes faixas

etarias e para ambos os sexos, visando atingir todos os segmentos da

populagao. Estas disputas reforgavam, atraves de tacos de representatividade,

o sentimento de pertencimento a nagao brasileira. As competigeies eram

utilizadas pela propaganda estatal com o objetivo de afirmar a identidade

cultural em torno dos ideais da nacao brasileira. 0 nOmero significativo de

7.268 competigOes para um pUblico espectador de 23.421, sendo 22.233 do

sexo masculino e 1.188 do sexo feminino foram realizadas somente no ano de

1939 (Pimentel, 1945).

0 baixo nOrnero de representantes do sexo feminino se repetia nas

participagbes em competigeies, como foi constatado no Primeiro Campeonato

Feminino de Atletismo realizado em Porto Alegre em 1940. As provas

disputadas reuniam poucas competidoras, como no caso da prova de corrida

de 80 metros com barreiras, que tinha uma representante do Rio de Janeiro,

outra de Sao Paulo e uma do Rio Grande do Sul. A entrevistada "G" venceu a
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prova de corrida de 80 metros com barreiras. A entrevistada "F" sagrou-se

vencedora na prova de salto em altura, superando as competidoras do Rio de

Janeiro e Sao Paulo diante de urn grande püblico que foi prestigiar a

competicao. Embora, a participagao feminina nas competigbes tenha sido

incentivada pelo governo, as poucas atletas porto-alegrenses que participaram

estavam vinculadas as associagOes teuto-brasileiras.

Nao se sabe exatamente quais foram as razOes que motivaram a

realizacao da competicao nacional de atletismo feminino em Porto Alegre. De

acordo corn o entrevistado	 o evento foi comemorativo ao aniversario de

Porto Alegre. No entanto, acredita-se que sua realizacao em Porto Alegre

tambern era uma tentative de engajamento da cidade no projeto de construcao

da identidade cultural brasileira. Era reconhecida a importancia da cidade de

Porto Alegre no cenario brasileiro e, principalmente, o papel da mulher

brasileira para impulsionar o projeto nacional.

Nos paises desenvolvidos, os desportos ja se configuravam enquanto

um fen6meno cultural que atingia, alem as mulheres, a juventude em geral.

Juntamente corn as competigOes femininas foram realizadas muitas provas

desportivas voltadas para a juventude — principal segmento da populagao a ser

integrado ao projeto nacional. Nas competigOes desportivas femininas a

participagao das mulheres oriundas da comunidade teuto-brasileira era

expressiva em relagao as mulheres "brasileiras".

As competigOes de natagao entre as associagOes de remo, que tinham

piscina em sua sede, como o Grarnio Nautico Uniao e o Club Excursionista

Sportivo, eram bastante prestigiadas pelo grande pOblico. As disputas eram

acirradas entre estas duas associagbes. Posteriormente, o Grernio Nautico

GaUcho tornou-se o maior adversario do Gramio Nautico Uniao nas

competigOes de natagao. Estas disputas alimentavam o sentimento de

pertencimento a uma associagao que, segundo os depoimentos, existe ate

hoje. Este sentimento era muito forte e, em Ultima instal-Ida, reforgava as

identidades local e regional.
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Corn a instauragao do Estado Novo, as identidades locais e regionais

foram combatidas, ern razao da construgao do projeto nacional brasileiro.

Nesta perspectiva, a Liga Nautica do Rio Grande do Sul construiu no campo

desportivo uma representagao do pertencimento dos porto-alegrenses ao

projeto nacional brasileiro. Evicrencias foram observadas ate mesmo nos

uniformes usados pelos atletas. Por exemplo, nos casacos de abrigo da Liga

Nautica do Rio Grande do Sul foram bordados os termos: "Nautica" e "Brasil".

Alem desta demonstragao, o presidente da Liga Nautica, capita° Darcy Vignoli,

promoveu uma visita das autoridades locais as instalagOes das associagbes de

remo, corn a finalidade de constituir relagOes "transparentes" corn os

governantes.

0 capitäo Darcy Vignoli era amigo pessoal do presidente GetOlio Vargas

que, freqUentemente, auxiliava as associagOes de remo de Porto Alegre a

participar das competigries no Rio de Janeiro. Inclusive, GetOlio Vargas facilitou

a nacionalizagäo do atleta alernao Hein Schultz, integrante do Clube de

Regatas Guaiba Porto Alegre para permitir sua participagao na competigao de

remo no ano de 1942. Assim, percebe-se que o "apadrinhamento politico"

pode ter contribuido para o born desempenho do remo porto-alegrense. Ate o

final da decada de 30, as competigOes de remo eram bastante prestigiadas

pelos porto-alegrenses. Gradualmente, este espago comega da ser ocupado

pelo futebol.

As competigOes de futebol estendiam-se a todas as camadas da

populagao, atraves do Campeonato Popular de Futebol, onde se reuniam

associagOes de futebol constituidas por grupos de amigos, vilas, bairros,

empresas, indOstrias, bancos e outras instituigOes. Era uma forma destas

comunidades se fazerem representar no projeto nacional brasileiro do Estado

Novo. No period() entre 1938 e 1943, o nOmero de associagOes filiadas a

Federagao Rio Grandense de Futebol (FGF) passou de 65 para 349, chegando

a registrar 10.095 jogadores em 53 competigOes oficiais. Apenas no ano de
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1943 foram realizados 926 jogos oficiais. Em Porto Alegre, o nOmero de

associagOes de futebol quase triplicou em 1940.

Alern de competigOes realizadas nas associagOes desportivas, eram

promovidos eventos desportivos fora do espago tradicionalmente concebido

para sua pratica na cidade de Porto Alegre. As corridas de revezamento,

conhecidas como a "Travessia de Porto Alegre", o ciclismo, o automobilismo e

o motociclismo eram provas realizadas nas ruas da cidade. Para Thiesse

(2000), estes desportos de deslocamento representam meios para apreender,

de forma fisica, o territOrio da Pâtria. Ja, a apreensao da nagao sob a forma

escrita ocorria, atraves das reportagens fotograficas das competigOes, que ao

exibirem as paisagens da cidade, proporcionavam uma forma de percorrer o

espago coletivo e, assim, despertar o sentimento de pertencimento a nagao.

Desta forma, as competigOes desportivas cumpriam sua fungao civica.

A Liga de Defesa Nacional (LDN) apoiava plenamente os eventos

desportivos, desde que cumprissem objetivos morais e civicos. Obter o

consentimento e apoio deste Orgao era fundamental para a realizagao das

competigbes desportivas. Era freqUente, nas competigOes mais importantes, o

representante da LDN prestigiar o evento com seu discurso na solenidade de

abertura ou no encerramento. Inclusive, os diplomas distribuidos aos atletas

vencedores eram assinados pelo presidente da LDN. 0 diret6rio regional da

LDN, reinstalado em Porto Alegre em 1937, atuou intensamente no campo

desportivo durante o Estado Novo.

Ainda neste period°, o futebol surge enquanto uma representagao da

construgäo da identidade cultural brasileira. A Revista do Globo, principal

veiculo de divulgagao da cultura dos porto-alegrenses, desempenhou um papel

significativo na divulgagäo do futebol. Era o desporto que obteve o maior

nOmero de reportagens durante a decada de 30 e inicio dos anos 40. Inclusive,

a Revista publicava pOsteres das equipes de futebol dos grandes centros do

pals.
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Depoimentos reafirmam que a imagem desportiva do pals estava ligada

ao futebol, embora em Porto Alegre, ate o final dos anos 30, o remo era

considerado o desporto "nOmero 1". As tradicionais associagbes de remo nao

adotaram o futebol; ao contrario do ocorrido no Rio de Janeiro, onde o Clube

de Regatas Flamengo e o Clube de Regatas Vasco da Gama encamparam

este desporto. Nas associagbes desportivas teuto-brasileiras porto-alegrenses,

o futebol sofreu resistencia por parte dos associados. Os depoimentos

confirmam que o futebol nao estava entre as primeiras praticas desportivas em

Porto Alegre, pois os imigrantes alernaes que "faziam muita cultura fisica"

introduziram primeiramente a ginastica, o tiro ao alvo, o remo, o ciclismo e a

natagao.

As associagOes de remo, identificadas corn a elite porto-alegrense,

provavelmente, nao adotaram o futebol porque este desporto era praticado

pelos segmentos mais baixos da populagao. Vale ressaltar que em 1903 foi

fundado, por remadores teuto-brasileiros, o Grêmio Foot-ball Porto Alegrense.

Portanto, ja havia uma associagao de futebol que representava a elite teuto-

brasileira desde o inicio do seculo XX.

Urn foco de resistencia ao futebol foi fomentado pelo Clube de Remo

Guaiba Porto Alegre, atraves da sua revista "0 Bigua", que acusava o

"fanatismo exaltado" ao futebol de desmantelar os ideais do associativismo

desportivo. Na mesma reportagem desta revista afirmava-se que o atleta

deveria ser modelo de autodisciplina e cavalheirismo. Constava nos estatutos

das associagOes de remo, assim como das demais associagOes teuto-

brasileiras, a preocupagao corn o desenvolvimento fisico e moral dos atletas

representado pelo principio do "mens sana in corpore sano".

Para as associagOes de remo, o futebol nä° representava urn estimulo a

educagao desportiva e moral dos praticantes, pois promoviam o

profissionalismo camuflado, que era bastante contestado neste period°. As

associagOes de futebol foram as primeiras a profissionalizar seus atletas na

decada de 30. 0 profissionalismo no desporto nä° estava de acordo corn os
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ideais do associativismo desportivo teuto-brasileiro. No entanto, urn

entrevistado afirmou a existéncia de casos de profissionalismo entre os

remadores porto-alegrenses, que foram convidados para integrar as equipes

das associagbes de remo do Rio de Janeiro. No depoimento houve urn certo

constrangimento e, por conseqiiencia, preferiu manter ern sigilo os nomes dos

atletas, mas informou que pertenciam ao Clube de Regatas Guaiba Porto

Alegre.

A educacao fisica e moral orientava a pratica sisternatica de atividades

fisico-desportivas corn discipline e rigidez, seguindo urn modelo muito prOximo

da concepcäo do treino desportivo. Os depoimentos relatam exemplos deste

"ritual", especialmente observado nas sessOes de gin6stica, nas quais a prãtica

do futebol era realizada como recreagào. No futebol não havia uma orientagäo

para o treino sisternatico, mas apenas a prâtica desportiva ern si, enquanto que

os remadores faziam a "educagäo fisica" (ginastica).

0 born desempenho nas competicties era urn dos objetivos dos atletas,

que tinham consciència que competiam em nome da associac5o. Para tanto,

não mediam esforgos na preparagão para as provas. Os atletas nä° tinham

muita disponibilidade de tempo para os treinos devido aos compromissos

profissionais. Mesmo assim, procuravam treinar em diferentes horarios e dias

da semana, inclusive, aos finais de semana, procurando compatibilizar sua

pratica desportiva corn o hor6rio de trabalho.

Nao era comum a figura do treinador. Os treinos eram coordenados

pelos instrutores que atuavam na associagào corn v6rias atividades. Os atletas

costumavam consulter esporadicamente esses instrutores para planejar seu

prOprio treino. Alern dos encontros corn os instrutores, os atletas buscavam

orientacties dos competidores mais experientes e, tambem, consultavam

revistas desportivas especializadas, visando melhorar a performance.

Apesar de competir representando as associagbes, em todos os

depoimentos os atletas declararam que nä° recebiam qualquer tipo de auxilio

financeiro das associagOes desportivas. Os depoimentos nä° tinham o torn de
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reclamagäo; pelo contrârio, eles afirmaram que treinavam e competiam pelo

prazer e pelo orgulho de poder representar sua associag5o. Este sentimento de

pertencimento a associagäo era muito forte, pois de acordo corn os prOprios

depoimentos, as condigOes dos treinos e competigOes eram precàrias.

As associagOes desportivas teuto-brasileiras, em geral, sustentaram o

amadorismo desportivo ate o final do Estado Novo. A Sociedade Turnerbund

era reconhecida em Porto Alegre e no pals pelo apoio ao desporto amador.

Este ideal sempre esteve entre as suas metas, apesar da legalizagao do

profissionalismo. Os motivos nä° eram explicitos, mas provavelmente a opcäo

pela estrutura amadoristica representava uma forma de restringir o ingresso de

associados pertencentes aos estratos sOcio-econOmicos inferiores da

populagäo porto-alegrenses. Esta sociedade incorporou o voleibol e o basquete

na d6cada de 20, porque eram desportos identificados corn a elite sOcio-

econOmica, mas nä° reorganizou o futebol. Apesar de ter mantido por quase 10

anos (1909-1917) sua equipe de futebol, näo houve incentivos para que se

desenvolvesse entre os associados.

No entanto, a construgäo de urn estàdio para as competigOes de

atletismo, antigo projeto desta sociedade, foi urn piano que se concretizou em

1944. A inauguragao do Estädio AtIbtico Jose Carlos Daudt foi um momento

utilizado pela SOGIPA (ex-Sociedade Turnerbund) para afirmar-se enquanto

entidade brasileira. 0 estädio passou a representar um "templo olimpico" que

congregaria todos os atletas porto-alegrenses; näo apenas os seus

construtores teuto-brasileiros. Era uma forma de demonstrar que a sociedade

incorporava uma identidade cultural brasileira, pois abria suas portas para

todos os grupos btnico-culturais nas competigOes que promovia.

Alèrn das competigOes desportivas, transformadas em eventos de

educagäo civica, os desfiles tambbrn se tornaram agOes eficazes para a

construgäo do sentimento de pertencimento a nacào brasileira. Os desfiles das

associagOes desportivas nos eventos eram praticas simbOlicas que

expressavam o patrim6nio da nag5o, atravês do resgate de elementos da
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cultura nacional brasileira a ser compartilhada por todas as instituigbes.

Cartazes corn imagens dos her-6s da Patna eram conduzidos pelos atletas ou

fixados nos carros alegOricos como forma de representagäo do vinculo entre as

associagOes desportivas e a cultura nacional. A bandeira nacional brasileira era

conduzida a frente e ao lado da bandeira do clube, seguida pelos atletas em

trajes desportivos, exibindo seus equipamentos e materiais utilizados nos

treinos e competigbes. Desta forma, os desfiles procuravam eliminar os fatores

de diversidade cultural, que dificultavam a configuragäo de uma Unica

identidade cultural brasileira.

A reedigäo dos desfiles e demais agOes civicas nas datas

comemorativas era uma estrategia para atualizar, constantemente, a adesào

imaginaria da populaga- o ao Brasil. Os atributos da nagao precisam de

reafirmagOes coletivas periOdicas para promover, nä° apenas a continuidade,

mas tambern a diferenciagao cultural. A busca da unidade em torno da

identidade cultural brasileira era reforgada pela comemoragao do "Dia da

Comunidade Luso-brasileira", comunidade elegida como representativa da

identidade cultural brasileira.

As reportagens desportivas catalogadas na Revista do Globo apontam

uma tendencia para temas identificados corn a construgäo da identidade

cultural brasileira. Varias expressties, como por exemplo, patriotismo, civismo,

patria, nagao eram utilizados nas reportagens desportivas. A Revista do Globo

tambem contemplava com reportagens fotograficas a participagäo das

associagOes desportivas nas comemoragOes da Semana da Patna.

Ao divulgar os desfiles civicos, as paradas da mocidade, as

demonstragbes de Educagào Fisica, as competigOes realizadas na Semana da

Patna, entre outras formas de exaltagao da identidade cultural brasileira, a

Revista do Globo contribuia para a promogäo intencional e consolidagao da

ideia de unidade nacional. Estes eventos significavam uma tentative de

subversäo simbOlica contra a afirmagäo das identidades culturais dos grupos

que nä° pertenciam a comunidade luso-brasileira. A sua eficacia pode ser
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observada nos depoimentos orais dos atletas que relatam de forma

emocionada (torn de voz, olhos vermelhos, expressào corporal) detalhes de

suas participagbes nestes eventos, demonstrando que as lembrangas estavam

presentes na memOria.

Entretanto, nas comemoragOes da Semana da Patria de 1942, a

participagäo das associagbes teuto-brasileiras foi inexpressive no desfile, pois

foram vistas como "inimigas" (entrevistado "B"). Havia urn clima de hostilidade a

esta comunidade, em razào dos acontecimentos ocorridos na segunda guerra

mundial. 0 "fato" dos navios brasileiros terem sido afundados na costa

nordestina, foi apontado por varios entrevistados como determinante para o

ingresso do Brasil na guerra em apoio aos 'Daises aliados.

Aquino (2000) referiu que incidente corn os navios brasileiros foi

bastante divulgado pela imprensa brasileira, que clamava por uma atitude do

governo brasileiro. Em conseq06ncia, da ades5o do Brasil aos aliados durante

a guerra, as associagOes desportivas teuto-brasileiras foram descaracterizadas

nos desfiles, enquanto as demais se fizeram representar corn maior exaltag5o.

0 desfile significou a disting5o entre os "nacionais" e os "estrangeiros",

forjando urn sentimento de identidade corn os de "dentro" — as associagOes

desportivas brasileiras, e alteridade para corn os de "fora" — as associagOes

desportivas teuto-brasileiras (Ryan, 1992).

Alern dos desfiles, outra cerimOnia recordada pelos entrevistados foi a

Corrida do Fogo SimbOlico, que tambern procurava gerar urn envolvimento

emocional dos porto-alegrenses corn o projeto nacional brasileiro. Nesta corrida

de revezamento, inspirada na cerim6nia dos Jogos Olimpicos de Berlim (1936),

os atletas percorriam a nagào brasileira, cruzando pelas cidades de Porto

Alegre (Rio Grande do Sul); FlorianOpolis (Santa Catarina); Säo Paulo (Sao

Paulo), Tiradentes (Minas Gerais). A chegada no monumento da Pira da

P6tria, em Porto Alegre, era o 6pice desta celebragäo de integragäo nacional. A

Liga de Defesa Nacional (LDN) era uma instituig5o que atuava nestes eventos

civicos que, em Ultima instáncia, significavam formas de culto ao patriotismo.



