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RESUMO: 



Este t procura analisar o e lo 

narradores de futebol a do seu vocal du 

-rante as narraçoes de jogos em o e tv. Na sua intro 

discutce a tância de um e rna talhado 

da fala nos scursos orais como recurso para a de 

um estilo narrat . O pr trata do " il dos 

narradores", apresentando oe is do locutor, 

rista e do de campo. "A.s RelaçÕes i c as 11
, te-

ma do , diz ao dos diá. 

entre os tres narradores, a troca de turnos e a 

entre narrador e torcedor. O tulo III aborda 

detalhadamente a fala dos narradores, se 

na análise do locutor de rá.dio, através de transcriçÕes 

de e exemplos, a ir de gravaçÕes 

de de jogos em f K7. 

No , cone se que, a extração e a análi 

se desses recort.es sonoros suo fundamen para a oaracte-

rizaçâo do estilo das narraçÕes futebol icas, reconhe -

cendo, entretanto, que muitas outras questões a 

ser e soluc ' se tratar de uma 



sa amente i ta e inst_ , tanto a L 8 

tica, o futebol brasile 
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o obj lho e analisar 

o esti ÓOS tv a part 

das marcas sonoras as nas suas como com 

del de um perfil narrat calcado na orali 

dade. 

Antes de tratar da 

do narrador de c 

ta 

e concreto do termo " 

terreno para o de 

aqui à voz do locutor. 

(o lance narrado ocor-

re s da narração), e em 

.. 
na o uma espec li es-

te assunto, o-me na de 
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tratem de textos s, ou nao, 

esses s discurso: o da fala e o da escrita. 

Situando-me dentro da -scussao o 

iro da a num scurso ora estarei também i -

pe isa, po s,por 

st -sejam as ver poss lidades de 

de - ist uma narraçao a, por nos 

remetam a de s nos anos e s 

por mais se abra o das para a análise 

t,ão ' . 
so pecul a sua estrutura soei o-de um 

psico-li stioa, desviar-se da voz do locutor, da sua reali 

zaçao como e ia e do esti na r-

e~ ao meu ver, 1 iar uma const 

. 
a de que so nos remetemos a 

mos uma forma sonora, art de certa maneira, com deter-

, at:re a uma 

da dispos ' ' 
-ou nao, para 

surt este ou efe se 

mente, e na o seria i como uma 

is 

. 
Anal uma narrat oral c atentar cer 

-tos e f da voz que na o am num texto 
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escrito, que sao t os da fala e das mÚlt as s lida-

de se contar a como uma ida - no nosso ' 

Mas j - -caso, em . narrar um na o e apenas e 

exatamente contar uma estÓria. A eena nao est.a conge na 

memÓria -, nao e uma ia ida 

através da lembrança e zar no seu discurso, 

-pois a narraçao e s aos acontcc 

-o lance mao da sua 

antec a esta ocorrer, sua s 

-acerto e um r a e 

a memoria 

Essa entre o e o jogo ser 

- -analisada de a narrativa e sincro-

trata um oco r r 

oral s ter-se-

' a narrativa oral s do e a c a 

.- stó-' Ja que o ace a racter t a por exce 

r que esta sendo contada como verdadeira para o 

entrosamento entre narrador e e a narra-

t oral s da tv, onde a ao 

' a " dando ao seu olhar o 

ao narra-
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dor, que de ser o "dono da verdade". -Essa e, z, de 

todas as narrat existentes, a mais f 1. Como 

a f an (1969):'' A c~nera de tv 6 como o em 

-O outro t narraqao1 que se 

a uma itura ocorri f e que -1 da memo-

ria, uma do narra 

dor, e con te ao se na defen 

si v ar cu para -na o se deixar pelos n acrésc 

que o narrador a no seu scurso, 

como"pre-tç~xton melhor ilustrar a história, ou avant ar 

o conteÚdo, quer a de at a, cómica ou ll:r 

Em a de uma D (1986), Per 

" me descreve uma 

vivida por ele, eu a concebo de um modo que, na verdade, ja-

mais seria se a expor ia fosse vivida mim.Fren 

. 
te a ia, o outro essa de uma 

r a me como I isto e, meu f 

-alcanoe. Em outros termos: o I outro e o l sem-

pre que posso saber • O autor, no caso, se 

. . 
as var formas de relato a f do o 

go Brasil x na de 1950. Ele mesmo foi um dos du-
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zen tos dia 

da rrota brasileira. No entanto, nao tanto tal afirmaç~o, 

o iHltor n~o s ern no seu livro, .is literis, 

a transcriç~o -a da narraçao j o PHE-8 do 

de Jane ) f como se essa t o de recr 

Na verdadt~, estamos diante de dois lemas 

stintos, s momentos rentes para o ou v N~o se 

trata as das de um , mas de 

varias s de f uma mesma 

hístór Pr ir o ter a de um que con-

-ta s ltaneamente a açao, gu amente pelos recor 

tes que o seu olhar tecendo. de um narquivo 11
1 

vai paralelamente sando os termos, as ias, os cha-

-voes, ou seja, as marcas sonoras t as na um locu -

tor de futebol; ou amos a pos de um narrador que con-

ta a já ocorrido há pelas várias possl 

bilidades de seu 

discurso, de que o deixa em si 

pr -para tecer a sua versao dos fatos. E a 

do o ouvinte de Nesse ca 

so, ele recebe a sonora ao 

ocorre dentro da histÓria que se conta, e precisa, como pr 
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meira cond " " no que ouve para zar 

o epi o a ir da sua ' E te terÍamos 

a ição nte que, sabendo de antemao estar receben~ 

uma ão já ocorrióa, "desconf 11 do na r 

rat que lhe sa o narrador, dando amante um 

" ao de i il 

seu 

E na tv? Na tv e d , o locutor e 

,., e a sua exegese do fato ocorrente sofre a constan 

te ia v como i-

ro"texto da narrativa, ou a - em si"-..No caso da 

~ 

narraçao de s elementos auserJt,es do contexto 

narrativo: a f do e a do jogo. 

Por essa razão o adicionais 

na sua fala para o mais poss l 

o fato em ocorrência. E já que a 

se narra so ser tr e s amen-

-te, e lance mao de recursos sono -

ros, e, marcas st que possam através da re 

entre um som e sua art 

num do j ser associadas ao 

caráter da narrat , ao estilo do narrador. 
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Em 11 do Narratár nas Narrat s 

ia Pes " (1978), Car e Yara a a-

firmam que " A -que o narrador faz do narratar 

de a organização da narrat , e baliza o texto com s es 

peci s dessa s a a n. Em :ema 

çao e pert te a a anál uma o r numa 

i ssao de o sabe exatamente o que de 

a toro o il ou v - em se tratando 

de uma tran ssáo de rádio - e tel tador - em se tra-

de uma são de tv. Seu scurso e izado por 

marcas Ifí as comun;,eam a um com e f 

liarizado t os lances do jogo. No entanto, atrever-me-

a zer que lacunas no texto de e Vie , como em ou-

tratam a ti 

o tratamento dado à oral na sua cone ' , as marcas 

mais e i f is na voz do narrador. A 

ia dessas marcas na de sent do discurso 

-na o e ida los autores. o que se 

anál 
# 

na sua e uma lat la 

esc r " " ugr " 

Em " and s (19 ) ' ao 

, entre outras tantas , um mesmo 
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e s transcrito 

afirma que um determinado falante pooeria (embora nao o tenha 

to) tu certos s na .la, consi para-

l ist , por s is na escrita, com a 

-çao de s i f através normas o que real:!:. 

zou e sonoros. Não -tal comparaçao sa-

tw acredito que uma mesma marca de efeito sono 

r o variar cont amente em i 

' modo 1e • etc; uma marca a ser a 

um s 1 • um tas possi-

1 s 1 a na o ser e 

at do 1e 
1 

Ao . sar uma ssao de fute 

jamais recorrer somente a uma transcr orto-

sem correr riscos de izar as cenas o 

No momento em de outros elementos 

também " am", como o som e o lamos 

a que antes e ou tornam-se sent,en -

uma 

de sentidos que, do contexto narr torna-se 

c a esti O som se como que 

era pa ao seu contexto 

10 



11

1 Ivan (19 r ma 

,con a si emot lante 

e a articulaç~o de uma nada palavra, tal ati J 

de uma vogal ou consoante mais OU InB' 

fixa, como 

a • Portanto, uma mesma avra escrita, uma 

mesma sequência de ser iada de 

tos at e 

tOE\ s como f no do seu lí-

vro: H La voix s f en is, cz.'"'mme en d'autres 

' 
t a moL·te. Las ne sont jama 

tu s .. Si elles ont l'a l'être, ceei veut simplement 

'el vont là la consciente et. expri-

ment que chose nous savons sans savo " 

