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Corpos Insurgentes: pessoas com 
deficiência no contra-ataque pelo direito 
de torcer no futebol brasileiro

Felipe Carlos Damasceno e Silva1 
Kamilla Sastre da Costa2

Introdução

O futebol jogado por homens cis é, disparadamente, o esporte 
de maior influência social no Brasil, sendo por isso considerado um fato 
social total brasileiro (GASTALDO, 2013) (CORNELSEN et al, 2020). 

Os ambientes futebolísticos brasileiros – estádios e outros lugares 
onde torcedores/as se reúnem para assistir aos jogos – são para muitos/
as os espaços mais utilizados para o lazer, fazendo das sociabilidades 
futebolísticas elementos importantes da vida cotidiana do país (TOLEDO, 
2001, p. 146).  Por sociabilidades, se compreende as formas lúdica 
de sociação, que reúnem indivíduos com interesses e necessidades 
específicas em comum, em interações moldadas pelas personalidades e 
qualidades socioemocionais dos envolvidos (SIMMEL, 1983).  

Ao propor um olhar “de perto e de dentro” (1996) nos estudos 
etnográficos, Guilherme Cantor Magnani chama atenção para a 
importância de valorizarmos as vivências dos sujeitos pertencentes a 
grupos sociais que destoam do que interessa a ordem capitalista global 
posta nas grandes cidades.

Sem ignorar a ação engajada e organizada, no entan-
to, há uma gama de práticas que não são visíveis na 
chave da leitura política (ao menos de uma certa visão 
de política): é justamente essa dimensão que a etno-
grafia ajuda a resgatar. A incorporação desses atores e 

1  Cientista Social; Mestrando em Antropologia PPGA/UFPA.  E-mail: felipedamasceno33@gmail.com 
2  Cientista Social; Doutoranda em Antropologia PPGSA/UFPA.  E-mail: millasastre@gmail.com 
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de suas práticas permitiria introduzir outros pontos de 
vista sobre a dinâmica da cidade, para além do olhar 
‘’competente’’ que decide o que é certo e o que é er-
rado e para além da perspectiva de interesse do poder, 
que decide o que conveniente e lucrativo. (MAGNANI, 
1996, p. 15). 

Apesar da estrutura excludente do futebol brasileiro, grupos 
subalternizados resistem em ocupar as arquibancadas dos estádios do 
país e lutarem pela garantia e manutenção do direito de torcer, fenômeno 
esse que se explica pelo que Arlei Damo denomina como ‘’pertencimento 
clubístico’’, ou seja, um alto envolvimento emocional com o time que torce 
(DAMO, 1998), mesmo, em alguns casos, diante de condições desfavoráveis 
a prática do torcer no estádio, como veremos adiante. 

Analisamos, neste trabalho, alguns relatos de Pessoas Com 
Deficiência - PCD torcedoras de futebol, publicados em matérias jornalísticas 
sobre as condições de acessibilidade e desafios para a inclusão social nos 
estádios de futebol brasileiros, que identificamos através de pesquisa em 
alguns sites pela internet. 

Como referencial teórico nos debruçamos em alguns estudos 
sobre corporalidades, antropologia da saúde e estudos sobre deficiência, 
considerando o modelo social da deficiência, ou seja, apontando a 
deficiência enquanto fenômeno social e não individual, presente nas 
barreiras sociais impostas a indivíduos com mobilidade reduzida e/ou 
características sensoriais específicas. Barreiras essas que visam cercear o 
direito à cidadania de PCD’s. 

De acordo com o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística -IBGE (2010), quase 45 milhões de brasileiros - cerca de 23% 
da população - declaram ter algum tipo de deficiência.  Diante do valor 
cultural que o futebol tem no país, podemos inferir que milhões de PCD’s 
são engajados neste esporte. Muitos deles, por exemplo, estão entre os/as 
torcedores/as destaques dos clubes. Isso ocorre, sobretudo, pela associação 
que, comumente, se faz dessas pessoas com atributos de superação 
às barreiras sociais impostas pela lógica produtivista capitalista. Nesse 
sentido, é fácil encontrar pelas redes sociais imagens de torcedores PCD’s 
na arquibancada durante os jogos acompanhadas de legendas com frases 
de superação e heroísmo. Não que essas atitudes por si só representem 
práticas preconceituosas, mas, certamente, as pessoas pertencentes a tal 
grupo, que não é homogêneo, são bem mais do que esses rótulos.