Os discursos proferidos em atividades civicas e desportivas fortaleciam

os laws de uniao das pessoas em torno de sua cultura. Estas agOes

proliferaram durante o Estado Novo, nä° apenas nas comemoragOes da

Semana da Patria, mas em todas as festividades promovidas pelas

associagOes desportivas. 0 discurso do capitäo Darcy Vignoli na comemoragao

dos 50 anos de fundagao do Clube de Regatas Guaiba Porto Alegre (GPA)

exemplifica este tipo de acào que tentava mascarar os conflitos identitarios

existentes em relagao a integragao dos "gauchos" no projeto nacional: "nos

brasileiros do extremo sul da Pâtria, tradicionais sentinelas vigilantes que

sempre fomos das lides nacionais, sentimos perpassar por nos um 'frisson' de

entusiasmo diante do espetaculo grandioso do `alevantamento' formidavel do

nivel fisico, da saUde exuberante, da estuante vitalidade de nossos jovens"

(Pimentel, 1945: 158).

Aos discursos com finalidade pedag6gica, somavam-se as

demonstragOes de educagao fisica (ginastica) realizadas no Parque Farroupilha

(Redencao) pelos alunos dos colegios de Porto Alegre e pela rec6rn criada

Escola Superior de Educagao Fisica (atual ESEF/UFRGS). Alguns

depoimentos enfatizaram a beleza dos bailados e apresentagOes de ginastica,

realizados pelo grupo de alunos e alunas da Escola de Educagao Fisica. 0

grupo tamb6rn participava dos desfiles civicos identificados pelo uniforme que

trazia estampada a sigla ESEF.

A criagao da Escola Superior de Educagao Fisica foi um dos

acontecimentos mais relevantes para o desporto porto-alegrense no inicio da

d6cada de 40. Foi a primeira instituicao de ensino superior de Educagao Fisica

fundada no Estado do Rio Grande do Sul, e uma das primeiras escolas civis

criadas no pals voltada a formagao de recursos humanos qualificados para

atuar nas escolas e nas associacbes desportivas. A ESEF permaneceu como a

Unica Escola de Educagao Fisica do Rio Grande do Sul durante 30 anos.

Alguns de seus professores estavam vinculados as associagOes desportivas

teuto-brasileiras, principalmente o Gremio Nautico Uniao e a SOGIPA.
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Em sintese, apesar das tentativas do governo de homogeneizagäo

cultural, as associagbes desportivas teuto-brasileiras de Porto Alegre sempre

mantiveram alguns tragos culturais latentes. Inclusive, depoimentos referem

que estes associagbes ainda apresentam estes tragos culturais. Santos (1993)

referiu que as culturas nacionais nunca correspondem, exclusivamente, aos

modelos hegem6nicos estatais, mesmo quando o Estado apresenta politicas

voltadas para a homogeneizagäo da cultura nacional. Apesar do governo

brasileiro ter buscado a insergao forgada das associagOes desportivas

"estrangeiras", elas resistiram a tentativa unificatOria do Estado, atraves da

recomposigäo de suas fronteiras culturais. Assim, o associativismo desportivo

em Porto Alegre indicou que a identidade cultural brasileira foi apropriada de

forma diferenciada em Porto Alegre, em razào da presenga expressiva de

grupos migratOrios, especialmente, os alemäes.
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5 — ConclusOes

Os objetivos especificos desta dissertagão foram: (a) compreender o

processo de emerg6ncia e expansäo do associativismo desportivo em Porto

Alegre, (b) identificar as representagOes da identidade cultural teuto-brasileira,

e (c) identificar as repercussOes das medidas de nacionalizagäo nas

associagOes desportivas teuto-brasileiras. Baseado nestes objetivos, chega-se

as seguintes conclusOes:

A emerg6ncia do associativismo desportivo em Porto Alegre foi fruto da

iniciativa voluntaria dos teuto-brasileiros;

A expansäo do associativismo desportivo em Porto Alegre resultou do

confronto entre os teuto-brasileiros e as tentativas de nacionalizagäo do

governo brasileiro, como tambern, da busca de afirmagäo de identidades

culturais dos grupos 6tnico-culturais;

As associagOes desportivas teuto-brasileiras de Porto Alegre

constituiram-se num espago de representagao da identidade cultural da

comunidade teuto-brasileira, afirmada, especialmente, nas prbticas

desportivas, na manutengäo do idioma alemao e na adogäo de simbolos

representativos da Pãtria de origem;

As associagOes desportivas teuto-brasileiras reconstruiram sua

identidade cultural em conseqUéncia das tentativas de nacionalizagào do

governo brasileiro, encontrando sua prápria forma, contethlo e ritmo;

5) As praticas desportivas realizadas nas associagbes teuto-brasileiras

representaram o ponto de partida para o desenvolvimento do desporto

em Porto Alegre.

Em razäo do trabalho se situar entre as primeiras investigagOes a

respeito da influbncia dos teuto-brasileiros no fen6meno do associativismo

desportivo em Porto Alegre, encontrou-se algumas dificuldades no decorrer da

pesquisa, como a escassez de documentagäo sobre as associagOes

desportivas de Porto Alegre e o nOmero reduzido de pessoas que se

enquadravam nos criterios exigidos para a participagáo nas entrevistas.
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A relevéncia do fenOmeno do associativismo desportivo no contexto do

desenvolvimento do desporto nacional, aponta a necessidade de dar

continuidade a investigagao sobre este tema. Sugere-se que outros estudos

sejam realizados focalizando, especificamente, os seguintes aspectos: (a) a

contribuicäo de outros grupos ètnico-culturais no associativismo desportivo em

Porto Alegre; (b) estudos de caso das associagOes desportivas de Porto

Alegre; e (c) a ocorréncia deste fen6meno em outras cidades brasileiras,

permitindo estudos comparativos.
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Anexo 1

Campos da Base de Dados das AssociacOes Desportivas

Nome da associacao ou sociedade esportiva — registra-se todas

nomenclaturas utilizadas para uma mesma associacao esportiva, inclusive

sua denominacäo em outros idiomas;

Ano de fundacao — registra-se o ano de fundag5o, inclusive as diferentes

datas, escrevendo-se entre parbriteses o nCimero de vezes que esta

aparece;

Esporte principal — registra-se o(s) esporte(s) a que a associacao se dedica;

Outros esportes — registra-se outros esportes que a associacao se dedica;

Fundadores — registra-se o(s) nome(s) de pessoas e entidades que

fundaram a associacao;

Identidade cultural — registra-se palavras, textos ou citacoes que permitem a

identificacäo da origem cultural da associacao;

Localizagäo geografica — registra-se todos enderecos das sedes da

associacao;

Ano de fechamento — registra-se o ano em que a associacao encerrou suas

atividades; no caso da associacao continuar em funcionamento o campo

permanece em branco;

Refer6ncias bibliograficas — registra-se autor, ano e pagina das obras,

almanaques, jornais, revistas e outros fontes de consulta que comprovam a

existencia da associacao;

Observacities — registra-se informacOes consideradas relevantes pela

pesquisadora, por exemplo, participagäo e titulos da associacao em

competicOes, e dados que podem vir a constituir novos campos.
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Anexo 2

Campos da Ficha Catalogrâfica das Reportagens Desportivas da
Revista do Globo

0 sistema de busca na Consulta ao Catalogo da Internet é o mesmo

para todo o Acervo Literario da Livraria do Globo. Sao utilizados os mesmos

campos para diferentes pesquisas desenvolvidas na Revista do Globo, sendo

alguns campos especificos do desporto, assim como as outras areas possuem

seus campos especificos. E necessario que o pesquisador saiba a que campo

da ficha corresponde cada etiqueta de busca abaixo disposta. Os campos

utilizados na pesquisa da Revista do Globo foram:

001# Titulo do Fasciculo

020# Volume

022# Data do Fasciculo

024# Autor

028# Titulo da Segäo

029# Titulo da Subsecao

031# Pagina inicial/final

032# Descritores

051# FotOgrafo do Artigo

062# 2 a °Ka° de Titulo = Subtitulo

069# Titulo

072# Descrica-o

076# Assunto

080# Estado

085# NOmero do Fasciculo

088# Evento

089# Promogäo

090# Local de Realizaga-o

096# Tipo de Ilustracão

103# POblico-alvo

105# Esporte
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Anexo 3

InformacOes para o Preenchimento da Ficha Catalogrâfica

Palavras Chaves: säo as palavras que descrevem o conteCido do documento.

Säo fundamentais para a recuperagao posterior. Padronizacào das palavras

atravès de urn Glossario, ern razao das diferentes grafias da mesma palavra.

Na descricäo do sum6rio do texto vamos conservar a grafia original.

Campos: 

Titulo: palavra, frase ou expressäo que chama a atencao para a reportagem

esportiva. Geralmente é o primeiro texto que aparece.

Subtitulo: texto ou expressäo que complete o titulo. Ele pode dizer de forma

sint6tica o que é proposto pelo titulo.

Ilustragao: indica a opcäo foto ou desenho, se na reportagem aparecer uma

destas; caso contrario, deixa-se ern branco ou se indica os dois na mesma

reportagem.

Localizag5o: assinala-se se a reportagem està em uma das capas ou em uma

pàgina. Neste Ultimo caso, informa-se o nOmero da pagina. A seqUencia de

capas é: Capal = capa da frente; Capa 2 = verso da primeira capa; Capa 3 =

verso da contracapa; Capa 4 = contracapa

Identificacao da revista: escreve-se nos locais indicados o volume da revista,

seu niimero de edigäo e data de publicag5o.

Pàgina Inicial/Final: registra-se o nOrnero da primeira e da Caltima pagina da

reportagem esportiva.

Titulo da Segäo: nome da secäo da revista onde se insere a reportagem.

Evento: nome da competigào, campeonato, torneio, partida, jogo, prova.

Local de realizagäo: cidade, estado, pals, nome do clube, ginàsio, est6dio do

acontecimento esportivo.

Descricao: neste campo sao registradas informagOes consideradas relevantes

pela pesquisadora, como por exemplo, nome de atletas, resultados e

classificagäo.

Esporte: escreve-se o nome do esporte ou modalidade esportiva.

Observac5o: pode se tornar urn campo dependendo das ocorrbncias.
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Anexo 4

Termos em lingua inglesa das reportagens da Revista do Globo
(1929-1945)

Athletismo; Athletica = atletismo
Assisténcia = espectadores
Athleta = atleta
Antagonista = advers6rio
Back= jogador de defesa (futebol)
Back-right= jogador de defesa do lado direito
Back-left= jogador de defesa do lado esquerdo
Ball; esfera; redonda; baläo de couro= bola
Basket-ball; cestobol; bola ao cesto= basquetebol
Barronistas = associados do Club de Regatas Almirante Barroso
Boots = botinas; chuteiras
Captain= capita() da equipe/time (futebol)
Cancha = quadra
Carnet= carne de jogos
Carrying = situagäo em que o goleiro anda mais de passos com a bola na mac);
sobrepasso (futebol)
Catch = luta
Catch-as Catch-can = (luta) pegue como puder
Center= centro
Center half= jogador do centro posicionado adiante dos "backs" (futebol)
Center forward= centroavante (futebol)
Certame= partida; disputa
Charge = empurräo
Charging behind= marreta pelas costas
Club= clube
Colorado= torcedor do time do Sport Club Internacional
Colored= jogador negro (futebol)
Combinados= times; equipes
Comodore= presidente do clube (iatismo)
COrner= escanteio (futebol)
COrner kick= ponta 'De do canto do campo
Court= quadra de tënis
Crawl; nado a la brasse= estilo de nado (de frente)
Crack= jogador que se destaca (futebol)
Cyclistas= ciclistas
Cultura Phisica = Cultura Fisica
Dansa= danga
Defence= defesa (futebol)
Desportes; esporte = desporto; esporte
Doble-scull=regatas
Draw= empate; jogo nulo (futebol)
Dribler= jogador que faz um drible (futebol); "engana com a bola nos Os"
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Dribling= drible (futebol); "ato de enganar"
Eleven = onze; time de futebol
Entraineur= treinador
Esporte Aristocratico= refere-se ao golfe e tanis
Esporte Bretao= futebol
Estadium= estadio
Field= campo
Foguete= cortada (voleibol)
Foot-ball= futebol
Foot-bailers= jogadores de futebol
Forwards= jogadores de ataque (futebol)
Foul= falta; infragao (futebol)
Free-kick= tiro livre simples (futebol)
Full-back= zagueiro (futebol)
Game= jogo; partida (futebol)
Gymnasio = ginasio
Gimnastica; gymnastica= ginastica
Gimnastica Rithmica= ginastica ritmica
Goal; golo; tento; queda do arco= gol (futebol)
Goal area; très paus; arco; meta; très balizas = goleira
Goal kick= ponta pa dado pelo goleiro (futebol)
Goal-line= linha de fundo; linha de meta (futebol)
Goal-keeper; guarda-valas; guarda-metas; guarda-redes; arqueiro= goleiro
(futebol)
Green= gramado (golfe)
Ground= campo de jogo (futebol)
Halfs= jogadores na intermediaria do campo na defesa e no ataque (futebol)
Half-back right= jogador do lado direito adiante da linha dos backs (futebol)
Half back left= jogador do lado esquerdo adiante da linha dos backs (futebol)
Half-time= meio tempo da partida (futebol)
Hands= toque corn as moos (futebol)
Heading= cabegada
Hippico= hipismo
Hockey= hOquei
Hooks= ganchos, socos (luta)
Initium= campeonato inciantes (tenis)
Inside= meio, interno
Inside Forward rigth= meia direita (futebol)
Inside Forward left= meia esquerda (futebol)
Keeper= goleiro
Kick= pontapa; chute (futebol)
Kick off= ponta pa inicial do jogo
Knockout= nocautear (boxe)
Law-tennis= tennis
Linesman= juiz de linha; bandeirinha (futebol)
Match= jogo
Maches = jogos
Melee= confusao
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Monarcas da raqueta = tenistas
New-comb = jogo de bola corn as mãos para mulheres
Outside= impedimento
Out-rigger four; Out-rigger eight, Out-rigger two= modalidades de prova no
remo
Open air= ar livre
Off-side= impedimento; fora de jogo; penalizado; expulso de campo (futebol)
On-side= em jogo
Player= jogador; futebolista
POlo Water= p6lo aquatico
Psysicultura= fisicultura
Pugnas = partidas
Pelouse= partida de ténis
Penalty = pënalti; penalidade maxima (futebol)
Penalty area= area penal 9futebol)
Penalti-kick= ponta p6 de penalidade
Pénalti-kick marck reparation= ponto conseguido por penalidade
Passing= passe (futebol)
PrOcer; paredro= dirigente do clube
Raid= corrida (automobilismo)
Raidmen= corredor (automobilismo)
Recordmen = atleta que obteve o recorde da prova
Referee= condutor da peleja; comandante do espetaculo, maestro do apito;
arbitro
Rowers (remo)
Ring (boxe)
Rounds= (boxe)
Rythmo= ritmo
Return macht= reencontro
Relay= revezamento 4x100
Rusch= escapada
Season esportiva= estacao esportiva
Sport=esporte
Sportivo= Esportivo
Sportwoman = mulher atleta
Sportman = homem atleta
Score= resultado
Shootar=chutar
Shoot=chute
Shooter=chutador
Scratch=selegäo
Speakers= narradores do jogo pelo radio (futebol)
Team = time (futebol); onze
Turf=turfe
Turfman= homem ligado ao turfe
Throwin= arremesso; lancamento (futebol)
Touch line = linha lateral do campo (futebol)
Training= treinamento
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Triping= rasteira (futebol)
Toss = escolha do campo
Volley; volley ball=voleibol
Volley-players=jogadores de voleibol
Water pOlo=pOlo aquatic°
Water-polist =jogador de polo aquatic°
Wing = jogador extrema; ponta
Winger left=jogador de extrema esquerda (futebol)
Winger right=jogador de extrema direita (futebol)
Yacht= iate
Yatching= desporto do barco a vela (iatismo)
Yachtman = iatista
Yacht-sport= iatismo
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Anexo 5

Quadros das associagOes desportivas cadastradas na base de dados

Quadro 1 Modalidades desportivas e period° de fundacäo das associacoes
em Porto Alegre (1867-1945).

Desportos Sèculo
XIX

Decada
1900

Decada
1910

Dêcada
1920

Dècada
1930

Dècada
1940

Data näo
localizada

TOTAL

Atletismo — — — 2 — — 1 3

Basquete — 1 — 1 — — 1 3
Bocha 1 — 1 — 4 — — 6
Boläo 2 3 2 — 2 — — 9

Boxe — — — — — — 2 2

Caga e Tiro — — — — 1 — — 1
Ciclismo 3 — — 2 1 — 3 9
Esgrima — — — 1 1 1 1 4

Futebol — 4 10 13 68 24 46 165

Futebol de saläo — — — 2 2 — — 4
Ginàstica 3 — — 1 — — — 4

Golfe — — — — 1 — 2 3

Hipismo — — — — 1 — 1 2
latismo — 1 — — 4 1 6
Jud6 — 1 1 — — — — 2
Luta Livre — — — — — — 1 1
Motociclismo — — — — — — 1 1
Natagäo 2 — 1 2 — — 2 7

P6ra-quedismo — — — — 1 — — 1
POlo — — — — 1 — 1 2
POlo Aquâtico — — — 1 — — 1 2
Punhobol — — — 1 — — — 1
Remo 3 4 2 2 1 — 3 15
Ténis 4 — 1 2 3 — — 10
Tiro ao Alvo 1 2 1 — — — 3 7

Turfe 6 1 — — — — — 7
Voleibol — — 1 2 1 — — 4
Xadrez — — — — 2 — 1 3

TOTAL 25 17 20 32 94 26 70 284
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Quadro 2 Periodo de fundagào das associagOes desportivas em Porto Alegre
(1867-1945).

Periodo de
fundacao

Associacties

Seculo XIX 25

Dècada 1900 16
Decada 1910 18

Decada 1920 25

Dècada 1930 90
Decada 1940 28

Nao localizado 63
TOTAL 265

Quadro 3 Periodo de fundagao das associagOes desportivas e identidade
cultural em Porto Alegre (1867-1945).