Na verdade, o que caracterizar o estilo 

-narrat e a que ele faz de certas 

marca.s que do seu se urso 

as as, que uurn je de 

narrar " da cot e f do 

Em u Esti " f (1968), 

ma que " de um 

11 



um l na o s ao siste 

ma da l a mensagc:m e a dualizam 

Deste i ' a i 

toma um sent lO no processo de de 

uma c nc em iea. Na da em que esta r~ 

dundânc.ia nao stribulda de modo tot,alment~e aleató 

r e, em seu tratamento, se esbocem eertas constâncias, 

esti 

Na narraçao de redundância apare-

ce, muitas vezes, como e so caracte-

rizar, , at -que ref tem açoes 

concretas no jogo. Geralmente, s at -sao refletidas 

na fala cot como con o fa 

est,a passando ( , tristeza, etc ... ),e~ 

ocorre de mo 

dos casos, do t c zar a 

sua a, com o ao seu locutor um re-

tJ:ato ma l do j lo que está sendo Em 

" Possenti (19 f scurso, Estilo e 

afirma H marcas de I a no-

- -çao , desde que, • na o se a 

12 



1 como decorrente to-

ta da consc ia do locutor. Mas at idades de fala co 

mo 'falar como se estivesse irritado' ou a fala 

al irritado' (comum em discursos diretos lu idos 

em narr de te ou c a-

racterizar det_e ser esc o-

1 estilÍsticas adas com um grau bastante gran-

de por do 11
., Esse ttgrau de 

consciênc a que se Possenti e 1 

ao torna-se resultado de uma 

t a que o na op 

lar, na a ializada, e no to r-

Estudar uma narrat a viva voz, 

as marcas 1 icas caracter icas na fala do de 

e buscar uma para t s mecanis-

-mos que def um lo de narraçao, tem sido um a -

f para a a. Até mesmo um s los e generali-

na nossa 1 ' ou o 

futebol i no Brasil e 

seu 1 no da soe seja la im 

13 



prensa la da e tv, ou la esc r 

jornais e revistas, -e assunto carece de b 

cos mais i ali z . Mu autores j~ trataram do assun-

to n nas ~reas de histÓria, soe 

g , e i co de massa; no entanto, no que se refere ao 

estudo da 1 , e mais especif amente, da f a 

la dos , e do que ela at.lJGi. na relação entre 

o j ) e o ) , se z, ou 

in Shirt.s (1982), é?XÍ st.em 

C(3rca 700 t 1 s o assunto, mas 

t.Ón a quase e a o que se processa e o 

dos mesmos temas numa estrut:ura ja comumente a-

ceitan, a i se 1 a do papel da a es-

-no Brasil, e c o 1 " 

Fenômeno L 11 de Mar do Carmo z (1974) ' 

Trata-se uma sa neste campo, que procura 

um paralelo entre "o e a do ser 

non, como a f i.rma Hector, no pref~c do 1 11 o 

que justifica a deste 11 E e 1 o 

exaust das const.ant.es 1exic s da 1 

de , ass como as referênc t.Ór as sentadas 

a autora. O un lexical que a 

14 



ist e 1, e a desses termos, 

rias, verbos, met~foras, etc,
3 

confere a Fern~~dez irismo 

na area das pesquisas li st as sobre o futebol brasileiro. 

Mas, no entanto, a 1 agem fu IsUca é so 

oral, e nesse , no z respeito ao estudo 

da. oralidade no ' 
1 at.e o momento, nada se fez. 

Deve-se buscar, através da anélise fonoestilist 

der como de fato se narra a tr etéria desse ét.il-bola,que 

de torcedores, 

e em muitos casos, como numa do mundo, na vida de toda 

uma naçao. 

o r um dos de co-

deste século, desde como elo de l 

entre narrador e e atéia. É, 

v e , a dos anos 30' que a a falada a 

aque aos j em do 

do nos mea 

como um novo membro da 1 ' sa a exi -

j em , a da de 50.
5 

Somente em 

1970 acontece a narraçao de tv ao em do 

mundo uma nova de 

narraçao, lenta, com sas ma e menos 

ista nos lances. O torna-se um novo 



e o ficador das narrat sinc.rôn as~ 

Certa vez, seria s 

n al, se LeÔnidas - a maravilha a dos anos 30', reve 

c de 3 8' e "b 

ebol o da a re era 

' e Pelé da tvtl .. Esta ao ref o 

# 

mornento o j a dor e ao seu l 

como a e o sucesso 
" 

sao cri a 

ti r ssa.s comun , tão dist ~ o ra-

d e a pe voz narradores. 

Em coerência com a a de 

ser ao a dos 

s adiante, no lo III,em f lO I A f e um 

menta da sa a. Com isso, just ao 

et desta tese, dando a oral o seu valor 

# 

tanto ou mais que a esc r se txata da análise de 

uma narrativa que se na voz do narrador como recurso 

ivo das refletidas num jogo de futeboL 

o som, sem a menor sombra de dÚvidas. 

Comecemos, anto, pela desses 

narradores e seus t is numa narraçao l 

ca- o f.il cada um. 

16 



O PERFIL DOS NARRADORES: 



" se as cort 

e começa o j 

(do locutor 1 



Basicamente, são três os papéis si para 

a tarefa de cobrir uma ão de um jogo de futebol em rádio 

e tv no Brasil. Procurarei ar o r f' H c narrador a 

lhe incubi verdade, tais s 

~ 

oes que em casos po-

derão ser por mais de um pe Vejamos como se 

-ao seus respec pro-

stas de uma t ssão de j são os 

os narradores: 

~ 

A ele cabe a ao descritiva. Narrador of'i -

cial da transmissão, menestrel excel a da narrativa, o 

• e o eito É e me-

carac a uma 

19 



to estilo rsal" difundi r o co 

munidade partio e c torcedores) ou 

mesmo rcconhec do los mais leigos na arte do 1 ~Seu 

' estilo e marcado de maneira di de ac com o ve:icu 

lo de utilizado - o r~dio ou a tv. 

No , sua a caracteriza~se por um 

monto acelerado, uma narrativa i a, assimilada por te-

d.as as emissoras. A ausência ex i \Jffi 

mais ao seu discurso, onde as marcas rosÓdicas estão 

atreladas aos momentos de expectativa (lance de , faltas 

sas, defesas arrojadas do goleiro) ou :perda de 

um bem o zado, não finali 
N 

ao de uma jvgoua decisi 

v a, da linha de L A ã.o tem que ser 

completa, minuciosa, situando claramente o lance em avi ia, 

onde se encontra a bola, em que ·-ao se arma o time atacan-

te, e a do time A 

é sinc ' ao fato e o sara sempre alinhavado em ter-

mos de uma presente. existe uma regra de p 

e por isso o discurso do locutor • ra recorrer a oes 

verbais em as 1lm 

onamento da em presente. 

20 



No r~dio, somente um canal de emiss;o se faz 

presente: a voz do narrador. O ouvinte, por não se colocar em 

cena, tlSSllme in.evi tctve o papel de cÚmplice do narrador 

aeei tendo e i os e est ias do J 

narrado. Ele acredita no que ouve, e a verdade do lance descri 

• to e a ve narrador. 

de licidade, do ouvinte um conhecimento das re 

gras do que possa entender a narrativa. O torce -

com o locutor, aceita a narrativa como verdadei 

ra e cria a jogo a r da descrita 

te. O 

Na tv, o locutor ;::;a exercer um papel menos 

-predominante na narraçao em da na tela,Ele ainda 

. -e o 11 dono da bola", coordena as falas, mas na o a totali 

dado do ' r descritivo, como o locutor de radio. O 

' . necessarlos 

ao r~dio são reduzidos e praticamente di s na tv. O lo 

cutor transfere o 1 de contador do is~dio para o de ori-

entador t~cnico das s do espe o, Limita-se a tradu 

zir os lances no ano das re e estraté as, anunciando os 

j lo nome, ora ' o numero da camisa ou 
~ 

çao 

ica na escalação do time. 

21 



A ' do locutor de tv e lenta, por 

pausas mais l que no rádio, encaixadas de acordo com a 

do lance. A narrativa transcor-

re em O narrador espera a ocorr;ncia do 

para 1 em da narrá-lo, O telespectador CC)D-

da cena através do deo. Seu 
. 

1 e o de li co 

pre o locutor (um intér·p mais .i ai) 

se um se narrar o 

-que se mostra aos nao se sen 

te desprezado e o direito de também ser um entendedor 

das regras do futebol, e "testar" a narraçao. Já não é 

como no rádio " ice" da narrativa, e sim um "fiscal" 

. 
uct4uLlo que lhe e como verdade, a viva voz, ao vivo na 

tela. Inst confirmador ser i a diminui 

a c aç~o f~tica do locutor, j~ que narrar o • visto e 

I 

mais redundante e dispensavel. A tv rma. 

-Tomemos como uma determinada si ao 

de jogo,e confrontemos os dois estilos de 1 ao. amos co 

mo funcionam: 

22 



L 

recebe a bola. O tele tador a-

o lance. O locutor permanece em si 

lêncio. 

NO O jO>Hxdor recebe a bola. O locutor narra o 

ão da j 

2. 

a o nome ou a táti-

c a recebeu a bola. 

NO O locutor prossegue a o 

N 

e descrevendo a açao. 

3. 

NA TV,. .... , ,. ...... ".. O jo";a•:lor lança a bola, dá o passe ao com-

ro. O tele o lan-

ce. O locutor 

NO 1 a a bola, dá o passe ao com-

iro. O 1 narra o o, a 

da j 

23 



4. 

