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RESUMO 

Esta tese e urn estudo sobre torcidas de futebol e consiste em uma combinagao 
de pesquisa bibliografica e de campo, sendo que, esta ultima, foi realizada, 
durante o Campeonato Brasileiro de Futebol de 1996, com espectadores e 
torcedores da Sociedade Esportiva Palmeiras, de Sao Paulo. Foi utilizada, como 
referencia te6rica principal, a abordagem que Elias & Dunning fazem em relagao 
ao esporte, e mais especificamente ao futebol. Um estudo dessa natureza se faz 
necessario uma vez que a assistencia a espetaculos de futebol e a atividade de 
lazer esportivo mais praticada no mundo, e o estudo do tema futebol e torcida e 
de grande relevancia para a area de Estudos do Lazer, e especificamente no 
Brasil, e urn estudo de relevancia social, pois a violencia nos estadios de futebol 
nos e apresentada com frequencia, no nosso cotidiano. A pesquisa utilizou a 
sociologia configuracional e suas categories. A analise macro consistiu uma 
especie de pano de fundo, para urn melhor entendimento do surgimento do 
esporte como atividade de lazer, e de como sua profissionalizagao tambem o 
transformou em atividade de lazer, com a importancia que foi sendo dada, cada 
vez mais, aos espectadores e torcedores, "categories" fundamentais para o nosso 
trabalho. 56 assim e possfvel o entendimento contextualizado do significado do 
futebol para os brasileiros, segundo os autores analisados na pesquisa 
bibliografica, incluindo af as quest6es do genero: a mulher como praticante, 
espectadora e torcedora. Entre outros pontos, conclui-se, que o tipo de violencia 
manifestada pelos torcedores do Palmeiras, durante o Campeonato Brasileiro de 
Futebol de 1996, foi a violencia simb61ica. Mesmo sendo a violencia simb61ica 
aceita e satisfat6ria na sociedade brasileira, precisamos ter a preocupa9ao e 
implementer medidas de seguranga que impegam de que esta se transforme em 
violencia real, pois, a violencia simb61ica e uma das principais desencadeadoras 
da violencia real, justamente se seus agentes perdem o controle sobre as suas 
manifestag6es, assim como a violencia pode transformar-se da sua forma de jogo 
e de simulagao a violencia manifesta. 



ABSTRACT 

This work is a study about football (soccer) supporters' groups. It consists of a 
combination of bibliography research and a field study. The field study was done 
among spectators and fans of the Palmeiras Sport Club of Sao Paulo during the 
1996 Brazilian Championship. The Elias & Dunning approach was used as the 
main theoretical reference that they make to the sports , specifically about 
soccer. A study of this nature is necessary , knowing that watching soccer 
games is the world's most practised sport leisure activity , therefore , the study 
about the theme, "soccer and their devotees" is vital to the study of the Leisure 
Activity field. Especially in Brazil , this study has social relevance, where the 
violence is seen very often in the stadiums nowadays. The research utilizes 
configurational sociology and its categories. The macro analysis served as a 
base study in order to better understand the sport as a leisure activity and also, 
how this sport's profissionalization has been transformed into a leisure activity, 
always considering the importance that has been given to the spectators and 
fans which are the fundamental categories of our work. Consequently, this is the 
only way to have a contextual understanding of the meaning of the Brazilian 
definition of soccer according to the authors cited throughout the bibliography, 
which also includes some questions like: the woman as a player , a spectator 
and a fan. Among other things, we can conclude that the kind of violence 
expressed by the fans of the Palmeiras Sport Club during the 1996 Brazilian 
Championship was symbolic violence. Although , the symbolic violence is 
acceptable and satisfactory to the Brazilian Society, we must be concerned with 
the implementation of security measures that would avoid turning the symbolic 
violence into real violence, ever conscientious of the fact that the symbolic 
violence is the main cause of the real violence. This is the point at which the 
symbolic violence agents loose control of their actions, moreover the violence 
can be transformed from a form of game and simulation into a manifestation of 
violence. 
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INTRODU<;AO 

Esta tese e um estudo sobre torcidas de futebol e consiste em uma combina<;:ao 

de pesquisa bibliografica e de campo, sendo que, esta ultima, foi realizada, 

durante o Campeonato Brasileiro de Futebol de 1996, com espectadores e 

torcedores da Sociedade Esportiva Palmeiras, de Sao Paulo. 

Foi utilizada, como refer€mcia te6rica principal, a abordagem que Elias & Dunning 

fazem em rela<;:ao ao esporte, e mais especificamente ao futebol. Os autores em 

sua teoria tiveram a preocupa<;:ao de nao estabelecerem limites entre a hist6ria e 

a sociologia, sendo assim uma teoria hist6rico-social do esporte moderno. 

0 futebol, nesta pesquisa, e tratado como um esporte moderno, que surgiu no 

ambito da cultura inglesa entre a segunda metade do seculo XIX e a primeira 

metade do seculo XX, e que durante o seculo XX se espalhou por todo o mundo, 

tendo uma grande aceita<;:ao nos diversos pafses. 

Varios foram os motives que me levaram a desenvolver este estudo. Dentre eles a 

minha grande paixao pelo esporte e em particular pelo futebol. Tendo uma 

hist6ria de vida muito ligada a este esporte, levantei, ao Iongo dos anos, muitas 

indaga<;:6es, as quais concluf que poderiam ser discutidas e respondidas a partir 

de um trabalho academico. 
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Lembro-me que, ainda menina, passava grande parte dos finais de semana e 

durante todas as ferias escolares dentro de quatro linhas, desenhadas na areia 

da praia, e ali tinha que impor a uma turma de garotos o meu direito de jogar 

futebol, pois era minha atividade de lazer predileta. Por volta de 1982, tive 

oportunidade de participar de treinamentos sistematizados de futebol, com um 

grupo de garotas, da extinta equipe de futebol feminine do Guarani Futebol Clube, 

de Campinas. 

Como jogadora, tive a oportunidade de jogar na preliminar de varies jogos oficiais 

dos diferentes campeonatos masculines de futebol profissional, e com isso, 

vivenciar a emogao de jogar com a casa cheia, como se diz no futebol, e, ao sair 

do campo pelo tunel, ser saudada por jogadores profissionais. 

Esta ultima experiencia me permitiu entrar um pouco no universe do futebol 

profissional, pois, tive oportunidade de compartilhar, juntamente com jogadores 

profissionais, das instalag6es e do departamento de fisioterapia do referido clube, 

onde pude conversar com os diferentes segmentos que comp6em um clube de 

futebol, desde jogadores, tecnicos, equipe medica e dirigentes, o que me 

possibilitou uma relagao mais intima com o futebol e a sua estrutura. 
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Em seguida a esta dolorosa experiencia, pois nesse perfodo me submetia a 

cansativas sess6es de fisioterapia, foi extinta a equipe de futebol feminino do 

Guarani Futebol Clube. 

Alem das experiencias acima descritas, posso dizer que sou uma espectadora de 

futebol ha muitos anos, pois ir ao estadio de futebol e uma das minhas atividades 

de lazer predileta. Essa minha pratica me possibilitou presenciar varios incidentes 

em estadios de futebol, dentre eles os de violencia. Eo fato mais marcante para 

mim foi o espancamento de um toreador corinthiano por aficcionados bugrinos, 

durante o Campeonato Paulista de 1996, no estadio "Brinco de Ouro da 

Princesa", que culminou na morte do jovem, horas ap6s ter dado entrada no 

hospital. 

A partir do encerramento da equipe de futebol feminino do Guarani, eu passei a 

aprofundar meus conhecimentos em regras de futebol, tendo realizado cursos de 

formagao de arbitro, na Liga Campineira de Futebol, onde atuei por uma 

temporada, pois nao me agradou o ambiente e a forma de escalagao de arbitros 

adotada pela entidade, e resolvi me dedicar a arbitragem em futebol de salao, 

onde atuei por tres temporadas consecutivas, junto a Liga Campineira e 

Federagao Paulista de Futebol de Salao. 
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Considero importante este pequeno relate, pois dessas experiencias nasceram a 

curiosidade e as reflex6es, que foram mais tarde sistematizadas e que me 

motivaram a proper, num curse de doutorado em Educal(aO Ffsica, esta tematica 

de pesquisa, pois o esporte e urn dos conteudos da Educal(ao Ffsica e, por 

muitas decadas, vern sendo seu principal conteudo, e que encontra, no tempo 

disponfvel do brasileiro, uma grande preferencia. A assistencia a espetaculos de 

futebol e a atividade de lazer esportivo mais praticada no mundo, e para mim, o 

estudo do tema futebol e torcida e de grande relevancia para a area de Estudos 

do Lazer, e especificamente no Brasil, e urn estudo de relevancia social, pois a 

violencia nos estadios de futebol nos e apresentada com frequencia e, de modo 

particular, chocou a todos que viram pelas emissoras de TV as cenas do 

Pacaembu
1

• 

A decisao de realizar urn estudo sobre torcidas de futebol, no Brasil, se deu 

devido a grande relevancia do futebol em nosso pafs e a constatal(ao de que ha 

uma produl(ao academica muito pequena sobre o tema. Alias este foi urn 

problema tambem encontrado por Elias, na lnglaterra, ha algumas decadas. Esse 

pesquisador lutou muito para que o esporte estivesse entre as preocupal(6es 

sociol6gicas, naquele pafs, necessidade que, de certa forma, vivemos hoje no 

Brasil. 

1 Assim ficou conhecido o incidente de 20 de agosto de 1995 no estadio do Pacaembu que 
culminou com a morte de urn toreador tricolor. 
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Temos percebido, nos ultimos tres anos, urn interesse maior pelo futebol como urn 

tema importante de estudos em nossa cultura, com o aumento do numero de 

estudos sobre essa tematica, nos cursos de p6s-gradua<;ao, em Ciencias Sociais 

e em Educa<;ao Ffsica, alem, tambem, do aumento da produ<;ao literaria sobre 

futebol por cronistas esportivos, nos ultimos anos. 

Ao iniciar este estudo eu tinha a intengao de responder duas indaga<;6es que se 

inter-relacionam: a observa<;ao das manifesta<;6es dos espectadores e torcedores 

de futebol, nos estadios, eo estudo da rela<;ao existente entre futebol e violencia. 

As quest6es aqui colocadas e que deverao ser trabalhadas ao Iongo do texto sao: 

Quais sao as manifesta<;6es dos espectadores e torcedores de futebol 

profissional observadas nos estadios? Quais as rafzes da violencia entre 

torcedores de futebol verificada nos estadios de futebol nos ultimos anos? 

Para tentar responder a essas quest6es fiz urn levantamento bibliografico sobre 

futebol e antropologia, e, em decorrencia varias leituras. Mas, quando tive acesso 

aos livros de Elias & Dunning e Murphy et al., acreditei que a sociologia 

configuracional, inicialmente desenvolvida por Elias e que vern sendo aprimorada 

por Dunning, Murphy e outros pesquisadores da Universidade de Leicester, era 

uma abordagem interessante para estudos sobre o futebol, tambem no Brasil. 
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A partir disso, me aprofundei nos estudos desenvolvidos por esses autores e 

realizei esta pesquisa utilizando a sociologia configuracional e suas categorias, 

para a analise das observa<;6es e entrevistas realizadas com espectadores e 

torcedores, nos jogos de futebol. 

Ao Iongo do trabalho, fa<;o uma diferencia<;ao entre espectador e toreador. 0 

espectador de futebol e todo indivfduo que assiste aos espetaculos esportivos, e 

o toreador e o indivfduo que alem de ser espectador com preferencia por algum 

clube, e toreador dele, e que manifesta essa predile<;ao no decorrer dos jogos. 

Os leitores encontrarao, nesta pesquisa, as denomina<;6es de espectador, 

toreador, toreador uniformizado e toreador organizado. Toreador uniformizado, 

como o proprio nome diz, e aquele que usa a camisa de sua equipe, 

demonstrando assim sua predile<;ao por urn time de futebol. 0 toreador 

organizado e aquele que faz parte de uma fac<;ao torcedora, que tern uma 

estrutura organizacional independente do clube pelo qual ele terce. 

Ao iniciar esta pesquisa eu tinha alguns indicatives para responder as indaga<;6es 

acima explicitadas e que nortearam essa investiga<;ao: os espectadores de futebol 

raramente se manifestam com xingos, cantos e gestos, eles se manifestam em 

determinados mementos do jogo, como por exemplo, no memento de urn gol; os 

torcedores, sim manifestam-se atraves de xingos, cantos, hines, e gestos, sendo 
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que essas manifestag6es se dao durante quase todo o jogo, podendo ocorrer 

maier exaltagao em seus comportamentos, em determinados mementos, como por 

exemplo em boas jogadas Oogadas emocionantes), na iminencia de um gol, em 

uma falta violenta de urn jogador da equipe adversaria contra a sua, em uma 

assinalagao do arbitro ou de seus auxiliares contra a sua equipe. 

Quante a viol€mcia em estadios de futebol, a questao investigada e se este e um 

problema intrfnseco a este esporte ou e uma problematica extrfnseca ao futebol e 

ao proprio jogo. 

0 primeiro capitulo trata da origem do esporte moderno, na lnglaterra, e a relagao 

da esportivizagao dos jogos com os acontecimentos da sociedade inglesa da 

epoca, buscando identificar qual era o significado social do futebol, na lnglaterra, 

e como se deu a profissionalizagao do futebol naquele pals. De posse desses 

dados busquei reconstruir a chegada do futebol no Brasil e o seu 

desenvolvimento em alguns dos clubes, considerados como os "grandes" do 

futebol brasileiro. No estudo que fiz dos autores brasileiros que trataram do tema 

futebol pude apreender que varies desses tinham uma discussao a respeito do 

significado do futebol para os brasileiros, o que procurei trazer para o primeiro 

capitulo, com a finalidade de mostrar uma revisao da literatura sobre esse tema, 

no que tange especificamente ao significado desse esporte no Brasil. Finalizando 

o capitulo, incluf a discussao do futebol e o genero feminine, pois esta tematica e 
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relevante para o presente estudo, inclusive porque os autores ingleses utilizam 

em sua teoria a rela<;ao entre esporte e genero feminine no transcurso do 

desenvolvimento das sociedades modernas. 

No segundo capitulo, discuto a rela<;ao entre violencia, esporte e sociedade, 

apresentando textos de autores brasileiros que tiveram como objetivo discutir 

especificamente a violencia de torcedores de futebol, no Brasil, alem de 

apresentar as categorias desenvolvidas pela sociologia configuracional, que 

serao fundamentais para a analise que fa<;o, no terceiro capitulo, sendo esse urn 

capitulo de ''tipifica<;ao" da violencia. 

0 terceiro capitulo, tern a finalidade de apresentar o cenario no qual realizei a 

pesquisa de campo, e nele apresento como e organizado o futebol brasileiro e, 

em especial, o campeonato objeto desta pesquisa, e, ainda, como as autoridades 

reagem diante do aumento de violencia nos espetaculos esportivos, 

principalmente o futebol no periodo de 94-96. Ainda neste capitulo, procure 

identificar os fatores que contribuiram para a queda de publico nos espetaculos 

de futebol, no Brasil. Especificamente nesta parte do trabalho recorri aos varies 

artigos de jornais e noticiarios de emissoras de TV, que vinha colecionando e 

gravando desde 1995, pois por serem fates atuais e polemicos do futebol, apenas 

foram veiculados por esses meios de comunica<;ao. 
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Em seguida, apresento como foi realizada a pesquisa de campo, a justificativa da 

escolha da Sociedade Esportiva Palmeiras, e a analise das observag6es e 

entrevistas, feitas durante o Campeonato Brasileiro de Futebol de 1996, e por 

ultimo as considerag6es finais deste estudo. 
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CAPiTULO I - ESPORTE E SOCIEDADE 

Neste primeiro capitulo, que contem a fundamentagao te6rica da tese, sao 

tratados aspectos como o surgimento do futebol, sua profissionalizagao, a 

chegada ao Brasil, a importancia dos fdolos etc. E fundamental ficarmos atentos 

para o fato de que tudo isso contribui para o entendimento do significado social 

desse esporte, e que sua importagao nao ficou restrita apenas ao jogo, cada vez 

mais institucionalizado, mas trouxe consigo uma serie de componentes sociais. 

0 caminho utilizado para analisarmos a chegada do futebol ao Brasil foi a propria 

hist6ria do surgimento dos Clubes, material disponfvel, quando fizemos o 

levantamento bibliografico e documental. 

E analisada, ainda, nao s6 a espetacularizagao do futebol, mas a sua 

transformagao em mercadoria, pela descrigao da construgao dos primeiros 

grandes estadios, da promogao das primeiras grandes partidas e seu significado. 

Tudo isso constitui uma especie de pano de fundo para um melhor entendimento 

do surgimento do esporte como atividade de lazer, e de como sua 

profissionaliza~tao tambem o transformou em atividade de lazer, com a 
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importancia que foi sendo dada, cada vez mais, aos espectadores e torcedores, 

"categorias" fundamentais para o nosso trabalho. 

56 assim e possfvel o entendimento contextualizado do significado do futebol 

para os brasileiros, segundo os autores analisados na pesquisa bibliografica, 

incluindo af as quest6es do genero: a mulher como praticante, espectadora e 

torcedora. 

Esta pesquisa tern como estrutura de referenda te6rica, a abordagem que Elias & 

Dunning (1992) fazem em rela9ao ao esporte. Para estes autores o esporte " ... 

nao pode ser encarado, a maneira de alguns especialistas, como se fosse uma 

institui9ao social do nosso tempo que se constitui em completa autonomia e 

independentemente de outros aspectos do desenvolvimento da sociedade." 

(Dunning, 1992, p. 60). Este ultimo autor quer dizer com isso que o esporte e uma 

pratica social e que como tal deve ser contextualizada nas diferentes sociedades 

nas quais se desenvolveu. 

Norbert Elias nasceu em 1897, na cidade de Breslau- Alemanha e faleceu no ano 

de 1990. lnicialmente, fez estudos em medicina, psicologia e filosofia, indo se 

exilar na lnglaterra com a chegada dos nazis ao poder. 
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Mais tarde, para cumprir com seus objetivos, os dois autores passaram a contar 

com a colaborac;ao de Patrick Murphy e John Williams
2 

e incluiram os 

hooligans
3 em seus estudos. 

Todos esses autores centram seus estudos, basicamente, na sociedade inglesa. 

Elias estabelece uma analogia entre a emerg€mcia e a difusao do futebol na 

lnglaterra e a emergencia de um sistema politico parlamentar, integrando, desta 

forma, a analise dos esportes na analise da sociedade global. 

Segundo Dunning (1992, p. 9), Elias lutou por muito tempo, dentre outras coisas, 

para que o estudo do esporte e do lazer estivesse no centro das preocupac;oes 

sociol6gicas. 

2 Atualmente pesquisadores da Universidade de Leicester, lnglaterra, juntamente com Eric 
Dunning. 
3 Termo utilizado na lnglaterra e Europa para designar os torcedores de futebol que se envolvem 
em confrontos violentos antes, durante e ap6s eventos esportivos. 
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1. A ORIGEM 

Alguns dos esportes hoje praticados em todo o mundo tiveram origem na 

lnglaterra, especificamente no perfodo entre 1850 e 1950 (segunda metade do 

sec. XIX e primeira metade do sec. XX), dentre os jogos com bola, o futebol, alem 

de outros esportes como as corridas de cavalos, as lutas, o boxe e o tenis. Os 

jogos com bola somente se propagaram para outros pafses na segunda metade 

do seculo XIX, e dentre estes o futebol, ja elevado a condi<;:ao de esporte. 

A palavra esporte vem do ingles "sport", termo importado da lnglaterra, desde o 

seculo XIX, por varios pafses, para denominar OS seus passatempos, que, a 

medida que passam a ser regulamentados por regras oficializadas, recebem essa 

denominac;:ao. 

Os passatempos ingleses esportivizados no sec. XIX e XX sao comumente 

chamados de "esportes modernos" e e desta forma que irei utilizar este ultimo 

termo. Sendo assim o futebol e um dentre os varios esportes modernos, porem 

com caracterfsticas bem peculiares, pois foi esse o esporte que mais aceitac;:ao 

teve dentre os povos do mundo inteiro, sendo ate hoje o mais praticado em 

diversos pafses, contando com importantes competic;:6es internacionais. 
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Segundo Elias & Dunning (1992), o futebol tern sua origem na lnglaterra, estando 

vinculado as necessidades e condic;:6es da sociedade inglesa, nos seculos XVIII e 

XIX no perfodo transit6rio entre o Regime Politico Monarquico e a constituic;:ao do 

Parlamento ingles. Em outras palavras, " ... existiam afinidades 6bvias entre o 

desenvolvimento e a estrutura do regime politico de lnglaterra no seculo XVIII e a 

desportivizac;:ao
4

, no mesmo perfodo, dos passatempos das classes inglesas 

elevadas." (Elias. In: Elias & Dunning, 1992, p. 254). 

Durante o seculo XVII, o conceito de esporte era vinculado aos divertimentos das 

classes altas inglesas, fato que se constitui numa especie de marca distintiva da 

nobreza. Mesmo sendo· restrita a essa classe social, nao podemos isolar esta 

pratica de outros aspectos da realidade. Entretanto e necessario verificar as 

mudanc;:as ocorridas " ... na estrutura da personalidade e na sensibilidade dos 

indivfduos em relac;:ao a violencia dos seres humanos que integram estas 

classes." (Dunning. In: Elias & Dunning, 1992, p. 61). 