Periodo de
fundagao

Alemä Italiana Portuguesa Norte-
americana

Nao
identificada

TOTAL

Seculo XIX 8 1 — — 16 25
Decada 1900 6 1 — 1 8 16
Decada 1910 3 — 1 — 14 18
Decada 1920 — 1 — — 24 25
Decada 1930 2 — — — 88 90
Dêcada 1940 — — — — 28 28

Nao localizado — — — — 63 63
TOTAL 19 3 1 1 241 265
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Anexo 6

Base de Dados das Associaceies Desportivas de Porto Alegre (1867-1945)

MFN: 0001
Entidade Desportiva: Federagäo Alemä de Ginastica do Rio Grande do Sul (Deutscher
Turnerschaft von Rio Grande do Sul). Turnerschaft (Liga de Ginastica)
Desporto Principal: GinOstica
Outros Desportos:
Ano de Fundagäo: 1885
Fundadores: Jacob Aloys Friederichs (imigrante alemäo (1884); ginasta; tesoureiro do Turnklub
(SOGIPA); considerado "poi da ginãstica do Rio Grande do Sul")
Identidade Cultural: Cultura alema
Localizagão Geogràfica:
Referèncias Bibliograficas: Tesche (1996, p. 73-4); Silva (1997, p. 24)
Observagbes: Faziam parte da Liga: Sociedade Turnerbund (SOGIPA), Turnverein de Sào
Leopoldo, Sociedade GinOstica de Lomba Grande, Sociedade Ginastica de Taquara,
Sociedade Ginastica de Santa Cruz do Sul, Sociedade GinOstica de Novo Hamburgo; Em 1896
foi realizado o primeiro encontro das sociedades ginasticas no Musterreiterklub, em Porto
Alegre

MFN: 0002
Entidade Desportiva: U. M. C. Säo Geraldo
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos:
Ano de Fundagao: 07/06/1925
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizacéo GeogrOfica:
Referéncias Bibliograficas: Amaro Junior (1942)

MFN: 0003
Entidade Desportiva: MetOpole Xadrez Clube
Desporto Principal: Xadrez
Outros Desportos:
Ano de Fundacào: 19/10/1937
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizacéo GeogrOfica: Rua VigOrio Josè InOcio n o 263 sala 10
Refer6ncias BibliogrOficas: Cadastro de AlvarOs de Funcionamento do CRD

MFN: 0004
Entidade Desportiva: Federagâo GaUcha de Futebol; Federagäo Riograndense de Futebol;
Federagão Rio Grandense de Desportos
Desporto Principal: Futebol
Outros Desportos:
Ano de Fundagéo: 18/05/1918
Fundadores:
Identidade Cultural:
LocalizagOo Geografica: Travessa Francisco Leonardo Truda n° 98 8° andar
Referèncias BibliogrOficas: Cadastro de Alvaràs de Funcionamento do CRD; Arquivo
Documental do CRD; Franco; Silva e Schidrowitz (1940, p. 636); Pimentel (1945, p. 113);
Amaro Junior (1942)
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MFN: 0005
Entidade Desportiva: Federageo GaUcha de Desportos Aquaticos. Federageo Aquatica do Rio
Grande do Sul
Desporto Principal: Natageo
Outros Desportos:
Ano de Fundageo: 30/10/1911
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizagäo Geografica:
Referencias Bibliograficas: Amaro Junior (1942)

MFN: 0006
Entidade Desportiva: Federageo Sul Riograndense de Cage e Tiro (Federageo Gai:icha de
Cage e Tiro)
Desporto Principal: Caga e Tiro
Outros Desportos:
Ano de Fundageo: 28/08/1939
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizageo Geografica: Avenida Joao Pessoa n° 2959 sale 202; Av. Joao Pessoa n° 1831 sala
300
Referencias Bibliograficas: Cadastro de Alvares de Funcionamento do CRD; Pimentel (1945, p.
113)

MFN: 0007
Entidade Desportiva: Federageo de Vela do Estado do Rio Grande do Sul; Federageo de Vela
e Motor (a partir de 09/06/1941); Federageo de Vela (a partir de 21/11/1984)
Desporto Principal: Vela
Outros Desportos:
Ano de Fundageo: 21/11/1936
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizagao Geografica: Parque Neutico Marcilio Dias Bairro Navegantes; Avenida Guaiba n° 7
2941 sale 4
Referéncias Bibliograficas: Cadastro de Alvares de Funcionamento do CRD; Arquivo
Documental do CRD; Pimentel (1945, p. 113); Catelogo das Entidades Desportivas (1977, p.
363)

MFN: 0008
Entidade Desportiva: Federageo Riograndense de Ténis; Federageo GaUcha de Tenis
Desporto Principal: Tenis
Outros Desportos:
Ano de Fundageo: 09/04/1929
Fundadores: Tênis Clube Walhala; Tenis Clube Germänia; Club Excursionista e Sportivo;
British Club
Identidade Cultural: culture alemä
Localizagäo Geografica: Rua Vigario Jose 'neck) n° 371 Galeria do Rosen() 5° andar sala 522;
Rua Sete de Setembro n° 1156 4° andar
Referéncias Bibliograficas: Franco; Silva e Schidrowitz (1940, p. 636); Pimentel (1945, p. 113);
Cadastro de Alvares de Funcionamento do CRD; Revista do Globo n° 7, setembro de 1935, p.
15; Franco; Silva Schidrowitz (1940, p. 643); Amaro Junior (1942)
ObservagOes: 0 primeiro presidente da federageo foi Max Ertel. Em 1930, a Federageo foi vice-
campee brasileira de tenis. Em 1940 o presidente era o doutor Job° Kessler Coelho de Souza.
Em 1940 contava corn sete clubes filiados na capital e vinte e seis no interior do Rio Grande do
Sul.
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MFN: 0009
Entidade Desportiva: Comitë de Regatas (17/02/1894). Depois Federagäo Riograndense de
Remo (07/09/1908). Foi extinta depois de problemas ocorridos na promocao da segunda
competicao. Para substitui-la foi criada a Liga Nautica Rio Grandense (30/11/1911).
Desporto Principal: Remo e natagao
Outros Desportos:
Ano de Fundagao: 17/02/1894
Fundadores: Federagbo Rio Grandense de Remo: Clube de Remo Porto Alegre, Clube de
Remo Germania, Clube de Regatas Almirante Tamandarè, Clube de Regatas Almirante
Barroso, Clube Nautico Rio Grandense, Clube de Regatas Almirante Tamandare e Clube de
Regatas Rio Grande, ambos de Rio Grande.
Identidade Cultural: cultura alernä
Localizacao Geografica: Avenida Maua n o 8600; Avenida Henrique Huber Parque Nautico
"Alberto Bins"
Refer6ncias Bibliograficas: Cadastro de Alvaras de Funcionamento do CRD; Arquivo
Documental do CRD; Franco; Silva, Schidrowitz (1940, p. 643)
Observagbes: Decana das Federagbes Desportivas do Brasil. Em 1940, o presidente da Liga
era Edgard Eifler. Em 24/11/1895 foi realizada a primeira regata interclubes em Porto Alegre.

MFN: 0010
Entidade Desportiva: Musterreiter-Club (Clube dos Cavaleiros de Amostra). Clube dos
Caixeiros Viajantes de Porto Alegre. Associagâo Sul-Riograndense dos Viajantes Comerciais
Desporto Principal: tiro
Outros Desportos:
Ano de Fundagao: 26/12/1885
Fundadores:
Identidade Cultural: cultura alemä
Localizacao Geografica: A primeira sede foi destruida em urn incbndio em 1966. Atualmente
localiza-se na Rua Dona Laura n° 7
Refer6ncias Bibliograficas: Lentz (2001, p. 46); Cadastro de Alvaras de Funcionamento do
CRD; Arquivo Documental do CRD
ObservagOes: A associagao "nasceu para congregar os viajantes comerciais que percorriam as
precarias estradas gaikhas de ponta a ponta, vendendo mercadorias e, de quebra, cumprindo
urn papel importante como elo de ligagäo cultural, social e politica entre a capital e as regities
por eles atendidas"

MFN: 0011
Entidade Desportiva: Associagao dos Antigos Alunos Maristas de Porto Alegre (AAMPA)
Desporto Principal: punhobol
Outros Desportos:
Ano de Fundagao: 02/10/1927
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizacao Geografica: Rua Coronel Marcos n° 1959, Bairro Ipanema
Referéncias Bibliograficas: Cadastro de Alvaras de Funcionamento do CRD; Arquivo
Documental do CRD

MFN: 0012
Entidade Desportiva: Club de Bocia Caminho do Meio (Club Sportivo Caminho do Meio)
Desporto Principal: bocha
Outros Desportos:
Ano de fundagäo: 02/12/1930
Fundadores:
Identidade Cultural: cultura italiana
Localizacao Geografica: Rua Sao Manoel n° 556; Avenida Protasio Alves n° 320
Referéncias Bibliograficas: Cadastro de Alvaras de Funcionamento do CRD; Arquivo
Documental do CRD; Licht (1992, p. 14-5); De Rose (1996, p. 39)
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Observagbes: A Federag5o Riograndense de Bocha foi criada em 04/04/1944. As mulheres
comegaram a participar em carbter de demonstragäo, em 1983 e no ano de 1987 em caräter
competitivo

MFN: 0013
Entidade Desportiva: Independente Foot-ball Clube (1933). Clube Independente de Porto
Alegre (30/06/1972). Clube Independente (28/06/1973)
Desporto Principal: futebol e bocha
Outros Desportos: basquete
Ano de Fundagao: 08/02/1933
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizagâo Geogrèfica: Avenida Protèsio Alves n° 809
Referbncias Bibliogr6ficas: Cadastro de Alvaras de Funcionamento do CRD; Almanaque Amaro
Junior 1942; Arquivo Documental do CRD; Licht (1992, p. 22)

MFN: 0014
Entidade Desportiva: Circulo Operärio Ferrovibrio do Rio Grande do Sul
Desporto Principal: bocha
Outros Desportos:
Ano de fundagäo: 22/09/1937
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizagào Geográfica: Avenida Farrapos n° 146, sala 44
Referéncias Bibliogr6ficas: Arquivo Documental do CRD

MFN: 0015
Entidade Desportiva: Club de Bocias Central (Clube de Bochas Central)
Desporto Principal: bocha
Outros Desportos:
Ano de Fundagäo: 01/02/1938; 02/02/1938
Fundadores: Josè Groff; Tenente Nicacio Gomes; Julio Lima; Tenente Joäo Amaral; Bruno
Swoboda
Identidade Cultural: cultura italiana
Localizagao Geogräfica: Rua Beiruth com a Travessa Simäo Kappel; Travessa Sào Jose n. 430
(n° 106 e n° 340) Bairro Navegantes
Referäncias Bibliográficas: Arquivo Documental CRD; Cadastro do CND, 1977, p. 364; Licht
(1992, p. 13)
Observaciies: Em 1942 foi fundada a Associagäo Porto Alegrense de Bocha, cujo presidente
era Anselmo Manzoli Filho. Corn a Lei da Nacionalizagäo o nome mudou para "Associagäo
Porto Alegrense de Bocha". Em cumprimento ao Decreto-Lei 3.199 de 14/04/1941 a entidade
foi extinta e no seu lugar criada a Federagäo Rio Grandense de Bocha (04/04/1944)

MFN: 0016
Entidade Desportiva: Federagäo Riograndense de Ciclismo e Motociclismo. Federagäo GaUcha
de Ciclismo e Motociclismo. Federagao GaUcha de Ciclismo
Desporto Principal: ciclismo
Outros Desportos:
Ano de fundagäo: 17/10/1935
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizagao Geogràfica: Rua Quintino Bandeira n° 757 1° andar; Rua Gongalves Dias n° 628
Referäncias Bibliogr6ficas: Franco; Silva e Schidrowitz (1940, p. 636); Pimentel (1945, p. 113);
Arquivo Documental do CRD; Cadastro de Alvara de Funcionamento do CRD; Cadastro do
CND, 1977, p. 363; Amaro Junior (1942)
ObservagOes: E integrada pelos clubes: Esperanga, Rio Grandense e Jupiter
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MFN: 0017
Entidade Desportiva: Federagäo Riograndense de Esgrima
Desporto Principal: esgrima
Outros Desportos:
Ano de Fundagão: 29/10/1941
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizagäo Geogr6fica: Rua Vigário Jos6 Inacio n o 216 2° andar, Bairro Centro; Rua
Gongalves Dias n o 628, Bairro Menino Deus
Referéncias Bibliogràficas: Arquivo Documental do CRD; Cadastro de Alvaras de
Funcionamento do CRD; Cadastro do CND, 1977, p. 363; Pimentel (1945, p. 113)

MFN: 0018
Entidade Desportiva: Federagäo Riograndense de Golf
Desporto Principal: golfe
Outros Desportos:
Ano de Fundagao:
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizagäo Geogràfica:
Referéncias Bibliogr6ficas: Arquivo Documental do CRD

MFN: 0019
Entidade Desportiva: Liga de Natagao (em alemào Schwimmverband)
Desporto Principal: natagâo
Outros Desportos:
Ano de Fundagäo: 1890
Fundadores: Turnerbund (SOGIPA); Naturheilverein (Sociedade para a cura naturalista); Ruder
Club Porto Alegre
Identidade Cultural:
Lo-calizagão Geogrbfica:
Referências Bibliográficas: Tesche, 1996, p. 69; Hofmeister, 1987, p. 98

MFN: 0020
Entidade Desportiva: Clube dos Inapiarios do Rio Grande do Sul
Desporto Principal: xadrez
Outros Desportos:
Ano de Fundagão: 24/07/1939
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizagäo Geogr6fica: Rua dos Andradas n° 680 sala 14
Referbncias Bibliogràficas: Cadastro de Alvaràs de Funcionamento do CRD

MFN: 0021
Entidade Desportiva: Liga Nàutica Riograndense (Federagào Aquatica do Rio Grande do Sul).
Desporto Principal: remo e natagào
Outros Desportos:
Ano de Fundag5o: 30/11/1911 (2 vezes); 30/10/1911
Fundadores: Ruder Club Porto Alegre, Ruder Verein Germania, Clube de Regatas Almirante
Barroso, Gré• mio Almirante Tamandare, Gremio Nàutico Riograndense (extinto), Gremio
Nãutico Uniao, Clube de Regatas Duque de Caxias. Foi instalada em 13/05/1914, tendo como
presidente Israel Torres Barcelos; vice-presidente, Reinaldo Schoeler; 1° secret6rio, Reinaldo
Mensch; 2° secretário Carlos S. Arnat e zelador, Pedro Caliendo
Identidade Cultural: cultura alemã
Refer6ncias Bibliogr6ficas: Franco; Silva Schidrowitz (1940, p. 636 e 643); Pimentel (1945, p.
113 e 155); Hofmeister (1981, p. 43)
ObservagOes: Foi incorporada pela Federagâo Aquatica do Rio Grande do Sul (posteriormente
denominada Federagäo de Remo do Rio Grande do Sul); E integrada pelos clubes de Porto
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Alegre: Clube de Regatas Almirante Barroso, Canottieri Duca degli Abruzzi, Clube de Regatas
Guaiba-Porto Alegre, Gramio N5utico GaUcho, Clube de Regatas Almirante Tamandare,
Grarnio Náutico Uniao, Clube de Regatas Vasco da Gama. E alguns clubes do interior do
estado das cidades de: Rio Grande, Pelotas, Sao Lourengo, Montenegro, Cachoeira do Sul,
Sao Sebastiao do Cal, Uruguaiana e Farroupilha; A proposta de criagao de uma Liga foi
apresentada em 1903 durante a realizagao da prova clãssica, chamada Wanderpreeis pelo
presidente do Clube de Regatas Almirante Tamandare, Francisco Bento, a comissao que
fiscalizava a prova, composta por membros dos Ruder Clube e do Ruder Verein Germania. A
criagao da liga somente foi efetivada em 1908 devido a colaboragao de Pedro Pinto Lima,
esportista carioca residente em Porto Alegre. Foi campea brasileira e sul-americana de remo

MFN: 0022
Entidade Desportiva: Liga Porto Alegrense de Football
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos:
Ano de Fundagão: 1910
Fundadores: Grarnio Foot-ball Club
Identidade Cultural:
Localizagao Geogr5fica:
Referéncias Bibliogr5ficas: Jesus (1998)