NA TV ••. ,.,,.,, O locutor anuncia o nome outro 

que recebeu a bola, 

NO Utili o recurso de previsibili o 

-ante c a ao, anunciando o nome 

. 
outro j ra a a, 

No rádio, a de modo mais 

uniforme, num menos ado, dentro de um estilo mais 

universal de narração todos os s, Evi 

o • 1 de cada narrador sera de acordo com o tra-

. ' este dara a sua a, com marcas e 

cas e pebouaíS na sua voz, e de acordo também com o universo 

lexi emrlregacio. o narrativo do rádio ge se 

e e para todas as ssoras e narradores, seja por 

que s do som num esp o a-

o como um ratp:sooo, um menes -

trel e r L 

A ia num discurso se faz 

exatamente para substi r a a da ando aqu~ 

le pequeno artefato ao ouvido, o torcedor espera um maior nÚ-

mero de 

24 



N 

çao. No 1, desde cedo, o rádio func onou- e em tos 

ainda iona - como o i rumento mal.s az para os 

' varies estilos de s s ' s como: " ' . Clar10S, 

' de auditorio, 

etc.,, 

A rage como elemento de in-

-por nao haver outro substituto 

que penetre de durante os pe odos de si 

cio, De ado em re ão à tv, o rádio não permite um scurso 

izante e como a voz e a 

ter sabe,no i io da pausa. 

, na de um j , estende-se 

um si io que antecede o te de • Nesse caso, 

o da pausa varia conforme a dramaticidade da peleja, co.r::: 

forme a atitude para narrar a o 

que se desenrola em campo. E l da, a 

-mao, ele 

to de 

da voz, a 

' o 

ta, 

de 

to 

" ' 

o 

se e 

si que 

' e apenas a 

25 
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ia e decrescendo o volume 

. 
antecede a do e um 

' . A e o p 

• ato ja 



mente narrado em de silêncio; ou melhor, não narrado. No 

da pausa antece ao , o ouvinte recebe um ele -

mento a deci ão da ' e a 

torcid.a presente ao jogo, os que se er10ontram dentro do ç;stá -

di o. Observando s atentamente na real i 

~ 

na o existe uma s do to de ' mas uma subs 

ti ã.o de narrativos. Sai a voz do locutor e entra o 

barulho da torcida comemorando o marcado lo seu time. 

e sa o do 

que rá. É a voz torcedor interfe na narrativa. O tor 

cedor presente ao jogo passa a ser um prot ata da narrati-

. 
va. No entanto, o time goleador e um visitante e tem a 

o si io do 

antecedente ao ao silêncio do torcedor de-

cepoionado. O então, 

-lho da torcida, a nao do que o time 

- . nao e o da casa, mas sim o visitante; tudo isso antes 

, 
mesmo de ser no ti , num tom ja dramático, pelo 

cutor, o 

Na tv existe uma maior ilídade no e lo 

do narrador, Cada emissora resenta um estilÍstico que 

vai çoamento 
, 

com o e com o -das narraçoes 

26 



um pe 1 mal.s i e seus na r 

radares., Com o li o cai por terra a nece da de 

da n 
~ 

ao "c e vcc da narra 

" o locutor precisa sati amante sua a a 

um canal eml.ssor a do jogo. 

As pausas na tv passam a a siçâo media 

dor a entre o som e a cena. Funcl.onam como lacunas abertas pa-

~ 

ra o uétLntcao. E esta torna-se um 

, com c os narradores di en 

tre si, fazendo sobre o anda-

manto do j da manel.ra s natural 

colocar-se dentro da casa do i' 1 a 

1 , narrador e f c unta 

~ 

mente do desenrolar das açoes. 

w ' Na tv, as pausas sao mais constantes que no ra 

dio, o to de e o si i o sao 

w 

como marcas formais de estilo, e nao exatamente como 

~ 

instrumentos informativos. A voz nao comanda a cena, mas age 

i da narrada. No caso de al e 

missoras o to de gol ' e do por termos. são 

• metaforas, c li s, rias, ou a s nomeaçao do time go-

leador. Torna-se também uma maior i na r 
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va; ' o narrado está sendo c c h e-

c a do lo torcedor e por isso mesmo - -oes sao au-

com mais ia., 

havendo a nece dade de um preenchimento 

da durante o desen ar j , a emi§: 

sora de outros recursos que se ram na transmis 

-sa.o, s como: ios, concursos, de 1 

res com texto amente em , etc ' ; e os pro-

prios narradores entabulam conversas tratam de assun 

e c tem e:xc va -

mente ao j em andamento. 

, as do 

locutor diminuem na -ao em , de um modo mais e 

ente, e divide o da narrativa com outroe inter 

ventores, e eom os seus cc>mj)anrtei roa de narra 

: o comentarista e o de cEunpo. 

o 

o de 

do geral, ser sentado como Único, ou no apro-

ximadamente , tanto o rádio como para a tv. É ela 
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ro que s ineren a cada um dos veicules definem 

drÕes dis de personagens. O de maior ou menor 

1 na dos e os s no r~dio n~o ser~ i 

ico ao da tv. Mas o o na a desse profis anal, as-

sí.m como a sua ao dentro da narrativa, já nao diferem tan 

to ao o em stão. Praticamente, ao 1 do 

, 
seu discurso, ele os tara se a s dos, f a-

r o E3eU 1 de e observador do j Ob-

serva e s comenta. precisa, ao do locutor, 

discorrer sobre uma ao a à narrativa. Esse espaço 

de entre o momento da 

cio da sua fala lhe permite 

discursiva, mais elaborada, com maior variabilidade lexical e 

oonse menor a. 

Sua fala e menos ~e]·a no ra'd 4 o ' ,, .. h ou 

na tv. a prior i de narra-

ção. Seu discurso se aproxima do discurso É alguém 

numa 1 as j 

descritas anteriormente de maneira noticiada pelo locutor. As 

estruturas prosoa1.cacs ( s de altura, andamento e inten 

sidade) do sentido do discurso e nao 

de um padrão -de narraçao 
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As nos is na o a risca uma es 

fatores determi 

nar o fil da sua fala lo exato momento. Pode ser o cs 

de t o seu discurso entre 

um lance e outro, ou a açao deste discurso 

com o num resultando 

n\Jm screto ou lamado P'?la ia at 

tu de emot do ou a por uma forma de apre-

~ 

sen rnao de com o r mas s 

acordo com o de uma 

É sal que a açao de 

a na voz comentarista, ao contrár do 
.. 

1 nao as-

sumo, de um , um carater de " " 

nos l ares da como modelo por-

que se assemelha a quase todos os t que 

costumamos ouvir no a dia. É na medida em 

que, da do jogo, assume o caráter 

da reter de efe , onde, desta vez, os stros 

o do seu discur 

so. 

De um modo , o papel do comentarista de 

em e tv se do papel de prÓprio li-
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' co. s s, e e le que mais a 

~ 

ao da em comenta e analisa as joE;a,ias 

suscita a di da "opinião ssoal 11 .. Com isso, rma um 

posicionamento tático e estético do jogo de forma 

zada, de acordo com o seu de vi ent muitas v e-

N -zes em oonflito com a ao do torce . Seu discurso na o 

se asseme ao do r campo nem ao locutor.É s 

1 ' N 

1 menos e e na o 

dos recursos estilisticos is na fala cotidia-

na .. 

o DE CAMPO 

' Esse e o ito confirmador c e-

na narrada, trazendo também ao ico certas curiosidades re 

lativas aos bastidores do e o. ivamente ele se-

ria a voz do l ilustrativa, sua fala con-

zando o I 

s em campo: entrevista o z, 

• de clubes, da a .. s escal dos 

times,as sub 
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Analisando o cliscurso do campo e as mar 

' eas e c.i cas na sua voz observamos os is de 

ea variam em momentos d:Ls tos 
~ 

narraçao, Muitas ve 

zes ele assume o papel de do comentarista, discu-

t com o col o lance oc do, e também a 

sua o dis-

curso do 1 com dados informativos de rol ia para o 

assunto em , Nesses dois casos sua voz aproxima-se das 

1 de dinâmica do comentarista, As vari s de altura 

andamento e são rol s e sem e-

' ia dizer que o seu discurso, nesse caso, e o de que se 

encontra dentro da cabine de transmí.ssão e não no campo de fu 

tebol, junto aos bastidores do o. 

Um papel assumido pelo 

' 
e sem da o mais c arao co, é o de 1 do lo 

- . 
cutor, Essa ao e i e tradicional nas s 

' i cas, especialmente no O, narrado o 

lance de j o locutor chama o r de campo utili -

zando recursos vocais semelhantes aos do col ritmo acele 

-rado, intensidade forte e maior vari ao na a em f"i-

nais de as- de 
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a, de as e me 

co rita pe ter, 

E por fim, uma te r a ao: a de entrevis-

' , A VOZ e ada ap a ssio-

s de s e tele ornais. s relatí-

vas ao j ou mesmo ao dia a do caráter 

s ene, de vari aos stros de 

al e • 

Neste tulo, apresentei de uma mais 

iz ,o perfil de cada e suas caracte stícas 

vocais dentro de sí s durante a 

-
jogo, Mals adlante, especlflcamente no cap:i T.res (III), 

examinarei a dos narradores, detendo·-me no e da pe:;: 

formance voe do , de um modo mals detalhado. Por en-

-fica uma ssao de corno funcionam os pa-

s desses na nar 

ração de um jogo. 