Na fase anterior a esportivizac;:ao (adoc;:ao de regras universais), os jogos eram 

regulamentados por tradic;:6es locais, sendo assim variaveis suas regras de um 

local a outro. A normatizac;:ao destes jogos na lnglaterra passou por varies 

estagios, ate se chegar ao que hoje e denominado de esporte. 

4 Em portugues do Brasil le-se esportivizac;ao. 
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A respeito da genese do esporte moderno, Elias diz que tanto a esportivizagao 

dos jogos como a industrializagao podem ter sido sintomas " ... de uma 

transformagao mais profunda das sociedades europeias, o que exigia dos seus 

membros individuais uma maior regularidade e diferenciagao de 

comportamentos." (In: Elias & Dunning, 1992, p. 225). Tranformagao essa que ja 

vinha ocorrendo desde o sec. XVI, particularmente em alguns cfrculos das classes 

sociais altas. (Idem, p. 41). 

Na sociedade inglesa, as tens6es entre grupos foram elevadas ate 

aproximadamente 1722 (sec. XVIII), quando ascendeu ao poder Robert Walpole. 

Essas tens6es eram herangas da turbulencia vivida durante o sec. XVII, na 

lnglaterra, que ainda estavam vivas. 

Uma das principais caracterfsticas do seculo XVII, na lnglaterra, foi o elevado 

nfvel de violencia, em que havia confrontos entre facg6es de grupos de 

proprietaries rurais, demasiado violentos. Dunning (1992) cita entre estes grupos 

os Whigs e os Tories que, a partir da ascensao de Robert Walpole, passam a 

travar confrontos nao violentos, do ponto de vista da forga ffsica. E para Elias as 

"lnvestigag6es posteriores tornam provavel que o processo de formagao 
do Estado, e, em particular, a sujeigao da classe guerreira a um controlo 
mais severo, a "curralizagao" dos nobres nos pafses continentais, possufa 
algo de comum com a mudanga verificada no c6digo de sensibilidade e de 
conduta." (Elias. In: Elias & Dunning, 1992, p. 41-42). 
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lsso tambem foi verificado por ele com as pesquisas sobre o desenvolvimento do 

esporte, as quais demonstraram a existencia de uma transformac;:ao global do 

c6digo de conduta e de sensibilidade. Daf a conclusao deste autor de que o 

estudo dos esportes nos possibilita conhecer as sociedades. 

Retomando a tematica especffica do futebol, temos que, por volta de .1863, 

fundou-se na lnglaterra a "Football Association", que e responsavel ate hoje pelo 

futebol ingles, e que codificou e normatizou o futebol naquele pafs, possibilitando, 

assim, a ampliac;:ao de disputas entre regi6es, pois, ate entao os jogos ocorriam 

apenas em regi6es que tinham contiguidade. 

E interessante notar que o futebol teve sua genese na sociedade inglesa e sua 

transformac;:ao de passatempo em esporte se deu concomitantemente a 

institucionalizac;:ao do Parlamento Ingles; a tese de Elias & Dunning vincula o 

surgimento deste esporte a estrutura e desenvolvimento dos Estados-nac;:6es nos 

seculos XIX e XX na Europa. Mas, segundo Murphy et al., a expansao do futebol 

pelo mundo, se da independentemente destas mesmas estruturas, pois para 

estes: 

" parece que existe algo na estrutura do futebol que lhe confere uma 
grande atrac;:ao no moderno, uma atrac;:ao que parece ser relativamente 
independente do nfvel de desenvolvimento dos pafses e das 
caracterfsticas s6cio-polfticas dos respectivos governos." (1994, p. 6). 
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Provavelmente, o futebol tenha tido uma aceita<;ao tao grande por povos do 

mundo todo, por ser este urn esporte que permite a manifesta<;ao das mais 

diversas emo<;6es do ser humane, assim como em outros esportes o espectador 

pode sentir a esperan<;a de vera sua equipe marcar gols, ganhar, o medo eo 

desapontamento da derrota ou de urn jogo ruim. Os torcedores da equipe 

vencedora vivem mementos de triunfo e jubilo e os oponentes provam o saber 

amargo da derrota e do desespero. E no caso de empate, ambos sentem urn 

misto destas emo<;6es. (Murphy et al., 1994, p. 8). 
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2. 0 SIGNIFICADO SOCIAL DO FUTEBOL E A PROFISSIONALIZACAO 

As analises de Elias & Dunning (1992) sobre o significado social do esporte sao 

baseadas no metodo "configuracional desenvolvido por Elias", o qual tem sua 

base de analise nas estruturas e padr6es sociais. Sua teoria sociol6gica, 

denominada de "sociologia configuracional", baseia-se em observac;:6es de 

esportes como o jogo de futebol, onde para ele se percebe que " ... as 

configurac;:6es de indivfduos nao sao nem mais nem menos reais do que os 

indivfduos que as formam." (Elias & Dunning, 1992, p. 290)
5

• Em outras palavras 

podemos dizer que os indivfduos que praticam esportes, quando nao estao 

desempenhando o papel de jogador (a), estao desempenhando outros papeis 

sociais, como por exemplo ode trabalhador (a), de pai ou de mae, de filho (a), de 

companheiro (a). 

Segundo estes pesquisadores, o jogo e justamente o movimento e reagrupamento 

de jogadores interdependentes em resposta aos outros. Os jogadores de ambas 

as equipes, em um jogo, formam uma (mica configurac;:ao, e as suas relac;:6es sao 

de interdependencia. As dinamicas dos grupos esportivos sao originadas de 

tens6es controladas entre, pelo menos, dois subgrupos. 

5 Ressaltando aqui que, para estes autores, os individuos apresentam-se sempre em 
configuract6es. 
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Elias & Dunning consideram util a determina<;ao de que os esportes como o 

futebol sao grupos em tensao controlada, onde a cooopera<;ao pressup6e tensao 

e a tensao, coopera<;ao. (1992, p. 286). 

Dunning define a teoria da dinamica de grupos esportivos de Elias 

" ... como equilfbrio de tensao, desencadeado entre opostos, no seio de urn 
complexo global de polaridades interdependentes. [ ... ] desportos e jogos 
sao organizados e controlados, bern como observados e praticados, 
enquanto configura<;6es sociais." (Elias & Dunning, 1992, p. 302). 

Nesta perspectiva, o jogo esportivo e urn processo que depende da tensao entre 

dois jogadores ou grupo de jogadores, e que ao mesmo tempo sao antagonistas e 

interdependentes, que mantem entre si urn equilfbrio dinamico. (Elias & Dunning, 

1992, p. 303). 

Recentemente, no futebol e em outros esportes coletivos, as tens6es produzidas 

pelos grupos no transcurso de urn jogo, sao mantidas sob controle, fato que 

determina o nao desencadeamento de atos mais violentos por parte dos 

jogadores (Elias & Dunning, 1992, p. 287). lsso torna evidente a menor incidencia 

de violencia nesses jogos, por parte dos jogadores se comparados com seus 

antecessores. 

Considero esse conceito de jogo esportivo uma contribui<;ao para a Educa<;ao 

Ffsica e os Esportes, pois outras conceitua<;6es da area sao mais restritas a 
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aspectos tecnicos e, dentro de uma abordagem sociol6gica do esporte, se faz 

necessaria explicitar nosso conceito de jogo. 

Dentro de uma abordagem global do esporte, inserido num contexte social ample, 

podemos dizer que a profissionaliza9ao des esportes foi uma exigencia da 

sociedade inglesa do sec. XIX e XX, sendo um processo inevitavel. (Elias & 

Dunning, 1992). A participa9ao de pessoas de camadas da popula9ao que nao 

tinham profissao foi crescenta e o tempo de dedica9ao dos jogadores aos 

treinamentos e jogos foi aumentando e, apesar da resistencia de participantes da 

classe alta inglesa, a profissionaliza9ao tornou-se um fate a partir de 1885. 

A ideia de espetaculo esportivo come9a a surgir ja nas duas ultimas decadas do 

seculo XIX, quando na lnglaterra eram feitas cobran9as para ingresses nos jogos 

esportivos. Estabelecem-se, a partir daf, as competig6es formais. Nota-sa que 

esta data e coincidente com a profissionaliza9ao do futebol, pois ja havia ingresso 

de dinheiro neste esporte devido a cobran9a. 

0 significado social des esportes se acentua, na medida em que o envolvimento 

no esporte e cada vez mais serio. Para Dunning, o aumento do significado des 

esportes teve a contribui9ao de tres aspectos inter-relacionados. Sao ales: 

"1) o desenvolvimento do desporto como um dos principais meios de 
cria9ao de excita9ao agradavel; 2) a transformagao do desporto, em 
termos de fun9ao, num dos principais meios de identifica9ao colectiva; e 3) 
a emergencia do desporto como uma fonte decisiva de sentido na vida de 
muitas pessoas." (In: Elias & Dunning, 1992, p. 322-323). 
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Ainda, segundo o mesmo autor, se tivessemos que definir uma fun9ao para o 

esporte nas sociedades atuais, dirfamos que este e uma atividade de lazer e que 

tern como uma das fun96es a destruic;tao da rotina. E, se ha a necessidade de 

pontuar alguma finalidade para os grupos de esportes, esta seria a de dar prazer 

as pessoas. 

As press6es sofridas pelas pessoas nas sociedades urbanas industriais tambem 

sao sentidas na esfera do esporte, onde cada vez mais se exige performance dos 

jogadores, arbitros, equipes; onde os espectadores e torcedores tornam-se cada 

vez mais exigentes, assim como os dirigentes. 0 espetaculo esportivo tende a se 

tornar cada vez mais serio e agradavel aos espectadores e, para tanto, e 

necessaria mais dedica9ao a performance e ao treinamento. Exigencias essas 

semelhantes ao do trabalhador da industria. 

De certa forma, destr6i-se o elemento ludico do jogo a partir da pressao social 

exercida sobre os atletas, em todos os pafses do mundo, quando estes lutam pelo 

exito em competi96es nacionais e internacionais (Dunning. In: Elias & Dunning, 

1992, p. 325). 

A profissionaliza9ao dos esportes se da primeiramente tambem na lnglaterra eo 

interessante e que as classes nobres inglesas, frequentadoras das escolas 
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publicas (public schools), que eram as praticantes dos passatempos ingleses e 

mais tarde dos esportes modernos, foram as que mais resistiram a sua 

profissionalizagao. Interessante, porque af se explicita urn interesse de classe, 

dos nobres ingleses manterem-se com o status de superioridade em relagao a 

classe trabalhadora. Explicitando melhor esta afirmagao, resgato a seguir o texto 

de Dunning, anteriormente citado, onde podemos interpretar que, nessa epoca, o 

esporte passa a ser uma das vias de reconhecimento da classe trabalhadora. 

Equipes amadoras de escolas publicas, se retiravam cada vez mais de esportes 

que tinham equipes profissionais participando. "Revelavam, assim, o receio de 

serem derrotados por profissionais, que jogavam com a finalidade de obter a 

gloria, de serem reconhecidos como desportistas de sucesso, tanto quanto o 

foram apenas por divertimento." (Dunning .. In: Elias & Dunning, 1992, p. 316). 

Dada a crescenta profissionalizagao, os membros da classe trabalhadora aos 

poucos tornaram-se jogadores tecnica e taticamente superiores aos das escolas 

publicas. Mas, neste memento, as equipes das escolas publicas passaram a 

negar sua participagao em confrontos com as equipes nao pertencentes as 

classes altas inglesas. A atitude das equipes das escolas publicas foi 

ambivalente, pois, com a escusa de defender a manutengao do esporte como 

divertimento, negavam-se ao confronto com as equipes amadoras6 da classe 

6 
Equipes essas que, a partir de 1885, se profissionalizaram. 
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trabalhadora, demonstrando, com isso, o medo da derrota e o preconceito da 

mistura de classes. 

Apesar da resistencia imposta pela elite inglesa, as equipes profissionais 

emergentes vao ganhando notoriedade e a profissionaliza<;ao do esporte tornou

se urn fato a partir de 1885. 

Os esportes na lnglaterra foram praticados, em nfvel nacional, inicialmente 

apenas pela aristocracia e pela pequena nobreza, pois eram as classes sociais 

que tinham condi<;6es de se deslocar por varias regi6es. Ap6s a industrializa<;ao, 

este panorama e alterado, pois as sociedades industriais sao relativamente 

unificadas ao nfvel nacional, os meios de comunica<;ao e de transporte sao 

superiores as sociedades pre-industriais e hli urn conjunto de jogos que foram 

esportivizados e com urn grau de "cosmopolitismo", onde os grupos locais sao 

rivais em potencial aos grupos de outras regi6es. lsto significa que "... as 

press6es recfprocas e os controlos que actuam nas sociedades urbanas 

industriais reproduzem-se, geralmente, na esfera do desporto." (Dunning. In: Elias 

& Dunning, 1992, p. 321). 

Neste sentido, os esportistas de alto nfvel, sejam eles homens ou mulheres, nao 

podem ser independentes e jogar por divertimento, pois a crescenta seriedade 
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nos esportes fez com que estes se dirigissem aos outros, neste caso sendo atores 

do espetaculo esportivo. E atualmente pode-se dizer que 

" ... o esporte nao e somente o exercfcio ffsico entendido como jogo, nem 
sequer ja como espetaculo catalisador de paix6es e rivalidades, e um 
produto de consume, um meio fantastico de publicidade, e por que nao 
dizer, um grande neg6cio e um instrumento de poder e de influ€mcia 
social."

7 
(Merchan, citado por Sanchez, 1998). 

Concordo com as palavras de Merchan e quero ressaltar que, no ambito esportivo 

mundial, o futebol e atualmente o esporte mais consumido do planeta, devendo 

ser, assim, um importante objeto de pesquisas. 

7 
" el deporte no es s61o el ejercfcio ffsico entendido como juego, m stqutera ya como 

espectaculo catalisador de pasiones y rivalidades, es un producto de consumo, un medio 
fantastico de publicidade, y por que no decirlo, un gran negocio y un instrumento de poder y de 
influencia social." (Merchan, citado por Sanchez, 1998). 
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3. A CHEGADA DO FUTEBOL NO BRASIL E A ORIGEM DE ALGUNS DOS 

PRINCIPAlS CLUBES BRASILEIROS 

0 ano de 1894 e a data comumente utilizada pelos estudiosos do futebol 

brasileiro como o da chegada do futebol em nosso pafs, apesar de Castellani 

Filho (1982), apontar tambem urn jogo de futebol entre marinheiros ingleses no 

Rio de Janeiro, no anode 1874. Mas, ha consenso em que o marco da chegada 

deste esporte no Brasil foi em 1894, com a vinda de Charles Muller da lnglaterra, 

urn jovem filho de ingleses, recem-chegado a Sao Paulo de seus estudos na 

lnglaterra, e que trouxe consigo as primeiras bolas de futebol. 

A hist6ria do futebol e comumente descrita a partir dos Campeonatos Nacionais, 

Regionais e da hist6ria dos grandes clubes brasileiros e dos jogadores. Vale 

ainda ressaltar que e uma historiografia de fates e mais relacionada com o 

sucesso de alguns jogadores e clubes. 

Farei uso dessa literatura, com o objetivo de construir uma argumentagao por 

meio da qual seja possfvel perceber as semelhangas e diferengas entre a origem 

e o desenvolvimento desse esporte no Brasil com relagao ao descrito 

anteriormente sobre a lnglaterra. 
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Este t6pico tambem e importante, pois se percebe, a partir da hist6ria da 

participa<;;ao dos clubes nos campeonatos, a sua rela<;;ao com seus torcedores. 

Na literatura estudada, descobri que o primeiro clube a praticar futebol no Brasil 

foi o "Sao Paulo Athletic Club", formado por "colones" ingleses, nome semelhante 

ao atual Sao Paulo Futebol Clube, que foi formado a partir de dissidentes deste 

primeiro. Mas, o primeiro clube a se formar especialmente para a pratica do 

futebol foi a "Associa<;;ao Atletica Mackenzie", surgido em 1898. 

Em 1900, outros clubes foram formados, no interior de Sao Paulo. Foram eles: 

Sport Club Savoia - Sorocaba (atualmente Votorantim) e a Associa<;;ao Atletica 

Ponte Preta - Campinas. Em Sao Paulo, surgiu o Clube Atletico Paulistano. 

0 primeiro clube de futebol do Rio de Janeiro foi o Fluminense. Sua funda<;;ao se 

deu no ano de 1902 e, em 16/7/1903, este clube cobrou ingresses para uma 

partida de futebol pela primeira vez num jogo contra o Paulistano. Assistiram a 

esse jogo aproximadamente 2.500 pessoas, com um publico pagante de 969 

pessoas, sendo que o restante do publico eram s6cios dos clubes e parentes dos 

jogadores. Este jogo foi tao concorrido que " ... Para comprovar a importancia ja 

esbo<;;ada do futebol, esteve presente o presidente da Republica Rodrigues Alves, 

primeiro chefe de Estado a comparecer a um jogo de futebol no Brasil." 

(Sussekind, 1996, p. 12). 
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A primeira liga de futebol a ser formada no Brasil foi a "Liga Paulista de Football", 

em 1901. A "Liga Metropolitana de Football do Rio de Janeiro" foi fundada anos 

mais tarde, exatamente em 8/6/1905. Esta ultima teve seu primeiro jogo no anode 

1906, com a celebragao do Campeonato Carioca, em um jogo entre Fluminense e 

Paissandu, com vit6ria de 7 x 0 para o Fluminense. 

0 futebol no Brasil demorou alguns anos para contagiar a populagao e se tornar, 

como mais tarde aconteceu, o esporte mais popular do Brasil. 0 primeiro dado 

encontrado sobre espectadores e torcedores de futebol foi que, em primeiro de 

agosto de 1901, se realizou um jogo entre jogadores do Rio de Janeiro e de 

Niter6i, que tinha mais jogadores do que espectadores. Neste mesmo ano ocorreu 

o primeiro jogo realizado entre Estados, entre paulistas e cariocas, que terminou 

empatado em 2 a 2. 

0 Brasil nao importou apenas o jogo de futebol da lnglaterra, mas tambem as 

tradig6es inglesas. Este esporte, assim como acontecia na lnglaterra, por muitos 

anos foi praticado apenas pelas classes altas brasileiras e por descendentes de 

ingleses, a maioria pertencentes a elite brasileira. Apenas a partir do ano de 

1908, com a criagao de varies clubes de futebol, os homens pertencentes a 

qualquer classe social tiveram o direito a pratica do futebol, mesmo assim 

sofrendo algumas restrig6es. 
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0 primeiro Campeonato Paulista de Futebol foi realizado em 1902, tendo a 

participagao de cinco clubes, sagrando-se Campeao Paulista o "Sao Paulo 

Athletic Club". 

No ano de 1905, alem da criagao da "Liga Metropolitana de Football do Rio de 

Janeiro", realizou-se o primeiro Campeonato Brasileiro de Futebol, com a vit6ria 

dos paulistas. 

Em 1910, e fundado, na cidade de Sao Paulo, o "Sport Club Corinthians Paulista" 

e, em 1911, no Rio de Janeiro, o Flamengo, sendo estes os clubes mais 

populares do futebol brasileiro, ate os dias de hoje, e com o maier numero de 

torcedores. Corinthians e Flamengo foram os primeiros dos grandes clubes 

brasileiros, alem do Vasco, a abrirem suas portas a atletas nao pertencentes a 

elite, inclusive aos negros. 

Em 26 de agosto de 1914 foi fundado, em Sao Paulo, o Palestra ltalia, 

denominado, em 1942, de Sociedade Esportiva Palmeiras, clube originariamente 

formado por colonos italianos. 

Os negros, no Brasil, foram impedidos de praticar futebol por muitos anos. Em 

1914 o Sport Club Corinthians Paulista, fez uma tentativa frustrada de incluir em 
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seu quadro de jogadores um negro. 0 impedimenta da participagao de homens 

negros foi mantido ate 1918, pela Federagao Brasileira de Sports - criada em 

1914. A imprensa brasileira teve grande participagao na liberagao da pratica do 

futebol para os homens negros
8

• 

Para demonstrar a discriminagao existente no futebol quanto a raga e status 

social citarei Sussekind
9

' que diz que OS jogadores da epoca: 

" ... eram quase sempre estudantes, brancos, bem-nascidos. Seriam mais 
tarde profissionais liberais, oficiais do Exercito e Marinha. Em 1914, per 
exemplo, o Flamengo contava em seu time campeao com nove 
academicos de medicina e um estudante de direito." (1996, p. 14). 

A causa des negros foi defendida per diversos setores da sociedade, entre esses 

tambem importantes escritores. Uma Barreto que foi declaradamente um opositor 

do futebol, tambem foi um des que criticou o veto do Presidents da Republica 
10 

a 

jogadores negros na Selegao Brasileira que jogaria, na Argentina, em primeiro de 

outubro de 1921. (Sussekind, 1996). 

Como um fate importante do futebol, no Rio de Janeiro, e para demonstrar que o 

futebol contagiava a populagao brasileira, temos a construgao do estadio das 

Laranjeiras, em 1919, o qual seria utilizado no campeonato Sui-Americana de 

futebol, realizado no Brasil naquele ano. 