MFN: 0023
Entidade Desportiva: Liga Atletica Porto Alegrense. Liga Atletica Riograndense (LARG).
Federagao Atletica Riograndense
Desporto Principal: atletismo; basquete; voleibol; esgrima
Outros Desportos:
Ano de fundagao: 02/02/1925
Fundadores: Grarnio Foot-ball Portoalegrense; Associacao Crista de Mogos; Clube de Regatas
Almirante Barroso; Sociedade Gin6stica Turnerbund; Clube de Regatas Guaiba; Esporte Clube
Eiche; Clube de Regatas POrto Alegre; Esporte Clube Internacional (a partir de 1929); Esporte
Clube Cruzeiro (a partir de 1929); Sociedade de Ginastica Navegantes S5c) Joao (a partir de
1929); Fussball Clube POrto Alegre (a partir de 1929); Grarnio Náutico Gaucho (a partir de
1929)
Identidade Cultural:
Localizagao Geogräfica: Rua Vigario Jose Inacio n° 216 2° andar; Bairro Centro; Rua
Gongalves Dias n° 7 628 sala 09; Bairro Menino Deus
Referancias Bibliogr5ficas: Franco; Silva e Schidrowitz (1940, p. 636 e 641; Pimentel (1945, p.
113); Revista do Globo n° 190, 1936, p. 9; Cadastro de Alvaräs de Funcionamento do CRD;
Arquivo Documental do CRD; Cat6logo de Entidades Desportivas (1977, p. 363)
Observagbes: Titulos conquistados: Campeonato Brasileiro de Cestobol (1934); Campeonato
Brasileiro de Basquete, realizado no Rio De janeiro, em 03/04/1935; Torneio Nacional
Farroupilha de Cestobol (1935); Vice-Campea Brasileira de Atletismo (1937). 0 primeiro
Campeonato Portoalegrense de basquete foi realizado em 05/02/1923. Foram presidentes:
Frank M. Long, Briareu Centeno, Alvaro da Cruz Pretz, Jose Carlos Daudt presidente
honor6rio-1940), Lindolfo Hartz, Luiz Pinto Chaves Barcelos, Cecilio Gomes e Manoel Amorim
de Albuquerque. Em 1940 o presidente era o capita() Ramiro Tavares Gongalves e o vice-
presidente Joao Luiz Daudt; 0 Primeiro Campeonato Brasileiro Feminino de Atletismo foi
promovido pela Liga em novembro de 1940 nas comemoragOes do Bi-centenärio de Porto
Alegre. A equipe paulista foi campea e os gauchos foram vice-campebes; Em 1940, as
associagbes vinculadas a LARG eram: Associagao Crista de Mogos, Sociedade de Ginästica
Turnerbund, Grarnio Foot-ball Porto Alegrense, Esporte Clube Internacional, Esporte Clube
Cruzeiro, Sociedade de Ginastica Navegantes Sao Joao, Football Clube Porto Alegre, Grémio
Nãutico Gaucho e Excursionista Esportivo
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MFN: 0024
Entidade esportiva: Liga de Esgrima do Rio Grande do Sul
Desporto Principal: esgrima
Outros Desportos:
Ano de fundagbo: 11/07/1931
Fundadores: Turnerbund (SOGIPA)
Identidade cultural: cultura alemä
Localizacao Geografica:
Referencias Bibliograficas: Tesche (1996, p. 71)
ObservagOes: 0 primeiro campeonato estadual de Esgrima foi promovido pela LARG, em 1927

MFN: 0025
Entidade esportiva: Conselho Regional de Desportos do Rio Grande do Sul (CRD)
Desporto Principal:
Outros Desportos:
Ano de Fundacao: 12/1941
Fundadores: Euclides Aranha Filho (presidente); membros: Herophito Azambuja, Capita° Darcy
Vignoli, capitaäo Olavo Amaro da Silveira
Identidade Cultural:
Localizacao Geografica: Rua Carlos Chagas n o 55 11° andar
Referências Bibliograficas: Cadastro do CND, 1977, p. 15; Almanaque Esportivo Olympicus,
1945, p. 452

MFN: 0026
Entidade Desportiva: Derby Club
Desporto Principal: turfe
Outros Desportos:
Ano de fundagao: 1872
Fundadores:
Identidade Cultural: cultura portuguesa
Localizacao Geografica: na Varzea (Roderick))
Referencias Bibliograficas: Pimentel (1945, p. 113)

MFN: 0027
Entidade esportiva: Prado Boa Vista. HipOdromo Portoalegrense
Desporto Principal: turfe
Outros Desportos:
Ano de Fundagao: 1877
Fundadores:
Ano de Fechamento: 1880
Identidade Cultural: cultura portuguesa
Localizacao geografica: Estrada Mato Grosso (atual Avenida Bento Gonsalves, Bairro
Santana).
ReferOncias Bibliograficas: Lima (1909, p. 12); Franco (2000, p. 59); Werner (2001, p. 62)

MFN: 0028
Entidade Desportiva: HipOdromo Rio-grandense. Prado Riograndense
Desporto Principal: turfe
Outros Desportos:
Ano de Fundagao: 06/02/1881
Fundadores:
Ano de Fechamento: 1909
Identidade Cultural: cultura portuguesa
Localizacao Geografica: Ruas Botafogo e Saldanha Marinho (atual Avenida GetOlio Vargas,
Bairro Menino Deus) e Ruas Vicente da Fontoura (ex-Boa Vista), Sao Luis, Sao Manoel,
Veador Porto e Santana
Referencias Bibliograficas: Franco (1993, p. 101); Werner (2001, p. 62); Franco (2000, p.59)
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MFN: 0029
Entidade Desportiva: Prado independbncia. HipOdromo dos Moinhos de Vento
Desporto principal: turfe
Outros Desportos:
Ano de Fundagào: 1894
Fundadores:
Ano de Fechamento: 1959
Identidade Cultural: cultura portuguesa
Localizagäo Geogr6fica: Rua 24 de Outubro (atual Parque Moinhos de Vento, conhecido por
Parc5o)
Referéncias Bibliograficas: Franco (1993, p. 101); Franco (2000, p. 59); Rozano (2001, p. 54);
Ribeiro (1944, p. 26-7 e 57)
Observagbes: Figuras destacadas do Estado e do pals freqUentavam o hipOdromo: Carlos
Barbosa, J. F. de Assis Brasil, Josè Montaury, Flores da Cunha, Oswaldo Aranha, Getülio
Vargas e Joéo Goulart; Em 1959 foi transferido para o Bairro Cristal. A inauguragào do
Hipbdromo do Cristal foi em 21/11/1959, embora o projeto de sua construcao datava de 1922.
Associagäo Protetora do Turfe. Em 1959 passou a ser chamado de Jockey Club do Rio Grande
do Sul

MFN: 0030
Entidade Desportiva: Sociedade Hipica Portoalegrense
Desporto Principal: hipismo e polo
Outros Desportos:
Ano de Fundagäo: 06/06/1939; 07/06/1939
Fundadores:
Identidade Cultural: cultura portuguesa
Localizagào geografica: Estrada Juca Batista n o 4931
Referèncias Bibliogrãficas: Franco; Silva e Schidrowitz (1940, p. 637); Cadastro CND, 1977, p.
367; Cadastro Documental do CRD; Cadastro de Alvará de Funcionamento do CRD

MFN: 0031
Entidade Desportiva: Uniâo Velocipédica
Desporto Principal: ciclismo
Outros Desportos:
Ano de Fundagéo: 1899
Fundadores:
Identidade Cultural: cultura alemä
Localizagäo Geogrãfica: Atual Institute Parobè, Parque Farroupilha
Referëncias Bibliogr6ficas: Lima (1909, p. 13); Amaro Jimior (1945, p. 44-5); Pimentel (1945, p.
113); Amaro JOnior (1943, p. 38-9 e 59)

MFN: 0032
Entidade Desportiva: Rodforvier Verein Blitz (Sociedade Ciclistica Blitz)
Desporto Principal: ciclismo
Outros Desportos:
Ano de Fundagéo: 1896
Fundadores: Alberto Bins
Identidade Cultural: cultura alerné
Localizagào Geográfica: Rua Doutor TimOteo; Caminho Novo, pr6ximo a Rua do Parque
Referéncias Bibliográficas: Lima (1909, p. 13); Oliveira (1996, p. 158-164); Oliveira (1912, p.
97-8); Amaro JOnior (1943, p. 38-39 e 59)

MFN: 0033
Entidade Desportiva: VelOdromo Rio-Grandense
Desporto Principal: ciclismo
Outros Desportos:
Ano de Fundagéo: final do século XIX
Fundadores:
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Identidade Cultural:
Localizagäo Geografica:
Refer6ncias Bibliograficas: Lima (1909, p. 13)

MFN: 0034
Entidade Desportiva: Southen Boxing Club
Desporto Principal: boxe
Outros Desportos:
Ano de Fundagäo: dècada de 20
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizagäo Geografica:
Refer6ncias Bibliograficas: Revista do Globo, n° 323, 1930, p. 62
ObservagOes: Em 1926, os campeonatos citadinos eram realizados nos salbes da Sociedade
Leopoldina e no palco do cinema Carlos Gomes

MFN: 0035
Entidade Desportiva: BeIèrn Novo Golf Club
Desporto Principal: golfe
Outros Desportos:
Ano de Fundagão: decada de 30
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizacao Geografica:
Referências Bibliograficas:

MFN: 0036
Entidade Desportiva: Porto Alegre Country Club
Desporto Principal: golfe
Outros desportos: hipismo; ténis; equitag5o; polo
Ano de Fundaga'o: 30/05/1930
Fundadores: J. E. Millender (diretor da Companhia de Energia Elètrica)
Identidade Cultural:
Localizacao Geografica: Rua Libero Badarô n° 524. Em 1931/1932 (2 vezes), comprou da
Santa Casa de MisericOrdia 60 hectares de terra no Bairro Mont'Serrat. Em 1938 foi construida
a sede do clube.
Refer6ncias Bibliograficas: Franco; Silva e Schidrowitz (1940, p. 636-37 e 641); Pimentel (1945,
p. 151); Cadastro Documental do CRD; Cadastro de Alvaras de Funcionamento do CRD;
Cadastro do CND, 1977, p. 366; Jornal Zero Hora, 10/06/2001, p. 5; Revista do Globo, n° 201,
1937, P . 11
Observacbes: "Reune elemento de escol da sociedade pOrto alegrense" (Pimentel, 1945, p.
151

MFN: 0037
Entidade Desportiva: Gr6mio Desportivo Masson (late Clube Guaiba)
Desporto Principal: vela e motor (iatismo)
Outros Desportos: tenis; voleibol; basquete
Ano de Fundagao: 01/05/1930
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizacao Geografica: Avenida Gualba n° 777, depois mudou para a Avenida Diario de
Noticias n° 1997
Referências Bibliograficas: Almanaque Amaro JOnior 1942; Cadastro do CND, 1977, p. 366;
Cadastro Documental do CRD
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MFN: 0038
Entidade Desportiva: Sociedade Näutica Veleiros do Sul
Desporto Principal: vela (iatismo)
Outros Desportos:
Ano de Fundagäo: 13/12/1934
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizagäo Geografica: Sede doada por Leopoldo Geyer situada no Saco dos Navegantes;
Avenida Guaiba n° 2941
Refer6ncias Bibliogräficas: Franco; Silva e Schidrowitz (1940, p. 637 e 646); Almanaque Amaro
JOnior 1942; Cadastro do CND, 1977, p. 367; Arquivo Documental do CRD; Cadastro de
Alvaräs de Funcionamento do CRD
ObservagOes: Em 1934 foi realizada a primeira regata de velas em Porto Alegre, entre o
Grëmio Näutico GaUcho e Sociedade Veleiros do Sul. Nas comemoragOes do Centenário
Farroupilha, o clube conseguiu pela primeira vez na histbria da vela brasileira reunir em regatas
equipes de très estados: Rio de Janeiro, Säo Paulo e Rio Grande do Sul

MEN: 0039
Entidade Desportiva: Clube dos Jangadeiros
Desporto Principal: vela e motor
Outros Desportos:
Ano de Fundagào: 07/12/1941
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizagäo Geografica: Rua Ernesto Paiva n° 139, Bairro Tristeza. Tambem tinha uma sede
na Avenida Diärio de Noticias n° 1997
Refer6ncias Bibliograficas: Cadastro Documental do CRD; Cadastro de Alvaräs de
Funcionamento do CRD

MFN: 0040
Entidade esportiva: Yacht-Club de Porto Alegre
Desporto Principal: vela
Outros Desportos: ténis; remo
Ano de Fundacäo: 19/03/1933
Fundadores: Dr. ClOvis de Souza Goulart
Identidade Cultural:
Localiza0o Geográfica: Rio Guaiba, Bairro Tristeza
Referencias Bibliograficas: Franco; Silva e Schidrowitz (1940, p. 637); Pimentel (1945, p. 151);
Revista do Globo, n° 247, p. 41
ObservagOes: clube aristocrätico que realizava "bailes e festas que congregam a mais alta
sociedade de Porto Alegre".

MFN: 0041
Entidade Desportiva: Ruder Club (Clube de Regatas POrto Alegre)
Desporto Principal: remo
Outros Desportos:
Ano de Fundagào: 21/11/1888
Fundadores: Grupo de esportistas, em reuniäo realizada no Restaurante Continental. Entre
eles o major Alberto Bins (Onico vivo em 1940). A primeira diretoria: presidente, Sr. Alfredo
Schuett; vice-presidente, F. Igwersen; 1° secretärio, Julio Issler Jor; 2° secret6rio John Day;
tesoureiro, Luiz Koehler; zelador, H. V. Schwerin
Identidade Cultural: cultura alemä
Localizagào Geogräfica: As margens do Rio Guaiba, pr6ximo da Praga da Alfändega. Depois
mudou para a Avenida Mauä n° 8330, Parque Näutico Alberto Bins
Referáncias Bibliogräficas: Lima (1909, p. 13); Pimentel (1945, p. 113 e 155-7); Hofmeister
(1981, p. 47); Franco; Silva e Schidrowitz (orgs.) (1940, p. 643); Arquivo Documental do CRD;
Cadastro de Alvaräs de Funcionamento do CRD; Jornal Zero Hora, 14/06/2001, p. 54; Amaro
JOnior (1942; 1945, p. 45)
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Observagbes: 0 material para a pratica do remo foi recebido em junho do ano seguinte a
fundagao do clube.

MFN: 0042
Entidade Desportiva: Ruder-Verein Germania (Clube de Remo Germania)
Desporto Principal: remo
Outros Desportos:
Ano de Fundagao: 29/10/1892
Fundadores:
Identidade Cultural: cultura alemä
Localizacao Geografica:
Referéncias Bibliograficas: Lima (1909, p. 13); Franco; Silva e Schidrowitz (1940, p.637, p. 643-
44); Pimentel (1945, p. 155); Hofmeister (1981, p. 48); Amaro Junior (1942)
ObservagOes: Tambern encomendou material de remo no exterior; Em 17/11/1917 adotou o
nome de "Clube de Regatas Guahyba". Em 28/11/1936 fundiram-se o "Clube de Regatas Porto
Alegre" e o "Clube de Regatas Guahyba" formando o "Clube de Regatas Guahyba Porto
Alegre" (GPA). E considerado o mais antigo clube de remo do Brasil

MFN: 0043
Entidade Desportiva: Clube de Regatas Almirante Tamandare
Desporto principal: remo; vela
Outros desportos: p6lo aquatico
Ano de fundaceo: 18/01/1903 (3 vezes); 18/02/1903 (1 vez)
Fundadores: capitao de corveta Gaspar Pinto FrOis de Azevedo (presidente em 1903 e 1904)
Identidade Cultural: cultura portuguesa
Localizacao Geografica: Em 07/09/1903 instalou-se num barraceo a Rua General Portinho; Rua
Joao Maciel n° 530
Referencias Bibliograficas: Lima (1909, p. 13); Pimentel (1945, p. 155); Arquivo Documental do
CRD; Franco; Silva e Schidrowitz (1940, p. 646)
ObservacOes: Em 1914 realizou a primeira competigeo citadina de p6lo aquatico; "o primeiro
centro nautico que nacionalizou o remo no Brasil e o primeiro clube de brasileiros que
excursionou ao Uruguai, tripulando o primeiro "'out-rigger' a 8 remos- o 'Tupinambe- (Franco;
Silva e Schidrowitz, 1940, p. 646). Os titulos conquistados em campeonatos estaduais (1916 a
1920)e 1922 e 1923), alem de campeonatos estaduais foram conquistados pelo atleta Fritz
Richter.; A diretoria em 1940 era constituida por: Dr. Manoel Francisco de Macedo Cruz
(presidente), Emilio Travi (vice-presidente), Mario Franco (secreterio geral)

MFN: 0044
Entidade Desportiva: Clube de Regatas Almirante Barroso
Desporto Principal: remo
Outros Desportos: natagao feminina
Ano de Fundageo: 26/02/1905
Fundadores: Pedro Adams (primeiro presidente)
Identidade Cultural:
Ano de Fechamento: 26/02/1925 (rever)
Localizacao Geografica: Barraceo listrado em azul e branco entre as febricas do Caminho
Novo. Rua Quintino Bandeira n o 57
Referencias Bibliograficas: Lima (1909, p. 13); Cadastro do CND, 1977, p. 365; Arquivo
Documental do CRD; Franco; Silva e Schidrowitz (1940, p. 644); Pimentel (1945, p. 155);
Machado (1946, p. 60); Amaro Juniro (1942)
Observagbes: Conhecido pelo apelido de "0 Glorioso" pelas vitOrias conquistadas em
campeonatos brasileiros (1933, 1935, 1938 1940), sul-americano (1940) e regata internacional
de Montevideu (1940), representando a Confederagao Brasileira de Desportos. Em 1940,
quando estava na presidencia o Sr. Luiz Moschetti, a sede foi destruida por um incéndio. Tinha
urn grupo de remadores chamados "Filhotes do Barroso", que durou pouco tempo.
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MFN: 0045
Entidade Desportiva: Ruder Verein Freundschaft (Sociedade de Regatas Amizade)
Desporto Principal: remo
Outros Desportos: basquete (a partir de 1930); natagao (a partir de 1942)
Ano de Fundagao: 01/04/1906
Fundadores: Seis alunos do Hilfsverein (atual Col6gio Farroupilha), corn idade entre 10 e 15
anos: Carlos Simäo Arnt (13 anos), Emilio Bercht (10 anos), Arnaldo Bercht (12 anos), Arno
Deppermann (15 anos), Hugo Deppermann (13 anos), Hugo Berta (13 anos)
Identidade Cultural: cultura alerna
Localizagäo Geografica: As margens do Rio Guaiba no Caminho Novo. Em 1910 foi construida
a primeira sede na Rua Voluntarios da Patna quase defronte a Rua Ramiro Barcelos. Em 1930
foi inaugurada a sede da Rua Hoffmann (chamado clubinho). Outra sede na Rua Coronel
Bordini n° 537. Em 1942 foi inaugurada a piscina olimpica na sede Moinhos de Vento,
localizada na Rua Quintino BocaiOva n o 500. Ate a construgäo da piscina, a natagäo e o polo
aquatico eram praticados no Rio Guaiba. Em 1948 adquiriu a sede nautica na Ilha do Pavào
para a pratica do remo, corn estaleiro para a construcào de barcos. A terceira sede fica no Alto
Petropolis.
Referências Bibliograficas: Hofmeister (1981, p. 5); Cadastro de Alvaras de Funcionamento do
CRD; Cadastro Documental do CRD; Cadastro do CND, 1977, p. 366; Revista do Globo, 1966,
p. 62-3; GNU 75 anos, 1981, p. 1-7; Amaro Junior (1942)
ObservagOes: Em 29/04/1917 adotou o nome de Grêmio Nautico Uni5o".. Tambêm e conhecido
por "Clube das Três Sedes" e Clube dos Guris". Em 1911 filiou-se a Liga Nautica Rio-
Grandense.