Passemos das rel -oes di 

cas dentro de urna de o na-

mente trocas de turnos e da s e 

torcedores, 
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" - O que 
# • 

que so voce viu, 

Flávio Prado? " 

(do locutor Silvio I,uis, dlrl-

ironicamente ao comen 

' t apos a marcaçao 

de um la tv) 



~ ' ao de os dial os 

t s s uem com uma e a, o 

1 aparece como um iro narrador, o a de 1 

da narrat outros s ' o comentarista e 

o de campo, de a 
N 

ao de li ares da 

ao. 

Se aceitarmos a transmissão de um jogo de 

bol em rádio e tv como uma narrativa oral de a pes-

soal perceberemos que o papel do locutor é corre ao 

1 de um que uma 

seus auxiliares, , atuariam como intervento-

res da narrativa, tos que presenclam o :fato narrado e in 

ter:ferem na ao de detalhada ' e l iva. Porem, 

visão ' tanto generalizadora, esta e um s na o em conta 

a ques 11 au, nem ressalta que numa narrativa de 

-ia a in te ao de te ros ser dis 
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1 ' na medida em que um Único narrador supre e e ta 

o de emissor. No entanto, a 
~ 

dos i ares 
. 

ao e pr~ 

viamente como uma real -caracteri ao 

p ia emissores. • 
E como se • a h i a sem eles 

• # 

se • Mas, no decorrer o locutor e sem 

pre o eito medi das falas, os discursos e 

vez aos tem o avra. 

Os em dois p 

• terno", onde os s se revezam nos is de emissores 

e re,cEnJ•tores; e um "externo", visto que toda narrativa se 

orienta para um ou mais ouvintes. No caso do ebol, ou de 

quer outra , o locutor nao tem um 

. 
back, seu discurso e a um de po 1, 

' mas o - o torcedor 

Charles Ferguson, no seu Announ 

cer Talk; c o f ster Variation'' (1983) 

... is a monol afirma I! 

o r directed at am u1l{nown, unseen, he 

neous mass aud.ience who ly choose to li , do not 

se e activi be d, and de no to 

the speaker." Na lidade de verificação do contato 
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, 1 1 ), e ~ 

na o confirmar se sua 

foi assimilada pelo ico, o de rádio constante 

1 ma o certos arti de o ou-

a dos acontec no de Tais 

c -sao st5es para o ouvinte, como por exemplo: 

o de j , o placar da da, ou os nomes dos joJ;;a,1o-

' res marcaram S' 
' s e 1 saber a em 

o seu interlocutor - o torce ou a ouvir a ao, 

a sua capacidade regras do por 

cos há citados, um interno e outro rno, ocorrem 

, e interagem para a 

carac de uma Única forma ' da e especiftca 

de • Seria analisá-los s 

' o to de e dt Afirmo-o a 

credito numa ssao de um j , na medtda em 

dois ou mats narradores entre , existe sempre um 

' tercetro interl que e o o 

-r a se destina a n~'"'"""ao dos acontecimentos num campo de 
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Sem o lio da dado de co-

brir os e os da narrativa com ins 

ou seja, a voz, o locutor de a 
~ 

ao 

dentro de um caráter mais linear, zado, A 

ca se o locutor sati sitos 

-s de uma ssao a 

r e à. narrativa. As 

-auxiliares ocorrerao em si s rtunas, ora comanda-

pelo locutor, ora baseadas na prÓpria capacidade de cada 

-um r o uma ao 

' compara a sua de com o seu esti de 

' orador. Juntos, s contam uma h i ' mas operam de 

-di rente, oes na voz: 1 te stico 

ritmo e 

Esse eso aos con-

vencionais de ona mais como um 11 j I! As 

auxiliares como s 

nhas melÓdicas e tmicas, elas se ' as 1 do 

nos seus mementos de • Dá-se uma troca de tur-

nos ~ :fala :fala. 

Ron lon (1981) :faz a 

sobre a nos diálogos: ''··· concern was with under-
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the inte on tween a 1 and s or her 

ence and be a moment 

11 * Mas numa 

entre e líeo se faz comandado 

os que ocorrem dentro espe o. c 

de a iz ão de um lance e a 
~ 

çao de bo-

-la em jogo determina a uuracao dos turnos comentari.sta e 

-do campo. No rcebe-se o ritmo na o 

a e texto 

-ao da cena descrita em a com a mobili dos j 

dores em 

N 

, o locutor nao ta o ciclo 

mais convencional da c ssor 

Em talk, o ssor comumente retoma a narrativa con-

-f.irmando, comentando ou a ao do 

:istica 
# 

caso de uma em radio, em mo-

# 

' o turnos dos auxiliares e 

na tv, e o retoma a 

a do e o seu auxi-

liar sem re 

O mesmo ocorre entre locutor e lico ouvl.n-

te -o torcedor ausente. escuta a va, a mensa-

40 



ao de e fica estabelecida a re-

1 
~ - ' ao s Mas na o e po 1 a certeza 

-uma r e do ouvinte, a na o ser cartas ou te 

resta uma lacuna no ciclo dial co "emissor-

s E vi , em momentos de 

liz ao do j ' o entre os narradores arti a--se de 

mais comprometida com os e p cos comuns a 

-uma ao ca. O no 

conve onde os interl s se revezam nos 

papeis rraclo:res e os. 

Já na tv, o tubo de lita a su-

-pe ao de temas. Os narradores travam uma conversa mais 

distanciada das est fixas de vocal, 

' s para o radio. e discutem 

dos mais - pertinentes j ( de ' na o ao bas-

tidores, ia para um outro clube, boico-

te na , etc .... ,.), o deo continua documentando as ce 

nas do fazendo a nar.rativa do plano vocal 

o ano visual. Tais assuntos externos ao da 

da levam o tele tador a indiretamente 

gos, Na sala da sua casa o torcedor a tv, 

aos narradores, discordando muitas vezes dos seus de 

41 



vista. que no todo 
. 
e um co, 

e , um narrador em potencial. Desse modo, 

coe os dois p dialÓgicos: o "interno", entre 

locutor, sta e de campo; e o "externo", en 

tre e torcedores, 

' ' ~ 

os os dispositivos que se a ma o 

r a o tador inteirado da si 
N 

ao de jogo des-

• ta na • da voz narradores, de em 

no canto ou do deo, detalhes informativos so 

bre a da. bolet o do j 

o p 
' a loteria e comere s. o 

-de o e osa na 1 ao 

mensagem. Tudo isso dispersa a do tele 

a oral, fazendo com que os e :f e i de na 

voz do locutor passem em de 

No rádio, o co t ssor de in-

~ . 
da dos oes e o som que vem VOZ s e 

Isso pos lita uma melhor 1 da nar-

do ela 
. • rativa oral por e c a 

Já comentada , a troca de turnos, 

com suas • intervalares dentro dos di , está 
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go estiver em ' e r e havendo lidades de 

-oes de jogadas de ' a do sourso 

' mente com o locutor e Sua voz senta um 

com a do j 

turnos narradores pode ser associada ao rolar da bola du-

rante o • Exemplificando melhor: 

NO ' j em movimento, mas sem 

de ataque a • 

NA • O turno e do locutor, mas existe a permis-

-sao a a dos liares, 

2. 

NO " .. ;o ;, .. " .... Bola correndo,jogo em ' mas com 

perigo ataque a 

• NA • • ti li * A fala e nesse 

ocorra au-

xi ' o locutor e 

-prosseguir a ao da j 
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de campo para, havendo tempo, fa-

zer as suas 

do o me ador 

autorizando a sua 
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4. 

NO CAMPO •••••••• Interrupção do jogo. de a-

conteceu: um gol, uma falta , a ex 

são de um jogado e ••• 

NA con-

dos , revezando-se 

uma maior • a a se-

"locutor-repÓrter de sta 

. 
Na tv, a ordem dos e menos da, 

mais • 

5. 

NO CAMPO,. .. "' ,. .. "' .... Intervalo de jogo. do r o tem 

po. r a a minutos para 

a r e do • 

NA ...... "' .. No existe a 

so do comentarista. alguns 

ele :faz c as e - táticas oes so-

bre o ira do j • Antes e de-
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pois da sua fala dá-se a a do 

repÓrter campo, j 

anunci s ti-

mes, etc ••• 

Na tv, normalmente o discurso do comentaria 

ta no intervalo do p ro para o 

• tempo e bem mais resumido,uma breve 

do • • O resto do tempo sera do 

os comerciais dos s e 

Analisando mais atentamente todas as .rela -

dial c as de uma observa-

mos que outros protagonistas, além dos 

c i ais e do co ouvinte e te indire-

• tamente dos vazam dos 

t.ransmissores, e que muitas vezes v ao almente para o 

lico, como a de "ap.roximaçào" entre os 

interlocutores. 

emissoras , 

na te 
~ A 

, tem um mi atrás do com o in-, 
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tuito de os diálogos entre os j s de e o 

eiro'* ' no futebol, o como um 

do dos posic e 
# 

da sa na 

do seu campo. Ele ta, gesti a, e com isso 

• • s tambem para o publ o em casa, Do em 

se , o goleiro tem uma s 

j me rvar a 
N 

ao 

time os seus iros. 