No âmbito do torcer no futebol brasileiro, além das dificuldades 
de acessibilidade caraterizadas pela carência de caminhabilidade ao 

entorno e dentro dos estádios, e de lugares adaptados nas arquibancadas, 
muitos torcedores/as PCD’s lidam com o capacitismo manifestado através 
do preconceito e opressões sociais que sofrem em suas socialidades e 
sociabilidades futebolísticas. Essas opressões ocorrem através de práticas 
de negligência ou negação de direitos protagonizadas por trabalhadores/as 
dos estádios, fiscais/seguranças dos clubes, agentes públicos, dirigentes, ou 
até mesmo por torcedores/as do mesmo time. 

Os relatos apresentados a seguir nos dão a noção do quanto 
a inclusão das pessoas com deficiência nos ambientes futebolísticos 
brasileiros ainda precisa ser aprimorada. 

O debate aqui proposto neste texto ainda é tímido e/ou novo 
nas Ciências Sociais no Brasil, visto que em busca realizada por nós nas 
plataformas de acesso a trabalhos científicos Google Schollar e SciELO, 
em nove de novembro de 2021, não identificamos nenhuma publicação 
a respeito. Portanto, esperamos que a discussão aqui apresentada possa 
estimular outras produções acerca deste tema tão relevante. 

Driblando o capacitismo e a exclusão nos ambientes 
futebolísticos brasileiros

Nos dois primeiros relatos abaixo, chama atenção por serem 
situações ocorridas em estádios idealizados para a Copa do Mundo de 
2014, ou seja, ‘’modernas arenas’’ idealizadas com o que há de mais 
aprimorado na arquitetura de estádios de futebol pelo mundo. No primeiro, 
Sinval Júnior - torcedor do Atlético Mineiro que possui deficiência física - 
no ano de 2019, desabafou sobre um episódio de negligência por parte 
de funcionários da empresa que administra o estádio Mineirão, conforme 
matéria publicada no site O Tempo 2. 

Ao desabafar sobre o ocorrido em um perfil na rede social Twitter 
, Sinval alegou que contactou cinco ou seis pessoas que trabalhavam no 
estádio antes de conseguir a informação que desejava a respeito do lugar 
que lhe daria acesso à parte interna do Mineirão para assistir a uma 
partida válida pelo Campeonato Brasileiro da Série A daquele ano, tendo 
com isso percorrido um logo trajeto caminhando, lhe causando cansaço 
e desânimo (O TEMPO, 2019), que comumente fazem parte do cotidiano 
das pessoas com deficiência em virtude da incompreensão e desinteresse 
que muitas pessoas demonstram em buscar alternativas viáveis e acessíveis 
que possa contemplar as diferentes corporalidades existentes.Embora 
tenham ocorrido alguns avanços legais, houve um silenciamento histórico 
predominante em relação às pessoas com deficiência, que, ao longo do 
tempo, tiveram seus direitos negados, suas vidas negligenciadas e foram 
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substancialmente colocadas à margem, em virtude da falta do debate e, 
principalmente, da sujeição construída sobre essas pessoas. Tendo isso em 
vista, torna-se necessária uma ressignificação da deficiência (Pimentel,S.C; 
Pimentel, M.C, 2017) nos aportes analíticos e nas próprias concepções 
construídas socialmente as quais reproduzem visões que corroboram 
para a permanência de estigmas e visões preconceituosos acerca deste 
grupo social. As autoras apontam que: “Conceituar a deficiência como 
uma anomalia sempre foi muito cômodo para as sociedades ao longo da 
história, entretanto entender que a deficiência pode ser uma das várias 
possibilidades da existência humana é uma concepção desafiadora para 
a sociedade” (PIMENTEL etal, 2017, p.1043). Nessa linha, rever as visões 
distorcidas adotadas socialmente a respeito de PCD’s, intentando de igual 
forma superá-las ao adquirir novas perspectivas considera-se relevante no 
contexto de garantias de direitos através de políticas públicas.   

Ainda no ano de 2019, identificamos o caso do torcedor do Esporte 
Clube Bahia chamado Armando Bispo. O torcedor relatou ao site Correio 
acerca das dificuldades em visualizar alguns lances das partidas disputadas 
na Arena Fonte Nova, pois outros torcedores costumam ficar em pé bem na 
sua frente, fechando seu campo visual do gramado e o impossibilitando de 
assistir a partida da forma desejável. Insatisfeito, desabafou Armando: “A 
gente não consegue acompanhar. 