8 Nota-se que os negros eram metade da popula9iio brasileira da epoca. 
9 Historiador e jornalista. 
10 Artur Bernardes. 
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Nesse campeonato, o Brasil sagra-se Campeao Sui-Americana de futebol e o 

primeiro [dolo do nosso futebol foi um mulato chamado Friedenreich, que fez o 

gol que deu o titulo ao Brasil. Este foi um fato importante, pois Mario Filho afirmou 

que: "0 chute de Friedenreich abriu o caminho para a democratiza9ao do football 

brasileiro." (1947, p. 70). 

A partir do Campeonato Sui-Americana, de 1919, os jogadores brasileiros 

come9am a ter destaque no cenario internacional e, nos anos vinte, o Brasil, 

come9a a vender jogadores para o exterior. 

No Brasil, o profissionalismo no futebol foi introduzido a partir de 1933, como um 

acontecimento inevitavel. Confira no depoimento abaixo transcrito: 

"Quante maiores eram as multid6es que aderiam ao futebol, tanto mais a 
popularidade e a importancia de um clube dependiam do desempenho de 
suas equipes de futebol. Estas tornaram-se as vitrinas dos clubes, que, 
como institui96es sociais e em geral esportivas, concentravam interesses 
financeiros cada vez maiores. Levar em considera9ao a "classe" (social) 
dos jogadores [ ... ] tornou-se afinal um empreendimento quixotesco." 
(Rosenfeld, 1993, p. 84). 

0 Vasco foi um dos clubes que mais contribuiu para a profissionaliza9ao do 

futebol no Brasil. lncluindo mulatos e negros em sua equipe, conquistou tftulos, 

colaborando assim para a quebra do monop61io do branco no futebol. 

0 pagamento de "bichos" e as "concentra96es" no futebol sao praticas antigas 

deste esporte, iniciadas hB. muitos anos, nas decadas de 10 e 20 



32 

respectivamente. Segundo Rosenfeld (1993) o pagamento de "bichos" foi uma 

forma encontrada pelos clubes para atrair os jogadores pobres e assim melhorar 

suas equipes de futebol. 

Assim como na lnglaterra, no Brasil tambem tivemos resistemcia ao 

profissionalismo. Porem, os artificios utilizados foram outros. lnicialmente, foi 

criada, em 1924, no Rio de Janeiro, uma liga de futebol, a Amea
11

, que passou a 

exigir dos jogadores a comprova9ao de vinculo empregaticio, ou comprova9ao de 

ser estudante. 

Esta foi uma forma encontrada para enfraquecer o Vasco, pois este tinha bons 

jogadores em seu quadro, porem sem vinculos empregatfcios e que dedicavam 

boa parte do dia ao jogo de futebol. Mas este clube contou com a ajuda da colonia 

portuguesa, que atestou aos jogadores vinculos empregaticios com seus 

estabelecimentos comerciais. (Sussekind, 1996). 

Mais tarde, passou-se a exigir a assinatura dos jogadores na sumula do jogo, o 

que fez com que muitos tivessem que tomar li96es de caligrafia, pois eram 

analfabetos ou semi-alfabetizados (Rosenfeld, 1993). Segundo Mario Filho, eles 

tinham que saber escrever e ler corretamente " ... e na frente de alguem como o 

presidente da liga". 12 (1947, p. 158). 

11 Foi uma liga exclusiva criada pelos grandes clubes, sem o Vasco. 
12 Com esses artificios da Amea o Vasco permaneceu na Liga Metropolitana, esta ultima de 
brancos, mulatos e pretos e a Amea uma liga de clubes de brancos. (Mario Filho, 194 7). 
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Nos anos trinta, o futebol firmou-se como um esporte de massa; ja no infcio da 

decada o futebol mobilizava a populac;ao. Foi a partir dessa decada, que tivemos 

um crescenta exodo de jogadores brasileiros para a Europa. E tambem a partir 

daf " ... que se implantam as primeiras transmiss6es radiofonicas cuja importancia 

pode ser avaliada pelo fato de que o radio consiste ate hoje em um importante 

6rgao divulgador e propagador do futebol." (Toledo, 1996, p. 19). 

Nessa mesma decada, o profissionalismo do futebol no Brasil, assim como o foi 

na lnglaterra em 1885, era inevitavel. Os clubes no Rio de Janeiro se dividiam 

quanto ao apoio a profissionalizac;ao do futebol: 

"Fiuminense e Vasco firmavam posic;ao favoravel. 0 Botafogo, por contar 
com um grande time, campeao em 1930 e 1932, e por saber que seus 
principais jogadores nao aceitariam a profissionalizac;ao, foi contra. 
Juntaram-se a ele Flamengo e Sao Cristovao. lsso nao impediu que 
Fluminense, Vasco e America implantassem o profissionalismo, com a 
fundac;ao da Liga Carioca a 23 de janeiro de 1933." (Sussekind, 1996, p. 

23). 

A profissionalizac;ao, no Brasil, foi uma forma de evitar a safda de jogadores 

brasileiros para outros pafses, que ja haviam introduzido o futebol profissional, 

principalmente para a lt8.1ia e Espanha. (Rosenfeld, 1993). 

Com o crescenta interesse da populac;ao pelo futebol, se fez necessaria a 

construc;ao de estadios com grande capacidade de publico. Foi assim que em 

1940, em Sao Paulo, foi inaugurado o estadio Paulo Machado de Carvalho, mais 
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conhecido como Pacaembu, atualmente, um des principais estadios de futebol da 

cidade de Sao Paulo, s6 ficando atras do Estadio do Morumbi, o maier em 

capacidade de publico. 

Outra referenda ao futebol como um esporte popular no Brasil, mais 

especificamente no Rio de Janeiro, encontrei em Sussekind, quando ele nos 

relata que, na decada de 40 e infcio de 50, os cariocas demonstravam, no futebol, 

superioridade sabre os paulistas, inclusive em quantidade de publico nos 

estadios. Nesse perfodo, os cariocas foram tetra-campe6es brasileiros de 

selec;:6es estaduais, conquistando os tftulos nos anos de 1943, 1944, 1946 e 

1950. "0 futebol carioca era o melhor e o mais popular do Brasil." (Sussekind, 

1996, p. 28). 

Um marco importante no futebol brasileiro foi a inaugurac;:ao do Estadio do 

Maracana, no ano de 1950, para a realizac;:ao da Copa do Mundo que se realizou 

no mesmo ano no Brasil: "0 Maracana mudaria a hist6ria do futebol carioca e 

brasileiro. 0 esporte deixava de ser apenas um fenomeno de massa para se 

converter no espetaculo das multid6es." (Sussekind, 1996, p. 29), pois o 

Maracana foi e e ate hoje o Estadio com maier capacidade de publico. Segundo 

consta na literatura, a partir da inaugurac;:ao do Maracana, os homens passaram a 

ir aos jogos acompanhados de suas esposas e filhos, pois o estadio em si atrafa 

as pessoas. 
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Como uma referencia importante da quantidade de publico em uma partida de 

futebol, temos que: 

"Em 1942, uma partida de estreia em Sao Paulo de um dos maiores 
jogadores de todos os tempos, Leonidas, o inventor da bicicleta 

13
, Sao 

Paulo Futebol Clube vs Sport Club Corinthians Paulista levou 70.281 

pessoas aquele estadio." (Toledo, 1996, p. 20). 

0 futebol brasileiro come9ava a ter um grande destaque internacional. No ano de 

1948, o Vasco tornou-se Campeao Sui-Americano de Clubes. Era o infcio da 

conquista, por parte do Brasil, de importantes t[tulos internacionais. 

0 futebol brasileiro teve, na decada de 50, um grande reconhecimento 

internacional. Ja no anode 1950 tivemos a Copa do Mundo no Brasil e a triste e 

inesquecfvel derrota para a Sele9ao do Uruguai no Estadio do Maracana, diante 

de 173.830 pessoas. Nessa mesma decada surge a televisao ainda em preto e 

branco. Esse novo meio de comunica9ao tambem teve um papel importante para 

o futebol brasileiro, pois as partidas que eram assistidas nos estadios ou ouvidas 

pelos radios passaram a poder ser vistas na TV, fato que contribuiu para a 

divulga9ao e populariza9ao desse esporte. 

13 
No futebol, bicicleta e uma jogada na qual o jogador estando de costas para o gol, golpeia a 

bola com urn dos pes a meia altura (sem que ela toque o chao), em dir99iio ao "go!" adversario. 
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No final da decada, no anode 1958, a Selegao Brasileira conquistou o primeiro 

titulo mundial de futebol, sagrando-se campea da Copa do Mundo, o que foi de 

grande importancia para o reconhecimento do futebol brasileiro mundialmente. 

A hist6ria do futebol no Brasil e perpassada pela hist6ria dos campeonatos 

nacionais e estaduais, assim como a hist6ria da participagao dos clubes nesses 

campeonatos, sendo que alguns jogos foram hist6ricos como no caso do jogo 

Flamengo e Fluminense, no Campeonato Carioca do ano de 1963, por ter levado 

ao Maracana o maior numero de espectadores em urn jogo entre clubes. Foram 

177.676 pessoas no Maracana para assistir a esse "classico carioca". Esses 

clubes estao dentre os maiores e mais importantes do futebol brasileiro desde 

suas fundag6es, somando-se a eles o Vasco e Botafogo, tambem do Rio de 

Janeiro, e em Sao Paulo, Palmeiras, Corinthians, Sao Paulo e Santos. 

Os fdolos sao, entre outros fatores, grandes responsaveis pela frequemcia de 

publico nos estadios, e para Sussekind (1996) o aparecimento de Zico, na decada 

de 70, foi fundamental para a lideranga tecnica e de publico do futebol carioca no 

cenario nacional, pois outro grande fdolo, Pels, se despediu oficialmente dos 

gramados brasileiros em 1973. 
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4. 0 SIGNIFICADO DO FUTEBOL PARA OS BRASILEIROS, SEGUNDO OS 

AUTO RES 

Neste t6pico, trato do que pensam alguns autores estudados, sobre o significado 

do futebol para os brasileiros. Aqui me restringirei aos autores brasileiros, por 

compreender que estarei retratando o pensamento brasileiro a respeito da 

tematica. 

0 interesse dos brasileiros pelo futebol foi crescents a partir da decada de 10 e 

mais incentivado ainda com o advento do radio, que se deu na decada de 30, no 

Brasil, e, posteriormente, com a televisao, na decada de 50, ainda em preto e 

bran co. 

Nas decadas de 10 e 20, a transmissao dos acontecimentos em partidas de 

futebol dependia de conversas entre as pessoas, e assim ia-se aumentando o 

numero de pessoas interessadas neste esporte. 

Este panorama foi se modificando a partir de 1933 com o profissionalismo no 

futebol. A imprensa (principalmente os jornais) ampliou os espagos dedicados ao 

futebol. Os locutores esportivos de radio tambem tiveram grande contribuigao 
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para a popularizac;:ao do esporte por ser esta uma narrativa distintiva. Com o 

apoio da imprensa, a populac;:ao foi conhecendo seus fdolos. (Sussekind, 1996). 

Nos estudos que realizei da literatura brasileira sobre o futebol, posso dizer que a 

produc;:ao academica acerca do tema e pequena, comparada a grande relevancia 

social desta tematica, principalmente em nosso pafs 
14

. 

Os livros publicados, na sua maioria, sao de cronistas esportivos 15
, com um trato 

literario do futebol, alem de que varios deles tratam das experiencias de 

futebolistas brasileiros. Encontramos tambem aqueles especfficos de violencia no 

futebol e outros correlates a tematica, como por exemplo, os que tratam das 

quest6es do lazer, do esporte, da sociedade, da cultura e literatura especffica de 

Antropologia e Sociologia. 

Os artigos de revistas encontrados
16

, trazem interpretac;:6es que poderiam ser 

classificadas como psicanalfticas e outras como antropol6gicas, sobre o sentido e 

significado do futebol para o povo brasileiro. 

14 Os trabalhos academicos encontrados foram apenas cinco dissertaq6es de mestrado, duas das 
quais defendidas no lnstituto de Filosofia e Ciencias Humanas da UNICAMP, que tratam de 
torcidas organizadas do Corinthians e da Democracia Corinthiana; uma defendida na Faculdade 
de Antropologia Social da USP, sobre torcidas organizadas, uma defendida na Sociologia da USP, 
sobre o Futebol de Fabrica em Sao Paulo, uma defendida na PUC-SP. Duas teses de doutorado, 
uma defendida no Departamento de Sociologia da New York University, e publicada na forma de 
livro em 1997 pela Editora Vozes, e outra defendida na Faculdade de Educac;ao da UNICAMP, em 
agosto de 1997. Utilizei apenas algumas dessas, pois as nao citadas ao Iongo do texto nao 
a,presentaram relac;ao direta com esta pesquisa. 
1 

Alguns destes sao: Rodrigues (1993); Saldanha (1980); Saldanha (1994), Mario Filho (1947); 
Rodrigues (1994). 
16 

Alguns destessao: Byington (1982), Frare (1994); Daolio (1989); Daolio (1992); Daolio (1994). 
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A literatura disponfvel sobre futebol e seus espectadores trata o tema com 

diferentes enfoques. Considera o futebol a paixao do povo brasileiro, um ritual, 

em que os torcedores se identificam com os seus fdolos. 

Daolio foi um dos autores encontrados na literatura que tem a preocupa<;:ao de 

fazer uma leitura do futebol, num contexte social mais ample, e para tal se utiliza 

de autores classicos da antropologia. Esse autor declara que pretende analisar o 

futebol na sociedade brasileira considerando-o como " ... uma pratica social que, 

como tal, expressa a sociedade brasileira, com todas as suas aspira<;:6es mais 

antigas, seus desejos mais profundos e suas contradi<;:6es mais camufladas." 

(1989, p. 58). Para ele " ... uma compreensao sociol6gica do futebol praticado no 

nosso pafs permitira uma maier compreensao da sociedade brasileira." (Idem, p. 

58). Daolio considera o futebol mais do que um conjunto de regras, tecnicas e 

taticas; ele e a" ... expressao da cultura brasileira, com todas as suas virtudes e 

com todos os seus defeitos." (Idem, p. 60). Percebe-se nos textos desse autor 

uma aproxima<;:ao entre futebol e identifica<;:ao coletiva, caracterfstica tambem 

apontada por Elias & Dunning e citado na pagina vinte e um deste trabalho. 

No que tange a questao do genera, Daolio (1994), assim como eu, observa em 

seu texto, que os meninos tam na infancia maier oportunidade de brincar com 

bolas do que as meninas. Percebe-se tambem, que os homens frequentam os 
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estadios em maier numero do que as mulheres. Essas duas observag6es nos 

revelam " ... o trago de masculinidade presente na propria sociedade brasileira" (p. 

6), e que podemos tambem identificar nos xingamentos e gritos de guerra das 

torcidas, que serao transcritos no terceiro capitulo. 

Para Byington o Futebol e um grande ritual do povo " ... e um espetaculo coletivo 

que se torna ritualfstico na medida em que identifica os espectadores com o 

drama que se desenrola em campo. Os jogadores sao como personagens de 

teatro com os quais nos identificamos ritualmente. E o campo, na realidade, reline 

dois grandes teatros de arena, sendo por isto um anfiteatro." (Byington, 1982, p. 

21). 

Essa citagao talvez nos ajude a entender o motive pelo qual os brasileiros 

elegem, como her6is, jogadores que ficam distantes de serem modelos de "bons 

cidadaos". Basta ser bom goleador e ja e suficiente para tornar-se fdolo. Pois, 

Byington diz que, justamente por ser goleador, ele se torna o maier de todos, o 

fdolo. (Idem, p. 23). 

Quando 0 assunto e fdolo, atribuo grande responsabilidade a imprensa brasileira, 

no que tange a criagao e o esquecimento de fdolos. Inclusive, atualmente, 

presenciamos uma grande discussao por parte de sociol6gos, advogados, jufzes 
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e jornalistas espanh6is sobre esta tematica 
17

. As reportagens sensacionalistas, 

sobre as atitudes de jogadores, assim como a repetic;:ao demasiada de seus gols 

e jogadas, fazem de alguns jogadores de futebol fdolos de uma hora para outra. 

Ainda recorrendo a Byington, o autor afirma que o Futebol torna-se uma escola 

onde seus espectadores aprendem a lidar com muitas emoc;:6es humanas, como, 

por exemplo, " ... a agressividade, a competic;:ao, a inveja, a depressao, o orgulho, 

a vaidade, a humilhac;:ao, a amizade, a rivalidade, o fingimento, a traic;:ao e a 

solidariedade." (1982, p. 23). 

A citac;:ao acima e compartilhada nos textos de Elias & Dunning (1992), assim 

como no livro de Toledo (1996). Este e um ponto comum entre os autores 

estudados. 

Segundo a interpretac;:ao de Byington (1982) sobre o futebol, ha uma identificac;:ao 

forte entre jogador e toreador. Por exemplo, um time que se lanc;:a ao ataque " ... 

ativa a coragem e a ambic;:ao do jogador-torcedor em busca do gol." (p. 23) E 

como se todos os espectadores entrassem em campo para auxiliar o ataque de 

sua equipe. Assim como pode haver identificac;:ao, ha tambem a ruptura jogador

torcedor. Por exemplo: "E quando o jogador se controla mas o espectador perde o 

controle emocional". (p.24). Dunning trabalha bem esta tematica e tem como base 

17 
0 assunto foi discutido em palestras no Curso de Verao da Universidade Complutense de Madri 

em julho de 1997. 
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de sua analise o controle da excita<;ao e a questao das polaridades, que serao 

melhor explicitadas no proximo capitulo. 

Para Toledo (1994), o futebol recorre a quase todos os nfveis da experiencia 

brasileira, sendo eles hierarquias, desigualdades, cren<;as, interesses politicos e 

economicos. 

Como se pode observar, alguns autores trazem para a discussao do futebol a 

rela<;ao deste com as quest6es polfticas e sociais de forma mais ampla, enquanto 

que outros se detem mais em explica<;6es psicol6gicas ligadas as emo<;6es 

humanas. 

Tenho uma observa<;ao a fazer em rela<;ao a literatura brasileira sabre futebol e 

que e bem descrita por Cesar (1981) que concluiu em seus estudos que 

" ... pouco se pode apreender do que seja realmente o futebol enquanto 
fenomeno de massa, enquanto fato que interfere na vida social brasileira. 
Muito do que se tem e mistifica<;ao e uma mistifica<;ao que advem do 
desconhecimento e da desaten<;ao. Como quase nada do que se refere 
ao futebol enquanto fenomeno de torcedores esta sistematizado e 
analisado, os dados disponfveis (eles mesmos nao sistematicos) sao 
utilizados segundo os interesses do momenta e de quem os utiliza." (p. 7 
e 8). 

Gostaria apenas de atualizar esta crftica, dizendo que atualmente pouco podemos 

apreender do que seja realmente o futebol, enquanto um fenomeno de massa, 

pois considero que e preciso fazermos distin<;6es entre nosso futebol nacional, 
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representado pela selegao brasileira, e o futebol de clubes que tern seus 

aficcionados. Considero necessario que ao falarmos de futebol e torcida e precise 

dizer a que futebol estamos nos referindo. Porque senao corremos o risco de 

sermos superficiais e saudosistas ao nos referirmos ao futebol de forma generica 

e o afirmarmos como uma expressao do povo brasileiro. Ou, estaremos 

contribuindo para a mistificagao do futebol e correndo o risco de revivermos 

eternamente os sentimentos de tristeza e desespero da Copa de 50 e, por outre 

lade, a alegria e o extase da vit6ria da Copa de 70, e nao levarmos em conta as 

mudangas que a nossa sociedade vern sofrendo desde a decada de 50. 

Considero importante e necessario o avango dos estudos sobre futebol pela 

academia, pois como ja relatei, sao muito pouco os estudos sobre futebol em 

nosso pafs, dada sua relevancia social e principalmente porque, tanto a 

sociedade, como o significado social do futebol, tern tide mudangas neste final de 

seculo. 

No Brasil, e corrente a afirmagao de que somos o pafs do Futebol e de que no 

pafs do Futebol nao e necessario urn ensino sistematizado deste esporte. Afirma

se que o brasileiro e por "natureza" urn futebolista e isto serve para escamotear a 

necessidade de preparar as criangas e jovens, principalmente em idade escolar, 

para a pratica e o "consume" do futebol, enquanto components importante da 

nossa cultura. 
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A crescenta urbanizagao pela qual passaram e passam as sociedades modernas 

favoreceu o consumismo de atividades de lazer. Os meios de comunicagao 

tiveram uma significativa responsabilidade na difusao e consume de atividades de 

lazer que, para Marcellino, caminhou no sentido da "homogeneizagao do 

consume". (1996, p. 23). 

0 futebol, como um espetaculo esportivo, nao fica fora desta analise e e, das 

atividades de lazer esportivo, a mais veiculada hoje na TV brasileira. Para 

Marcellino'8 , as produg6es televisivas oferecidas ao grande publico, de maneira 

geral, tern uma pobreza de conteudos eo futebol, como uma destas produg6es, 

nao fica a margem. 

A excessiva veiculagao de jogos de futebol pelas emissoras de TV e o baixo nfvel 

tecnico das transmiss6es tern saturado o telespectador, trazendo inclusive 

"prejufzos" para este esporte, que e considerado o esporte mundial. 