-No da ao das tor-

cidas no ao de Mas, além desse 

caso, existe uma segunda de di • que se co-

de modo externo à narrativa, e que por s c as 

. 
e mais notada na tv. Torcidas e muitas vezes se con 

en de vaias, ovaçoes, troca ou bei-

• jos. E comum o jogador ao torcedor em campo, Nesse 

caso as a ti sao as mais diversas e r e ironia 

(mostrar a camisa do clube • a torcida adversária logo • apos a 

de um gol), (retribuir o carinho da da 

com beijos) ou (dançar, dar diante dos 

torcedores). o j se volta para de s 

• • como se uma so pessoa, um so • E a 

cresce nas formas s variadas de -ao. A 

47 



tos, na ve>r1:lade, são) ; e o andamento do seu discurso é 

tivo e o 

Finalmente, 

-participam dos numa ao de 

em e tv a do auxiliar, le 

que se encontra do e , na central de da 

externo e 

neamente em cidade dos es-
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Na tv, a mul licidade de 

ele tempo, abre 

as várias para a elo 1 

ca no video. Em o, menos 

di 

res e ap um scurso cuja licielade re no 

sono.r.o. 

essas , basicaum,nte, as rala-

• Será 

a estilo 

de uma 

oral de um j sentar os 

de variabil al, na fala do lo 

cutor, Como ela se articula, interagindo e narrativa, a 

p r marcas prosÓdioas e segmentais, é o assunto nos 

se tulo - o de número Três. 
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A FALA DOS NARRADORES: 



-" em e 

c ias do campeonato terrestre. Os 

isto 

os 

netos no N 

t em 

i, com a 

casa. ..... 

-Eu- se LeO, disp 

f com demon 

- Se me contar, eu o deixarei 

Quarenta e cinco 

Está bem. Mas não ja 

Então, nas semifinais •.• 

e eu me sento 

tela. 

c 

ter 

têm 

sei todos 

sse Charos,tr~ 

LeO. 

-, e voce fi-

-a que e um 

de 

na frente C!aque 

são. Meu Deus, emoção! 

! H 

{Stefano 



Neste c I 

, o scurso do locutor, em ser bem 

marc em todos os e . Pe 

lo mesmo mot i -ao ra-

dio, onde a recurso de li 

entre tanto no 

que se re uma n da fala con 

a uma " da s 

recortados. 

-Para o a narraçao e 

de cert.as marcas que zam o lo 

do narrador e tornam po l a dist entre esse de 

e outras narrat s, recorreremos 

aos • 7 8 ) , e-

de jo-

ao rádio e pela tv. 
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Atentando para certas conf na 

fala locutor a de " " 

de o "est colet 

os narr do , e " " 

que lecem lo "individual" de 

cada narrador. resu acúst atacam 

e (marcas continuas ou ) assoe ao j ' 

como ponto entre o u sonoro n 

da narrat e a " das açoes dos :í em 

na voz o 

(1978) chamou 

castl 1 e -sao nas narr CjUa!?; 

do uma jogada em campo se concre·tiza. O mesmo o-

corre em ao tempo. O processo ace ou 

andamentos 

' tornos bem se constantemente, e e 

movimentação e j 

nos, mesmo o entre os 

nas regras futebol, na o uma narraçao 

' um j de no r Qual de nos~ dentre os que pos-

suem um de conhecimento das s que regem uma 

a futebol a nao seria de ' 
a 



' de soes acust as, um de um 

me ao do seu advers ? são ' essas ' as vezes 

' -
f as vezes nao, num scurso f 

11 me-

as 11 para (1983) f que nos za, mes-

mo a lÔmetros de ia do evento, a do es-

la VOZ do nos devolve o 

" do 

são esses macro e da 

f ) - a "metáfora ou 

recortes stantâneos, marcas localizadas e 1 

a al" da ist 

camente, a narração de um j de 

Não se trata desprezo ou 

tante da s dentro dos s e, canse-

do ; Mas da opçao, e 

da convi,cção que o seguro 

o do perfil -uma narraçao ' pr 

no rádio, dá-se através da comprovação que marcas 

e st claras e na do 

constantemente durante uma narraçao e nos da " 

pressão acúst à cena do jogo 
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-A grande di entre o e a tv e que 

a narraçao de radiofÔnica, ser r a em mar 

c as o estilo narrat 

a ional, coloca-se ma um 

e elaborado 

, tanto na falada na escr 

ta, como também entre ass 

A de tv se s 

da conversaçao cot , nao se liza de tantas marcas vo-

c ,e recebe outros elementos s 

através do video, 

te c , mais ao universo dos amantes do futebol, 

e ,apresentando-se como me 

ra o torcedor ' ou leigo nas 

Para ilustrar essa clara entre o que 

- narrado rádio - tv, busc e no e o e na um 

da -propr : de uma 

a. Durante o comercial, e 

e ace narraçoes de 

to r screve todo o ual da de uma "c 

substitu apenas o que seriam os nomes j los 

do ' 
lo, 1 , etc ••. ) , e pr~ 
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todas as modalidades vocais uma narra-

ao gol do time A entre o 

meta, objetivo f , "happy r e 

ce a do ivo adicionar a aos c 

recebida como uma " es-

tas que poder a-

través e de um texto 

acentuassem as 

-sao das ao longo texto narrado a str 

buição de marcas orais as da de 

a, cu com o de gol. Nesse momento o narra-

a " " por (de "boa ! ti ) f 

a vogal a voz ao 

e a voz com a 

conclusão da palavra " 

O grito de , marca carac a da narra 

ção de futebol, assim como outras realizaçÕes sonoras 

func como parãmetro uma associação entre a 

cena na tv (um homem ) e o narra-

' do (todas as a es-

trutura do anÚncio). 
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-As varias sibil de som 

num mesmo enunc poss i ao o sen-

ti 

as 

as condenam ao 
J 

ostrac do "texto mudou, secando a esc r 

Ass se melhor um est 

do outro, zando-se e 

o f r e t Como bem ' 

no seu 1 "La (1983), " Les s et 

du langage sont cons a jus te ,comme 

des naturel entre contenu et Les 

- n' iennent ' me a cette .un 

1 naturel et vivant caractérise les " 

um de como o 

cio li a 

c marcas texto No 

ano de 1988, a Jovem Pan, de são 

um concurso para ate 12 anos que 

se sem a o o es-

narrat locutor daquela numa 

a a 
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entre os a ser 

ou as entre tratos voe 

a certas marcas orais, a 

-voz e a de a 

~ 

pressao de que esses locutores ruir ao o estilo 

do buscam de modo seme todas as formas 

-de sonoras do r a 

a mais a 

c e-

-na , no z e a 

a quer a nos a 

da narrat se para os elementos del 

que o olhar imaginaria 

ao , nos de 

çoes em f in ais, etc .•• 

Comparando o lo de uma 

anças com o estilo do 

cos 1 e 2r pag. 

-sao ' 

) observaremos que as estruturas 
' 

os narraçoes 

1, 

em os andamentos também se as embora o 

da ' -a um pouco mais lento, Ja -ela nao 

-exatamente com uma s , isto e, 

58 
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o lance no jogo - no n 1 io -- e de 

em seguida, descreve a 

c as também sao muito seme 

tu ativa glotal -uma vibrante alveolar mu 

ou a de vogal f em de sentença com 

xarnento de no voz; e f 

voice), com 

manto de vogal em e me de 

uma tensio e elevaçio da • 

Na busca provas de a caracte-

r a do 
~ 

de narraçao st no está nas 

prosÓdicas e atuantes na estrutura sono-

r a locutor, izei os s 

, tomei um trecho um texto c ' a ' 

de Homero, e algumas linhas desse texto na de 

uma de futebol radiofÔnica, o 

poss Esse foi em f ' e 

colocado para a i ação de s 

dos a esmo ( 2' pag. ) . Todos os 

de com os de 

que lembravam uma narraçao de em Em 

o mesmo exerclcio com um outro texto, narran-
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do-o dentro das mesmas me 

do lo dos locutores de rádio. o texto esco -

de urna jornal " 

p ", e versava sobre o da cubana 

( exe,!llpJ.o 3 , pag. ). O resultado para os foi o rnes 

mo; do al e sernánt do 

texto, a se de uma nar 

-raçao futebol. sequenc de 

le e narraçoes com um texto do escr oé-

c Pi int ado"500A.C." ( 

1971), uma uma batalha da 

4, pag.88). só que, neste caso, 

o autor tratou de os nomes dos no 

, como Pelé, Coutinho, , etc. . . ( o 

jogo era Santos x Portuguesa de 

batalha na forma de uma locução de futebol, com todas as 

marcas or is, caracteri do 

-narraçao , nos a nit -sao se tra-

tar de uma < a futebolrst 
7 

a. 