MFN: 0046
Entidade Desportiva: Clube Canottieri Duca degli Abruzzi
Desporto Principal: remo
Outros Desportos: natag5o; basquete; voleibol; ciclismo
Ano de Fundagao: 09/02/1908
Fundadores: "pugilo de idealistas, principalmente pertencentes a colOnia italiana aqui radicada"
( Franco; Silva e Schidrowitz (1940, p. 644). Entre eles: Rafael Guaspari (presidente honoraria
em 1940), Nicola Paternostro (conselheiro honoraria em 1940), Dr. Francisco de Leonardo
Truda (funcionario do Banco do Brasil) e Guido Mondin
Identidade Cultural: cultura italiana
Localizacäo Geografica: Rua Voluntarios da Patna n o 3060
Referäncias Bibliograficas: Lima (1909, p. 13); Franco; Silva e Schidrowitz (1940, p. 644-45);
Amaro Junior (1942)
Observaabes: 0 primeiro presidente foi Raffaele Guaspari. Em 16/12/1918 um violento
temporal destruiu a sede, que foi reconstruida. 0 clube obteve varios titulos em competiaaes:
remo - campeäo nacional de remo (1925) representando a Liga Nautica Rio Grandense,
campeao brasileiro (1939) e campeao estadual (1924, 1925, 1926, 1928); basquete (1934,
1935); voleibol (1934); ciclismo (1940). A diretoria em 1940 era composta por: Ernesto Capelli
(presidente), TOlio de Rose (vice-presidente) Dr. Julio Gatti (vice-presidente), Dr. Emilio
kaminski (secretario), H6lio Damiani (secretario), Angelo Feria (tesoureiro), Jorge M. Pufal
(tesoureiro). Em 24/02/1942 adotou o nome de Gr'émio de Regatas Duque de Caxias.
Ano de Fechamento: 1963 (Foi incorporado pelo Grémio Foot-ball Porto-alegrense e
transformou-se no seu Departamento de Remo)

MFN: 0047
Entidade Desportiva: Clube de Regatas Vasco da Gama
Desporto Principal: remo
Outros Desportos: bola(); natagao; polo aquatico; ciclismo; corridas rOsticas; ping pong; voleibol
Ano de Fundagao: 28/01/1917
Fundadores: "116 elementos representativos da colOnia portuguesa", em reuniao presidida por
Josê da Costa Dias
Identidade Cultural: cultura portuguesa
Localizacao Geografica: Avenida Maua n o 8.590

333



Referencias Bibliograficas: Cadastro do CND, 1977, p. 365; Cadastro Documental do CRD;
Franco; Silva e Schidrowitz (1940, p. 645-6); Jornal Correio do Povo, 01/01/1937, p. 20
Observagbes: Conhecido como o "Clube da Cruz de Malta". Em 1940 tinha 2.971 associados.
A diretoria era composta por: Alberto Campos (presidente), Benjamin Ataide Alves (vice-
presidente), Leo S. Campos (primeiro secretario), Aldo Coimbra (segundo secretario), Antonio
Ca'cede (tesoureiro geral), Omar Kindlein (primeiro tesoureiro), Jose Martins dos Santos Filho
(segundo tesoureiro), Angelo G. de Oliveira (diretor de regatas), Joao Fioresi (adjunto do diretor
de regatas), EdO Machado (diretor de natacào), Adelino M. Carvalho (diretor de patrimbnio),
Luciano P. dos Santos (diretor de esportes terrestres)

MFN: 0048
Entidade Desportiva: Club Neutico Rio-grandense
Desporto Principal: remo
Outros Desportos:
Ano de Fundageo:
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizacäo Geografica:
Referencias Bibliograficas: Lima (1909, p. 13)

MFN: 0049
Entidade Desportiva: Club Lusitano
Desporto Principal: remo
Outros Desportos:
Ano de Fundacào:
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizacâo Geografica:
Referencias Bibliograficas: Lima (1909, p. 13)

MFN: 0050
Entidade Desportiva: Gremio Neutico Gaucho
Desporto Principal: remo; nataceo (a partir dos anos 30, com a construcâo da piscina de 25
metros)
Outros desportos: p6lo aquetico; saltos ornamentals; jogos de sal5o; tenis; futebol de salao;
esgrima; ginestica
Ano de Fundageo: 07/04/1929
Fundadores: Luiz Pinto Chaves Barcelos
Identidade Cultural:
Localizageo Geografica: Avenida Praia de Belas n° 1948 Bairro Menino Deus
Referéncias Bibliograficas: GNU, 1981, p. 13; Amaro Junior (1942); Arquivo Documental do
CRD; Cadastro de Alvares de Funcionamento do CRD; Pimentel (1945, p. 155); Franco; Silva e
Schidrowitz (1940, p. 641)
Observacbes: Em 1940, o clube foi detentor da Taca Eficiencia oferecida pela Liga Neutica
Riograndense, por ter vencido sete das dez competicOes que participou. Destacou-se na
natacäo em 1940 vencendo diversas categorias femininas e masculinas. Considerado o clube
corn as melhores instalacOes desportivas em 1940.

MFN: 0051
Entidade Desportiva: Club Excursionista e Sportivo
Desporto Principal: ténis
Outros Desportos: nataceo (anos 30); saltos ornamentais (anos 30)
Ano de Fundace- o: 01/03/1902
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizacäo Geografica: Rua dos Andradas no 1085
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Referências Bibliograficas: Lima (1909, p. 13); Cadastro dos Alvaras de Funcionamento do
CRD; Cadastro Documental do CRD; Franco; Silva e Schidrowitz (1940, p. 640); GNU, 1981, p.
13; Amaro Junior (1942)
ObservagOes: Na decada de 30 construiu uma piscina de 25 metros no Bairro Menino Deus.
Foi incorporado pelo Clube do Comêrcio de Porto Alegre (fundado em 07/07/1896), que era
voltado as atividades sociais

MFN: 0052
Entidade Desportiva: Tennis Club Walhalla
Desporto Principal: ténis
Outros Desportos: bridge (1960)
Ano de Fundagào: 22/10/1898
Fundadores: descendentes de alemäes
Identidade Cultural: cultura alem5
Localizagào Geografica: Quarto Distrito de Porto Alegre, Bairro Navegantes. Na decada de 30
foi transferido para o Bairro Moinhos de Vento. Em 1937 foi para a Rua Nova York n° 96
Refer6ncias Bibliograficas: Larronda (1979, p. 31); ALJ, 2001, p.87-8; Pimentel (1945, p. 113);
Amaro Junior (1942)
Observagbes: Em 1943 adotou o nome Tennis Club Moinhos de Vento. Foi anexado
Associagäo Leopoldina Juvenil, em 1977. Atualmente e conhecido pelo nome de Clubinho

MFN: 0053
Entidade Desportiva: T5nis Club Germania
Desporto Principal: tënis
Outros Desportos:
Ano de Fundagào: 08/12/1914
Fundadores: Rod Becker, Oscar Campani, Hugo deppermann, Will Klohs, Carlos Luedke, Joào
Tyedmers, Ricardo Teschner
Identidade Cultural: cultura alem5
Localizagäo Geografica: Localizado na propriedade pertencente a Sociedade Turnerbund
(SOGIPA), no Arrabalde Säo Jo5o, com uma visäo sobre a varzea do Gravatai
Referbncias Bibliograficas: Silva (1997, p. 32); Tesche (1996, p. 72); Franco; Silva e
Schidrowitz (1940, p. 642); Cadastro Documental do CRD
ObservagOes: Era uma entidade autOnoma, embora seus integrantes fossem sOcios do
Turnerbund. Depois da Primeira Guerra Mundial mudou o nome para Tënis Clube Ipiranga. Foi
oficialmente incorporado ao Turnerbund (SOGIPA), transformando-se no seu Departamento de
Tênis, em 1939. Em 1940 tinha quatro quadras de ténis e aproximadamente 200 associados. A
Diretoria neste ano era composta por: C. L. Lothar Diel (presidente honorario), Arno Albert
(presidente), Luiz Englert Filho (vice-presidente), Walter Hildebrandt (secretario), Rolf
Hildebrandt (tesoureiro), Bernardo Schwuchow (primeiro diretor técnico), Herbert Nickhorn
(segundo diretor técnico), Egon Knorr (primeiro diretor de patrimOnio), Ernesto Herrmann
(segundo diretor de patrimônio), Werner Schwuchow (diretor social), Ataliba Wolf (conselho
fiscal), Herman Aeckerle (conselho fiscal), Otavio G. Fauth (conselho fiscal)

MFN: 0054
Entidade Desportiva: Associagao Leopoldina Juvenil (ALJ)
Desporto Principal: tênis (a partir de 1938)
Outros Desportos: boläo (1896); xadrez (a partir de 1950); ping pong (a partir de 1950); bilhar
(a partir de 1950)
Ano de Fundagào: 24/06/1863
Fundadores: Carlos Augusto Kuplich, Antonio Laus, Ada. ° Fettermann, AntOnio Francisco
Ulmen (tesoureiro), Carlos Kessler (secretario), E. Van Emnen, Carlos Renck, Frederico
Etzberger, Frederico Kilp, Germano Koch, Jorge Brodt, Jo5o Birnfeld, Jo5o Frederico Kuplich,
Jo5o Frederico Laus ou Johann Laus (presidente), Joao Henrique Raupp, Jo5o Carlos Rinck,
Joäo Strimbach, Jacob wolf, Lourengo Dexeimer e Luiz Mehr. 0 departamento de ténis foi
criado por Walter Koch
Identidade Cultural: cultura alem5. A fundagão da Sociedade Leopoldina: "No dia de Säo Jo5o,
a 24 de junho de 1823, reuniu-se urn grupo de teutos, moradores desta cidade, para discutirem
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a fundagao de uma sociedade recreativa, humoristica, etc.". "Urn grupo corn forte sotaque
alernao marcando sua cultura e seus costumes" (ALJ, 2001, p. 19). "Os sOcios das duas
instituigOes [Sociedade Leopoldina e Club Recreio Juvenil] eram 'filhos do mesmo sangue."
(ALJ, 2001, p. 35). "Em sessao [fundagao]'a qual compareceram vinte pessoas, descendentes
dos primeiros colonos alemaes no Rio Grande do Sul" (Franco; Silva e Schidrowitz, 1940, p.
640)
Localizagao Geografica: Rua Dr. Flores n o 185, no prêdio da Sociedade dos Cantores Alemaes,
Centro de Porto Alegre. Depois foram adquiridas quatro quadras de ténis no Bairro Teresbpolis.
A sede prbpria foi adquirida em 1906. Sede atual na Rua Marques do Herval n° 280. Em 1945
foram inauguradas nesta sede as primeiras quadras de tanis. Em 1949 foi langada a pedra
fundamental para a construgao da sede
Referancias Bibliograficas: Lima (1909, p. 12); Pimentel (1945, p. 150-51); Larronda (1979, p.
31); Cadastro Documental do CRD; Cadastro de Alvaras de Funcionamento do CRD; ALJ,
2001, p. 19-20 e 35; Franco; Silva e Schidrowitz (1940, p. 640); Palha (1944, p. 32-33 e 67)
ObservagOes: 0 Nome Leopoldina é uma homenagem a Imperatriz Leopoldina, esposa de Dom
Pedro I, considerada a major propulsora da colonizagâo alemä no Brasil. A ALJ (nome adotado
em 1942) resultou da fusao em 22/12/1941 da Sociedade Leopoldina Porto Alegrense (fundada
em 24/06/1863) corn o Clube Recreio Juvenil (fundado em 07/10/1903). A uniao dos clubes
resultou do interesse pela mesma area, onde atualmente esta localizada a ALJ. 0 Club Recreio
Juvenil era voltado para as dangas, müsica e lazer e somente aceitava sbcios solteiros. Como
nâo tinha sede pr6pria realizava as festas no saläo da Sociedade Leopoldina, do Turnerbund e
na Sociedade Germania. Em julho de 1939 promoveu o primeiro campeonato interno de tanis.
No ano seguinte o primeiro campeonato aberto de ténis.

MFN: 0055
Entidade Desportiva: The British Club
Desporto Principal: ténis
Outros Desportos:
Ano de Fundagao: 11/06/1923
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizagao Geografica: Avenida Carlos Gomes n° 534. Rua Furriel Luiz AntOnio Vargas n° 400
Referancias Bibliograficas: Cadastro do CND, 1977, p. 367; Arquivo Documental do CRD;
Cadastro de Alvaras de Funcionamento do CRD

MFN: 0056
Entidade Desportiva: Nonoai Tanis Clube
Desporto Principal: ténis
Outros Desportos:
Ano de Fundagao: 15/10/1938
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizagäo Geografica: Avenida Nonoai n° 557
Referéncias Bibliograficas: Arquivo Documental do CRD; Cadastro de Alvaras de
Funcionamento do CRD

MFN: 0057
Entidade Desportiva: PetrOpole Tanis Clube
Desporto Principal: Canis
Outros Desportos: basquete; judo; pugilismo
Ano de Fundagao: 07/09/1931; 07/09/1941
Fundadores:
Localizagao Geografica: Rua Farias Santos n° 451
Referéncias Bibliograficas: Cadastro do CND, 1977, p. 366; Cadastro de Alvaras de
Funcionamento do CRD; Arquivo Documental do CRD
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MFN: 0058
Entidade Desportiva: Sociedade Turnerbund (Sociedade de Ginastica Turnerbund); Sociedade
Ginastica Porto Alegre (SOGIPA)
Desporto Principal: ginastica
Outros Desportos: tenis (08/12/1914). 0 grupo de tênis, originalmente denominou-se "Tenis
Club Germania". Era uma entidade autOnoma, embora seus integrantes fossem sOcios do
Turnerbund. Em 1939 foi incorporada oficialmente ao Turnerbund. Futebol (1908). Voleibol (a
partir de 1926). Basquete (a partir de 1926). Atletismo (1907) desvinculado da ginastica (1913).
Esgrima (1899). Pugilismo. Tiro ao alvo (09/01/1869). Natagao (1885). Bolan (1901). Punhobol
(1911). Em 1907 foi realizada uma corrida rOstica em homenagem a Independencia do Brasil.
Em 02/04/1916 foi realizada a primeira competigeo internacional em homenagem a Jahn. Em
19/11/1918 foi estruturado o departamento de atletismo pelos professores Georg Black e
Ernest Graeff. Em 1920 foi construida a pista atletica na sede da Rua Sao Joao. Em 1924 foi
realizada uma competigao de atletismo em comemorageo ao Centenerio da Imigragäo Alerne
corn a participagao das mulheres pela primeira vez. Os dirigentes do Departamento de Tiro
eram: Carl Dugge (presidente), Edmund Dreher, Johann Poisl, Balduin ROhrig. Ainda faziam
parte: J. Wollmann, Carl Pohlmann e Karl von Koseritz. Em 1870 foi promovido o primeiro
torneio de tiro de rei.
Ano de Fundageo: 06/11/1867
Fundadores: Alfred SchOtt (tesoureiro, secreterio da sociedade e criador do Departamento de
Tiro ao Alvo); Wilhelm Ter Briliggen (presidente); E. Gottfriedsen (instrutor de ginastica); E.
Martens (assistente de ginastica); Weiss (assistente de ginastica); Schiitt (trouxe para o estado
a ginastica de aparelhos). Aloys Friederichs foi s6cio fundador.
Identidade Cultural: cultura alemä - fundada por alemäes e posteriormente aceitou brasileiros
educados na Alemanha.
Localizageo Geografica: As aulas de ginastica eram realizadas no Sale° Rosenheim na Rua do
Rosario (atual Rua Vigario Josè Inecio). Posteriormente, na Casa Hammerm011e a Rua 24 de
Maio, Beco do Rosario (atual Avenida Otavio Rocha). Depois se transferiu para o Sale°
Preussler, na Rua Santa Catarina (atual Rua Dr. Flores). Em 1895, a sede era na Rua Sao
Rafhael, ao lado do Colegio de Meninos do Hilfsverein (Colegio Farroupilha). 0 predio foi
considerado pequeno e a sociedade adquiriu urn terreno na mesma rua (entre as Ruas Barros
Cassal e Conceigeo). Em 1910 foi adquirido outro terreno, onde construiu seu estadio a Rua
Ipiranga, no Arrabalde Sao Joao, que se estendia da Rua Benjamin Constant ate a Rua
Americo VespOcio
Referencias Bibliograficas: Silva (1997, p. 19-26); Franco; Silva e Schidrowitz (1940, p. 642);
Tesche (1996, p. 61-69); Daudt (1952, p. 105); Hofmeister (1987, p. 8-10); Amaro Junior (1942)
Observagbes: Em 1867 foi criada a Deutscher Turnverein (Sociedade Ginastica). Em 1869
transformou-se na Deutscher Turn-und SchOtzverein (Sociedade Alema de Ginastica e Tiro ao
Alvo). Em 1876, houve a separageo em Deutscher Turnverein (Sociedade de Ginastica) e
Deutscher SchOtzverein (Sociedade de Tiro ao Alvo). Em 24/10/1887, a Sociedade de
Ginastica dividiu-se em Deutscher Turnverein (Sociedade de Ginastica)e Turnklub (Clube de
Ginastica). Em 11/04/1892 foi criado o Turnerbund, resultando da fuse() da Sociedade com o
Clube de Ginastica. Em 14/04/1942, mudou o nome para Sociedade Ginastica Porto Alegre,
1867 (SOGIPA). Em 1885 construiu a primeira piscina, conhecida por basenho (casa de banho)
do Rio Grande do Sul a beira do Rio Guaiba, no final da Rua Conceigeo (atual rodovieria de
Porto Alegre). Neste local funcionava o departamento de natageo. A piscina foi destruida por
urn incendio em 1916/1917; No Album do bicentenario de Porto Alegre (1940, p. 642) consta
que esta sociedade tinha "por objetivo congregar seus sOcios para fins desportivos e
recreativos, cultivando atraves do espirito associativo os costumes legados por seus
ancestrais, a servico do Brasil". Em 24/02/1919 realizou-se o primeiro campeonato inter-clubes
de atletismo corn a participageo da sociedade.
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MFN: 0059
Entidade Desportiva: Sociedade de Gin6stica Navegantes Säo Joäo
Desporto Principal: gin6stica
Outros Desportos: atletismo
Ano de Fundagéo: 06/06/1927
Fundadores:
Localizagäo Geogràfica: Avenida Presidente Roosevelt n° 148
Referéncias Bibliogràficas: Cadastro do CND, 1977, p. 367; Amaro Junior (1942)