Para reverter o atual quadro e possibilitar um maier conhecimento do futebol em 

nosso pafs, acredito que o ensino do futebol deva superar o nfvel do "sense 

comum", para que os indivfduos, como espectadores de futebol, possam ser 

espectadores ativos, segundo a classificagao e definigao do sociol6go Joffre 

Dumazedier. Para este estudioso do lazer, o espectador ativo e seletivo, sensfvel 

18 Capacita<;ao de Animadores S6cio-cu~urais, 1996. 
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e tem a compreensao, aprecia<;ao e a explica<;ao do objeto do consumo. Ainda 

segundo este sociol6go " ... tanto a pratica como o consumo, poderao ser ativos 

ou passivos, dependendo dos nfveis de participa<;ao da pessoa envolvida ... ". 

(Dumazedier, 1980). 
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5. A PARTICIPACAO DO GENERO FEMININO NO FUTEBOL 

A discussao do futebol praticado e assistido por pessoas do genera feminine e 

importante nesta pesquisa, pois no meu modo de ver, as experiencias das 

mulheres como praticantes devem incentivar a sua condi9ao de assistentes desse 

tipo de espetaculo esportivo. Alem disso a teoria de Elias & Dunning, base para 

esta tese, da urn destaque especial ao genera feminine, afirmando em seus 

estudos, que a presen9a delas em espetaculos esportivos inibe os atos de 

violencia. Constata-se que historicamente foi negada a mulher sua participa9ao 

no futebol institucionalizado e, entre os espectadores e torcedores de futebol, a 

sua presen9a sempre foi tfmida, apesar do crescenta interesse que o futebol vern 

despertando atualmente nas mulheres. 

Assim, neste t6pico procure fazer uma abordagem hist6rica da rela9ao do genera 

feminine como futebol. 

Os esportes modernos foram construfdos culturalmente para os homens. 0 que 

significa dizer que, assim como em todos os ramos sociais, tambem nos esportes 

a mulher teve que conquistar sua participa9ao e ganhar o seu reconhecimento. 
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Segundo Dunning (1992), em Comte e Durkheim, a mulher era considerada 

intelectualmente inferior ao homem. lsso demonstra a discriminagao contra a 

mulher por parte de importantes sociol6gos deste seculo. 

A abordagem que Elias & Dunning (1992) fazem do esporte engloba tambem a 

discussao do g€mero e do acesso da mulher a determinadas oportunidades 

sociais. Para demonstrar isso Dunning escreve que: 

"0 equillbrio de poder entre os sexos ira tambem variar a favor dos 
homens de acordo com o grau em que estes disp6em, em relagao as 
mulheres, de mais hip6teses de acg6es unificadas, e sempre que os 
homens monopolizam o acesso e o controlo das principais determinantes 
das oportunidades sociais, em especial, na economia e no Estado. Alem 
disso, em qualquer sociedade, quanto mais acentuadas forem as formas 
do domfnio masculino, maior sera a tendencia para prevalecer a rigorosa 
segregagao entre os sexos. [ ... ] na medida em que as relag6es sociais se 
apaziguam, as hip6teses de poder das mulheres aumentam, a segregagao 
sexual desaparece e as tendencias macho dos homens deslocam-se no 
sentido da civilizagao." (1992, p. 392). 

Para Dunning, a segregagao entre os sexos vai ser responsavel inclusive pela 

presenc;:a de violencia na familia e consequentemente na sociedade em geral e no 

esporte em particular. Na lnglaterra do seculo XIX 

" ... o ideal feminine - segundo a perspectiva masculina - e representado 
como tfmido, fragil e dependente. lsto correspondia a imagem dos papeis 
masculine e feminino dominantes no modele de familia nuclear patriarcal 
que na epoca se estava a tornar a norma entre as classes medias em 
expansao." (Dunning, 1992, p. 398). 

A determinac;:ao da mulher como "tfmida, fragil e dependente" e uma interpretagao 

que historicamente foi atribufda a ela, sempre do ponto de vista dos homens e 
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que, na Educac;:ao Ffsica
19 

e, em especial, na brasileira, principalmente na 

decada de 70, teve o apoio de autores que escreveram sobre os esportes20
, 

trabalhos que nao trazem fundamentac;:ao cientffica alguma, apenas reforc;:aram a 

segregac;:ao de sexos na nossa sociedade. 

Tratando-se do futebol como espetaculo esportivo, Murphy et al. afirmam que: " ... 

a atroz falta de infra estruturas especfficas para as mulheres, bern como o facto 

de estas estarem impedidas de acederem aos cargos de direcc;:ao dos clubes." 

(1994, p. 217), foram fatores responsaveis pela pouca presenc;:a feminina neste 

tipo de atividade de lazer. Esta colocac;:ao me parece contradit6ria, na medida em 

que os autores defendem a maior participac;:ao da mulher nos espetaculos 

esportivos, dizendo que isto traria um avanc;:o no comportamento dos homens. 

Mas, ao afirmarem a necessidade de "instalac;:6es confortaveis", eles estao, 

implicitamente, considerando a mulher como um ser que necessita de "cuidados 

especiais". 

De qualquer forma, considero discriminat6rio dizer que mulheres precisam de 

infra-estruturas distintas, ou melhores, das que existem hoje nos estadios. Para 

mim, esta exigencia nao seria o limitador da presenc;:a das mulheres nos estadios 

e sim dos espectadores em geral, pois concordo que a melhoria das instalac;:6es 

nos estadios e necessaria, mas nao apenas para as mulheres. Considero que 

19 Sobre a tematica consuHar Soares (1994). 
20 Sobre a tematica consuHar Reis (1994). 
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essa distingao reforga a ideia de que a mulher precisa de cuidados especiais, 

distingao inadequada e inaceitavel em nosso tempo, onde a mulher tern 

conquistado espago e postos de trabalho jamais alcangados outrora. 

A partir da observagao das "grandes potencias" Murphy, et al. afirmam que" ... nas 

mais variadas situagoes sociais, e possfvel observar-se, empiricamente, que a 

presenga das mulheres exerce um efeito benefice e civilizador sobre o 

comportamento des homens." (1994, p. 217). Esses autores ainda nos alertam 

que: "A abertura da modalidade as mulheres, quer como participantes quer como 

espectadores e dirigentes, trara consigo importantes mudangas, para alem de 

comegar a minar a imagem do futebol como coisa 's6 para homens' ". (1994, p. 

217). 

A dimensao fundamental da participagao da mulher em jogos de futebol, em 

termos sociol6gicos " ... depende do equilfbrio de poderes socialmente gerados 

entre os sexes, no contexte mais ample da sociedade no seu todo. S6 atraves do 

incremento do poder das mulheres em relagao aos homens e que o tipo de 

estrategia que temos vivido a advogar podera dar os seus frutos." (Murphy et al., 

1994, p. 217). 

No entanto, no Brasil, a hist6ria da participagao da mulher no futebol 

institucionalizado e permeada per leis e preconceitos. Como ja afirmei 
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anteriormente, a proibi<;ao da participa<;ao das mulheres no futebol criou a cultura 

deste, como um esporte masculine, com o que eu nao concordo. 

Sendo a constru<;ao cultural um processo dinamico, a qualquer memento a 

sociedade e capaz de superar os mitos e preconceitos existentes, neste caso no 

que tange a questao do genero. 

No Brasil o preconceito de que a mulher nao podia jogar futebol, " ... teve 

sustenta<;ao na legisla<;ao brasileira que proibiu a pratica deste esporte e de 

outros pelas mulheres ate 1979, atraves da Delibera<;ao 7/65 do Conselho 

Nacional de Desportos (CND)." (Reis, 1996). 

A sociedade brasileira criou varies mitos acerca da mulher jogar futebol, muitos 

destes refor<;ados inclusive por pesquisas cientfficas das areas de Fisiologia e 

Medicina
21 

• 

Um tfpico exemplo de preconceito com rela<;ao ao genero feminine pode ser 

encontrado no trabalho de Nagy (1983), que foi abordado por Reis (1994), como 

objetivo de denunciar a falta de rigor cientffico nos livros que tratam de esportes 

coletivos, principalmente da decada de 70. Nagy (1983) ao se referir a 

"prepara<;ao ffsica" (sic) de equipes diz que: 

21 Sobre a tematica consuttar Pereira {1984). 
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" o trabalho deve basear-se nas equipes masculinas, porem, 
respeitando a diferen<;a da capacidade ffsica. 
0 numero de repeti<;ao e a intensidade dos exercfcios devem ser 
diminufdos. 
E do conhecimento geral de que o sexo feminine tem estatura menor que 
o masculine, por isso o rendimento tecnico e tatico nao alcan<;a o nfvel do 
mesmo." (p. 199). 

Ainda esse autor se utiliza da seguinte argumenta<;ao para ressaltar a importancia 

da pratica de atividade ffsica para as mulheres: "A mulher que pratica esporte 

favorece a sua fun<;ao de mae, pois tera mais facilidade em termos de procria<;ao 

e outras atividades tipicamente femininas."(p. 200). 

Apesar dos livros sobre esportes coletivos terem predominantemente, na decada 

de 70, abordagens semelhantes as de Nagy (Reis, 1994), foi devido ao avan<;o 

que vinha tendo o futebol feminine, internacionalmente, e sob esta influencia que, 

a partir de 1979, foi permitido as mulheres brasileiras a participa<;ao 

institucionalizada no futebol de campo. A legaliza<;ao da pratica do futebol de 

salao feminine veio posteriormente a do futebol de campo. 

A hist6ria da participa<;ao das mulheres brasileiras, em campeonatos esportivos 

nacionais adultos, se deu sempre posteriormente a participa<;ao dos homens, 

exceto no caso do voleibol (Pereira, 1983), como pode ser visto a seguir22
: 

22 0 quadro foi extraido de Pereira, 1984, e acrescentei o fu1ebol. 
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Modalidade 1 o. Campeonato 

Brasileiro Adulto 

Feminine Masculine 

Basquetebol 1940 1925 

Handebol 1978 1974 

Voleibol 1944 1944 

Futebol 1997
23 

1905 

Considero a proibigao da pratica do futebol institucionalizado pelas mulheres, ate 

1979, no Brasil, uma grande contradigao, por ser o nosso pafs considerado 

mundialmente como o pafs do futebol, enquanto que nos Estados Unidos
24

, um 

pafs sem tradigao no futebol, ja em fevereiro de 1963, foi publicada, na capa do 

Jornal de Educagao Ffsica Recreagao e Danga, uma foto de meninos e meninas 

disputando uma animada partida de "soccer". (Pereira, 1984). 

No Brasil ocorreu bastante discriminagao as mulheres que praticavam futebol, e 

tal fate se estendia tambem aquelas que participavam como espectadoras de 

jogos de futebol, desacompanhadas de seus maridos. A referencia da 

participagao mais acentuada das mulheres, acompanhadas de seus familiares, 

23 Ainda nao reconhecido pela Confederac;:ao Brasileira de Futebol. 
24 Os Estados Unidos atualmente tern sua selec;:ao de futebol feminino entre as melhores do 
mundo, inclusive ja tendo conquistado o titulo de Campea Mundial. 
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data da dEkada de 50, com a construgao do Maracana, na cidade do Rio de 

Janeiro. 

Portanto, considero que a participagao da mulher no futebol depende da 

conquista por parte das mulheres de urn respeito e reconhecimento em urn 

contexte social mais ample. Pois: "As conquistas no campo esportivo seguem as 

conquistas do campo social, como vivemos em uma sociedade onde os valores 

predominantes ainda sao os masculines, certamente no campo des esportes o 

que predomina sao os valores masculines." (Reis, 1996). 

Per muitos anos, pesquisas nas areas de Educagao Flsica e Esportes 

contribulram e reforgaram o preconceito e os mitos da mulher jogar futebol. Uma 

das estrategias para tal foi a ridicularizagao dos jogos de futebol feminine como 

urn jogo feio, devido a pouca habilidade das jogadoras 
25

. 

Atualmente, este panorama vern lentamente sendo mudado. Em margo de 1997, 

pela primeira vez em Sao Paulo26
, a Federagao Paulista de Futebol permitiu que 

uma empresa privada organizasse o Campeonato de Futebol Feminine de Sao 

Paulo e a imprensa o denominou de "Paulistana". 

25 Que de fato nao eram. Provavelmente os autores que faziam estas colocac;:oes referiam-se a 
jogos improvisados e nao a uma equipe de futebol onde realmente se tem um trabalho para a 
formayao de jogadoras. 
26 Outros Campeonatos ocorreram, desde 1980, mas nao foram reconhecidos pela Federac;:ao 
Paulista de Futebol. 
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Apesar deste ser urn campeonato organizado, ao meu ver, de forma arbitn3.ria e 

anti-democratica, ainda assim, significou urn avango, tanto para o esporte como 

para a sociedade brasileira. Neste campeonato nao houve inscrigao livre de 

equipes de futebol feminine, e o que ocorreu foi a divisao das melhores jogadoras 

do pafs, da selegao brasileira, em equipes, simulando assim, a existencia de 

varias equipes de futebol feminine, em grandes clubes paulistas, e de nfvel 

tecnico equilibrado. 

Uma emissora de TV, a Bandeirantes, deu destaque a esse campeonato e 

transmitiu dois jogos por semana, com horarios pre-determinados, o que facilitou 

ao espectador e ao telespectador a assistencia aos jogos, alem de divulgar e 

incentivar o esporte. No meio do campeonato, sem maiores explicag6es, os jogos 

foram transferidos da capital paulista para a cidade de ltu, interior de Sao Paulo, 

diminuindo assim significativamente o numero de espectadores. Novamente, sem 

maiores explicag6es, os jogos das finais aconteceram na capital paulista. 

No meu modo de ver os dados relatados neste t6pico tern relagao direta com a 

pouca presenga de pessoas do genero feminine em espetaculos esportivos de 

futebol, pois, criamos a cultura do futebol como sendo uma atividade masculina. 

A pesquisa bibliografica, concentrada neste capitulo procurou tratar da origem e 

significado do futebol para os autores estudados, destacando aspectos 
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importantes para o entendimento da participa<;ao dos espectadores e torcedores, 

objeto central desta tese, como sua origem atraves dos clubes, sua difusao como 

atividade de lazer, nos generos da pratica, do consumo (espetaculo esportivo) e 

do conhecimento, a cultura dos idolos, eo futebol feminino, pretendendo com isso 

contextualizar o futebol na nossa sociedade como um esporte rico em 

significados. Alem disso, esse e um passo importante para o entendimento das 

categorias de analise da teoria de Elias & Dunning, que serao apresentadas, nos 

capitulos seguintes, e utilizadas na interpreta<;ao das entrevistas, no terceiro 

capitulo. 

Outro aspecto importante desta pesquisa, que tratarei no proximo capitulo, e a 

tematica Violencia e Esporte, que e de fundamental importancia para a analise 

das manifesta<;6es dos espectadores e torcedores de futebol. 
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CAPiTULO II - VIOLENCIA E ESPORTE 

De acordo com as coloca<;6es estabelecidas no capitulo anterior, nao e possivel o 

entendimento da questao do esporte, incluindo ai o futebol, fora do contexte 

social mais amplo. 

Assim tambem ocorre com a questao da violencia associada ao esporte, tema 

enfocado neste capitulo, imprescindivel na atualidade, quando se analisa o 

problema dos espectadores e torcedores de futebol. 

Dessa forma a propria origem da violencia no esporte e entendida dentro da 

sociedade em geral, e nele, como uma decorrencia da crescenta seriedade 

verificada ap6s a sua profissionaliza<;ao. Aqui as duas categorias fundamentais 

sao as de violencia "afetiva" e "racional". 

Ja quando sao estabelecidas, mais especificamente, as liga<;6es da violencia com 

a sociedade, e precise que se distingua outras duas categorias: "liga<;6es 

"segmentares" e "funcionais". 

Com rela<;ao a violencia das torcidas de futebol e importante destacar o papel das 

chamadas torcidas organizadas e questionar sua aproxima<;ao ou nao com os 

hooligans ingleses, estudados pelos autores que fornecem a teoria de base para 

esta pesquisa. 

Finalmente sao destacadas as mudan<;as que podem ser observadas na rela<;ao 

violencia/futebol, com as medidas tomadas, em Sao Paulo, a partir de 1996, e as 

analises de autores brasileiros, a partir de manifesta<;6es violentas ocorridas nos 

estadios de futebol. 
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1. A ORIGEM E 0 CONCEITO DE VIOLENCIA NO ESPORTE 

Como ja tivemos a oportunidade de dizer anteriormente, o esporte moderno 

originou-se na lnglaterra nos seculos XIX e XX, posteriormente a um perfodo de 

grande violencia na sociedade inglesa. Esse esporte contribuiu, de certa maneira, 

para o "controle" da violencia existente na sociedade inglesa, criando meios de 

disputas nao violentos. Sendo assim: 

"0 desporto e, de facto, uma das maiores invenc;oes sociais que os 
seres humanos realizaram sem o planear. Oferece as pessoas a 
excitac;ao libertadora de uma disputa que envolve esforc;o ffsico e 
destreza, enquanto reduz ao mfnimo a ocasiao de alguem ficar, no 
seu decurso, seriamente ferido." (Elias & Dunning, 1992, p. 243). 

A teoria descrita por Elias sobre o "processo de civilizac;ao" diz que uma 

sociedade pede, ao mesmo tempo, viver avanc;os civilizat6rios e descivilizat6rios, 

e, quando atravessamos um perfodo apenas de "processo civilizat6rio", observa-

se, ao Iongo dos anos, um "equilfbrio entre violencia 'afectiva' e 'racional"'. 

(Dunning, 1992, p. 332). 

A violencia afetiva ou simb61ica e aquela em que os indivfduos manifestam-se 

com o intuito de demonstrar seus sentimentos, que em estadios de futebol pede 

ser observada a partir dos gestos e de algumas canc;oes e hines cantados por 

torcedores de futebol. Normalmente e emocionalmente satisfat6ria e agradavel. 
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A violencia racional e aquela em que os indivfduos, ou um determinado grupo, 

tem a intengao, premeditada ou nao, de gerar confrontos violentos, sendo que 

quem a utiliza tem um objetivo a atingir. 

Os confrontos violentos ocorrem quando ha um desequilfbrio entre a violencia 

afetiva e racional, vista que o indivfvuo pode perder o controle durante 

manifestag6es do tipo afetiva e desencadear a violencia manifesta. Nesse caso 

temos a transformagao de um tipo de violencia em outra (de afetiva a racional). 

Elias afirma que houve diminuigao da tendencia das pessoas obterem prazer a 

partir de atos violentos, assim como o aumento da repugnancia a manifestagao de 

violencia ffsica. Com essas transformag6es, as sociedades passaram a criar 

formas de represalias aos comportamentos de violencia ffsica, como eo caso da 

hospitalizagao e do encarceramento. 0 autor afirma que isso contribuiu para o 

aumento da inclinagao das pessoas ao uso da violencia de uma maneira 

calculada. 

0 uso da violencia como instrumento de busca do sucesso pode ter aumentado 

nos ultimos tempos, mas, sem duvida, os esportes modernos sao menos violentos 

que seus antecessores. lsso demonstra que houve um processo civilizador nos 

esportes hoje praticados. Portanto verifica-se o uso da violencia de forma 

racional, como instrumento para se alcangar resultados, possibilitando assim a 
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apari9ao da violencia manifesta, que e aquela utilizada pelos jogadores que 

perdem momentaneamente o seu autocontrole e agridem o adversario. 

A falta de estudos brasileiros sobre esporte, violencia e espetaculo esportivo me 

remete aos trabalhos internacionais, especificamente os de Elias & Dunning, a fim 

de procurar analisar as raizes da violencia no esporte modemo. 

Com o intuito de analisar a violencia no futebol, irei valer-me da classifica9ao dos 

tipos de violencia de Dunning. Na classifica9ao de violencia feita por Dunning sao 

levados em considera9ao os instrumentos ou armas utilizados, os motivos dos 

atores e os niveis de inten9ao na realiza9ao de seus atos, assim como alguns dos 

parametros sociais que contribuem para distinguir as formas de violencia umas 

das outras. (Dunning, 1992, p. 329). 

Na pesquisa de campo realizada, que detalharei no terceiro capitulo, pude 

observar a predominancia da manifesta9ao de violencia simb61ica ou afetiva, 

pelos torcedores, nos estadios de futebol, durante o Campeonato Brasileiro de 

Futebol de 1996. As express6es mais utilizadas foram as denominadas de baixo 

calao. Percebe-se na maioria das vezes, que elas estao relacionadas com o 

genero feminino, ou sao palavras que exprimem inferioridade ou passividade 

sexual. lsso podera ser observado nas can96es que serao transcritas no proximo 

capitulo, que sao comumente ouvidas em estadios de futebol. 
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Capez (1996) diz que as formas de violencia observadas em estadios de futebol 

sao similares as presentes em eventos de multid6es em geral. As causas
27 

dessas formas de violencia sao classificadas quanto a numero, sugestao, 

contagio, novidade, anonimato, expansao de emo<;:6es reprimidas e imita<;:ao. 

Percebe-se, nessa classifica<;:ao, que o autor entende as manifesta<;:6es dos 

torcedores e espectadores de futebol, como uma necessidade deles expandirem 

emo<;:6es reprimidas. 