Não dá pra ver, simplesmente é impossível. Eu só venho pelo amor 
ao meu time. É um pecado eu vir aqui e não ver o gol”, afirmou Armando 
Bispo (CORREIO, 2019).  A acessibilidade é um dos pontos que justamente 
visa garantir a inclusão e a participação de todas as pessoas nos espaços 
diversos e variados, inclusive naquele que lhes são proporcionados lazer 
e diversão, com vista a eliminar ou tentar reduzir ao máximo as barreiras 
sociais impostas pela sociedade.  O entendimento de que todas as pessoas 
devem ter esse direito garantido, inclusive o de ter o futebol como paixão 
e fazer parte da grande festa, é emergente e reafirmado na medida em 
que, mais ainda, percebemos a necessidade de construir uma educação 
anticapacitista que possibilite mudanças de pensamento e comportamentais 
como pressuposto para poder garantir uma cultura do acesso3 e perceber o 
capacitismo impregnado nas relações sociais no âmbito da experiência. A 
cultura do acesso citada admite que é preciso:

3  Cultivar uma cultura do acesso nos possibilita ampliar o que assimilamos como padrões corporais, re-
dimensionando nossa visão a outras corporalidades múltiplas de ser e estar no mundo que contemple os 
vários modos de existência. A deficiência deve ser concebida no sentido da alteridade, da diferença que 
não distancia, mas que possui singularidades que precisam ser consideradas e respeitadas no tocante às 
diferenças enquanto uma condição humana.

Se deslocar dos próprios parâmetros corporais da reali-
dade para imaginar outros modos de ser e agir no mun-
do, na perspectiva de que o encontro com as diferenças 
promova a ampliação e a diversificação das formas de 
interagir, comunicar, perceber, tocar e se deslocar em 
ambientes virtuais e presenciais (CONTRACARTILHA, 
2020, p. 5).

Uma educação anticapacitista voltada ao respeito às diferentes 
condições de corporalidades, sejam elas físicas, sensoriais, cognitivas e 
outras, contribui na construção de novas possibilidades de ação para a 
readequação processual de como nosso pensamento é pautado na ideia de 
uma norma corporal. 

Essa ideia da norma abrange significados universalistas criados 
através de parâmetros de vivências tidas como adequadas, certas, 
verdadeiras, válidas, quando na verdade não deveria existir um padrão, 
mas sim uma valorização das distintas condições corporais, dos diferentes 
ritmos e percepções de mundo que compreendem toda a diversidade 
humana. E como coloca Diniz etal (2009) a restrição de participação é 
proveniente da interação deste corpo com o ambiente. A opressão do 
corpo com deficiência é entendido em termos sociais e políticos e não a 
partir de parâmetros biomédicos.

Entre as narrativas sobre as desigualdades que se ex-
pressam no corpo, os estudos sobre deficiência foram 
os que mais tardiamente surgiram no campo das ciên-
cias sociais e humanas. Herdeiros dos estudos de gêne-
ro, feministas e antirracistas, os teóricos modelo social 
da deficiência provocaram uma redefinição do signifi-
cado de habitar um corpo que havia sido considerado, 
por muito tempo, anormal (DINIZ, 2007, p.9).

Não por acaso, situações semelhantes à vivenciada por Arnaldo 
fazem parte das experiências de muitas pessoas com deficiências invisíveis 
– aquelas que por não estarem visivelmente marcadas no corpo de quem 
as tem não podem ser identificadas a olho nu por quem as observa. 

O caso de Kamilla Sastre, uma das autoras deste texto, ratifica 
esta assertiva. Torcedora do Clube do Remo, time de Belém do Pará, 
Kamila Sastre tem deficiência física - mais especificamente a monoparesia 
cural à direita4 - adquirida em decorrência de uma doença neurológica 

4  Fraqueza no membro inferior direito.



214 215

Corpos insurgentes: pessoas com deficiência no contra-ataque pelo direito ...

crônica5, causando-lhe fraqueza em uma das pernas e fadiga muscular, 
impedindo-lhe também de permanecer por muitos minutos em pé.  
Diante disso, Kamilla se considera pouco compreendida por torcedores/
as que se colocam em sua frente na arquibancada durante os jogos, mas 
entende que isso ocorre principalmente por não enxergarem a deficiência, 
especialmente pelo fato desta deficiência não estar marcada visivelmente 
no seu corpo, como comentado anteriormente. 