MFN: 0060
Entidade Desportiva: Esporte Clube Eiche
Desporto Principal: halterofilismo
Outros Desportos:
Ano de Fundagéo:
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizagäo Geogr6fica:
Ano de Fechamento: 1926
Referéncias Bibliogràficas: Franco; Silva e Schidrowitz (1940, p. 643); Amaro Junior (1949, p.
203)

MFN: 0061
Entidade Desportiva: Tiro Nacional Brazileiro.
Desporto Principal: tiro
Outros Desportos:
Ano de Fundagéo:
Fundadores:
Identidade Cultural: cultura portuguesa
Localizagbo Geografica:
Referencias Bibliogrãficas: Lima (1909, p. 13); Machado (1949, p. 43-5 e p. 52)

MFN: 0062
Entidade Desportiva: Club dos Atiradores Allemäes (Deutscher Schristzen Verein)
Desporto Principal: tiro
Outros Desportos:
Ano de Fundagào:
Fundadores:
Localizagäo Geogr6fica:
Referencias Bibliogr6ficas: Lima (1909, p. 13)

MFN: 0063
Entidade Desportiva:. Tiro Nacional POrto Alegrense (Tiro n° 4. Tiro de Guerra n° 4)
Desporto Principal: tiro
Outros Desportos:
Ano de Fundagào: 1905 ou 1906
Fundadores: Escola de Guerra; 25° Batalhäo de Infantaria; Brigada Militar; Tiro Aleméo; Clube
de Regatas Almirante Barroso e Clube Caixeral
Identidade Cultural: cultura alem5
Localizagäo Geografica: antigo 25 de Infantaria. Os exercicios de tiros eram realizados no Tiro
Alernào. Depois foi construida a Linha de Tiro na Rua Benjamin Constant, pelos soldados do 1°
Regimento de Cavalaria da Brigada Militar. As aulas tebricas eram realizadas nos salbes do
clube Caixeral
Referbncias Bibliográficas: Revista do Globo n o 489, 1949, p. 43-4 e 58; Mazeron (apud
Pimentel, 1945, p. 137)
Observagges: 0 Tiro Nacional de Porto Alegre recebeu a denominagào de Tiro 4, quando foi
incorporado a Confederagéo dos Tiros Brasileiros. Em 1917 pela forga da lei foi transformado
em Tiro de Guerra n° 4. Foram organizadas excurscies a região colonial (Sao Leopoldo, Caxias
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do Sul, Montenegro, Novo Hamburgo entre outras) para divulgar o tiro. 0 Tiro 4 foi a primeira
equipe esportiva que participou de urn campeonato brasileiro, no ano de 1909/1910.

MFN: 0064
Entidade esportiva: Esporte Clube Navegantes
Desporto Principal: tiro ao alvo; bolào
Outros Desportos: ping pong; bilhar; snnoker
Ano de Fundagäo: 20/02/1907
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizagao Geografica:
Referancias Bibliograficas: Almanaque Amaro JUnior 1942

MFN: 0065
Entidade Desportiva: Associagào Cristä de Mogos (ACM)
Desporto Principal: basquete
Outros Desportos: voleibol; bocha; futebol; judo; ténis; ataque e defesa
Ano de Fundagao: 26/11/1901
Fundadores: Frank Long
Identidade Cultural: cultura norte-americana
Localizagbo Geografica: Rua Washington Luiz n o 1050
Referéncias Bibliograficas: Arquivo Documental CRD; Cadastro de Alvaras de Funcionamento
do CRD; Tesche (1996, p. 71-2); Pimentel (1945, p. 151); Amaro Junior (1942)
ObservagOes: A ACM nasceu ern Londres no inicio da Revolugäo Industrial, no ano de 1844,
sob o nome de Young Men Christian Association (YMCA). Visava o ensino e divulgagäo dos
esportes de origem inglesa; Realizava anualmente "Jogos Olimpicos" internos, que foram
abertos a participagäo de outros clubes de Porto Alegre em 1918. Os jogos foram extintos em
1924

MFN: 0066
Entidade Desportiva: Partenon Tanis Clube
Desporto Principal: tanis
Outros Desportos: futebol de salào e voleibol
Ano de Fundagao: 29/06/1934
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizagao Geografica: Avenida Bento Gongalves n o 2018
Referéncias Bibliograficas: Cadastro de Alvaras de Funcionamento do CRD

MFN: 0067
Entidade Desportiva: Associagao Desportiva e Social Meridional
Desporto Principal: voleibol
Outros Desportos: basquete; futebol de saläo
Ano de Fundagao: 12/10/1912
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizagao Geografica: Rua Mario Totta n° 108 Bairro Tristeza
Referéncias Bibliograficas: Cadastro de Alvaras de Funcionamento do CRD; Arquivo
Documental do CRD

MFN: 0068
Entidade Desportiva: Nonoai Tanis Clube
Desporto Principal: Canis
Outros Desportos: futebol de saläo
Ano de Fundagäo: 15/10/1938
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizagao Geografica: Avenida Nonoai n° 557
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Refer8ncias Bibliograficas: Arquivo Documental do CRD; Cadastro de Alvaras de
Funcionamento do CRD

MFN: 0069
Entidade Desportiva: Grémio Football Porto Alegrense
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos:
Ano de Fundagao: 15/09/1903
Fundadores: 31 rapazes comerciarios descendentes de imigrantes alemães, sOcios da Uniäo
Velocipedica; Primeira Diretoria: Carlos Bohrer (presidente), Joaquim Ribeiro (vice-presidente),
Alberto Siebel (primeiro secretario), Guilherme Kalfels (segundo secretario), Pedro Schuck
(tesoureiro), Candid° Dias (guarda esporte); 0 Estatuto foi redigido por: Pedro Ileffener,
Guilherme Uhrig e Alvaro Brochado
Identidade Cultural: cultura alerna
Localizacao Geografica: Largo dos CampeOes s/n° Bairro Azenha. A primeira sede foi no
Campo da Baixada, onde localizava-se os atiradores alernaes
Referbncias Bibliograficas: Amaro Junior (1942; 1943; 1944), p. 30; Pimentel (1945, p. 113);
Lima (1909, p. 13); Cadastro do CND, 1977, p. 366; Endler (1993, p. 105); Amaro Junior (1945,
p. 45); Cadastro de Alvaras de Funcionamento do CRD
ObservagOes: Em 06/03/1904 realizou-se o primeiro jogo de futebol entre o grërnio e o Fuss-
ball Porto Alegre

MFN: 0070
Entidade Desportiva: Fuss-ball Club Porto Alegre
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos:
Ano de Fundacao: 15/09/1903
Fundadores: Alberto Bins e ciclistas da Sociedade Blitz
Identidade Cultural: cultura alemä
Localizacao Geografica: Rua Dr. TimOteo ao lado do velOdromo da Sociedade Blitz, em terreno
doado pelo dr. Luiz Englet
Refer6ncias Bibliograficas: Oliveira (1912, p. 97-98); Amaro Junior (1944, p. 30; 1945, p. 45)
Ano de fechamento: 1944

MFN: 0071
Entidade Desportiva: Sport Club Internacional
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos: atletismo; basquete
Ano de fundagao: 04/04/1909
Fundadores: Alcides Ortiz, Antonio Coiro, Antenor Lemos, Joào Sefferin, Legendre das Chagas
Pereira, HonOrio T. de Andrade, juntamente corn os irmaos Henrique (presidente), Jos6 e Luiz
Poppe, provenientes do time Internacional de Sao Paulo. Os 40 sOcios fundadores eram jovens
que trabalhavam no comêrcio de Porto Alegre. As primeiras reuniOes para a fundagao foram
realizadas na sede da Sociedade 17 de Junho. A reuniao de fundagao do clube aconteceu em
urn porao da Avenida Redengäo n° 141 (atual Avenida Joao Pessoa n° 1025)
Identidade Cultural: cultura portuguesa
Localizacao Geografica: Os primeiros treinos foram em urn terreno baldio na Rua Arlindo. A
sede foi construida na Avenida Padre Cacique n° 891
Refer6ncias Bibliograficas: Arquivo Documental do CRD; Cadastro de Alvaras de
Funcionamento do CRD; Cadastro do CND, 1977, p. 367; Endler (1993, p. 105); Amaro JOnior
(1942, p. 34-5); Cabral (1946, p. 48-9 e 64)
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MFN: 0072
Entidade Desportiva: Manschaft Frisch Auf (Equipe Sempre Avante) da Sociedade Ginestica
Turnerbund
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos:
Ano de Fundagao: 1908 ou 1909
Fundadores: Georg Black (jogava na posigão de centro-medio na equipe do Grémio Foot-ball
Porto Alegrense.
Identidade Cultural: culture alema
Localizacao Geografica: Sociedade Ginestica Turnerbund
Referencias Bibliograficas: Amaro Junior (1942); Silva (1997, p. 26); Tesche (1996, p. 67)
Ano de Fechamento: 1917

MFN: 0073
Entidade Desportiva: Esporte Clube Sao Josè
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos: bocha; tenis; basquete; voleibol
Ano de Fundagao: 24/05/1913
Identidade Cultural:
Localizacao Geografica: Avenida Assis Brasil n o 1200
Referancias Bibliograficas: Amaro Junior (1942); Arquivo Documental do CRD; Cadastro de
Alvares de Funcionamento do CRD; Cadastro do CND, 1977, p. 365

MFN: 0074
Entidade Desportiva: Sociedade Esportiva Sokol
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos: ping pong; ginestica; ciclismo
Ano de Fundagao: 31/05/1913
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizacao Geografica:
Referancias Bibliograficas: Amaro Junior (1942)

MFN: 0075
Entidade Desportiva: Botafogo Foot-ball Clube
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos: ping pong; natagao; voleibol; basquete
Ano de Fundagao: 27/06/1920 (2 vezes) e 20/06/1920
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizacao Geografica: Avenida Wenceslau Escobar n° 2150 Bairro Tristeza; Rua Coronel
Aristides n o 255 Bairro Tristeza
Referancias Bibliograficas: Amaro Junior (1942); Arquivo Documental do CRD; Cadastro de
Alvares de Funcionamento do CRD

MFN: 0076
Entidade Desportiva: Pombal Foot-ball Clube
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos:
Ano de Fundacao: 05/02/1922
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizacao Geografica: Rua dos Andradas n° 1155 sale 303; sede social na Rua Andrade
Neves n° 95
Referancias Bibliograficas: Amaro Jünior (1942); Arquivo Documental do CRD; Cadastro de
Alvares de Funcionamento do CRD; Cadastro do CND, 1977, p. 366
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MFN: 0077
Entidade Desportiva: Mauà Foot-ball Clube
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos:
Ano de Fundagào: 15/09/1925
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizagâo Geografica: Rua Riachuelo no 976
Referéncias Bibliograficas: Amaro Jünior (1942); Cadastro CND, 1977, p. 366

MFN: 0078
Entidade Desportiva: Grèmio Esportivo FOrga e Luz
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos:
Ano de Fundagào: 08/09/1921 (2 vezes) e 08/09/1922
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizacao Geografica: Rua dr. Alcides Cruz n° 125
Referencias Bibliograficas: Amaro JUnior (1942); Arquivo Documental do CRD; Cadastro de
Alvaras de Funcionamento do CRD; Cadastro CND, 1977, p. 365

MFN: 0079
Entidade Desportiva: Gr6mio Esportivo Gerdau
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos: atletismo
Ano de Fundaga- o: 15/11/1926
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizagáo Geografica:
Referencias Bibliograficas: Amaro JOnior (1942)

MFN: 0080
Entidade Desportiva: Pernambuco Foot-ball Clube
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos:
Ano de Fundacäo: 13/03/1927
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizacao Geografica:
Referencias Bibliograficas: Amaro Jimior (1942)

MFN: 0081
Entidade Desportiva: Garibaldi Foot-ball Clube
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos: ping pong
Ano de Fundag5o: 15/07/1927
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizacäo Geografica:
Referbncias Bibliograficas: Amaro JUnior (1942)

MFN: 0082
Entidade Desportiva: Esporte Clube Vila Federal
Desporto Principal: futebol
Ano de Funda0o: 03/08/1927
Fundadores:
Identidade Cultural:
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Localizagäo Geografica: Dr. Flores n o 77. Depois mudou para a Rua 17 de junho n o 926 sala
603; Sede social na Rua Almirante Gongalves n° 291 Bairro Menino Deus
Referéncias Bibliogràficas: Amaro Junior (1942); Arquivo Documental CRD; Cadastro de
Alvarãs de Funcionamento CRD; Cadastro CND, 1977, p. 365

MFN: 0083
Entidade Desportiva: 20 de Setembro Foot-ball Clube
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos: dama
Ano de Fundagäo: 20/09/1927
Fundadores:
Identidade Cultural:
Referéncias Bibliograficas: Amaro JOnior (1942)

MFN: 0084
Entidade Desportiva: Sociedade Uniao Vila Nova
Desporto Principal: bocha e futebol
Outros Desportos:
Ano de Fundagào: 06/12/1927
Fundadores: imigrantes italianos e seus descendentes
Identidade cultural: cultura italiana
Localizagäo Geogrãfica: Parque Monteggia Vila Nova
Referéncias Bibliogr6ficas: Amaro JOnior (1942); Licht (1992, p. 11); De Rose (1996, p. 39)
Observagbes: As mulheres näo participavam dos jogos de bocha. Em 1983 participaram de urn
jogo em carâter de demonstragäo. Somente em 1987 foram aceitas nas competigOes de bocha.
A Federagão Riograndense de Bocha foi criada em 04/04/1944.

MFN: 0085
Entidade Desportiva: Esporte Clube Souza Cruz
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos:
Ano de Fundagäo: 05/1929
Fundadores:
Identidade Cultural:
Referëncias Bibliograficas: Amaro JOnior (1942)

MFN: 0086
Entidade Desportiva: Sport Club Ruy Barbosa
Desporto Principal: judO
Outros Desportos: pugilismo, futebol
Ano de Fundagäo: 22/10/1915
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizagáo Geogr6fica: Rua Riachuelo n o 1038
Referéncias Bibliográficas: Amaro JOnior (1942); Cadastro de Alvarás de Funcionamento do
CRD

MFN: 0087
Entidade Desportiva: Grémio Esportivo Rio Negro
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos:
Ano de Fundagäo: 21/06/1930
Fundadores:
Identidade Cultural:
Referéncias Bibliogrãficas: Amaro JOnior (1942)
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MFN: 0088
Entidade Desportiva: Continental Foot-ball Clube
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos: ping pong
Ano de Fundagào: 05/06/1930
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizagáo Geogr6fica:
Refer6ncias Bibliogrãficas: Amaro Jiinior (1942)

MFN: 0089
Entidade Desportiva: Grémio Esportivo Renner
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos: ping pong; voleibol; bolão; bocha
Ano de Fundagäo: 27/07/1931
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizagäo Geogràfica: Rua BertOno
Referências Bibliográficas: Amaro JUnior (1942); Cabral (1946, p. 46-7 e 68)

MFN: 0090
Entidade Desportiva: Grémio Esportivo Fiateci
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos: voleibol
Ano de Fundagào: 25/08/1931
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizagão Geogr6fica:
Referéncias Bibliogrãficas: Amaro Jimior (1942)

MFN: 0091
Entidade Desportiva: Avenida Futebol Clube
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos: lutas
Ano de Fundagäo: 21/10/1931
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizagäo Geogràfica: Rua presidente Roosevelt n° 1412. 0 clube tambern adquiriu uma
sede na Rua Vig6rio Josè Inacio n° 215
Referéncias Bibliogräficas: Amaro Ainior (1942); Arquivo Documental CRD; Cadastro de
Alvaràs de Funcionamento do CRD

MFN: 0092
Entidade Desportiva: Garratt Futebol Clube
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos:
Ano de Fundagào: 21/04/1932
Identidade Cultural:
Localizagâo Geogr6fica: Rua Andrade Neves n° 95
Referéncias Bibliográficas: Amaro Jimior (1942); Cadastro de Alvarãs de Funcionamento CRD;
Cadastro CND, 1977, p. 365

MFN: 0093
Entidade Desportiva: Grernio Esportivo TelefOnica
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos:
Ano de Fundagäo: 30/04/1932
Fundadores:
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Identidade Cultural:
Localizagäo Geografica:
Referëncias Bibliograficas: Amaro Junior (1942)

MFN: 0094
Entidade Desportiva: Esporte Clube Palestra Porto Alegrense (Sociedade Beneficiente
Recreativa Esportiva Palestra)
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos: ping pong
Ano de Fundagäo: 10/01/1933
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizacéo Geografica: Rua Voluntarios da Patria n° 401. Depois mudou para a Rua Lima e
Silva n o 861 sala 208
Referèncias Bibliograficas: Amaro Junior (1942); Cadastro CND, 1977, p. 365; Cadastro de
Alvaras de Funcionamento CRD

MFN: 0095
Entidade Desportiva: Aero Clube do Rio Grande do Sul
Desporto Principal: paraquedismo
Outros Desportos:
Ano de Fundagéo: 14/10/1938
Fundadores;
Identidade Cultural:
Localizagéo Geografica: Avenida Borges de Medeiros n° 901
Refertncias Bibliograficas: Cadastro de Alvaras de Funcionamento do CRD

MFN: 0096
Entidade Desportiva: Grémio Esportivo Baräsinho
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos:
Ano de Fundag5o: 24/04/1933
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizagäo Geogràfica:
Referbncias Bibliograficas: Amaro Junior (1942)

MFN: 0097
Entidade Desportiva: Esporte Clube Piratas
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos:
Ano de Fundagéo: 13/06/1933
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizagâo Geografica:
Refer6ncias Bibliograficas: Amaro JOnior (1942)

MFN: 0098
Entidade Desportiva: Grémio Esportivo Uniáo
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos: ping pong
Ano de Fundagäo: 01/10/1933
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizagâo Geografica:
Referéncias Bibliograficas: Amaro JOnior (1942)
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MFN: 0099
Entidade Desportiva: Gramio Esportivo Estivadores
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos:
Ano de Fundagao: 12/10/1933
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizacao Geografica:
Referèncias Bibliograficas: Amaro Junior 1942

MFN: 0100
Entidade Desportiva: Gremio Esportivo Juvenil
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos:
Ano de Funda0o: 10/12/1933
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizacao Geografica: Avenida Plinio Brasil Milano n° 235. Depois mudou para a Avenida
Baltazar de Oliveira Garcia n° 2833
Refer6ncias Bibliograficas: Amaro Junior (1942); Cadastro CND, 1977, p. 366; Cadastro de
Alvaras de Funcionamento CRD

MFN: 0101
Entidade Desportiva: Gramio Esportivo Piaui
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos: ping pong
Ano de Fundagbo: 11/01/1934
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizacao Geografica:
Referencias Bibliograficas: Amaro JUnior (1942)

MFN: 0102
Entidade Desportiva: Sao Paulo Foot-ball Clube
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos:
Ano de Fundagão: 03/07/1934
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizacao Geografica: Rua Marcilio Dias n° 1534
Referéncias Bibliograficas: Amaro Junior (1942); Cadastro CND, 1977, p. 366; Cadastro de
Alvaras de Funcionamento CRD.