Em eventos de multidao, o grande numero de pessoas reunidas para o mesmo 

objetivo, da aos seus integrantes a sensa<;:ao de poder e seguran<;:a. As ideias se 

propagam por sugestaci e sao transmitidas por contagio, sem maiores reflex6es 

acerca das propostas dos membros influentes. Pode-se observar ainda que nem 

sempre as condutas em grandes grupos sao as habituais do indivfduo no seu 

cotidiano. (Capez, 1996). 

Para tratar de incidentes de violencia no futebol, irei valer-me da tipologia de 

ac<;:ao aperfei<;:oada por Dunning
28

• Para este autor, pode-se fazer pelo menos 

oito distin<;:6es provis6rias, dentre as formas de violencia humana: 

"1) Se a violencia e real ou simb61ica, isto e, se apresenta a forma 
de uma agressao ffsica directa ou envolve simplesmente atitudes 
verbais e/ou atitudes nao verbais. 
2) Se a violencia apresenta a forma de um "jogo" ou "simula<;:ao" ou 
se ela e "seria" ou "real". Esta dimensao pode tambem ser 
apreendida atraves da distin<;:ao entre violencia ritual ou nao 
ritual"[ ... ]. 

27 Essas causas foram transcritas por Capez do Manual de Controle de Disturbios Civis. 
28 Modificaqao de alguns aspectos da tipologia de aqao de Weber. 
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3) Se uma arma ou armas sao utilizadas ou nao. 
4) No case de as armas serem utilizadas, se os atacantes chegam a 
estabelecer contacto direto. 
5) Se a violencia e intencional ou a consequencia acidental de uma 
sequencia de acr;:6es que, no infcio, nao tinha a intenr;:ao de ser 
violenta. 
6) Se se considerar a violencia iniciada sem provocar;:ao ou como 
sendo uma resposta, sem retaliar;:ao a um acto intencionalmente 
violento, ou sem a intenr;:ao de o ser. 
7) Se a violencia e legftima no sentido de estar de acordo com as 
regras, normas e valores socialmente prescritos ou se nao e 
normativa ou ilegftima no sentido de envolver uma infracr;:ao dos 
padr6es sociais aceites. 
8) Sea violencia toma uma forma "racional" ou "afectiva", isto e, see 
escolhida de modo racional como um meio de assegurar a 
realizar;:ao de um objective dado, ou subordinada a "um fim em si 
mesmo" emocionalmente satisfat6rio e agradavel. Outra forma de 
conceptualizar esta diferenr;:a seria distinguir entre a violencia nas 
suas formas "instrumentais" e "expressivas". (Dunning. In: Elias & 
Dunning, 1992, p. 330). 

0 autor afirma que prefere conceituar estas diferenr;:as em termos de polaridades 

e equilfbrios inter-relacionados, que veremos a seguir, enquanto que outros 

sociol6gos designam estas diferenr;:as por "tipos ideais". (Dunning, p. 330). 

Segundo Dunning (1992), e o equilfbrio de tensao entre polaridades 

interdependentes que determina se urn jogo e excitante ou aborrecido, se 

permanece num 'combate simulado' ou se irrompe num confronto serio. 

Algumas destas polaridades sao: 

"1) A polaridade global entre duas equipas em oposir;:ao; 
2) A polaridade entre ataque e defesa; 
3) A polaridade entre cooperar;:ao e tensao entre as duas equipas; 
4) A polaridade entre cooperar;:ao e competir;:ao em cada equipa; 
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5) A polaridade entre controlo externo dos jogadores, a varios nfveis (por 
exemplo, dirigentes, capitaes, colegas de equipa, controlo flexfvel que o 
jogador exerce sobre si proprio, quer seja de um ou de outro sexo; 
6) A polaridade entre identificagao afectuosa e rivalidade hostil em 
relagao aos oponentes; 
7) A polaridade entre o prazer da agressao manifestada pelos jogadores 
e a limitagao imposta pelo padrao de jogo sobre esse prazer; 
8) A polaridade entre flexibilidade e rigidez das regras."(Dunning. In: 
Elias & Dunning, 1992, p. 303). 

Para Dunning (In: Elias & Dunning, 1992), todos os esportes competitivos 

conduzem ao aparecimento de agressao e de violencia. E neles que a expressao 

da violencia ffsica socialmente aceitavel e ritualizada aparece. Os confrontos 

simulados que se realizam nos esportes podem compreender elementos de 

violencia nao ritual, ou nela transformados. E possfvel que isto acontega quando 

se participa demasiado a serio num esporte, como e o caso do futebol 

profissional, em que as press6es sociais ou de recompensas financeiras e de 

prestfgio estao envolvidas. Os esportes comportam confrontos simulados que, 

dependendo da seriedade neles envolvida, podem se transformar em violencia 

nao ritual. 

A crescenta seriedade nos esportes e percebida, a partir das press6es sociais, 

das recompensas financeiras em casos de sucesso e do proprio prestfgio 

envolvido nessas situag6es. Em razao disso, o nfvel de tensao pode ser alterado, 

a ponto de elevar-se a nfveis onde o equilfbrio entre a rivalidade hostil e a 

amigavel inexista. Este encadeamento no futebol pode provocar danos ffsicos e 

dolorosos. 
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Em linhas gerais, verifica-se, nos estudos de Elias & Dunning (1992), que a 

violencia esta diretamente relacionada com a crescenta seriedade verificada nos 

esportes, sendo ela uma das principais caracterfsticas do esporte profissional, e, 

no meu modo de ver, o aumento da seriedade nos esportes e decorrente da sua 

profissionalizagao. 

0 aumento da pressao competitiva exercida per dirigentes, tecnicos e 

patrocinadores faz com que a utilizagao da violencia racional por parte des 

jogadores seja responsavel pela violencia manifesta, aquela em que os atletas 

perdem seu auto-controle, momentaneamente, e agridem seu adversario. (In: 

Elias & Dunning, 1992). Como ja vimos anteriormente a violencia racional e 

aquela utilizada para se atingir um determinado objetivo. 
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2. AS LIGA<;OES SOCIAlS 

Neste t6pico pretendo explicitar os conceitos elaborados por Elias & Dunning a 

respeito das ligac;6es sociais nos diferentes modelos de sociedade, pois, segundo 

eles, o tipo de ligac;6es sociais esta diretamente relacionado com os nfveis de 

violencia toleraveis por uma determinada sociedade. 

Para Dunning, um aspecto fundamental do "processo de civilizac;ao"29 e o 

aumento das cadeias de interdependencia, envolvendo assim, uma mudanc;a no 

padrao das ligac;6es sociais. 0 autor classifica as ligac;6es sociais em 'ligac;6es 

segmentares' e 'ligac;6es funcionais', sendo que, para ele, as ligac;6es 

'segmentares' foram gradualmente substitufdas, por ligac;6es 'funcionais', nas 

sociedades modernas. 0 modelo de ligac;6es 'segmentares' e 'funcionais' foi um 

modo grosseiro, segundo o autor, " ... de expor algumas das principais diferenc;as 

estruturais entre as sociedades da Europa medieval e as dos tempos modernos". 

(Dunning. In: Elias & Dunning, 1992, p. 339). lsso porque, como ja vimos no 

capitulo anterior, o esporte e uma pratica social das sociedades modern as. 

A distinc;ao feita por Dunning entre esses dois tipos de estruturas sociais, as 

'segmentares' e 'funcionais' que serao explicitadas mais adiante, foi uma maneira 

didatica encontrada por ele para construir um arcabouc;o te6rico, para defender a 

29 Teoria desenvolvida inicialmente por Norbert Elias. 
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tese de que os esportes modernos sao menos violentos que os passatempos que 

os antecederam. Portanto ele se op6e a outros sociol6gos que acreditam que 

tanto os esportes como as sociedades atuais estao se tornando mais violentas. 

Uma caracterfstica predominante nas sociedades que sao estruturadas 

predominantemente, com base nas 'ligag6es segmentares' e a primazia da 

violencia ffsica nas relag6es humanas. Pois, nesse tipo de sociedade ha a 

tendencia das criangas para recorrer a violencia ffsica, que e reforgada pela 

violencia exercida por seus pais. 

" ... facto que se explica pela socializagao e pela influencia dos 
modelos de adulto que se encontram disponfveis na sociedade em 
geral. [ ... ] a relativa ausencia de estrita vigilancia dos adultos sobre 
as criangas conduz a formagao de bandos que se mantem nos 
infcios da vida adulta e que, devido a fidelidade de grupo 
rigorosamente definida, caracterfstica das ligag6es segmentares, 
leva a frequentes conflitos com outros bandos locais". (Dunning. In: 
Elias & Dunning, 1992, p. 343-344). 

Apesar de o autor estabelecer a tipologia acima baseado na analise das 

sociedades medievais europeias, ele mesmo apresenta, em outros estudos, que o 

tipo de relagao entre crianga e adultos acima descrito, ainda pede ser encontrado 

atualmente em bairros operarios ingleses. 

Este exemplo pede ser aplicado e estendido tambem a sociedade brasileira, na 

medida em que a pesquisa de Toledo (1994), sobre Torcidas Orga.nizadas, nos 

permite verificar o grande comprometimento dos membros das Torcidas 
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Organizadas com seus companheiros. Em vista disso e possfvel notar a 

importancia das Torcidas Organizadas na vida de seus integrantes, a fidelidade a 

elas e a subordinagao e submissao a seus chefes e presidentes. 

Devido a reincidencias de atos violentos em espetaculos esportivos do tipo 

futebol, no Brasil, a Secretaria da Justiga e da Defesa da Cidadania do Estado de 

Sao Paulo em 1995 organizou urn seminario com a presenga de profissionais de 

varias areas, que deu origem ao livro "Violencia no Esporte" e que, em alguns de 

seus artigos pode-se encontrar a tese defendida por Dunning. 

No que tange ainda a tipificagao da sociedade, Dunning classifica como uma 

sociedade estruturada predominantemente por ligagao funcional aquela em que o 

Estado estabelece monop61io sabre o direito de utilizagao da forga ffsica. Ainda 

para ele, esse monop61io aumenta na medida em que se eleva a complexidade de 

uma estrutura social. Portanto o monop61io do Estado sabre a violencia ffsica e o 

alargamento das cadeias de interdependencia numa sociedade exercem urn efeito 

civilizador. (Dunning In: Elias & Dunning, 1992, p. 345-346). 

A partir da classificagao de Elias & Dunning podemos dizer que as comunidades, 

no Brasil, ainda estao mais pr6ximas das caracterfsticas estruturais de uma 

sociedade em que as 'ligag6es segmentares' constituem o tipo dominante; apesar 

de reconhecer que em algumas comunidades brasileiras tern havido mudangas 
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lentas no sentido das 'ligag6es funcionais'. Por exemplo, as tentativas do Estado 

em monopolizar o controle da violencia tern sido recebidas por determinados 

grupos, no Brasil, de forma bastante distinta da descrita no paragrafo anterior. 

Atualmente nos tern sido mostrada, pelos meios de comunicagao, a tentativa do 

Estado brasileiro de combater a violencia, utilizando-se para tal de atitudes 

violentas e repressivas, principalmente com as ag6es desempenhadas pela 

Polfcia Militar, provavelmente na tentativa de ter o mon6plolio do controle da 

violencia, porem os resultados esperados nao tern sido atingidos, pois a 

populagao tern reagido a violencia dos policiais tambem com violencia, atraves de 

agress6es ffsicas. Parece-me que os meios utilizados pelo Estado nao tern sido 

eficazes o suficiente para coibir e resolver o problema da violencia em nosso 

pafs. 
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3. VIOLENCIA DAS TORCIDAS DE FUTEBOL 

A partir das interpretag6es feitas por Elias & Dunning (1992), podemos entender a 

pouca eficiencia das repress6es policiais nos confrontos em estadios de futebol 

no Brasil, principalmente nos ultimos anos. Quero dizer com isso, que a violencia 

apesar de diminufda, nao acabou; nao e apenas uma maier repressao policial que 

resolvera os problemas de violencia nos estadios e na sociedade, tema que sera 

abordado no terceiro capitulo desse estudo. Os torcedores continuam desafiando 

os policiais. Durante o Campeonato Paulista de 1997, presenciei no jogo Guarani 

e Sao Paulo, torcedores ("organizados") do Guarani F. C. atirando pedras nos 

policiais e na torcida do Sao Paulo. Outre fate, ocorrido neste jogo foi que, apesar 

do policiamento ostensive, proximo de onde eu estava, jovens consumiam drogas 

e, dessa vez, foram surpreendidos pelos policiais e detidos. 

Devido a falta de pesquisas que tratam da classificagao dos membros de torcidas 

e torcidas organizadas de futebol, por classe social, nao foi possfvel tratar dessa 

tematica nesta pesquisa, apesar de considerar importante esse tipo de dado para 

o trabalho como urn todo. Apenas nos textos de Cardia e Telles (1996) pude 

encontrar dados a esse respeito, embora elas nao fornegam a fonte dos mesmos. 

As autoras afirmam que os componentes das torcidas organizadas sao 

pertencentes as classes sociais D e E. 
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Toledo (1996), em sua pesquisa, concluiu que os membros das torcidas 

organizadas sao, em sua maioria, do sexo masculine, com idade entre 15 e 17 

anos, pertencentes as classes socials B e C e com grau de instrw;:ao 

predominante entre o nivel primario e secundario. 

E: importante ressaltar que a pesquisa utilizada por Toledo foi realizado pelo 

Institute Gallup, em dezembro de 1976, e que, segundo a propria fonte, a 

pesquisa conseguiu atingir apenas 8% de pessoas participantes em torcidas 

organizadas, o que e uma amostra bastante pequena. 

Eu considerava importante ter trazido os dados de membros de torcidas, por 

classes socials, porque as pesquisas dos autores ingleses demonstram que ha 

uma relagao importante entre classe social e comportamento agressivo, na 

lnglaterra. Urn exemplo da relagao feita pelos autores ingleses entre classes 

sociais e comportamentos violentos dos homens na lnglaterra, e de que e 

" ... diffcil aos membros do sexo masculine dos sectores 'rudes' das 
classes de trabalhadores de nfvel mais baixo alcangar significado, 
estatuto e gratificagao e formar identidades que os satisfagam nos 
campos da escola e do trabalho, ha uma disposigao mais acentuada 
para confiarem na pressecugao destes fins em formas de 
comportamento que incluem intimidagao ffsica, luta, bebidas fortes e 
relag6es sexuais de exploragao". (Murphy et al., 1992, p. 376). 

Eles nos apresentam caracteristicas dos homens ingleses, pertencentes a classe 

de trabalhadores, que se assemelham com indivfduos brasileiros pertencentes 
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tambem a classe trabalhadora30
, de modo que um estudo da natureza e classe 

social dos frequentadores de estadios de futebol, nos possibilitaria aprofundar 

nossas reflex6es a respeito da tematica violencia em espetaculos esportivos. 

Embora no Brasil nao tenhamos ainda pesquisas rigorosas publicadas, que 

caracterizem a violencia no futebol e a identifiquem a determinados estratos 

sociais, alguns dos autores como Cardia, Capez, Telles tambem estabelecem 

interdependencia entre violencia e estratos sociais de pessoas envolvidas em 

confrontos dessa natureza nos estadios de futebol. 

Para Dunning (In: Elias & Dunning, 1992), o futebol, dentre outros esportes e uma 

representa9ao ritualizada e civilizada de combates, onde o uso da for9a ffsica e 

limitado por regras e conven96es e controlado pelos arbitros durante os jogos e, 

em um nfvel superior, por comites e tribunais. 

A violencia no futebol e um fato que o acompanha desde seu infcio, na lnglaterra. 

La, os comportamentos violentos que envolvem fas rivais no futebol e a violencia 

desses grupos, tambem nos estadios, sao denominados de atitudes dos hooligans 

ou de hooliganismo
31

• 

30 
No que tange ao acesso a educa9iio e aos bens de consumo. 

31 Sabre o assunto ver Murphy et al., constante na bibliografia. 
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Os confrontos violentos que tivemos no futebol brasileiro, principalmente ate o 

primeiro semestre do ano de 1996, levaram os jornalistas brasileiros, em 1996, a 

fazer a seguinte indagagao: Estaremos vivendo a era do "hooliganismo 

brasileiro"? 

No Brasil nao temos "hooligans" como na lnglaterra, mas temos a formagao de 

grupos torcedores, denominados de Torcidas Organizadas
32

, os quais foram 

responsabilizados, nos anos de 1994, 1995 e 1996, pelo Poder Publico, pelos 

atos de violencia e/ou por mortes de torcedores de futebol. Como o proprio nome 

ja diz, sao grupos de torcedores que possuem uma organizagao propria e 

independente dos clubes, apesar de terem recebido beneffcios ou cortesias ao 

Iongo de varios anos por parte de dirigentes de clubes de futebol, como por 

exemplo ingresses de jogos, auxflio no fretamento de onibus, ou "souveniers", 

principalmente em perfodos de campanhas eleitorais. 

As diversas facg6es torcedoras (Torcidas Organizadas) eram tambem as 

principais responsaveis, nos jogos, pelas coreografias das torcidas, pelos cantos 

e gritos de guerra, fato que nao e ressaltado pela imprensa como um elemento 

importante do espetaculo esportivo. 

32 Sobre o tema consultar Toledo, Luiz Henrique. Torcidas Organizadas de futebol. Campinas: 
Autores Associados, 1996. 
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Observa-se nas can~6es dos torcedores organizados brasileiros, assim como nas 

dos hooligans ingleses, que as letras sao pontuadas com palavras que instigam 

violencia, termos que transmitem imagens de combate e de conquista 33
• 

Apesar das Torcidas Organizadas terem algumas caracterfsticas que pudessem 

nos aproximar da suspeita de que vivemos a era dos hooligans no Brasil, elas tern 

tambem outras caracterfsiticas que as afastam da confirma~ao de que os 

torcedores organizados seriam os hooligans brasileiros. Como exemplo, observa-

se na lnglaterra uma rela~ao dos hooligans com os movimentos neo-nazistas 

ingleses e europeus, fato que nao ocorre com os nossos torcedores organizados. 

Para ilustrar a similitude existente entre os grupos de torcedores ingleses e os 

brasileiros, transcrevo a seguir as caracterfsticas descritas por Dunning a respeito 

do holiganismo no futebol ingles, que se assemelham as manifesta~6es dos 

torcedores organizados do futebol brasileiro. 

"1) 0 facto de os grupos rivais envolvidos parecerem estar, por 
vezes, tanto ou mais interessados em opor-se uns aos outros como 
em assistir ao futebol. As suas pr6prias explica~6es sugerem que 
obtem prazer positive no confronto e que a capacidade de luta 
constitui a principal fonte quer de prestfgio individual quer do grupo." 
[ ... ] 
4) 0 notavel grau de conformidade e de uniformidade na ac~ao que 
e exibido nas can~6es e coros dos hooligans do futebol. Urn tema 
corrente destas can~6es e coros e o engrandecimento da imagem 
masculina de se pertencer ao grupo, associado a difama~ao e a 
emascula~ao daqueles que nao pertencem ao grupo." (Dunning. In: 
Elias & Dunning, 1992, p. 351-352). 

" Canc;:oes que serao transcritas no proximo capitulo. 
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Para afirmar que existem semelhangas entre as caracterfsticas dos hooligans 

ingleses descritas acima e a dos torcedores organizados brasileiros, alem das 

observag6es reali:zadas por mim nos estadios de futebol recorri ao estudo de 

Toledo (1996) e, ao cotejar os dois estudos, pude concluir que, assim como na 

lnglaterra, tambern no Brasil verifica-se nas Torcidas Organizadas o profundo 

sentimento de ligac;ao dos membros de tais grupos 

". .. unidos de forma segmentar quanto a pertencer ao grupo e a 
hostil idade para com aqueles que nao pertencem ao grupo 
significam que a rivalidade em termos virtuais e inevitavel quando os 
seus membros se encontram. E as suas normas de agressividade 
masculina e a comparativa incapacidade para exercer autocontrolo 
implicam que o conflito entre eles facilmente conduz ao confronto." 
(Dunning. 1992, p. 353 e 354). 

Como ja foi dito, existem semelhangas e diferengas entre os comportamentos de 

torcedores organi:zados brasileiros e hooligans ingleses, porem as diferengas 

estao mais no plano ideol6gico dos respectivos grupos de torcedores e nem tanto 

em suas ag6es, apesar de que a gravidade das atitudes dos hooligans parece ter 

propon;:6es maiores, pois vern havendo mudanc;:as nas formas de atuag6es dos 

holigans na lnglaterra e Europa na tentativa de ludibriar a policia local. 

As principais explicag6es para a manifestagao de violencia no futebol, apontadas 

nas pesquisas realizadas na lnglaterra, no "Centre of Research into Sport and 

Society", em Leicester, sao o consume de bebidas alc6olicas e/ou a violencia no 

campo de jogo- Esses fatores podem ser alguns dos desencadeadores de 

violencia tambem no futebol brasileiro, pois, a partir da proibic;:ao do consume de 
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bebidas alco61icas nos estadios de Sao Paulo, entre outras medidas que veremos 

nas paginas seguintes, houve uma diminui<;ao significativa de confrontos de 

violencia nos estadios em Sao Paulo, sendo que, algumas dessas medidas 

continuam sendo adotadas ate os dias de hoje. 
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4. AS MUDANCAS, EM SAO PAULO, A PARTIR DE 1996, E A ANALISE DOS 

AUTORES BRASILEIROS 

No Brasil, ap6s varies incidentes violentos que resultaram ate em mortes de 

torcedores, a Federac;ao Paulista de Futebol adotou algumas medidas de 

seguranc;a durante o Campeonato Paulista de 1996, que foram estendidas ao 

Campeonato Brasileiro de Futebol de 1996, apenas para os jogos realizados na 

cidade de Sao Paulo, e que continuam ate os dias de hoje. E possfvel notar que, 

a partir da adoc;ao de tais medidas de seguranc;:a, os incidentes de violencia em 

dias de jogos de futebol diminufram consideravelmente. 