Talvez se estas pessoas frequentadoras de estádios de futebol 
tivessem acesso a mais informação, conhecimento, ou mesmo ter mais 
disponibilidade para conhecer e ter empatia, situações como as citadas, 
não seriam tão recorrentes nas vivências de torcedores com deficiência, 
e os lances mais importantes das partidas não seriam perdidos com tanta 
frequência. A respeito da sua condição, Kamilla compartilha em seu livro:

Com sintomas múltiplos e distintos, a EM (Esclerose 
Múltipla) se enquadra no campo chamado “deficiên-
cias invisíveis”. O fato de definir quem tem deficiência 

5  Esclerose Múltipla.

Fig 1: Kamilla Sastre, pessoa com Esclerose Múltipla - deficiência invisível , torcedora do 
Clube do Remo - PA, no estádio Mangueirão.

Fonte: Acervo Kamilla Sastre, 2018.

perpassa, primeiramente, por questões jurídicas de 
acepções acerca do que é deficiência, e para esse gru-
po, considerado como o de pessoas, cujas deficiências 
não são visíveis, em especial, sendo que tais definições 
requerem um imenso exercício analítico pelo fato des-
sa questão ter uma influência direta na vida desses 
indivíduos e das próprias políticas sociais, voltadas ao 
grupo (COSTA, 2019).

Ainda nesse debate das “deficiências invisíveis”, neste caso 
provocada por uma doença neurológica, cabe um espaço neste texto 
para salientar os próprios sentidos de saúde e doença que perpassam 
configurações datadas em um período histórico, social e cultural 
determinados (CZERESNIA, 2013). Não obstante doença e deficiência não 
terem o mesmo significado, no campo das deficiências invisíveis podemos 
correlacionar algumas atitudes e modos de se relacionar com o corpo de 
maneiras similares, bem como a própria invisibilidade social que o corpo 
com deficiência ou aquele que tem “doença comprida” carrega (Fleischer, 
2017) .  Em nossa sociedade, o homem que sofre de alguma deficiência 
física não é mais sentido como homem inteiro, mas sim é visto pelo prisma 
deformante do distanciamento ou da compaixão, afirma Le Breton (2011). 
Trazer a reflexão de como o incômodo e a “desordem” provocados pela 
relação estabelecida com o corpo com deficiência em nossa sociedade e 
como a depreciação ocorrida por meio das violências físicas e simbólicas 

Fig 2: Nathália Santos, Torcedora do Flamengo e Pessoa com deficiência visual, no estádio 
Maracanã.

Fonte: FOOTBRAZIL, 2017.
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colocam estes corpos como “errados” ou necessários de reabilitar ou 
endireitar, causa danos irreparáveis socialmente, influenciando diretamente 
no modo como nos relacionamos com este tema no nosso cotidiano. 

Em entrevista para o blog FOOTBRAZIL, no ano de 2017, Nathalia 
Santos, flamenguista, pessoa com deficiência visual, pontuou a seguinte 
afirmativa: “A sociedade não me enxerga como consumidora, como 
integrante, como é... cidadã. E aí eu digo cidadão em todos os âmbitos. 
Que seja governo, que seja sociedade. A pessoa quando faz um restaurante 
ela não considera que um cego vá comer porque cego não come, cego 
não veste, cego não vive. Então eles não colocam a gente como... Não 
consideram. E aí me excluem. Mas ao mesmo tempo eu tenho que pagar 
a conta’’. Em seguida, complementa: “as pessoas acham que ah... beleza. 
Cego não faz nada, deficiente, cadeirante, deficiente auditivo, idoso não 
precisam fazer nada. Cara, a gente precisa viver, sabe. Eu, quando tô no 
estádio, eu me sinto parte da torcida do Flamengo. Eu esqueço que sou 
mulher, que eu sou negra, que sou deficiente. Eu aqui, eu sou pertencente. 
Eu sou parte, tá! As pessoas não nos consideram. As pessoas... Eu sou cega 
e as pessoas que não me veem. Isso que é o mais surreal!’’ (FOOTBRAZIL, 
2017).  O capacitismo visualizado na fala de Nathalia demonstra o olhar 
depreciativo que a sociedade costuma tratar o corpo com deficiência. 
São os corpos vistos como abjetos, imperfeitos, improdutivos, feios, 
defeituosos e todas as características hierarquizantes que os colocam em 
situação de desvantagem social e inferioridade, afinal fogem à norma do 
que é considerado “belo”, “aceito” e “produtivo”.

Para Mello (2009, p. 12), deficiência “[...] englobaria os diferentes 
sentidos ou modos de defini-la, percebê-la, vivenciá-la, tratá-la, etc., o que 
nos remonta às categorias nativas em torno da experiência da deficiência”, 
reproduzidas através das narrativas hegemônicas de cunho capacitista. 