MFN: 0103
Entidade Desportiva: Bambala Foot-ball Clube
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos: ping pong
Ano de Fundacäo: 20/04/1934
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizacao Geografica:
Referancias Bibliograficas: Amaro Junior (1942)
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MFN: 0104
Entidade Desportiva: Tricolor Foot-ball Clube
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos:
Ano de Fundagéo: 25/04/1934
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizacao Geografica:
Refer6ncias Bibliograficas: Amaro Junior (1942)

MFN: 0105
Entidade Desportiva: Esporte Clube Säo Pedro
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos: ping pong; voleibol; basquete; dama
Ano de Fundagäo: 29/06/1934
Fundadores:
Localizacao Geografica:
Refer6ncias Bibliograficas: Amaro Junior (1942)

MFN: 0106
Entidade Desportiva: Grërnio Esportivo Zivi, Muller, Hercules
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos: ping pong; atletismo; pugilismo
Ano de Fundagäo: 11/08/1934
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizagäo Geografica:
Referéncias Bibliograficas: Amaro Junior (1942)

MFN: 0107
Entidade Desportiva: Grémio Esportivo Bage
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos:
Ano de Fundac5o: 08/09/1934
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizagäo Geografica:
Referéncias Bibliograficas: Amaro Junior (1942)

MFN: 0108
Entidade Desportiva: Gloriense Foot-ball Clube
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos:
Ano de Fundacéo: 01/02/1935
Fundadores:
Localizagâo Geografica: Travessa Lucas de Lima n° 162 Bairro Medianeira
Refer6ncias Bibliograficas: Amaro Junior (1942); Cadastro CND, 1977, p. 365; Cadastro de
alvaras de Funcionamento CRD; Arquivo Documental CRD.

MFN: 0109
Entidade Desportiva: Farroupilha Foot-ball Clube
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos: ping pong
Ano de Fundagào: 14/04/1935
Fundadores:
Localizacao Geografica:
Referências Bibliograficas: Amaro JOnior (1942)
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MFN: 0110
Entidade Desportiva: Gato Preto Foot-ball Clube
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos:
Ano de Fundagao: 08/10/1935
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizacao Geografica:
Referancias Bibliograficas: Amaro Jimior (1942)

MFN: 0111
Entidade Desportiva: Grémio Esportivo Primavera
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos:
Ano de Fundagao: 04/11/1935
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizacao Geografica: Rua Leopoldo Bier n° 484 Bairro Santana. Sede social na Rua
Santana n° 1006 Bairro Santana
Referéncias bibliograficas: Amaro JOnior (1942); Cadastro CND, 1977, p. 366; Cadastro de
Alvaras de Funcionamento CRD; Arquivo Documental CRD

MFN: 0112
Entidade Desportiva: Esporte Clube Rio Grande
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos:
Ano de Fundagao: 15/11/1935
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizacao Geografica:
Referencias Bibliograficas: Amaro JOnior (1942)

MFN: 0113
Entidade Desportiva: Grémio Esportivo Ciculista
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos: ping pong; atletismo
Ano de Fundagao: 01/01/1936
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizacao Geografica:
Referéncias Bibliograficas: Amaro J6nior (1942)

MFN: 0114
Entidade Desportiva: Gremio Esportivo TeresOpolis
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos:
Ano de Fundagao: 07/09/1936
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizagäo Geografica:
Refer6ncias Bibliograficas: Amaro Jilinior (1942)

MFN: 0115
Entidade Desportiva: Vasco da Gama Foot-ball Clube
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos:
Ano de Fundagao: 01/10/1936
Fundadores:
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Identidade Cultural:
Localizacao Geografica:
Referencias Bibliograficas: Amaro JUnior (1942)

MFN: 0116
Entidade Desportiva: Gremio Esportivo Jose de Alencar
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos:
Ano de Fundagäo: 02/01/1937
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizacao Geografica:
Referéncias Bibliograficas: Amaro JUnior (1942)

MFN: 0117
Entidade Desportiva: Grêmio Esportivo Passatempo
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos:
Ano de Fundacao: 25/01/1937
Fundadores:
Idnetidade Cultural:
Localizacao Geografica:
Referencias Bibliograficas: Amaro Junior (1942)

MFN: 0118
Entidade Desportiva: Gremio Esportivo Juventude
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos: ping pong; atletismo
Ano de Fundagao: 14/04/1937
Fund adores:
Identidade Cultural:
Localizacao Geografica:
Referencias Bibliograficas: Amaro JOnior (1942)

MFN: 0119
Entidade Desportiva: Fluminense Foot-ball Clube
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos: ping pong; atletismo
Ano de Fundagao: 03/03/1937
Fundadores:
Identidade Cultural:
Referencias Bibliograficas: Amaro Junior (1942)

MFN: 0120
Entidade Desportiva: Gremio Esportivo Bela Vista
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos:
Ano de Fundagao: 14/04/1937
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizacao Geografica:
Referencias Bbliograficas: Amaro JOnior (1942)

MFN: 0121
Entidade Desportiva: Atlantic° Foot-ball Clube
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos: atletismo
Ano de Fundagao: 18/04/1937
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Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizacao Geografica:
Referéncias Bibliograficas: Amaro Junior (1942)

MFN: 0122
Entidade Desportiva: Grèrnio Esportivo Leäo da Montanha
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos:
Ano de Fundagbo: 30/06/1937
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localiza0o Geografica:
Refer6ncias Bibliograficas: Amaro JOnior (1942)

MFN: 0123
Entidade Desportiva: Gremio Esportivo Uniâo da Floresta
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos: ping pong; atletismo; basquete
Ano de Fundagar o: 09/08/1937
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizagâo Geografica:
Referéncias Bibliograficas: Amaro Junior (1942)

MFN: 0124
Entidade Desportiva: Grèrnio Esportivo Figueira
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos:
Ano de Fundacbo: 07/09/1937
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizagäo Geografica
Referéncias Bibliograficas: Amaro Junior (1942)

MFN: 0125
Entidade Desportiva: Huracan Foot-ball Clube
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos:
Ano de Fundagäo: 12/10/1937
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizacào Geografica:
Refer6ncias Bibliograficas: Amaro JOnior (1942)

MFN: 0126
Entidade Desportiva: Arrozeirinha Foot-ball Clube
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos:
Ano de Fundagao: 19/11/1937
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizagão Geografica:
Referëncias Bibliograficas: Amaro JOnior (1942)
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MFN: 0127
Entidade Desportiva: Esporte Clube Dois Amigos
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos:
Ano de Fundagão: 25/11/1937
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizagäo Geografica:
Referéncias Bibliograficas: Amaro Junior (1942)

MFN: 0128
Entidade Desportiva: Gremio Esportivo Florestal
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos: ping pong; voleibol; basquete
Ano de Funda0o: 30/11/1937
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizagào Geografica:
Referèncias Bibliogràficas: Amaro JOnior 1942

MFN: 0129
Entidade Desportiva: Esporte Clube União dos Onze
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos:
Ano de Fundagão: 26/02/1938 e 27/02/1938
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizagäo Geografica: Avenida Osvaldo Aranha n° 1246. Sede atual na Rua Damasco n°
171.
Referéncias Bibliográficas: Amaro Jünior (1942); Cadastro CND, 1977, p. 365; Cadastro de
Alvaras de Funcionamento CRD

MFN: 0130
Entidade Desportiva: Palestra Italia Foot-ball Clube
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos:
Ano de Fundagäo: 01/05/1938 e 27/02/1938
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizacao Geografica:
Referëncias Bibliograficas: Amaro JUnior (1942)

MFN: 0131
Entidade Desportiva: Pampas Foot-ball Clube
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos: ping pong; atletismo
Ano de Fundag5o: 08/07/1938
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizagào Geografica:
Refer6ncias Bibliograficas: Amaro JUnior (1942)

MFN: 0132
Entidade Desportiva: Grërnio Esportivo Onze Garotos
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos:
Ano de Fundagão: 30/08/1938
Fundadores:
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Identidade Cultural:
LocalizacAo GeogrAfica: Rua Piaui no 196. Depois mudou para a Avenida dos Industriärios no
868.
Referéncias BibliogrAficas: Amaro Junior (1942); Cadastro de Alvarás de Funcionamento CRD;
Arquivo Documental CRD; Cadastro CND, 1977, p. 366

MFN: 0133
Entidade Desportiva: Globo Foot-ball Clube
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos:
Ano de FundagAo: 01/10/1938
Fundadores:
Identidade Cultural:
LocalizacAo GeogrAfica:
Referencias Bibliográficas: Amaro JUnior (1942)

MFN: 0134
Entidade Desportiva: Erechim Foot-ball Clube
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos:
Ano de Fundageo: 07/10/1938
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizageo GeogrAfica:
Referencias Bibliograficas: Amaro JOnior (1942)

MFN: 0135
Entidade Desportiva: Madureira Foot-ball Clube
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos: ping pong; basquete
Ano de FundagAo: 25/12/1938
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizageo Geografica:
Referencias BibliogrAficas: Amaro JUnior (1942)

MFN: 0136
Entidade Desportiva: Siderürgica Foot-ball Clube
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos: ping pong; voleibol; damas; xadrez
Ano de FundagAo: 01/01/1939
Fundadores:
Identidade Cultural:
LocalizacAo Geografica:
Referencias BibliogrAficas: Amaro JUnior (1942)

MFN: 0137
Entidade Desportiva: CentenArio Foot-ball Clube
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos:
Ano de Fundagào: 01/01/1939
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizageo GeogrAfica:
Referencias BibliogrAficas: Amaro JUnior (1942)
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MFN: 0138
Entidade Desportiva: Esporte Clube Mira Mar
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos:
Ano de Fundagào: 01/01/1939
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizagäo Geogrãfica:
Referéncias Bibliogr6ficas: Amaro Jimior (1942)

MFN: 0139
Entidade Desportiva: Grërnio Esportivo Tesouras
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos: ping pong
Ano de Fundagào: 15/03/1939
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizagão Geogràfica:
Refer6ncias Bibliogr6ficas: Amaro JUnior (1942)

MFN: 0140
Entidade Desportiva: Foot-ball Clube Municipal D. T. 0.
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos: ping pong; bilhar
Ano de Fundagäo: 05/04/1939
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizagäo Geogrffica:
Referéncias Bibliogr6ficas: Amaro JOnior (1942)

MFN: 0141
Entidade Desportiva: 3 de Maio Foot-ball Clube
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos:
Ano de Fundagäo: 03/05/1939
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizagäo Geografica:
Referéncias Bibliogràficas: Amaro JOnior (1942)

MFN: 0142
Entidade Desportiva: Geral Foot-ball Clube
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos:
Ano de Fundagäo: 13/08/1935
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizacao Geogràfica:
Refer6ncias Bibliogr6ficas: Amaro JOnior (1942)

MFN: 0143
Entidade Desportiva: Olimpico Atlètico Clube
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos:
Ano de Funda0o: 06/05/1939
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizagäo Geografica:
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Referéncias Bibliogr6ficas: Amaro Junior (1942)

MFN: 0144
Entidade Desportiva: Estrela do Brasil Foot-ball Clube
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos:
Ano de Fundagào: 07/06/1939
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizacào Geogràfica:
Referèncias Bibliogrãficas: Amaro Jünior (1942)

MFN: 0145
Entidade Desportiva: Jornal do Estado Atletico Clube
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos: boläo
Ano de Fundagêo: 15/08/1939
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizagäo Geografica:
Referbncias Bibliogr6ficas: Amaro JUnior (1942)

MFN: 0146
Entidade Desportiva: Uniéo Via Permanente Foot-ball Clube
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos:
Ano de Fundagbo: 22/08/1939
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizagào Geográfica:
Referências Bibliográficas: Amaro JOnior (1942)

MFN: 0147
Entidade Desportiva: Esporte Clube Pernambuco
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos:
Ano de Fundagäo: 11/09/1939
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizagäo Geografica:
Referéncias Bibliograficas: Amaro JOnior (1942)

MFN: 0148
Entidade Desportiva: Esporte Clube Farrapos
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos: atletismo
Ano de Fundagéo: 30/10/1939
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizagào Geogràfica:
Referëncias Bibliogr6ficas: Amaro JUnior (1942)

MFN: 0149
Entidade Desportiva: Grémio Esportivo Pinheiro Machado
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos:
Ano de Fundagéo: 11/11/1939
Fundadores:
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Identidade Cultural:
Localizacao Geogrbfica:
Referéncias Bibliogr6ficas: Amaro JUnior (1942)

MFN: 0150
Entidade Desportiva: Grërnio Esportivo Paulistano
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos:
Ano de Fundacäo: 20/11/1939
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizacäo Geogr6fica:
Referéncias Bibliograficas: Amaro JOnior (1942)

MFN: 0151
Entidade Desportiva: Uniäo da Azenha Foot-ball Clube
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos:
Ano de Fundacäb: 05/12/1939
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizagáo Geogr6fica:
ReferOncias Bibliogràficas: Amaro JUnior (1942)

MFN: 0152
Entidade Desportiva: Esporte Clube Cruzeiro do Sul
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos: ping pong; damas
Ano de Fundagéo: 01/01/1940
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizagäo Geografica:
Referéncias Bibliogràficas: Amaro JUnior (1942)

MFN: 0153
Entidade Desportiva: Bando da Lua Foot-ball Clube
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos:
Ano de Fundagéo: 23/02/1940
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizagäo Geografica:
Referencias Bibliogr6ficas: Amaro JOnior (1942)

MFN: 0154
Entidade Desportiva: Departamento Atlètico Esportivo Rodovi6rio
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos:
Ano de Fundagäo: 24/04/1940
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizagäo Geogr6fica:
Referéncias Bibliogràficas: Amaro JUnior (1942)



MFN: 0155
Entidade Desportiva: Palacio Foot-ball Clube
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos:
Ano de Fundagao: 02/05/1940
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizacao Geografica:
Referèncias Bibliograficas: Amaro Junior (1942)

MFN: 0156
Entidade Desportiva: Uniao Mascarello Foot-ball Clube
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos:
Ano de Fundacao: 05/06/1940
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizacao Geografica:
Referancias Bibliograficas: Amaro Jilnior (1942)

MFN: 0157
Entidade Desportiva: Rio Foot-ball Clube
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos:
Ano de Fundagao: 28/06/1940
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizagão Geografica:
Referancias Bibliograficas: Amaro Jiinior (1942)

MFN: 0158
Entidade Desportiva: Gremio Esportivo Diretoria de Aguas
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos:
Ano de Fundagéo: 12/08/1940
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizacao Geografica:
Referancias Bibliograficas: Amaro JOnior (1942)

MFN: 0159
Entidade Desportiva: Esporte Clube Colombo
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos:
Ano de Fundagao: 17/09/1940
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizacao Geografica:
Referancias Bibliograficas: Amaro JOnior (1942)

MFN: 0160
Entidade Desportiva: Grémio Esportivo Placid° de Castro
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos:
Ano de Fundagao: 15/11/1940
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizacao Geografica:

356



Referbncias Bibliogräficas: Amaro Junior (1942)

MFN: 0161
Entidade Desportiva: Grërnio Esportivo Aliados
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos: ping pong
Ano de Fundagao: 19/11/1940
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizagào Geografica:
Referancias Bibliograficas: Amaro Junior (1942)

MFN: 0162
Entidade Desportiva: Atlatico Clube Colonial
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos: ping pong; atletismo
Ano de Fundag5o: 07/12/1940
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizagäo Geografica:
Referencias Bibliograficas: Amaro JUnior (1942)

MFN: 0163
Entidade Desportiva: Beira Mar Foot-ball Clube
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos: atletismo; basquete; voleibol; atletismo
Ano de Fundag5o: 19/12/1940
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizacào Geografica:
Refer6ncias Bibliograficas: Amaro JUnior (1942)

MFN: 0164
Entidade Desportiva: Esporte Clube Jo5o Pessoa
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos:
Ano de Fundag5o: 05/01/1941
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizagäo Geografica:
Refer6ncias Bibliograficas: Amaro JUnior (1942)

MFN: 0165
Entidade Desportiva: Dragäo Foot-ball Clube
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos:
Ano de Fundag5o: 22/01/1941
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizacäo Geografica:
Referências Bibliograficas: Amaro JUnior (1942)