Vale lembrar que, em 1996, duas das Torcidas Organizadas de Sao Paulo haviam 

side suspensas e, mais tarde, foram extintas pelo Poder Publico Estadual: A 

Mancha Verde, do Palmeiras e a Torcida lndependente, do Sao Paulo Futebol 

Clube, fate que considero ter side de fundamental import€mcia para a diminuic;:ao 

da violencia nos estadios de futebol, pois, como sera visto no capitulo seguinte, 

durante o Campeonato Brasileiro de Futebol de 1996, nao ocorreram incidentes 

de violencia real, nos jogos realizados em Sao Paulo. 

Como ja foi dito anteriormente, em decorrencia de varies incidentes de violencia 

no esporte34 brasileiro, foi promovido um Seminario35
, pela Secretaria de Estado 

34 Principalmente no futebol. 
35 0 Seminario foi realizado em setembro de 1995, duas semanas ap6s o conflito no Estadio do 
Pacaembu, que resultou na morte de um toreador. 



76 

da Justiga e de Defesa da Cidadania, na Faculdade de Direito da USP
38

, em 

1995. 

0 triste episodic da morte de um toreador, em agosto de 1995, no estadio do 

Pacaembu, Sao Paulo, foi o ponte inicial, por parte do poder publico, para a 

tomada de providencias, quanto ao crescenta aumento da violencia nos 

espetaculos esportivos. 

0 incidente do Pacaembu fez com que as autoridades despertassem para o 

problema da violencia nos estadios e tomassem algumas providencias. A partir 

dai, inclusive, se aceleraram os julgamentos de processes judiciais dessa 

natureza, que estavam ha anos para serem julgados. (FSP, 23/4/96, Esporte). 

0 Seminario deu origem a um livro, onde se encontram textos de varies 

autores(as), com distintas formag6es, como: juristas, socio16gos, jornalistas, 

psicol6gos, o que nos possibilita a leitura de diversas abordagens e analises das 

ocorrencias da violencia nos esportes. Apesar dos autores serem de diferentes 

categorias profissionais, percebe-se uma sincronia nas diversas analises da 

violencia no esporte. 

I rei valer-me de alguns destes artigos, para enriquecer o debate acerca do tema. 

36 Os textos foram publicados em livre pela lmprensa Oficial do Estado, sob o titulo: "A Violencia 
no esporte". 
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0 entao ministro de Esportes do Brasil, Edson Arantes do Nascimento, o Pele, 

afirma em seu texto que os dirigentes dos clubes incentivaram a violencia nos 

estadios, seja porque alimentaram as torcidas organizadas, ou por serem 

incompetentes na organiza<;ao do nosso futebol. (1996, p. 36). Ainda na opiniao 

do entao ministro, os dirigentes de futebol dao mau exemplo na gestae do 

dinheiro produzido pelo esporte, que nao vern sendo revertido para o proprio 

esporte. Para ele, as solu<;6es para o Brasil estao no tipo de educa<;ao que 

formes capazes de oferecer. 

Aproveitando a preocupa<;ao dele com a educa<;ao de nossos jovens, dentro 

deste capitulo que trata da Violencia e Esporte, e importante observarmos que 

podemos estar passando por mementos muito crfticos em nossa sociedade, 

mementos esses em que as escolas publicas e tambem a saude publica estao em 

estado calamitoso. Sera que o que temos sao apenas discursos demag6gicos, 

enquanto que a realidade no cotidiano escolar e lamentavel? Dessa forma, e de 

se super que uma popula<;ao como a brasileira, de muitos jovens com pouco ou 

nenhum acesso ao conhecimento elaborado, dificilmente teria condi<;6es de 

exercer sua cidadania e participar do "processo civilizat6rio" de Elias. 

Alvaro Villa<;a Azevedo, professor de Direito Civil, da Universidade de Sao Paulo, 

a respeito da responsabilidade das ocorrencias de incidentes de violencia no 

futebol, diz que: "A falta de cuidados, a negligencia com a seguran<;a das pessoas 
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levam a responsabilidade civil, seja dos clubes de futebol, seja da Federa<_;:ao 

futebolfstica, seja, ainda, do Estado, pela falta de policiamento adequado." 

(Azevedo, 1996, p. 36). 

A partir dessa citac;ao, quero salientar tambem o desamparo do Estado, no que 

tange a seguranc;a da populac;ao. Ha a falta de credibilidade das nossas polfcias, 

provocando inclusive medo na popula<;:ao em rela<;:ao aos policiais. 

0 texto de Arlindo Chinaglia, Deputado Federal, reafirma as nossas reflex6es, 

pois tambem para ele 

" ... as causas da violencia no esporte devem ser buscadas na sociedade. 
E aqui nao ha como escapar ou negar que a exclusao social e urn fator 
preponderante dentre as multiplas causas da violencia. A pobreza, as 
pessimas condi<;:6es de vida, o desemprego, a falta de escola, de 
moradia, de cultura, de lazer, etc." (Chinaglia, 1996, p. 45). 

Para ele tudo isso gera frustra<_;:ao e impotencia, tendo como consequencia uma 

perspectiva de vida desesperan<;:osa. Essa conclusao esta de acordo com a tese 

de Dunning, ja descrita a pag. 69 e 70 deste trabalho. 

Chinaglia (1996) inclui em sua analise que a predominancia da impunidade na 

sociedade brasileira estimula e refor<;:a a violencia, e afirma que a impunidade 

esta presente em todos os nfveis e setores. 
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As anidises desses autores confirmam as feitas por Elias, quando ele e outros 

pesquisadores dizem " ... ter a profunda consciencia de que a compreensao do 

desporto contribufa para o conhecimento da sociedade." (Elias. In: Elias & 

Dunning, 1992, p. 39). 

Capez, que e promotor publico em Sao Paulo, e e apontado, pela imprensa, como 

o principal responsavel pelo fim das Torcidas Organizadas de Sao Paulo em 

1995, considera que os torcedores organizados, conscientes de que sozinhos " ... 

nao conseguiriam despertar da sociedade, a atenc;ao necessaria, e desejosos em 

se transformar nos protagonistas principais do espetaculo, buscam no 

agrupamento, a forc;a que nao teriam isoladamente." (Capez, 1996, p. 49). 

As interpretac;6es de Capez, acerca das Torcidas Organizadas e Torcidas 

Uniformizadas, reafirmam as analises de Elias & Dunning a respeito de 

agrupamentos de torcedores, ja citados neste estudo anteriormente. Para Capez, 

as Torcidas Organizadas foram "Constitufdas sob o signo de entidades 

associativas, com regras de ingresso e permanencia consubstanciadas em 

estatutos, aglutinaram em torno de si torcedores que vislumbravam, inicialmente, 

apenas figurar como protagonistas do espetaculo" (1996, p. 49), e que, mais 

tarde, desvirtuaram seus objetivos, sendo, atualmente, as responsaveis pelo 

desencadeamento de atitudes violentas nos estadios. 
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Assim como os autores ingleses, Capez considera que, no Brasil, varies fatores 

contribufram para a cria~ao de perigosos focos de tensao social, dentre eles: 

" ... o recrudescimento dos problemas sociais e economicos o 
consideravel aumento da distfmcia entre os segmentos sociais, o 
alastramento generalizado da miseria, a falta de emprego e de 
acesso a urn sistema de educa~ao e saude minimamente 
adequados ... " (Capez, 1996, p. 49). 

Ele sugere que, para o controle da violencia no futebol, "... torna-se 

imprescindfvel, a colabora~ao efetiva de todos os setores da sociedade, e a 

compreensao de que se trata de urn fenomeno macrosc6pico, que nada mais 

representa, senao uma extensao de outros problemas sociais." (Capez, 1996, p. 

52). 

E importante salientar que Capez, diferentemente de Toledo (1996), nao faz 

diferencia~ao entre torcida organizada e torcida uniformizada. Toledo classifica os 

torcedores de futebol em torcedores organizados, torcedores uniformizados e 

torcedores comuns. Essa classifica~ao e necessaria, pois ele pesquisou urn tipo 

de espectador, o torcedor organizado. Apesar de considerar importante tal 

classifica~ao, ao meu ver e inadequada a denomina~ao dada a ultima, de 

torcedores comuns, porque, no meu modo de entender, essa denomina~ao 

vulgariza os espectadores que nao pertencem a agrupamentos organizados de 

torcedores. Sendo assim, e preferfvel denomina-los apenas de espectadores, 

termo ja utilizado em todo o mundo e, inclusive, com grande frequencia, pelos 

meios de comunica~ao. 
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Para outro autor, Benevides, tambem palestrante no referido seminario, a causa 

da violencia entre as torcidas organizadas e a " ... falta de perspectivas da 

juventude das periferias e de uma nova classe media cada vez mais revoltada 

com sua proletarizac;:ao forc;:ada." (Benevides, 1996, p. 75). 

Com as citac;:6es transcritas, e possfvel observar que os autores, em geral, fazem 

a associac;:ao da violencia no futebol com a violencia da sociedade. Cardia nao 

foge a esta linha de interpretac;:ao. 

Nancy Cardiae participante do Nucleo de Estudos da Violencia da Universidade 

de Sao Paulo. Ela tambem recorre aos estudos de Elias & Dunning e Murphy et 

al., para analisar a violencia no futebol brasileiro, especificamente dos torcedores 

organizados. A pesquisadora diz que uma parte consideravel dos membros de 

torcidas organizadas e oriunda da periferia da cidade sendo, em sua maioria, 

adolescentes ou jovens adultos, apresentando subgrupos formados em seus 

bairros de origem. 

" Estes jovens, com frequencia estao mais ligados ao proprio grupo 
do que aos adultos das famflias, tem pouca supervisao dos pais que 
trabalham fora, e dependem mais do grupo para sobreviverem e 
para a auto-estima [ ... ] 0 respeito que obtem da comunidade deriva 
mais do grupo e com frequencia da coragem e valentia que podem 
exibir como membros do grupo do que de seu desempenho escolar e 
profissional. [ ... ] Para estes grupos e possfvel que o time de futebol 
seja o sfmbolo constitutive da propria identidade do grupo, 
comandando o mesmo grau de fidelidade e lealdade que o grupo." 
(Cardia, 1996, p. 85). 
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Para ela, uma das poucas chances dos jovens se valorizarem em comunidades, 

onde o sucesso econOmico e escasso, e com o sucesso de seu time. Ela percebe 

que os jovens normalmente se identificam com jogadores, que representam 

modelos de sucesso, que podem ser compartilhados pelos torcedores. 

No texto acima transcrito, e possfvel observar que a autora baseou-se nas 

pesquisas dos autores britanicos, que tambem sao a referencia principal na minha 

pesquisa. No entanto, a autora omitiu a fonte dos dados apresentados, referente 

a faixa etaria e local de origem das torcidas organizadas. Portanto, ao meu ver, 

parece que e feita apenas uma transposic;ao dos dados dos autores britanicos. 

Toledo (1996), ao se reportar as caracterfsticas das torcidas organizadas, nas 

categorias faixa etaria, escolaridade e classe social, declara-se valer de 

pesquisas publicadas em 5 de novembro de 1992, no Jornal da Tarde, SP, 

enquanto que Vera da Silva Telles - integrante do Departamento de Sociologia da 

USP, ao dizer que os torcedores sao " ... jovens, garotos, a maioria vindos de 

bairros pauperizados da cidade de Sao Paulo" (1996, p. 107), tambem nao cita a 

fonte de seus dados, assim como Capez, quando escreveu que os integrantes 

das torcidas uniformizadas37 estao situados, em sua maioria absoluta (cerca de 

80%) entre 14 e 25 anos, e segundo ele, tratam-se " ... de pessoas em busca de 

37 Pelo fato desse autor nao fazer diferencia~ao entre torcedores uniformizados e torcedores 
organizados, le-se torcidas organizadas. 
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afirma9ao social e pessoal, fortemente impulsivas e desejosas de deixar suas 

marcas na sociedade que poucas oportunidades lhes oferece." (Idem, p. 50). 

No que tange a classe social, ha falta de pesquisas que abordem essa 

classifica9ao, pois mesmo os autores que se referem a diferentes classes sociais, 

nao citam as suas fontes. 

Com esse capitulo tive o objetivo de apresentar uma "tipologia" da violemcia em 

espetaculos esportivos, alem de cotejar as analises de autores brasileiros sobre a 

rela9ao existente entre sociedade, violemcia e esporte. Tanto a "tipologia" da 

violencia como a abordagem dada ao tema, pelos autores brasileiros, sao muito 

importantes para a pesquisa, pois, no capitulo seguinte, irei descrever o cenario 

onde realizei a pesquisa de campo, alem de apresentar as analises e discussoes 

dos dados colhidos. 
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CAPiTULO Ill - EM CAMPO 

Este capitulo tem a finalidade de contextualizar o campeonato de futebol objeto 

da pesquisa de campo, no sistema de disputas futebolfsticas brasileiras, para que 

se compreenda parte das manifestagoes dos espectadores e torcedores de 

futebol, assim como a queda no numero de publico nesse espetaculo esportivo. 

Nele sao apresentadas, tambem, as analises e discussoes da pesquisa de 

campo, realizada no "Estadio Palestra ltalia em Sao Paulo". 

E importante, ainda, destacar algumas mudangas ocorridas no campeonato objeto 

de analise, no ano da realizagao da pesquisa, comparativamente aos anos 

anteriores, que podem ter influenciado nos resultados colhidos. 

1. A ORGANIZAQAO DO FUTEBOL NO BRASIL 

0 futebol, no Brasil, e organizado e dirigido por Ligas, Federagoes e 

Confederagao, cabendo as Federagoes Estaduais e a Confederagao Brasileira de 

Futebol (CBF) a organizagao do futebol profissional. As Federagoes sao 

responsaveis pela organizagao dos campeonatos regionais. A CBF, como 6rgao 

maximo do futebol brasileiro, cabe organizar os Campeonatos Nacionais, Copa do 
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Brasil e Campeonato Brasileiro, sendo ela a institui<;:ao responsavel tambem pelas 

Sele<;:6es Brasileiras de Futebol. 

Em ambito regional, no primeiro semestre de cada ana, temos: os Campeonatos 

Estaduais e a Copa Rio-Sao Paulo e, em nfvel nacional, a Copa do Brasil, sendo 

que, no segundo semestre de cada ana, ocorre, tambem em nfvel nacional, a 

realiza<;:ao do Campeonato Brasileiro de Futebol. 

Tanto os Campeonatos Regionais como o Campeonato Brasileiro de Futebol sao 

disputados em varias divis6es, sendo estas divididas em series A 1, A2 e A338
. 

Estabelece-se o criteria· de acesso e decesso entre essas divis6es, a partir da 

classifica<;:ao das associa<;:6es na primeira fase dos respectivos campeonatos, no 

ana anterior. 

A Copa do Brasil, de responsabilidade da CBF, e organizada com a participa<;:ao 

dos campe6es e vice-campe6es regionais e com algumas equipes convidadas 

pela CBF, supostamente par seu desempenho nos diversos campeonatos. Este 

campeonato e mais sujeito a altera<;:6es, como pode ser constatado no jornal 

Folha de Sao Paulo, de 05/01/95, que publicou uma reportagem como titulo "TV 

inclui quatro equipes na Copa do Brasil". A reportagem relata que, como ingresso 

de mais quatro associa<;:6es (clubes), o numero de participantes nessa 

competi<;:ao foi alterado de 32 para 36. Na competi<;:ao na qual realizei a pesquisa 

38 A imprensa denomina a serie A2 de B e a serie A3 do Campeonato Brasileiro de Futebol de C. 
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de campo, pude constatar que os Estados de Sao Paulo, Rio de Janeiro e Rio 

Grande do Sui tiveram, no mfnimo, tres clubes participantes cada urn, numero 

superior aos outros Estados. 

Para a descri<;ao deste t6pico utilizei, como fonte, as Normas Especiais do 

Campeonato Brasileiro de 1996, da CBF, que sao omissas quanto as formas de 

determinac;ao das associac;6es participantes. 

A Copa do Brasil, de certa forma, e mais "democratica" que o Campeonato 

Brasileiro, pois os times campe6es e vice-campe6es regionais tern, 

automaticamente, direito a participac;ao. Este "direito" e tambem bastante 

discutfvel, pois muitas vezes, alguns desses classificados dos Campeonatos 

Regionais tern indices tecnicos inferiores aos clubes que ficaram exclufdos em 

outros Estados, que porventura tenham urn futebol de melhor nfvel, como eo caso 

de algumas associac;:oes dos estados anteriormente citados. 

0 Campeonato Brasileiro e realizado39 com os "grandes" clubes brasileiros e 

outros nao considerados como "grandes". Este campeonato e realizado todos os 

anos, durante o segundo semestre, e os times sao praticamente os mesmos de 

urn ano a outro, com excec;:ao dos dois ultimos colocados da primeira fase de 

disputa, do ano anterior, que, automaticamente, disputam o grupo A2., no ano 

seguinte. 0 campeao e vice do grupo A2. acendem ao grupo A 1, no ano seguinte. 

39 Mais adiante sera listado o nome destes participantes. 
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Excepcionalmente, o Campeonato Brasileiro de Futebol de 1997 teve a 

participagao de 26 clubes. lsso se deu devido ao nao rebaixamento dos dois 

ultimos clubes (Bragantino e Fluminense), classificados na primeira fase do 

Campeonato Brasileiro de 1996, que deveriam participar, no ano de 1997, do 

Campeonato Brasileiro de Futebol da serie A2.. 

A imprensa esportiva, os jogadores e tecnicos criticam muito o excessive numero 

de times no Campeonato Brasileiro, pois, muitas vezes, a diferem,:a de nfvel 

tecnico entre duas equipes torna o jogo pouco atrativo, tendo tambem como 

consequencia pouco publico nos estadios, alem do enorme gasto com jogos entre 

equipes de Estados muito distantes. 

E largamente divulgado pelos dirigentes dos grandes clubes de futebol no Brasil, 

que os clubes passam por uma grande "crise" financeira. A principal queixa atual 

dOS dirigenteS e de que OS campeonatos de futebol profissional sao deficitarios 

para os clubes. lsto quer dizer que as rendas dos jogos nao cobrem parte 

significativa dos seus gastos. 

Sao inumeros os depoimentos de dirigentes de clubes, afirmando que os 

campeonatos regionais dao prejufzo. Embora isto ocorra, pouco fazem para 

reverter este quadro ca6tico. Segundo o atual presidente da Federagao Paulista 



88 

de Futebol (FPF), Sr. Eduardo Jose Farah, em participagao no programa "Cartao 

Verde", da TV Cultura, em 11/5/97, os presidentes de clubes, quando participam 

das Assembleias da FPF, apenas aplaudem o que ouvem. E, para ele, essa 

atitude demonstra a FPF que estao todos satisfeitos com a organizagao do 

Campeonato Paulista. 

Para o jornalista Juca Kfouri, em opiniao expressa no mesmo programa, seriam 

exatamente os presidentes dos grandes clubes de futebol as pessoas capazes de 

reverter o atual quadro do futebol regional e nacional. 
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2. CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL DE 1996 

Foi com o Campeonato Brasileiro de 1996, serie "/lt, que realizei a pesquisa de 

campo. A escolha se deu por criterio de relevancia, dada a importancia nacional 

do evento. 

Ele foi disputado por vinte e quatro associa96es 40 (clubes). 

A primeira fase foi realizada com todas as associa96es e em turno unico, jogando 

entre si, classificando-se para a segunda fase oito associa96es, que obtiveram 

maior numero de pontos ganhos na primeira fase, que formaram dois grupos com 

jogos de "ida e volta", sendo que a segunda41
, terceira

42 
e quarta43 fases tiveram 

o mesmo tipo de disputa. 

As duas associa96es de pior fndice tecnico, ao final da primeira fase, deveriam, 

segundo as Normas Especiais do Campeonato Brasileiro de 1996, descer para a 

serie "A2" do Campeonato Brasileiro de 1997, sendo assim determinado que 

40 Botafogo (RJ), Santos (SP), Cruzeiro (MG), Fluminense (RJ), Palmeiras (SP), Bragantino (SP), 
Atletico (MG), Goias (GO), lnternacional (RS), Portuguesa (SP), Juventude (RS), Sao Paulo (SP), 
Parana (PR), Corinthians (SP), Gremio (RS), Guarani (SP), Criciuma (SC), Bahia (BA), Sport 
Recife (PE), Vasco DaGama (RJ), Flamengo (RJ), Viloria (BA), Atletico (PR) e Coritiba (PR). 
41 Grupo "A" primeiro vs oitavo classificado 
Grupo "B" segundo vs setimo classificado 
Grupo "C" terceiro vs sexto classificado 
Grupo "D" quarto vs quinto classificado 
42 Grupo "E" - vencedor do grupo "A" vs vencedor do grupo "D" 
Grupo "F" - vencedor do grupo "B" vs vencedor do grupo "C" 
43 Grupo "G" - vencedor do grupo "E" vs vencedor do grupo "F" 
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Bragantino e Fluminense deveriam no ano de 1997 disputar a serie A2 do 

Campeonato Brasileiro de Futebol, o que n€10 ocorreu. 