Interessado em saber que resultado obter 

caso trabalhasse esse tipo exerc forma 

i cont as minhas 
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amigos 
8 

lerem, a em voz , um uma trans 

-de uma narraçao . A 

sa ia era e estilist 

sentes na locutor sem o marcas 

de uma futebol. -a gravaçao das 

com a gravaçao o r jogo (exem-

5 ' pag .89 ) , i que, em momentos, a fala do 

, remotamente, ser a uma 

a. Mas essa seme , como era se 

ocorreu exatamente porque marcas orais as das 

-textos a de s s sao 

comuns e c as da fala facilmente 

• Não há como com con -

de uma f que 

-texto narrado e o recorte de uma de futebol , 

e menos ainda, uma narraçao de em Concordo que 

a s os mais nas do j 

uma 

nas iando-se nos recursos sintát desse t 

; mas, de um modo geral, marcas sao t 

tanto nas narrações de como nas tv. Assim -so 

seria um ouvinte, mesmo um ass ou-
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rádio, com -ao 

va e, indubitavelmente, uma 

sonoro leitura viesse acompanhado suas 

c as s c 

As 1 (V.A.), 

çao (V.And.), intens (V.I.),eal transcr 

a (T.F.), são re no r-

teiam um scurso oral. são também c as das qu~ 

tro bás do som: 

e • No seu artigo "Phonetic 

básicos 

de vari oral: as e as 

• As primeiras estão com o 

am a voz a da 

do os mecanismos do 

de vezes ori-

, a sua mensagem. Já a f 

de luiriam " fundamental as the 

o f as the corre s, 

and ion as the o f meus). 

do três 

de percepçao imediata, a mensagem 
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em "profundidade" ) , "extensão" tempo) e " 

É extremamente um 

poss il a do il de uma 

oral, especi se tra·ta de uma narrativa s 

nica, como no caso .As as neste sen 

ti -nao me No entanto, o mater dis 

l -e 

na voz Retomando Laver e 11, va relem -

all made up o f sounds 

terms of quality, p , loudness and 

in thus on these variables for 

their realizat assim, o a em repr~ 

sentar simult.aneamente num todas as 

variaçÕes desses 

tensão de uma 11 isão" na 

recursos Esse 

t deve ser 

çoes t as na fala dos s, 

notação, a partir da de marcas e 

sua frequência e da sua co-

com outras marcas. 

• 
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-E e desse rac que 

to marcas de e de 

na narr r e 

sonoros que def o narrat 

e da tv. sas marcas já 

ram nos Tratemos agora ex a 

mais detalhadamente. 

Se atentarmos para os 1 

de var (v. V.And. e V.I. ), notaremos o des 

ses três ssos caracterizaçao estilo 

narrat para las,c 

do untamente. são de at emot se-

me conforto, tensão e 

A sa assoe 

as um mesmo 

uma , como se encontra na 
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a) ...... " " ~ .. ., .......... " .. 3~ e 4~ V.A. 

linha v. 

de v. I. 

b) Tens ao .. ,. .................. ,. .. ., ...... s~ e 6~ 1 de V.A. 

linha de V.And. acelerada 

n 1 de V.L < ou lSS 

c) " ........ " .......... "' .. 1~ e 2!! 1 V.A. 

linha V.And. 

de v. I. ou me forte 

, as c l 

sao apenas , e variar de acordo com as s 

çoes narrat do jogo. No rádio, o na o somente narra 

o o ouvinte, como também as do 

torcedor, as, por ass zer, e mesclando a nar 

rat com s que caracterizam emot v a 

riados. 

-na zaçao os 

de - também le na narraçao, como na 

-e na s do texto, a ser a trata-

junto com a de (como consta no 

dos • 7 8) • Desse modo, teremos uma 

- -sao clara deste processo. Na mus ' as 
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associadas ao ritmo, sao açoes internas do executante, ou 

o eco silencioso de urna • Na de ' a 

-pausa e o de si de um 

do t.empo que com a açao do 

j os de cont 

o locutor rádio, seu 

f tende a realizar constantemente o I ri como urna vi-

mÚltipla e nao corno urna iva velar ou 

. Esse procedimento se dá, s s mo ti 

vos: 

cara ter e do scur-

-so i A e e uma at que 

comumente se destaca na fala dos oradores icos, 

c os e no nivel ou 

adamente falando, iona-se com uma outra at 

nas pelejas e nos combates 

guerras i c as o entus 
9 

o motivo para tal de 

-t desses fonemas e que a das vibrantes, de 

-as poucas de uma boa 

si , cria uma certa saliência orienta a 

uma melhor das fron -

6 , 3 , 

pag O l. 
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Partindo de uma ' e a a 

uma ocorrências semelhantes, ret outras 

gravaçoes, cone que esse modo -e basi 

camente uma marca de esti 

em de 

-çao, sível 

esse t de ocorrência. i por , no mos-

mo 6, processo subst nao se dá, 

rnanece a lterável 3, .9 o ) • 

Na 

mantem a fr , na 

lavra ~"R , realizar novamente a entre os fo-

nemas. um 

I r I, na " ' já o lhl de 

Neste caso de diss torna-se extremamente dif .il a 

de uma vibrante alveolar no de 

uma que já no seu este mesmo 

ma I r I. É sal a veloc nar 

- Isso e natureza 

corre acúst a entre uma marca 

de voz - a Ir I -e urna marca namJ-

c a de voz - a linha de andamento (V .And.). Particul 
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que esta e uma das marcas lingulst 

as no estilo do locutor de rádio no Brasil a 

entre "articulação• e • carburadores 

que filtram o gás da 

Portanto, fica o 

-. contribui del esti Sl para o 

t"or. s essas sao pass de ser sando 

uma nada orientação da 

para uma me entre ' 

um ma imento sil em certas 

lavras devam ser destacadas do contexto narrat ) . 
No in te 7, 4,pag. 

uma marca de quali através de 

um so bem individuali , nao 

tilhado entre todos os locutores. É uma marca listica as 

soe somente a alguns , como no caso 

do locutor José Silvério, Rádio Jovem Pan, Paulo •. É 

quanto 
. 

descrição, a sua ou a, o modo como 

ocorre, e na medida em que dif ilmente achare -

mos uma licação objet e f une 

no como e alternat um de sem 

do locutor, ou uma me compreensao to r-
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Trata-se "alongamento e v o-

f em f de como ao 

art de s, que cons 

no 11 quando o , no caso, o 

~ 

silaba, ' na o pronunc a a 
j 

de modo tão breve e suave que a torna, quase 

1. Abaixando a inge e a 

' o uma 

em ' ou 

em um 

volume num local onde naturalmente a o 

a uma acúst de uma átona, e -na o 

uma a, como neste caso ocorre. 

# 

Essa pr e l entre 

em vogal final - e V.I. 

acréscimo de volume do médio para o forte. as 

outras l restantes (V .A. e V.And.) que 

também se modo 

tant.o na tempo a a 

da linha de andamento -e menos brusca, 

a entre uma e outra rel 

menor 
' na marcaç:ao de. pequeno 
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e volta entre as 1 grave e 

O abaixamento de nas em 

-f e um recurso, diga-se 

mente manobrado , tanto no na tv, 

embora observe-se uma maior timidez, 
~ 

razoes ja 

nos , por dos de 

tv. No entanto, o destaca o recurso li há pouco 

, excluindo-o um ivo e tornan 

marca de est ' e de 

de um com 

çao na finaL 

Outra marca de que aparece com 

de e o sett 

"harsh " Esse processo de tens e e 

da lar ocorre 

mi-ahertas, precedidas de consoantes, em ou de 

por uma na corrente 

ar, uma certa " na voz do locutor (r as-

) . 
Em "The De ser " ' 

Laver (1980) afirma que " A number h ave 

de ser ion of ity associated with harsh voice". 
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tens " 

A aspereza na voz do locutor, a da 

uma corrente de ar a, está assoei a uma ati 

tensão tension) 
# 

ser a remeti 

da a uma s de 

esse de marca a 

caberia situá-lo junto com um 

que dentro da cont 

da corre entre as linhas 

"coluna " da - frase 

de -e essa 
# 

propr marca t 

to recorte de uma " saliente e del est 

Noutras avras, fica zer , um fluxo de ar, 

uma certa de 
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recorte da , constataremos um mo-

• Mas, se nos 

no exame i do momento de 

setting, e compararmos o 

mento de cada uma das três linhas mesmo , con~ 

tataremos que houve uma pequena no andamento 

(1 V.And.), como da vo-

um a 1 em re-

' as outras duas. 

dos da vogal f em f de sen-

de laringe 7, 4 ) ; e 

vogal em ou me acom -

por uma aspereza na voz, com levantamento de larin 
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ge ( 8, 5 e 6) - ' notaremos a 

ça no de produção dessas marcas esta relac com 

a de entre as 
N 

suas açoes no 

J e tese que o i -

zando o som, uma marca t de com uma c e-

na de j Analisemos algumas sas 

L A da vogal f , na 

uma retrata uma at de 

, provocada uma na 

N 

, nao cone 

la. O so de " ", na , esta 

ciado à tensão que ref a ,ou 

a de do uma s 

de de goL 

2. o de está assoe ' a v o 

e queda quencia. É o que Laver (1980) 

10 
ntensen e ulaxu • 

-2a. o esta assoe ao acresc 

volume e e ' 
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3. o de final em 

c a a (embora curta) e uma pausa 

' o período entre senten -

ref uma de da '-cena Ja narra-

3a. O de em in ou meio ,prs: 

consoante, e o propos 

-çao ' uma atitude , sus-

a cena um , causanuo na 

-narraçao e, por a" do tor 

cedor. 