Há uma máxima na ponta da língua dos dirigentes das instituições 
futebolísticas brasileiras de que “futebol só se faz com dinheiro’’. Longe de 
concordarmos com ele, visto que, para nós, futebol se faz com pessoas, 
consideramos ignorante a forma em que tal ‘’verdade absoluta’’ é posta 
em prática, pois fomentar a inclusão de pessoas com deficiência, obesos 
mórbidos, pessoas LGBTQIA+, dentre outros grupos subalternizados, 
certamente impactaria positivamente na arrecadação dos Clubes. A recente 
experiência promissora de inclusão social do Esporte Clube Bahia e o relato 
de Nathália nos fazem inferir isso.  

O pertencimento clubístico leva alguns torcedores/as PCD’s a 
superarem obstáculos físicos e sociais para acompanharem os jogos dos seus 
clubes – como nos casos de Jairton da Rocha – torcedor do Curitiba Futebol 

Clube que devida à atrofia muscular vai ao estádio em uma maca (GAZETA 
DO POVO, 2014) – e de Gustavo Emanuel ‘Batata’ – torcedor do Náutico, 
conhecido por ser carregado na sua cadeira por outros torcedores durante 
os jogos (LANCE, 2019). Mas não podemos romantizar essas situações ao 
não fazermos a crítica à precariedade estrutural de grande parte dos estádios 
brasileiros e ao capacitismo presente nas sociabilidades neles.

Em Belém do Pará, Ivan Farias, cego, torcedor do Clube do Remo 
expôs ao site O Liberal, em 2019, a sua insatisfação com a acessibilidade 
dentro do estádio Mangueirão. Nesse sentido, afirmou Ivan: “Eu sempre 
subi via rampa. No Mangueirão, do portão até o acesso da rampa é muito 
longe. Já enfrentei dificuldades com pessoas me guiando. Se tivesse mais 
placas especificando a entrada prioritária, a pessoa não tinha se perdido” 

(O LIBERAL, 2019). Por acompanharmos de perto, sabemos que há um 
histórico de desrespeito com PCD’s torcedores/as em Belém do Pará, 
pois estes costumam ser submetidos a horas em longas filas, sob o sol 
escaldante da capital paraense para entrar nos estádios, além da pouca 
oferta de espaços acessíveis para eles se alocarem nas arquibancadas. 

Fig 3: Jairton da Rocha - Torcedor do Curitiba Futebol Clube – PR, acessando em uma maca o 
estádio Couto Pereira.

Foto Daniel Castellano - A Gazeta do Povo, 2014.
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Fig 4: Gustavo Emanuel ‘Batata’,  torcedor cadeirante do Náutico - PE, no estádio dos Aflitos.

Fonte: Léo Lemos - Náutico, 2019. 

Foto: Facebook Encarna Leão, 2014

Fig 5: Card com torcedor do Clube do Remo - PA PCD subindo a rampa do estádio 
Mangueirão em seu skate, sendo empurrando por outro torcedor

Card com torcedor do Clube do Remo - PA PCD subindo a rampa do 
estádio Mangueirão em seu skate, sendo empurrando por outro torcedor.

O curioso é que, apesar do cenário de descaso com torcedores/
as PCD’s, quando um time da capital paraense vai mal no campeonato, 
é comum ver cards com a imagem de PCD’s acompanhada de frases de 
superação. Ou seja, uma “inclusão” por conveniência. Incluir, de fato, não 
de forma essencializada, exige de nós esforços e interesse em romper 
determinadas construções capacitistas que ainda permanecem intrínsecas 
nas nossas relações sociais. Respeitar a autonomia e garantir a participação 
destes sujeitos é uma forma de driblar o preconceito.  

Nota conclusiva
A breve discussão apresentada dá a noção do quanto ainda 

precisamos avançar na garantia do direito de torcer no futebol brasileiro, 
que é direito de/para todos/as. Incluir deve ser um compromisso social 
e não apenas uma retórica pontual. Frequentar estádios de futebol faz 
parte das vivências de muitas PCD´s cujas experiências são variadas e 
heterogêneas. Este espaço que coaduna diferentes existências humanas 
deve ser o lugar do respeito à diversidade corporal e sensorial, um respeito 
à diversidade humana! 

No jogo da inclusão, o adversário é o preconceito. E para vencê-lo, 
o universo do futebol necessita aderir a luta anticapacitista, afinal, PCD’s 
também torcem, consomem e vibram a cada gol. Essa luta ganharia um 
grande reforço se as Ciências Humanas entrassem em campo para produzir 
dados que pudessem subsidiar políticas públicas de acessibilidade e 
inclusão social deste grupo nos espaços esportivos brasileiros. 
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