0 Campeonato Brasileiro de 1996, objeto de minha pesquisa de campo, teve 

algumas particularidades importantes em rela9ao aos anos anteriores, que serao 

relatadas a seguir. 

Em decorrencia de incidentes de violencia entre torcedores em jogos realizados 

na capital paulista, nos anos de 1994, 1995 e 1996, inclusive com mortes de 

torcedores, a Federa9ao Paulista de Futebol tomou algumas medidas de 

seguran9a, com o intuito de impedir a reincidencia de tais epis6dios. 

As providencias para prevenir a violencia foram tomadas apenas pela FPF, no 

Estado de Sao Paulo, em jogos realizados na capital, pois nao M consonancia 

em rela9ao as medidas adotadas pelas diversas entidades do futebol, neste caso, 

entre FPF e CBF
44 

• 

De forma resumida, as medidas adotadas foram: 

44 Mais urn fato que demonstra isso e o que aconteceu nas finals do Campeonato Paulista de 
1997, em que a CBF havia determinado a data de 1 de junho para o termino dos Campeonatos 
Regionais e, inesperadamente, incluiu urn amistoso da Sele<;ao Brasileira, na Noruega, com a 
sele<;ao local, no final de maio, antecipando assim o embarque dos convocados para 25 de maio. 
Esta atitude prejudicou os principals clubes de Sao Paulo, classificados para a fase final, deixando 
mais insatisfeitos os torcedores e espectadores do futebol brasileiro, com os clubes disputando os 
jogos finals sem seus principals jogadores. 
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1. Proibigao da venda de bebidas alco61icas nos estadios, em jogos na 

cidade de Sao Paulo. 

2. Proibigao da entrada de materiais com os espectadores e torcedores, 

tais como instrumentos de scm, bandeiras, faixas e qualquer vestimenta que 

identificasse as torcidas organizadas ou uniformizadas. 

3. Proibigao da entrada de menores de doze anos de idade, 

desacompanhado de pais ou responsaveis, no estadio do Morumbi, SP. Esta 

medida foi mais tarde estendida para outros estadios de Sao Paulo. 

Em decorrencia dessas medidas, pudemos observar, nos jogos realizados no 

Estado de Sao Paulo, que a presenga de mais espectadores, como famflias, 

mulheres e adolescentes desacompanhados, comparativamente a outros 

campeonatos, foi superior. 

Com a "extingao" das torcidas organizadas e a proibigao da sua presenga nos 

estadios, as famflias comegaram a voltar para assistir os jogos de futebol. Outre 

fator que tambem contribuiu para essa mudanga foi o incentive des jornalistas 

esportivos, que divulgaram, atraves des vefculos de comunicagao, a volta da 

seguranga e tranquilidade nos estadios. 
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3. A QUEDA DE PUBLICO 

No Brasil, a diminuic;:ao de publico em espetaculos esportivos tern sido urn fato 

importante a cada ano. Considero relevante esta discussao para esta pesquisa, 

pelo fato de termos como seu objeto justamente os espectadores e torcedores de 

futebol. lrei entao tratar da relac;:ao que ha entre os campeonatos e a presenc;:a de 

publico nos estadios, comec;:ando pela Copa do Brasil, que apesar das crfticas 

que se possa fazer e a competic;:ao que reline a maior quantidade de associac;:6es 

das grandes equipes do futebol nacional, alem de ser o caminho mais curto para 

se obter uma vaga na Tac;:a Libertadores da America, que e urn campeonato do 

continente americano e que, para os pafses americanos, e visto como o mais 

importante, depois da Copa do Mundo de Futebol. 

Atualmente, o numero de espectadores nos estadios e bastante baixo, se 

comparado a decadas anteriores. Varios sao os fatores que contribuem para a 

falta de publico nos estadios, dentre eles: a falta de infra estrutura dos estadios 

(limpeza e equipamentos, tais como bares, banheiros, estacionamento); e a 

desorganizac;:ao do campeonato com a indefinic;:ao da data e horarios dos jogos 

ate dias antes do espetaculo, alem da problematica do transporte, pois ha falta de 

transporte coletivo para os estadios, ha falta de estacionamento para carros 
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particulares, e tambem a "extorsao", praticada pelos "guardadores de carros", o 

que e proibido, mas as autoridades nada fazem para resolver a questao. 

Varies sao os jornalistas, ex-atletas e politicos que criticam a organiza<;:ao do 

futebol brasileiro, seja em nfvel regional ou nacional. Todos esses, assim como 

Sussekind (1996), dizem que a safda para a crise do futebol e a cria<;:ao de Ligas 

lndependentes, compostas por representantes das associa<;:6es futebolfsticas, 

que organizariam seus pr6prios campeonatos. 

Dos autores pesquisados, Sussekind (1996) e o que mais faz crfticas pontuais e 

contundentes a organiza<;:ao do futebol. No que tange ao futebol carioca, esse 

autor culpa os dirigentes pela crise do futebol. Para ele, os dirigentes alegam o 

deficit or<;:amentario dos campeonatos, para venderem os principais jogadores e 

nada fazem contra os dirigentes de federa<;:ao e confedera<;:ao, inclusive 

reelegendo-os sucessivas vezes. 

Sussekind (1996, p. 60), escrevendo mais especificamente sobre futebol carioca, 

diz que os dirigentes de associa<;:6es: "Esquecem, ou e mais comedo esquecer, 

que nao ha campeonato sem Flamengo, Fluminense, Botafogo ou Vasco". Ainda 

para ele, a impotencia dos clubes diante dos dirigentes do futebol, no ambito das 

federa<;:6es e confedera<;:ao, " ... e a chave para compreender o declfnio de publico 

do futebol carioca entre o final da decada de 80 e infcio dade 90." 



94 

0 jornal Folha de Sao Paulo publicou uma reportagem no dia 11/06/96, com o 

titulo: "Persiste queda de publico no Paulista", que trazia a informagao de que a 

redugao no numero de espectadores no futebol " ... se mantem pelo terceiro ano 

seguido apesar do aprimoramento dos clubes". Essa reportagem traz urn grafico 

no qual se pede interpretar que, a partir de 1986, a media de publico, por partida, 

teve seu auge em 1992, mantendo-se em 1993 - 10.000 espectadores. Em 1996, 

a media de publico caiu para 5.853, o menor nos ultimos 10 anos. 

Outre fator que, do meu ponte de vista, vern contribuindo para a ausencia de 

publico nos estadios e o elevado prego dos ingresses. No case do Campeonato 

Brasileiro de Futebol, cabe a CBF estipular urn valor mfnimo e urn valor maximo a 

ser cobrado. E ao clube mandante
45 

cabe decidir o valor exato. 

0 prego dos ingresses no Brasil e bastante elevado, se comparado a outros 

pafses. Aqui os pregos variavam, durante o Campeonato Brasileiro de Futebol de 

1996, de R$ 10,00 a 15,00 em arquibancadas, mulheres e criangas acima de 12 

anos tambem pagavam ingresso em valor integral. Apenas as criangas menores 

de 12 anos era dado desconto no prego dos ingresses. lsso pede ser urn dos 

fatores que vern dificultando a uma familia poder ir ao estadio de futebol. 

45 0 clube que e o responsavel pela sede o jogo. 
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Se comparados os pre<;os dos ingressos, no Brasil, antes da implanta<;ao do 

Plano Real, constata-se que na mudanga da moeda de Cruzeiro Real para Real, 

tivemos aumentos abusivos no prego dos ingresses de futebol, pois o valor 

cobrado anteriormente, em arquibancada, equivalia a aproximadamente U$ 4,00, 

e durante o campeonato objeto deste estudo, o valor do ingresso em 

arquibancadas girou em torno de U$ 10,50 aU$ 16,00, dependendo do jogo. 

Soma-sea este fato o baixo nfvel tecnico dos jogos realizados, a desorganizagao 

do futebol, e outros fatores, ja apontados anteriormente e, em consequencia, 

temos a diminuigao do numero de pessoas nos estadios de futebol. 

No primeiro semestre de cada ano, algumas das associagoes disputam ao mesmo 

tempo, a Copa do Brasil, o campeonato regional e as competigoes internacionais, 

o que ocasiona um desgaste muito grande dos jogadores profissionais, saturando 

o espectador de futebol, alem do excessive numero de jogos exibidos pela TV, 

saturando o telespectador. 0 nfvel tecnico dos campeonatos regionais e baixo. 

lsso ocorre tambem pelo fato de serem colocados em segundo plano pelas 

associagoes, devido ao elevado numero de jogos que os clubes tem em razao do 

nosso calendario futebolfstico ser extenso. 

Assim como varios crfticos do futebol, eu tambem responsabilizo os dirigentes do 

futebol pela desorganizagao que se encontra nos espetaculos esportivos, tanto os 
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regionais como o nacional, e concluo que ela e uma das grandes responsaveis 

pela redugao de publico nos estadios, juntamente com a violencia presente em 

espetaculos esportivos, gerada principal mente por torcedores organizados. 

Pode-se destacar tambem, que a partir das providencias tomadas pela Federagao 

Paulista de Futebol, para os campeonatos e jogos realizados no Estado de Sao 

Paulo, tivemos uma diminuigao significativa dos incidentes de violencia em 

estadios, assim como um aumento no numero de espectadores e torcedores nos 

anos de 1997 e 1998. 
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4. NO PALESTRA IT ALIA 

Ap6s relatar o cenario no qual realizei a pesquisa de campo, no "Estadio Palestra 

ltalia", em Sao Paulo, com espectadores da Sociedade Esportiva Palmeiras, 

apresento a seguir como foram realizadas as trinta e cinco entrevistas durante 

oito jogos do Campeonato Brasileiro de Futebol de 1996. 

A pesquisa de campo foi antecedida por um projeto piloto, realizado durante o 

Campeonato Paulista de Futebol de 1996, com espectadores do Guarani Futebol 

Clube. As observag6es e entrevistas, do projeto piloto, foram realizadas nos jogos 

em que o Guarani Futebol Clube era o clube mandante do jogo, no "Estadio 

Brinco de Ouro da Princesa", em Campinas. 

Ap6s a realizagao do projeto piloto verificou-se a necessidade de realizar a 

pesquisa de campo com espectadores de um "grande" clube de futebol, pais era 

necessaria observar espectadores em dias de jogos com um grande numero de 

publico, para que se analisasse as manifestag6es dos espectadores em relagao 

aos torcedores da equipe adversaria, aos jogadores e aos arbitros. E a ocorrencia 

de um publico grande, no "Estadio Brinco de Ouro da Princesa", s6 acontecia 

quando o adversario do Guarani Futebol Clube era um dos "grandes" times de 
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futebol. Como ja relatamos anteriormente, em Sao Paulo, os clubes considerados 

"grandes" sao Sao Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos. 

Escolhi a Sociedade Esportiva Palmeiras para realizar a pesquisa de campo, por 

atender aos quesitos de numero de publico, e tambem palo fato de este clube ter 

urn estadio que estava em condig6es absolutas de utilizac;:ao, fato que nao ocorria 

com o estadio do Sao Paulo Futebol Clube, que estava em reformas. Alem disso, 

a Sociedade Esportiva Palmeiras e o clube com maior numero de tftulos estaduais 

conquistados em Sao Paulo, e dois outros pontos, que tambem considero 

fundamentais para a minha decisao, foram o fato do Palmeiras ter vencido o 

Campeonato Paulista de 1996, e ter uma das torcidas organizadas mais violentas 

de Sao Paulo, a Mancha Verde que, inclusive, teve suas atividades suspensas 

pela justiga de Sao Paulo, no perfodo do Campeonato Brasileiro de 1996. lsso me 

dava pistas de que observar a torcida do Palmeiras naquela conjuntura seria 

muito importante, pois seus espectadores tinham uma euforia muito grande ap6s 

o sucesso da equipe no Campeonato Paulista e o fato de termos a proibigao da 

participagao das torcidas organizadas, tambem deveria mudar o tipo de publico 

nos estadios, assim como suas manifestag6es. 

Na pesquisa de campo eu tinha a intenc;:ao de observar e entrevistar 

espectadores da Sociedade Esportiva Palmeiras, em todos os jogos que ela era a 

equipe mandante do jogo, durante o Campeonato Brasileiro de 1996. Em virtude 
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de haver chovido em dais desses jogos, nao pude realizar as observa96es e as 

entrevistas com os espectadores, tendo-as realizado, portanto, em apenas oito 

jogos. As chuvas em dias de jogo dificultam o acesso dos espectadores ao 

estadio e com isso o numero de pessoas diminui consideravelmente, o que 

prejudicou tanto minha observa9ao como a realiza9ao das entrevistas. 

As entrevistas foram realizadas durante o intervale dos jogos e logo ap6s o seu 

encerramento, com o intuito de nao atrapalhar a assistencia ao jogo, e 

consequentemente, o envolvimento do entrevistado. Alem de observa96es e 

entrevistas, foram feitas grava96es, com fitas K7, dos sons emitidos pelos 

espectadores-torcedores em suas manifesta96es. 

Durante o transcorrer do primeiro tempo do jogo eu observava as manifesta96es 

dos espectadores, de urn modo geral, e aqueles que se destacassem por suas 

manifesta96es mais exaltadas eram os escolhidos para a entrevista. Mas, devido 

ao tempo de realiza9ao da entrevista, s6 foi possivel entrevistar urn espectador 

dos anteriormente selecionados em cada jogo, pais, no intervale, as pessoas se 

deslocam e muitas nao retornam ao mesmo Iugar. Sendo assim, foi possivel a 

cada urn dos entrevistadores fazer em media duas entrevistas no intervale do jogo 

e duas ao seu final. 0 segundo entrevistado era escolhido ao acaso, e as vezes, 

tfnhamos o problema das pessoas escolhidas nao quererem dar entrevista, fato 

que nos levava a escolher outre entrevistado. 
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Para a realiza<;ao das entrevistas fui auxiliada por urn entrevistador, previamente 

treinado para tal finalidade. 

As observa<;6es e entrevistas foram realizadas em varies setores do estadio, uma 

vez que, em cada jogo, escolhfamos urn setor. Os setores no "Estadio Palestra 

ltalia" sao divididos em numeradas cobertas, numeradas descobertas, cadeiras 

cativas e arquibancada. Foram realizadas observa<;6es e entrevistas com 

pessoas nos diversos setores, com exce<;ao das cadeiras cativas, as quais nao 

tivemos autoriza<;ao de acesso. Nos outros setores realizamos as observac;:6es e 

entrevistas da seguinte· forma: foi feita a observa<;ao de urn jogo nas cadeiras 

cobertas, de dois jogos nas cadeiras descobertas e de cinco jogos na 

arquibancada. A decisao de mais jogos na arquibancada se deu pelo fato deste 

setor apresentar maier numero de publico e mais manifesta<;6es durante o jogo. 

Pude perceber que as formas de rea<;ao em rela<;ao a urn acontecimento em 

campo e diferente, principalmente com o publico pertencente as numeradas 

cobertas. Neste setor, se comparado aos outros, presenciamos menos 

xingamentos e normalmente as pessoas permaneciam sentadas 

independentemente da situa<;ao do jogo, enquanto que, nas numeradas 

descobertas e na arquibancada, os xingamentos eram mais frequentes sendo que 
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era comum as pessoas se levantarem durante lances de ataque de sua equipe, 

assim como nas assinala<;:6es dos arbitros contra o seu time. 

Ao iniciar esta pesquisa eu tinha a expectativa de que presenciaria cenas de 

violencia "real" ou "manifesta"
46

, nos estadios de futebol, pois essa era uma 

pratica comum nos campeonatos anteriores. E, para minha surpresa, em todos os 

jogos observados nao presenciamos nenhuma ocorrencia deste tipo. 0 que se 

pode afirmar em relagao aos jogos do Campeonato Brasileiro de Futebol de 1996, 

realizados no "Estadio Palestra ltalia", e que os espectadores do Palmeiras se 

manifestaram, basicamente, atraves de gestos, xingamentos e, em alguns 

mementos (ap6s os gols), atraves de cantos, sendo que essas formas de 

manifesta<;:ao podem ser classificadas como violencia "simb61ica". 

Pode-se afirmar tambem, que as manifesta<;:6es variam em suas formas de "sari a" 

a "simulada" (em forma de jogo), pois, percebemos que ha urn certo "dialogo" com 

os torcedores das equipes rivais. lsto quer dizer que, a cada manifesta<;:ao de urn 

grupo de torcedores, os aficcionados rivais tambem se manifestam, como que em 

resposta ao outro grupo de torcedores. 

Essa manifestagao, em forma de jogo, e muito comum no inicio dos espetaculos, 

quando os torcedores cantam o hi no de sua equipe e aguardam as manifesta<;:6es 

dos torcedores adversaries. No decorrer do jogo, os torcedores se utilizam de 

46 Categorias de Dunning (In: Elias & Dunning, 1992) ja descritas no capitulo II. 
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canc;:6es de intimidac;:ao e humilhac;:ii.o. Uma tfpica canc;:ao entoada contra os 

torcedores alviverdes e: "Porcu, porcu vai tamar no cu" E os torcedores 

alviverdes respondem; "Porcu, porcu vai comer seu cu". Outra resposta tfpica e 

quando o adversario canta seu hino ou alguma outra canc;:ao, e os palmeirenses 

respondem: "Au, au, au tore ida de final", ou "Cuzao e 6, cuzao e 6 ... ". 

Um fato comum que presenciamos nos jogos foi a utiliza<;:ii.o de copes 

descartaveis, com agua ou outre tipo de lfquido, que foram arremessados nos 

arbitros auxiliares (bandeirinhas), ou em um jogador do time adversario, quando 

ia fazer cobranc;:a de lateral ou escanteio. Pudemos perceber que isso ocorria 

quando o toreador tinha seu animo exaltado e, numa tentava de agredir o outre, 

arremessava esse tipo de objeto em direc;:ao ao gramado. 

No decorrer da pesquisa de campo nii.o foi observado o uso de nenhum tipo de 

arma, nas manifestac;:6es dos espectadores, mesmo porque, esta proibida a 

entrada de qualquer tipo de objeto no estadio, sendo que o controle se da sob a 

responsabilidade da Polfcia Militar. As pessoas sao revistadas quando ingressam 

nos estadios. 

Apesar do controle sempre ter existido, era comum os torcedores burlarem esta 

proibic;:ao. Durante o campeonato observado nii.o presenciamos a entrada de 

armas, mas vimos jovens pulando o muro do Estadio com sacos, que, mais tarde 
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soubemos, continham amendoins. Como a venda desse produto esta proibida, 

pois os vendedores nao possuem credenciais autorizando sua entrada, as 

pessoas encontraram uma forma de burlar o cerco policial. Apesar de venderem 

amendoins, na arquibancada, eles se escondiam dos policiais, algumas vezes 

com sucesso e em outras eram flagrados e autuados. Foi interessante notar a 

coopera<;ao que existia entre os vendedores e o publico, pois quando eram 

perseguidos por policiais, nas arquibancadas, as pessoas os auxiliavam 

encobrindo a visao dos guardas. Desta vez foram os amendoins, mas sabemos 

que, em outras ocasi6es foram os roj6es, as bandeiras e outros objetos. 

Presenciamos tambem, algumas vezes, torcedores com camisetas das torcidas 

organizadas, o que demonstra que assim como se criam as regras de preven<;ao 

de atos de violencia, aos poucos se desenvolvem estrategias para burlar essas 

mesmas regras. 

Entre as categorias de analise propostas por Dunning (In: Elias & Dunning, 1992), 

uma das formas de se verificar o nfvel de violencia presente em espetaculos 

esportivos e quanto ao tipo de arma utilizada durante as manifesta<;6es dos 

torcedores. Devido a minha participa<;ao em grande numero de jogos dos 

campeonatos paulistas e brasileiros, desde 1995 de forma mais intensa, posso 

afirmar que, em Sao Paulo, vem sendo predominante a manifesta<;ao da violencia 

simb61ica nos espetaculos de futebol. Provavelmente isso ocorre pelo fato de que 
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este tipo de violencia nao e punida pelas autoridades, apesar de ser uma das 

formas de desencadeamento da violencia real. Quer dizer, classificamos como 

violencia simb61ica nos espet<:kulos esportivos basicamente os diferentes tipos de 

cantos, xingamentos e gestos dos torcedores e afirmamos que a violencia 

simb61ica vern sendo aceita pela sociedade brasileira e esta muito presente nos 

espetaculos esportivos de futebol. Sendo assim, ela e legftima por estar de 

acordo com as regras, normas e valores socialmente prescritos e aceitos, uma 

vez que os xingamentos e gestos as vezes se tornam uma atitude corriqueira no 

cotidiano do brasileiro. Exemplo disso sao as discuss6es no transite e as 

brincadeiras entre amigos onde o "baixo calao" esta presente. 

Conforme a teoria utilizada, a violencia pode tomar uma forma totalmente "afetiva" 

ou "racional" e nesta pesquisa conclui-se que o tipo de violencia manifestada 

pelos torcedores toma uma forma "afetiva", pois ela e emocionalmente satisfat6ria 

e agradavel. 