A di entre o scurso 

to r e o do está na das suas 

' como também no da mensagem entre a 

açao e a narraçao em si. 

tam ao comentarista o seu s "na= 

tural H, - da fala " ' ' cot 

neste caso, se na no recurso 

estilist de certas marcas f ' 

so Ass tanto a tv, os 

estilos de is 



dos se entre si, em 

-os como se comentar con-

vers 9, pag. 97). 

Entre e as 

sao menores, princ na tv, o papel 

curs um a bem delimitado. o narra, o r e 

conf 
' ou acrescenta. O mesmo se ao tem 

po discurso -um. A narraçao 

e a ' a e 

A a campo, ser uma com-

sui marcas orais bem 

do locutor, se a do comentarista. No entanto , 

a entre de 

do e de campo da tv 10, .98) 

é bem menos ivel do que a di de en-

tre do rádio e da tv 

99 J. a de que a "s " na 
' 

-do locutor açao e texto narrado sao s -e 

o result f do de 

um o narrador de futebol. 
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-Neste tratar v ar 

recursos o de futebol 

-zar sua a narraçao um j Contudo, te-

consc do muito ainda se desses 

Em apenas três anos de sa, i rnudan 

r e na narrativa dos s, como 

na das suas 

-muiurill<;d.b, no entanto, na o nem anulam o 

, ao dessas , foi acrescen 

tam. 

que esta r e 

sult de forma pos os et desse 

lo. 
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EXEMPLOS E 



É a do texto a es-

• A dos utilizando barras o peE_ 

curso das narrat a partir provoca -

dos pe -açao jogo. 

Tal s nos l 

de uma mais exata 

-a 

que am relacionados com as de estilo do 

narrador. Será de util na de marcas 

izadas. 

do 

isto é, as variaçÕes de altura na sua fala, serao 

06 (seis) linhas, idas ao das três de 
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na voz humana, di das 

•••.••••••.. Super-Aguda 

4!! L ....................... Me 

............ ., .. ., .. " .. Mé ião a 

Grave Grave 

" ................... " Grave 

As 1 média e (3~ e 4~) re 

uma extensão de narrat , localizando-se na 

ao central da fala, onde o scurso dos narradores move-

se os 

no j 

As linhas aguda e 

marcam momentos tensão e 

ocorrem de mobilização no 

As grave e 

retratam s de repouso na narraçao; 

menta uma passagem de 

ção de j na 

79 

de 

(5!! e 6!!) 

' 

(2!! e l!!) 

lexo do re.ca.xa-



~ 

Para zaçao no 

so , ou seja, as de na sua 

03 (três) linhas na r e-

Andamento 

ace 

Andamento Lento 

As sao 

na 

Pausa Curta 

Pausa 

Pausa 

Pausa 

A pausa curta relaciona-se com o breve 

de dentro da como marca 

tervalo entre ou 

ou e aos processos , que sua 



vez subordinados à mobilização tática do j 

A a exercer a mesma da 

sa curta o um 

de io. É curta o como 

entre de açoes cont. no jogo, e 

não tão na o retratar 

tro um mesmo iodo, uma mesma j em c 

As as e super- sao utili com 

ia na t.v e ocupam a subst 

se reve na forma longos 

zaçoes do jogo, ora pe troca 

narradores, etc •.. 

5. V.I. -

os 

M 

Mf 

F 

F f 

de Intensidade 

04 (quatro) os s de 

de e queda na 

da 

& * ~ @ ~ * ~ $ ~ ~ ~ * ~ N l Médio 

~ * & $ • • • • ~ • • • $ 

• * • * • $ * • * • • ~ * 1 Forte 

• * • * * • • • * • • • • l 

. . 

do vaz 

ora 

turnos entre os 

registrar 

da fala dos 



Observemos como se esses c 

co de um a um 

futebol: 

************************************************************* 

T .. O., L 

T.F. de 

r V.A. li de Altura 
!! 
li 

ª 
v. de 

V .. I" V ar de Intens 

************************************************************* 
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EXEMPLO: 1 

JOGO: são DA'rA: 1988 

LOCUTOR: Cr (12 anos) 

FITA K7: Lado A COUN'l'ER: 0 0 5 

TEXTO: H Mano toca Edson, B 

-, tocou, e e l! 

Cor 

************************************************************* 

T.O. lson Mano toca I 

1:\"' F" 

V.A. u 
V.And. 

v. I. Mf F 

************************************************************* 

T.O. Ronaldo tocou é I e que I 

V.A. ~~ 

V.And. 

F F f 

************************************************************* 



************************************************************* 

Cor I 

T.F. 

V.A. 

V.And 

V.I. Ff 

************************************************************* 
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EXEMPLO: 1 2 

JOGO: Santos x DATA: 1988 

LOCUTOR: José Si1vério 

FITA A CO!JNTER: 035 

TEXTO: 11 E vem o do Santos com SÓcrates , um 
j 

César Ferreira. Entrou, ' e ! gooo11 San-

tos! n 

************************************************************** 

E lá vem o t do Santos com s I um 

T.F. 

V.A. ~~ 

V.And. 

F 

************************************************************** 

T.O. Ferreira entrou bateu é I 1 do 

V.And. 

F F f 

************************************************************** 
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EXEMPLO: 2 

FITA A 

TEXTO: 

em seu 

is e de teto 

ro, 

Trad. 
, Abril 

LEITURA E 

p 

' 1981, 

COUNTER: 060 

"· Enquanto assim de1 em seu 

• 39. 

e 

de seu odorÍferos lam 

a s setas ou-

a , avançou-lhe uma a art 

mente lavrada, A1cipe trouxe um de fofa lã, e Filo uma 

corbelha de uLctLct, que lhe dera Alcandra, esposa de PÓlibo 

morador em de de r 

zas n 
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EXEMPLO: 3 

Folha de São Paulo 

FITA K7: A 

TEXTO: 

H o 

ta 

tros, 

ta-

Suzuki Jr. 

I H 

do 

dos 

cubana nao 

87 

LEITURA E 

DATA: 07 988 (A-8) 

COUN'rER: 097 

Part 

Estado e de 

da Última 

s-

'o soei ismo 



EXEMPLO: 4 

"500 A.C." In Contracomun ~~~~1I~A: PIGNATARI, Déc 
são P ' 1971, pp. 214. 

FITA K7: Lado A COUNTER: 120 

TEXTO: 

" Sobre correu de 

, e arremessou um nao acertou em 

o mas Cout a Cou-

t o de se meteu e en-

tre as lhe das ma os o c e 

c Era Cout de Pe gran-

sent e a do com a morte do c 

Pe com grande a dos 

java- o fronte o bronze e na ma o 

sa ia a . Rodopiaram num os mas 

nem fugiram a tempo. A lança de Pe la 

este a ' pe morte do ' matou, 

e a morte do assim: a entrou por um da 

cabeça e outro " 
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JOGO: 

FITA 

'fEXTO: 

Cruz 

sil por 

r as, 

têm a 

que 

mo 

Gérson 

a 

5 E LEITURA 

SP x DATA: 

19 

R 

A 

de Joãoz 

se de 

Jovem Pan, S.P. 

COUNTER: 170 

desse segundo 

Preto o j 3 da 

tem dono, está dando a 

, zero o 

de perna 

no Santa 

do Bra-

2: um Palmei -

Leão re-

o 

subindo, procurando Edu. 

de 

o campo de ata -

Peu, ali com Amarildo. Últi 

zagueiro do Palmeiras. Passa 

no meio de c .Edu 

jogo pe ponta para 

Correu Edu na frente, recebe o passe de de Barbosa, 

, fez o breque, traz a na 

r a no c , parou, e 

i nao pegou, afasta a do " 



Brasil x Argent 1987 

LOCUTOR: s, S.P. 

FITA K7: A COUNTER: 219 

TEXTO: " A bola foi toe pra Roberto bem 

R ' toca na com a f 

na Pau cézar. Desce j na ' 

com Brasil! Recolheu, tentou é cruzar, 

bater, tent.ou Lo la, a lodiu na sola 

de ir o Pires, sobrou o 

che, no saiu fez a defesa " 

************************************************************* 

T .. O .. A bola tocada Roberto I bem 

T.F. lpra hobt: ri.veli.nol 

V .. A,. I 
V.And. 

V.L M M 

************************************************************* 
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************************************************************* 

T.O. 1 I toca na esquerda com a ele 

T.F. I i.skerdal 

V.A. il 
V.And. 

V .. I .. M Mf 

************************************************************* 

T .. O~ na zar desce j na 

T.F. 

V.A. n 
V .And. 

v .I. Mf 

************************************************************* 

T.O. com I vai Brasil I recolheu tentou e cruzar vai 

T.F. 

r V.A. ª ª ª i! 

v. I ---
V.I Mf F f F 

************************************************************* 
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************************************************************* 

T.O. 