MFN: 0166
Entidade Desportiva: Bento Gongalves Foot-ball
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos:
Ano de Fundag5o: 15/02/1941
Fundadores:
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Identidade Cultural:
Localizagäo Geogrefica:
Referencias Bibliograficas: Amaro JOnior (1942)

MFN: 0167
Entidade Desportiva: Gremio Esportivo Casa Eli
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos:
Ano de Fundagäo: 02/02/1941
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizagäo Geogrefica:
Referencias Bibliograficas: Amaro Junior (1942)

MFN: 0168
Entidade Desportiva: Pinheirinho Foot-ball Clube
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos:
Ano de Fundagäo: 28/02/1941
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizagao Geogrefica:
Referencias Bibliograficas: Amaro JUnior (1942)

MFN: 0169
Entidade Desportiva: Sociedade Esportiva Alianga Vitoriosa
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos:
Ano de Fundagäo: 01/04/1941
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizagao Geogrefica:
Referéncias Bibliograficas: Amaro JUnior (1942)

MFN: 0170
Entidade Desportiva: California Foot-ball Clube
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos: ping pong
Ano de Fundageo: 26/05/1941
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizageo Geogrefica:
Referencias Bibliograficas: Amaro JUnior (1942)

MFN: 0171
Entidade Desportiva: Cassela Foot-ball Clube
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos:
Ano de Fundagäo: 01/06/1941
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizagäo Geografica:
Referências Bibliograficas: Amaro Jimior (1942)
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MFN: 0172
Entidade Desportiva: Esporte Clube Harmonia
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos: ping pong; atletismo; natagao
Ano de Fundagao: 27/06/1941
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizacao Geografica:
Referancias Bibliograficas: Amaro JUnior (1942)

MFN: 0173
Entidade Desportiva: Esporte Clube Uniao do Brasil
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos: basquete
Ano de Fundagao: 17/07/1941
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizacão Geografica:
Referancias Bibliograficas: Amaro Jünior (1942)

MFN: 0174
Entidade Desportiva: Esporte Clube Radio Importadora
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos:
Ano de Fundagao: 25/07/1941
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizacao Geografica:
Referancias Bibliograficas: Amaro JOnior (1942)

MFN: 0175
Entidade Desportiva: As de Ouro Foot-ball Clube
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos:
Ano de Fundagao: 25/08/1941
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizacao Geografica:
Referancias Bibliograficas: Amaro Jimior (1942)

MFN: 0176
Entidade Desportiva: Sociedade Gondoleiros
Desporto Principal: Bocha
Outros Desportos: ténis; bola(); judo; futebol de salao; patinagem
Ano de Fundagao: 05/03/1915
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizacao Geografica: Avenida Eduardo n° 1310; Avenida Santos Dumont n° 1147
Referéncias Bibliograficas: Amaro JUnior (1942); Cadastro de Alvarbs de Funcionamento do
CRD; Arquivo Documental do CRD; Licht (1992, p. 14)

MFN: 0177
Entidade Desportiva: Ipiranga Futebol Clube
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos: futebol de salao
Ano de Fundagao: 15/03/1917
Fundadores:
Identidade Cultural:
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Localizacao Geografica: Avenida Princesa Isabel n o 795
Refer6ncias Bibliograficas: Amaro Junior (1942); Cadastro CND, 1977, p. 367; Cadastro de
Alvaras de Funcionamento do CRD

MFN: 0178
Entidade Desportiva: Tristezense Piscina Clube
Desporto Principal: futebol de salao
Outros Desportos: bocha
Ano de Fundacào: 29/05/1921
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizacao Geografica: Rua Doutor Armando Barbedo n° 300
Referancias Bibliograficas: Amaro Jünior (1942); Cadastro de Alvaras de Funcionamento do
CRD

MFN: 0179
Entidade Dsportiva: Grernio Esportivo Israelita
Desporto Principal: futebol de campo; futebol de saláo
Outros Desportos: tanis
Ano de Fundagao: 23/03/1929
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizacão Geografica: Avenida Protasio Alves n° 3435
Referências Bibliograficas: Amaro JOnior (1942); Cadastro de Alvaras de Funcionamento do
CRD

MFN: 0180
Entidade Desportiva: Sociedade Vicente Pallotti
Desporto Principal: judo
Outros Desportos:
Ano de Fundagéo: 02/06/1909
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizagão Geografica: Rua Tupi n° 212
Refer6ncias Bibliograficas: Amaro JUnior (1942); Cadastro de Alvaras de Funcionamento do
CRD

MFN: 0181
Entidade Desportiva: Circulo Social Israelita
Desporto Principal: futebol de campo
Outros Desportos:
Ano de Fundagao: 18/03/1930
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizagäo Geografica: Rua general Joäo Telles n° 508
Referéncias Bibliograficas: Amaro JOnior (1942); Arquivo Documental do CRD; Cadastro de
Alvaras de Funcionamento do CRD

MFN: 0182
Entidade Desportiva: Sociedade Recreativa Baluarte
Desporto Principal: futebol de campo; futebol de saläo
Outros Desportos:
Ano de Fundagéo: 21/07/1937
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizacao Geografica: Rua Ada° Baiano n° 146
Referencias Bibliograficas: Amaro JUnior (1942); Cadastro de Alvaras de Funcionamento do
CRD
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MFN: 0183
Entidade Desportiva: Sociedade Beneficiente Cultural Floresta Aurora
Desport0 Principal: futebol
Outros Desportos: futebol de saläo
Ano de Fundagéo: 31/12/1872
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizagäo Geografica: Rua Curupaiti n o 1221 Bairro Cristal
Refer6ncias Bibliogr6ficas: Amaro Junior (1942); Cadastro de Alvarãs de Funcionamento do
CRD

MFN: 0184
Entidade Desportiva: Liga da Canela Preta
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos:
Ano de Fundacao:
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizacéo Geogràfica:
Referencias Bibliogrãficas: Cabral (1946, p. 49); Jesus (1998, p. 110-16)
ObservagOes: Existiu entre 1915 e 1930

MFN: 0185
Entidade Desportiva: Liga Atletica Porto-Alegrense (LAPA)
Desporto Principal: atletismo
Outros Desportos:
Ano de Fundagào: 1925
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizagäo Geogréfica:
Referéncias Bibliográficas: Silva (1997, p. 37)
Observagbes: Possibilitou maior integragâo entre os clubes dos alemaes e outras etnias

MFN: 0186
Entidade Desportiva: Grèmio Esportivo Sulbanco
Desporto Principal: futebol; remo
Outros Desportos: voleibol; natagéo; polo aguético
Ano de Fundacäo: 07/09/1925
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizagào Geogràfica:
Referências Bibliograficas: Amaro JUnior (1944, p. 114)
Observagbes: Agremiacéo classista - funcionários do Banco Industrial e Comercial S. A.

MFN: 0187
Entidade Desportiva: Protetora do Turf
Desporto Principal: turfe
Outros Desportos:
Ano de Fundagéo: 07/09/1907
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizagéo Geogrêfica:
Refer6ncias Bibliogréficas: Amaro Junior (1942)
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MFN: 0188
Entidade Desportiva: Societe di Mutuo Soccorso e Benevolenza
Desporto Principal: bocha
Outros Desportos:
Ano de Fundageo: 01/07/1877
Fundadores:
Identidade Cultural: culture italiana
Localizageo Geografica:
Referencias Bibliograficas: Licht (1992, p.11)

MFN: 0189
Entidade Desportiva: Grupo de Boläo 14 de Abril da Gesellschaft Leopoldina (Sociedade
Leopoldina)
Desporto Principal: bole°
Outros Desportos:
Ano de Fundaceo: 14/04/1896
Fundadores: Francisco Ulmen; Frederico Kilp; Joe() Frederico Laus; Lourenco Dexeimer; Carlos
Kessler; Luiz Mehr; Augusto Kuplich; E. Van Ermen; Germano Koch; Jorge Brodt; Joao Birnfeld;
Joao Henrique Raupp; Antonio Laus; Carlos Renck; Joao Wolf
Identidade Cultural: culture alemä
Localizageo Geografica:
Referbncias Bibliograficas: ALJ, 2001, p.19-21.
Observagbes: Considerado o primeiro grupo de bole() do Brasil e o segundo mais antigo grupo
de boläo da America do Sul; 0 Departamento de Bolão da Associaqäo Leopoldina Juvenil foi
instalado oficialmente em 1946

MFN: 0190
Entidade Desportiva: Grupo de Bolao "6 de setembro" da Turnerbund (SOGIPA)
Desporto Principal: bole°
Outros Desportos:
Ano de Fundageo: 06/09/1901
Fundadores: imigrantes alemäes do Turnerbund
Identidade Cultural: culture alemä
Localizageo Geografica:
Referencias Bibliograficas: Tesche (1996, p.70)

MFN: 0191
Entidade Desportiva: Sociedade Uniao e Progresso
Desporto Principal: bole°
Outros Desportos:
Ano de Fundageo: 18/10/1908
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizaceo Geografica: Rua Casemiro de Abreu n° 310
Referencias Bibliograficas: Cadastro do CRD

MFN: 0192
Entidade Desportiva: Grupo de Bole() Violeta Arco-Iris da Gesellschaft Leopoldina (Sociedade
Leopoldina)
Desporto Principal: bole°
Outros Desportos:
Ano de Fundageo: 1918
Fundadores: mulheres da Sociedade Leopoldina
Identidade Cultural: culture aleme
Localiza0o Geografica:
Referências Bibliograficas: ALJ, 2001, p. 93
ObservagOes: 0 grupo era formado exclusivamente por mulheres
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MFN: 0193
Entidade Desportiva: Prado ou Hip6dromo Navegantes
Desporto Principal: corrida de cavalos (turfe)
Outros Desportos:
Ano de Fundagao: 1891
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizacao geografica: Bairro Navegantes
Ano de fechamento: 1906
Referéncias Bibliogräficas: Franco (2000, p. 59); Werner (2001, p. 62)

MFN: 0194
Entidade Desportiva: Prado Boa Vista (ex-HipOdromo Portoalegrense)
Desporto Principal: turfe
Outros Desportos:
Ano de Fundacao: 23/05/1880
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizacao Geografica: Estrada Mato Grosso (atual Avenida Bento Goncalves, Bairro
Santana)e Rua Boa Vista (atual Rua Vicente da Fontoura)
Ano de Fechamento: 2° semestre de 1907
Referéncias Bibliograficas: Franco (2000, p. 59-65); Lima (1909, p. 12)

MFN: 0195
Entidade Desportiva: Associacao Metropolitana Gaiicha de Esportes Atleticos (AMGEA)
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos:
Ano de Fundagao:
Fundadores: 9 associacoes desportivas: Grémio Football Porto Alegrense, Sport Club
Internacional
Identidade Cultural:
Localizacao Geografica:
Referéncias Bibliograficas: Franco; Silva e Schidrowitz (1940, p. 636); Revista do Globo, 1941,
n° 296, p. 39
ObservagOes: Em 1941 foi realizado urn GRENAL, que destinou metade da renda em beneficio
dos flagelados da enchente de 1941, em Porto Alegre. A federacäo GaUcha de futebol nä°
concordou e o conflito causou a extingao da AMGEA.

MFN: 0196
Entidade Desportiva: Liga de Esportes da Brigada Militar
Desporto Principal: atletismo; jogos desportivos; natagao; remo; polo aquatico; box; luta livre;
esgrima de espada, sabre e florete; tiro; hipismo; xadrez
Outros Desportos:
Ano de Fundagao:
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizacao Geografica:
Referéncias Bibliograficas: Franco; Silva e Schidrowitz (1940, p. 637)

MFN: 0197
Entidade Desportiva: Liga de Polo Porto Alegrense
Desporto Principal: pOlo
Outros Desportos:
Ano de Fundagao:
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizacao Geografica:
Referancias Bibliograficas: Franco; Silva e Schidrowitz (1940, p. 637)
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MFN: 0198
Entidade Desportiva: C. C. Riograndense
Desporto Principal: futebol
Ano de Fundagéo: 07/09/1920
Fundadores
Identidade Cultural:
Localizagéo Geográfica:
Referèncias Bibliogr6ficas: Amaro Junior (1942)

MFN: 0199
Entidade Desportiva: Tiro de Guerra n o 318
Desporto Principal: tiro
Outros Desportos:
Ano de Fundagéo: 17/01/1917
Fundadores: Os fundadores: Jose Batista Pereira, Oscar Furtado de Azambuja, Manoel Luiz
Borges da Fonseca, Josè Coelho Parreira, Carlos de Lorenzi, Josè Maria de Carvalho,
Germano Petersen filho. A primeira diretoria foi constituida pelo capitéo Arthur Coelho de
Souza (presidente); Boaventura dos Reis (vice-presidente); Renato Costa (secretario); Luiz
Kessler (tesoureiro); tenente Ernesto Pereira Rodrigues (diretor de tiro); Valdemar Simch
(vogal); 2° tenente Adalberto Pompilio da Rocha Moreira (vogal); Manoel Coelho Parreira
(vogal); Bruno Stuck (vogal); Creso R. Vellinho (vogal); Armando dos Santos Rocha (connisséo
de contas); Luiz Mariante (comissão de contas); Jaci R. Tupi Caldas (comisséo de contas)
Identidade Cultural:
Localizagéo Geogràfica: Arrabalde Séo Joäo
Referéncias Bibliográficas: Pimentel (1945, p. 138)

MFN: 0200
Entidade Desportiva: Grërnio Gaucho de Porto Alegre
Desporto Principal: "jogos e elementos recreativos", "jogos e diversOes" e "exercicios"
Outros Desportos:
Ano de Fundagéo: 22/05/1898
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizagão Geogr6fica: Avenida Dr. Carlos Barbosa n° 1525
Refer6ncias Bibliogräficas: Pimentel (1945, p. 113 e p. 151)
ObservagOes: A agremiagéo tinha urn carater patri6tico e visava "manter o cunho de nosso
glorioso Estado e conseqUentemente as nossas grandiosas tradigOes integralmente por meio
de comemoragOes regulares dos acontecimentos que tornaram o sul-riograndense urn povo
celebre diante, néo so de nossa nacionalidade, como do estrangeiro" (Jacques, 1979, p. 58). 0
Gremio Gatjcho de Porto Alegre era é uma associacao igualitäria, masculina, corn finalidade
literäria, de jogos, festas, solenidades e outras sociabilidades, sem conotagào politica. 0
Gr6mio Gaucho questionou a influëncia das pràficas [incluindo-se as desportivas] estrangeiras
que se acentuaram no pais nos anos 1920.

MFN: 0201
Entidade Desportiva: Sociedade Esportiva e Literaria da Escola PreparatOria de POrto Alegre
Desporto Principal:
Outros Desportos:
Ano de Fundagéo:
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizagão Geogr6fica: Avenida Josè Bonifacio
Referèncias Bibliográficas: Pimentel (1945, p. 151)
MFN: 0202
Entidade Desportiva: Sport Club Cruzeiro
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos: atletismo; ténis; basquete
Ano de Fundagéo: 13/07/1913 e 14/07/1913 (3 vezes)
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Fundadores: Paulo Mariath, Ernani Oliveira, Cicero Soares, Jose Pacheco, Gustavo Borgreve,
AntOnio Vinhas e Carlos Diehl.
Identidade Cultural:
Localizagäo Geografica: Rua dos Andradas n o 1270 Conjunto 41. Sede atual na Avenida
Protasio Alves n° 8301
Referencias Bibliogreficas: Pimentel (1945, p. 151); Cadastro CND, 1977, p. 365; Cadastro de
Alvares de Funcionamento CRD; Arquivo Documental CRD; Amaro Junior (1942); jornal Zero
Nora, 14/07/2003, p. 42.
ObservagOes: 0 primeiro titulo do Cruzeiro foi o de campeeo de Porto Alegre de 1918, tendo
como treinador e dirigente o tenente Aristides Prado. A equipe de jovens jogadores era
chamada de "filhotes". Em 1919, o instrutor/tecnico era Ubirajara Galveo Paiva.

MFN: 0203
Entidade Desportiva: Departamento de Esporte da Policia
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos:
Ano de Fundageo: 05/12/1938
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizageo Geografica:
Referencias Bibliograficas: Amaro Junior (1942)

MFN: 0204
Entidade Desportiva: Gongalves Dias Foot-ball Clube
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos:
Ano de Fundageo: 24/02/1942
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizageo Geografica:
Referéncias Bibliogreficas: Amaro Junior (1942)

MFN: 0205
Entidade Desportiva: OsOrio Foot-ball Clube
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos:
Ano de Fundageo: 31/5/1942
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizageo Geografica:
Referências Bibliogreficas: Amaro Junior (1942)

MFN: 0206
Entidade Desportiva: Grêmio Atletico Marcelino
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos: corridas
Ano de Fundageo: 5/7/1942
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizageo Geografica:
Referencias Bibliogreficas: Amaro Junior (1942)

MFN: 0207
Entidade Desportiva: Varzinha Foot-ball Clube
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos: ping pong
Ano de Fundageo: 1/10/1942
Fundadores:
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Identidade Cultural:
Localizagäo Geogrãfica:
Refer6ncias Bibliográficas: Amaro Junior (1942)

MFN: 0208
Entidade Desportiva: Gre'rnio Esportivo Fabel
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos:
Ano de Fundagäo: 06/10/1942
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizacäo Geogrbfica:
RefeCencias Bibliograficas: Amaro Junior (1942)

MFN: 0209
Entidade Desportiva: Grèmio Esportivo Cair0
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos:
Ano de Funda0o: 30/12/1942
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizagâo Geografica:
Refer6ncias Bibliogr6ficas: Amaro Junior (1942)

MFN: 0210
Entidade Desportiva: Atlanta Foot-ball clube
Desporto Principal: futebol
Outros Desportos:
Ano de Fundagäo: 01/05/1943
Fundadores:
Identidade Cultural:
Localizagäo Geogr6fica:
Referbncias Bibliogr6ficas: Amaro Junior (1942)
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