Uma das minhas preocupa96es na pesquisa de campo era observar e entrevistar 

os espectadores-torcedores que nao pertenciam a nenhuma torcida organizada e 

este objetivo foi atingido, pois a grande maioria dos entrevistados declarou nao 

fazerem viagens para assistir jogos de sua equipe, alem de que eles 

permaneciam, na maior parte do tempo, sentados durante o jogo, caracterfsticas 

que sao distintas dos torcedores organizados 
47

. 

47 Sobre esta tematica ver Toledo (1996) constante nas referencias bibliograficas. 
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Para minha surpresa, no dia em que fiz a observagao no setor das cadeiras 

cobertas, entrevistei um jovem que disse ao final da entrevista: - "s6 isso que voce 

quer saber de mim? Eu fui diretor da TUP'AS. Em seguida, ele aproveitou a 

oportunidade para criticar a proibigao feita as torcidas organizadas. Transcrevo 

abaixo a opiniao desse torcedor que e contraria a opiniao de outros entrevistados. 

"Acabou a grar;a de vir ao estadio, porque nao traz mais artefatos, nao existe mais 

alegria de um grupo organizado. A imprensa denegriu a imagem das torcidas, fez 

com que a sociedade ficasse contra. A repressao policial aumentou em reuniao de 

qualquer grupo. 0 juiz Fernando
49 

esta se auto promovendo. Ele era integrante da 

Gavioes da Fief"." 

Fiquei surpresa pelo fato dele estar nesse setor do estadio, enquanto podia 

observar varios de seus colegas de torcida na arquibancada. Ele argumentou 

dizendo que preferia aquele setor pelo conforto, pois afinal de contas estava 

proibida a entrada de artefatos e instrumentos que eram fundamentais para a 

torcida. 

Depois que ele declarou que era um ex-diretor da TUP, eu tentei gravar nossa 

conversa, pois ele estava relatando muitas coisas ao mesmo tempo, mas ele nao 

48 Torcida Uniformizada do Palmeiras, que, apesar do nome, e uma torcida organizada. 
"" Que na realidade e urn promotor publico. 
50 Torcida Organizada do Corinthians e a maior do Brasil em numero de participantes. 
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permitiu a gravat;ao, dizendo que apenas fazia aquelas declarat;6es porque a 

entrevista era anonima. 

Atualmente, pode-se notar um grande investimento no esporte como 

telespetaculo. Varias emissoras de TV tem dedicado espat;os cada vez maiores a 

transmissao de jogos, com um destaque especial ao futebol. 

Ao iniciar esta pesquisa, eu imaginava que as pessoas iam aos estadios de 

futebol independentemente dos jogos transmitidos pela TV, pois eu acredito que 

ha uma diferent;a qualitativa importante entre o espetaculo esportivo e o 

telespetaculo. Por exemplo, para quem gosta e entende do esporte e muito 

importante a visao de todo o campo de jogo, do posicionamento dos jogadores, 

tanto do seu time como do time adversario, que s6 sao possfveis de serem vistas 

atraves do espetaculo ao vivo, pois o telespetaculo limita o angulo e o raio de 

visao do que esta acontecendo no campo de jogo. Observat;ao feita tambem por 

um dos nossos entrevistados: 

- "Gosto de ver em campo inteiro. Na TV nao da para ver o lance. As 

discussoes aqui eu acho engrac;adas." 

Parece-me que as pessoas que vao ao estadio alem de assistirem o jogo 

procuram estar com outras pessoas e se divertirem com as manifestat;6es e fates 

pitorescos, que ocorrem no decorrer de uma partida. Observamos que a qualquer 
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ocorrencia entre os espectadores, como por exemplo a chegada de policiais na 

arquibancada, as pessoas se interessam em acompanhar os acontecimentos ao 

inves de continuarem assistindo o jogo. 

Ao iniciar esta pesquisa eu supunha, tambem, que o publico de futebol nos 

estadios preferia assistir o espetaculo aver o jogo pela TV, o que se confirmou 

nas entrevistas que realizamos, pois a maioria dos entrevistados prefere assistir 

os jogos nos estadios, mesmo que esses sejam transmitidos pelas emissoras de 

TV. Esse e um dado que contradiz as afirmag6es de dirigentes e cronistas 

esportivos de que a transmissao dos jogos, pela TV, e um dos responsaveis pela 

queda de publico nos estadios. A afirmagao feita por Sussekind (1996) 

responsabilizando os dirigentes do futebol carioca pela queda de publico nos 

estadios devido ao televisionamento das finais do campeonato carioca desde 

1988, nao se confirmou entre os nossos entrevistados. 

Os entrevistados demonstraram uma grande preocupagao com a violencia nos 

estadios de futebol. Eles nos relataram que apesar da diminuigao de atos 

violentos em espetaculos esportivos, a violencia ainda existe. Entretanto, nao 

presenciamos manifestag6es de violencia real ou manifesta, durante a realizagao 

do Campeonato Brasileiro, nos jogos realizados em Sao Paulo. lsso nos faz crer 

que as medidas adotadas pelo poder judiciario, que foram descritas neste 

capitulo, tiveram um efeito benefice sobre os espetaculos esportivos. Nao quero 
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afirmar com isso que a mudan<;a verificada nas manifesta<;6es dos espectadores

torcedores da Sociedade Esportiva Palmeiras sao definitivas, mas pode-se 

afirmar que, durante o Campeonato Brasileiro de 1996, as medidas adotadas 

pelas autoridades foram eficazes na diminui<;ao de atos de violencia nos estadios. 

Ainda apoiada na participa<;ao verificada em muitos jogos, posso afirmar que, a 

partir da proibi<;ao da entrada de torcedores organizados nos estadios de Sao 

Paulo, percebe-se a inexistencia de violencia real nos jogos deste campeonato. 

Nossos entrevistados tambem fizeram esta afirma<;ao e observaram que apesar 

de proibida a participa<;ao explfcita de torcedores organizados, eles ainda 

estavam presentes nos estadios, em numero menor e de forma camuflada. 

A observa<;ao feita por alguns entrevistados de que as torcidas organizadas 

continuam presentes nos estadios e procedente, pois, pudemos identificar e 

localizar os torcedores organizados no estadio, somente que agora eles nao 

podem mais utilizar objetos que os identifiquem, apesar de que, por seus 

comportamentos, eles sao facilmente identificaveis. 

Durante os jogos em que fizemos observa<;6es, pode-se notar uma certa tensao 

dos espectadores e torcedores, a qual pode-se afirmar ser um tipo de tensao 

controlada, onde se percebe um "jogo". lsto e tfpico de manifesta<;6es de violencia 
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simb61ica, comum em espetaculos esportivos de futebol, e que pode amedrontar 

pessoas com pouca experi€mcia neste tipo de atividade de lazer. 

A observagao que fizemos anteriormente em relagao ao elevado valor do prego 

dos ingresses, foi um dos fatores levantados pelos nossos entrevistados como 

impedimenta a participagao em maior numero de jogos. 

E de sensa comum que a desorganizagao do nosso futebol tern sido um fator 

importante na queda de publico em estadios de futebol. Apesar de nao termos 

feito pergunta direta sabre tal influencia, pudemos observar o descontentamento 

do espectador em relagao as instalag6es de infra-estrutura no estadio. Inclusive 

alguns entrevistados fizeram referenda a necessidade de melhoria das 

instalag6es, nos estadios, para estimular a presenga de mulheres nos jogos de 

futebol. Pois, para muitos, a presenga feminina inibe e controla a violencia. 

Apesar de que durante a pesquisa observamos uma presenga infima de pessoas 

do genera feminine. 

Interessante este dado levantado pelos entrevistados pois, e justamente essa 

uma das teses da teoria de Dunning (In: Elias & Dunning, 1992), de que a 

presenga feminina reduz consideravelmente o uso da violencia, e que ja foi 

tratada no capitulo anterior. 
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Pudemos perceber que as causas intrfnsecas a organizagao do futebol sao 

bastante importantes para os entrevistados, e apontadas como uma das principais 

causas da evasao de publico em espetaculos esportivos. 

A desorganizagao do futebol brasileiro foi identificada pelos entrevistados como 

uma das formas de violencia. lsso talvez se deu pelo fato de nao termos inclufdo 

perguntas diretas sobre esse tema. 0 entrevistado encontrou espago para 

manifestar seu descontentamento com a organizagao do futebol atraves da 

pergunta sobre o que e violencia no futebol para ele. 

Pude observar que, durante o jogo de futebol, na maior parte do tempo, os 

torcedores xingam muito. Apesar de ser de senso comum de que o xingamento 

faz parte do futebol e/ou do esporte, como se quisessemos dizer que na cultura 

futebolfstica o xingamento e urn de seus elementos, ele foi considerado por parte 

dos entrevistados como uma das formas de violencia. 

0 que se conclui e que esta e uma das manifestag6es mais presentes em 

espetaculos esportivos, e que se repete a todo instante durante uma partida de 

futebol. Classificamos este tipo de violencia como sendo violencia simb61ica. 

Mesmo os espectadores-torcedores considerando que o xingamento e urn tipo de 

violencia, foram sinceros e declararam que xingam durante o jogo de futebol. 
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As pessoas que xingam disseram que seus alvos prediletos sao o arbitro, seus 

auxiliares, jogadores de ambos os times, tecnico e torcedores da equipe 

adversaria. Os espectadores e torcedores do proprio time sao os menos xingados 

segundo os entrevistados. Eles justificaram que xingam por varies motives, entre 

esses por impulse, poque eles erram (arbitros e jogadores), para extravasar, por 

nervosismo, e urn modo de desabafar, porque alivia, por costume. Podemos 

concluir, a partir da considera<;:ao destas justificativas, que o futebol cumpre o 

papel que Elias & Dunning atribuem aos esportes modernos, que e o de quebrar a 

retina e aliviar as tens6es, pois grande parte das respostas demonstra a 

necessidade de aliviar as tens6es a partir dos xingamentos. Inclusive, pudemos 

perceber, nos entrevistados, urn certo constrangimento ao declararem que 

xingam, como se essa nao fosse uma atitude comum no seu cotidiano. Este dado 

nos confirma o que Capez (1996) escreveu em seu artigo, ja citado no capitulo 

anterior, onde ele diz que, no estadio, as ideias sao transmitidas por contagia e 

que, nem sempre as condutas observadas, condizem com as habituais dos 

indivfduos no seu dia-a-dia. 

Notem que ha varies tipos de can<;:6es. Para explicitar melhor esta tipologia 

utilizaremos a classifica<;:ao feita por Toledo (1996). Para ele existem quatro 

categorias de cantos: os de incentive ao time e jogadores, os de protestos, os 

intimidadores (de jufzes, jogadores e adversaries) e os cantos de auto-afirma<;:ao. 
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A seguir colocamos, a titulo de exemplo, algumas das canc;6es entoadas pelas 

torcidas nos estadios: 

"Segunda-feira, e terr;a-feira, 

Filho da Pula e quem torce pro 

Palmeiras!" 

"Eta, eta, eta, 

Corintiano (ou sao-paulina, santista, etc.), 

Quer buceta" 

"Au. au, au torcida de final" 

"Doutor eu nao me engano filha da puta e corintiano." 

"lndependente vem dar o cu pra gente." 

"Corinthians campeao, pau no cu do meu patrao!" 

"(. . .) Corinthians veio pra veneer, 

Corinthians veio pra veneer. 

Corinthians veio pra veneer! 

E o Pa/meiras se fuder!" 



"Eiiminados, Eliminados ... " 

"Au, au, au, au, au, au 

Pega o peixe 

E entia o paul" 

"(. . .) porra, caralho, torcida do cuzao, 

quem manda nesta porra e a torcida do Verdao (. .)" 

Quem tem cabeqa feita, 

Da porrada sem correr!" 

"Se o juiz nao a pilar, 

Ole, ole, ola, 

0 pau vai quebrar" 

'Dar porrada em gaviao. dar porrada em gaviao, 

gambe vou te malar, 

parco 6 6 6 ... " 

"A lndependente e mal, 

pega um pega geral'" 
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"Sou, sou da mancha, eu sou! 

Vou dar porrada eu vou' 

Ninguem vai me segurar, 

nema PM!" 

"Eu sou da mancha, o seu terror'" 

"E, e, e quem e da mancha-verda da porrada ate morrer, 

ate morrer!" 

"Pula que pariu, 

a PM e a vergonha do Brasil." 

"Rar;a, Verdao, Voce e campeao!" 

"E pra valer, eu sou verdao, 

e ele esta no corar;ao, 

ele ganhando, ele perdendo 

sou palmeiranse de corar;ao." 
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Nas canc;:6es, acima colocadas, temos em urn primeiro bloco as denominadas 

canc;:6es de intimidac;:ao, sejam elas ao seu adversario, aos arbitros ou mesmo a 

Polfcia Militar (PM) e, em urn segundo bloco, as denominadas de canc;:6es de 

incentive ao time. 

E interessante notar que, diante da autoridade e da truculencia da PM, o 

instrumento utilizado pela torcida para repudia-la sao essas canc;:6es. Ao observar 

o trabalho dos PMs em dias de jogos, fora do estadio, nota-se urn despreparo 

para lidar com eventos dessa natureza, pois pude notar que a maneira truculenta 

com a qual eles se dirigem aos espectadores de futebol e de indignar a qualquer 

urn desacostumado a · frequentar estadios ou de revoltar qualquer cidadao, 

tamanho o desrespeito por parte dos PMs no trato com o outro, podendo-se notar 

urn abuso de poder. 

Quando 0 tema e futebol ha urn discurso popular de que 0 que importa num jogo e 

ganhar, e sem duvida, este e urn objetivo explfcito dos dirigentes de futebol. Nesta 

pesquisa procurei saber, dos espectadores da Sociedade Esportiva Palmeiras, 

quais eram as expectativas dales em relac;:ao ao jogo de futebol, no sentido de 

conhecer o que eles mais gostam de ver num jogo. As respostas tiveram uma 

predominancia em torno de gols, vit6ria do proprio time, born espetaculo, dribles, 

6timas jogadas. E importante ressaltar que a referencia ao espetaculo foi 

predominante nas respostas dos entrevistados. Percebeu-se que o discurso da 
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vit6ria a qualquer custo nao esta presente entre os entrevistados, e que ha uma 

preocupac;ao muito grande de que o jogo seja urn born espetaculo. 

Nesta analise foi importante tratar a tematica da organizac;ao do futebol brasileiro, 

pois ela parece estar diretamente relacionada com o fato de termos ou nao a 

possibilidade de assistir a urn born espetaculo. Pois, o born espetaculo fica 

cornprometido, hoje, no Brasil, por varios fatores, entre eles o grande numero de 

carnpeonatos de futebol, o grande nurnero de jogos em urn mesrno campeonato, a 

realizagao sirnultanea de varios carnpeonatos, a constants venda dos melhores 

jogadores para equipes do exterior. Tudo isto contribui para que o espectador nao 

tenha urn born espetaculo. 

Pudemos cornprovar, a partir das observac;6es e das entrevistas realizadas, a 

manifestagao das mais diversas ernog6es do ser humano durante urn jogo de 

futebol. Alem de observadas, os espectadores responderarn que sentem alegria, 

emogao, felicidade, alfvio, e que se sentem realizados quando seu time ganha urn 

jogo. E, em oposigao, quando seu time perde, eles se sentem chateados, 

decepcionados, tristes, com muita raiva, mal, humilhados, frustrados e se a 

equipe jogar mal, furiosos. Urn dos entrevistados disse: -"eu fico puto da vida 

quando meu time perde". 
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Durante um espetaculo esportivo estas emo<;:6es estao muito presentes entre os 

espectadores, pois a cada jogada, ou, a cada instante, as emo<;:6es podem variar 

da tristeza a alegria, dependendo, muitas vezes, do placar do jogo, e no instante 

final da partida h8. uma polariza<;:ao deste sentimento, dependendo do resultado 

final do jogo. As declara<;:6es dos entrevistados confirmam Byington (1982), 

apoiado na psicologia simb61ica, que faz uma analise do futebol como uma escola 

para os espectadores, que aprendem a lidar com as diferentes emo<;:6es: assim 

como as analises de Murphy et al. (1994), de que esta e uma caracterfstica tfpica 

do futebol e que provavelmente este seja o motive pelo qual este esporte teve 

uma aceita<;:ao tao grande por diferentes povos no mundo todo. 
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CONSIDERA<;OES FINAlS 

Este trabalho pretendeu analisar as manifestac;:oes dos espectadores e torcedores 

de futebol, do Palmeiras, a partir da teoria s6cio-hist6rica dos autores ingleses 

Elias & Dunning. 

Com base nas analises da pesquisa de campo conclui-se, como analisado no 

capitulo anterior, que o tipo de viol€mcia manifestada pelos torcedores do 

Palmeiras, durante o Campeonato Brasileiro de Futebol de 1996, foi a violencia 

simb61ica. 

Lembramos aqui que este e um dos tipos de violencia. Se por um lado tivemos a 

diminuic;:ao de atos de violencia real, e precise ressaltar a existencia de violencia 

simb61ica, durante jogos de futebol, e que, a nosso ver, ela nao tern diminufdo e 

nem diminuira, pois como ja relatamos, no decorrer do estudo, ela e socialmente 

aceita e satisfat6ria. E aceitavel porque esta presente em outras situag6es no 

cotidiano do brasileiro e satisfat6ria pelo fato de que os torcedores se sentem 

aliviados, ao final de uma partida de futebol, apesar de que, caso o seu time 

perca, outros sentimentos tambem entram em cena. Durante as observac;:6es que 

fiz pude perceber o alfvio e a satisfagao dos espectadores e torcedores ap6s os 

jogos. 
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Mesmo sendo a violencia simb61ica aceita e satisfat6ria na sociedade brasileira, 

precisamos ter a preocupa<;ao e implementar medidas de seguran<;a que 

impe<;am de que esta se transforme em violencia real. Pois, como ja vimos 

anteriormente, a violencia simb61ica e uma das principais desencadeadoras da 

violencia real, justamente se seus agentes perdem o controle sobre as suas 

manifesta<;6es, assim como a violencia pode transformar-se da sua forma de jogo 

e de simula<;ao a violencia manifesta. 

A partir da pesquisa realizada pode-se dizer que as medidas de seguran<;a, 

adotadas pelas autoridades, foram eficazes, nos jogos realizados na capital 

paulista, pois, no transcorrer do campeonato, nao foram registrados atos de 

violemcia real, nos espetaculos de futebol realizados em Sao Paulo. Mas e 

necessaria que as autoridades nao deem por conclufdo seu trabalho, pois a 

exemplo de outros pafses, consideramos a seguran<;a publica uma obriga<;ao do 

Estado e, dessa forma, a seguran<;a em dias de jogos deve ser de 

responsabilidade do Estado. Porem, e precise sugerir, que nossos policiais 

tenham treinamentos de capacita<;ao para atuarem em eventos de multidao, 

porque, pelas observa<;6es feitas, eles nao sao preparados para exercer sua 

fun<;ao em dias de jogos. 

Tivemos como principal fator de diminui<;ao de atos de violencia a proibi<;ao da 

presen<;a de torcedores organizados e uniformizados com vestimentas e 
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instrumentos de suas torcidas, fato que os afastaram dos esta.dios, pois no meu 

modo de ver estes grupos encontravam no estadio de futebol um Iugar onde a 

violencia era permitida, uma vez que, ate entao, as autoridades pouco faziam pela 

seguranc;:a da populac;:ao em espetaculos esportivos. 

Esses agrupamentos de torcedores foram criados a partir do futebol profissional, 

pois s6 af existem, e, no transcorrer dos anos, se aproveitaram da impunidade 

nas manifestac;:6es em grupos para desvirtuarem os objetivos para os quais foram 

criados. lsso fez dos estadios de futebol verdadeiros campos de batalhas, quadro 

que vem sendo revertido, nos espetaculos de futebol, com a presenc;:a de outro 

tipo de espectador. 

Em nenhum momento consideramos que os atos de violencia eram intrfnsecos ao 

futebol, mas os agentes de violencia em espetaculos de futebol encontraram, nos 

estadios, um ambiente favoravel a tumultos sem o risco de serem punidos. 

Considero necessario maior investimento e atenc;:ao das autoridades brasileiras 

quanto a seguranc;:a da populac;:ao, de um modo geral, e em especial em 

espetaculos esportivos, uma conquista ja alcanc;:ada em pafses europeus, onde a 

polfcia e altamente treinada e preparada para dar seguranc;:a a populac;:ao em 

qualquer situac;:ao e, principal mente, em dias de jogos. 
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Assim como os entrevistados e os autores ingleses, eu tambem acredito que a 

presenga de espectadoras nos estadios de futebol ira contribuir para a diminuigao 

de atos de violencia nos espetaculos esportivos, pois pude perceber que os 

homens se sentiam constrangidos em xingar pr6ximos de mim, e inclusive pude 

ouvir alguns comentarios - "hei, cala a boca, olha a moga", ou entao, dirigiam-se a 

mim dizendo -"nao liga nao, ele nao tern educagao". Atualmente a presenga de 

mulheres e em numero muito pequeno, mas acredito que a participagao de 

meninas, em equipes de futebol feminino, ira contribuir para a conscientizagao 

das famflias e da sociedade, de que esta e uma atividade de lazer e, como tal, a 

participagao do genero feminine e importante, pois nao s6 traz beneffcios no que 

tange a questao da violencia, mas principalmente por permitir as mulheres uma 

participagao mais efetiva, nesse esporte, que ainda parece ser uma paixao 

nacional. 
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