T.F. 

V.A. ~~ 

v. 

V.I. F 

tentou I a na 

Mf 

************************************************************* 

T.O. sola do zague Pires sobrou para o ir o 

T.F. 

V.,A,. u 
v. 

V.I. Mf 

************************************************************* 

T.O. But no gol saiu il fez a I 

T.F. 

V.A. li 
V.And. 

V.L Mf 

************************************************************* 

92 



EXEMPLO: 7 4 

x Bahia DATA: 

José Silvério : ·Jovem , S.P. 

FITA K7: Lado A COUNTER: 238 

TEXTO: " O S vai lá, ' a a o 

te o se mancou e de " 

************************************************************* 

T.O. o SÍ I f a de atr o 

T.F. 

V.A. li 
v. 

V.L M M 

************************************************************* 

·r .o. porque o I 

T.F. 

V .A.~~ 

V.And. 

V.I. M Mf M 

************************************************************* 
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************************************************************* 

T,.O .. agora o Silvio se mancou e de I 

T .. F .. 

V.A. u 
V.And. 

v.r. M 

************************************************************* 
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EXEMPLO: 8 : 5 

JOGO: SP X DATA: 1985 

: José Carlos 

FITA A COUN'l'E:R : 2 5O 

'IEXTO: " pegou na boa de p pro Hél ' 

pro gol, com o pe bateu, na trave! " 

*************************************************************** 

'f. o. 

V.A. H 
V.And. 

V.L 

na Pinhe 1 I 

*************************************************************** 

T .O. 

T. F. 

V.A. n 
v. 

V.L 

pro 

Mf 

com o di r e bateu I bat.eu na 

F 

*************************************************************** 
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EXEMPLO: 8 : 6 

JOGO: X DA'l'A: 1989 

Bueno TV: G f R.J. 

: A COUN'I'ER: 262 

TEXTO: " pra novo, a enf ' 
) 

pra na trave! " ' ' 

************************************************************* 

T.O. pra I novo I 

T.F. 

!
. 

V .A. ! 
V.And, 

V.I. Mf Mf 

************************************************************* 

T.O. 

T.F'. 

V.A. !i ª 
v. 

V .. I. 

a ele 

Mf 

bateu I na trave I 

I ! I 
ltrav~l 

, ____ _ 

************************************************************* 
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EXEMPLO: 9 Comentar 

JOGO: Corinthians x Santos DA'I'A: 19 

COMENTARISTA: Dalmo Pessoa , S.P. 

FITA K7: A COUNTER: 273 

************************************************************* 

EXEMPLO: 9 

JOGO: x Bangu 

COMENTARISTA: 3oào 

FITA : Lado A :;;_:::_;::;;.;:_::;;;.;.,. 

DATA: 19 

TV: 

COUNTER: 285 

da tv 

, R .. J., 

************************************************************* 
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EXEMPLO: lO 

JOGO: Brasil x 

FITA lO: 

DE CAMPO: P 

A 

ir os 

DATA: 87 

RÁDIO: 

298 

************************************************************* 

EXEMPLO: 10 

JOGO: 

FITA K7: Lado A 

X 

i 

tv 

19 

TV: S.P. 

************************************************************* 
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EXEMPLO: 11 Locut:or do 

JOGO: Brasil x DATA: 1986 

i , S .. P., 

FITA K7: Lado A COUNTER: 321 

************************************************************* 

EXEMPLO: 11 Locutor da tv 

JOGO: X DATA: 1986 

LOCU'IOR: Si TI!: , S .. P .. 

FITA K7: Lado A COUNTER: 332 

************************************************************* 
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CONC:LUS,~O: 



" Pela 

E a 

NÓs 

do nosso 

de Deus, 

no mundo " 



s do um tema, o da de 

é uma proposta reflexão sobre uma zen a de temas 

s e o papel narradores de 

é, e em ' assunto de grande uma 

1 do de toda uma ' ass 

como nas rel uma mu1t o fu-

cresceu e mu aclas. 

Essa "indústria da bola" ou ' cons 

tantemente, o curso da h de um 1 assim como da sua 

2 

a como 1 

r a a tema stem conter -

nos e marcas na voz de um s 

c o estilo seu scurso. Esse é o seu 

a do seu " " para este 

nal ass como o rost"o e o para o 
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Durante mu 

e escuta, 

o 

a 

tv. As 

dOS 

e 

venho este r 

ou costume, catar se soas. 

o universo sonoro 

. o rádio é um 

no esti 

menos 

entre os 

das 

' a 

me 

é 

momento, junto com 

aç ten 

a 

dos locutores, de um 

• Da mesma ' a 

a tro-

ca de turnos e o papel anal dos comentaristas, 

nos dos jogos, entre o e o 

um tanto is, com o ar 

A tv, out.ro lado, ass como os 

tos da ida nas i mas tende 

a de evolução, 

narradores urna busca constante de alter-

nat que alterar as 

ição dos e mecanismos narra -

dos soras no Brasil 

cada vez mais as dos narradores, no que 

to aos seus is i vos. A ordem turnos dentro 
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, muitas vezes, do de 

uma f central no caso, o locutor. ~ comum, 

a de comentaristas numa 

sempre um cl e 

e, ass como outrora o i 

da dos 

Posso que se 

ou atentou, para este tema: a dos 

' mesmo modo, ' como num se de 

a, ' têm a zer o 

assunto: e aquele ("esse e do meu 

ou uma a, ou o do z narra o 

j botão todas as manhãs (quantos nÓs? l, ou aquela 

ão secreta ("não nada de ou 

essa voz 1 •.• "); sempre uma este 

ou c a e escutar os 

ecos nossa 

Talvez o forte que encontro pa-

-r a a narrativa oral de um jogo e " o 

som da de um j de 11 res no fato que 

o texto de um j narrado na o numa folha de ' 
~ 

na o para a escr ' estar i da 
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sua forma de a uma narrat.iva sem "alma", o 

of io do , se assim fosse, ia o seu valor,e~ 

-t.ar de sent , e nao do si-

leituras. Sem a competenc a exerça, a 

Um jogo não se , a um j se 

ass . E quando em casa o vemos na tv, estamos na 

que nossos 

que todos os mecanismos de ização 

da s e da semãnt , numa narração de futebol, devam 

ser e ados, porque nos trarão, sem dÚvida, 

-na o • Mas sto em zer estes, ou 

quer outro de análise linguist da de futebol, 

devem levar em cons a za 

sonora do narrador, estaremos de 

-uma narrat que se na "'-'-·-'-'-'-"''""'' e essa e a sua forma 

de um jogo. 

coisa, se 
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L Ref exemplo, no caso ' a 

de .- tenha um que Ja com as 

-e tv, recr ' e, 

as de do texto, soment.e a 

-dados estr amente ortograf f como: ,me 

táforas, etc, sem, no entanto, uma ande margem 

erros (ver c III, • 50) • 

2. É, ,-
da transcr na opin1.ao, o caso 

Paulo (1986), em "Anatomia uma . o que 

observamos 1 (por -no seu s l.SS no que 

se a um e do i co do j 

50 na dos brasile e a de um 

j o i a 

da oral numa mais acon 

se 1 um resumo, numa s 1 

oco r r t (nos moment.os de emoção) 

c is 

3. termos, há z anos, já 
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estão uso; outros, no entanto, 

-sao linguagem 

4. Provave em 1938 ( da i iros ou-

am a 

5. Em 1958 ( da suéc -), os jogos sao lo ra 

, e a t.v mostra, 1 OS em 

6. r, a ver e 11 (1979)' irmam " Features of 

o f age a 

puberty 1 and t"he quali ty o f extreme old age " 

7. A se texto nos remete ao "j na no 

das de a desse 

- " texto nos remete a um ' no sent 

la f pela do - que 

e o 
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8. Os para essa itura tinham entre e 

ta anos, eram todos do sexo mascul e não t conheci 

menta isto é, raramente am j 

, embora, como todo brasi tido conta-

to com de j 

9. No f o entus la -um 

vezes, um " scurso " que 

# is e pela comun a. Matthew 

) ' " Nada s comum, e at.ualmente 

cons mais normal, do que o discurso bél dentro 

Filho, a do 

Brasil na Guerra, o então do Vasco 

criar uma 'era nova na a do 1 bras i 

com a 'O -e uma E José do 

na a que 'a sta do 

lo lhe a mesma da ia de in 

De f os j se tornam 'soldados', 'sa:;: 

' , 'tenentes, -ores, f corone ' e mesmo 

'. E como bom soldado, o j brasile 

de ' , de ' ' ' e amor a 

1 



10. Lave r (1980) " It is di to f 

measure that can be to 

1 muscular 

could a 

. so a nominal, measure 

the o f tens the is the one 

l the two extremes tens e 

and maximally lax setet " 

-tipo lizado ( 80) " . Esse e Lave r em 

-Description o f 1 " . LV!, e na • 

a dois sett L "' Levantamento de lar in-
A 

' e V! -- Harsh voice. 

Para (1982), " A do sent l 

ou as que o fute -

bel oferece aponta o c zação•. É ela que 

a forma 'c li l, " 
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