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SINOPSE 

Este trabalho é resultado de uma pesquisa etnográfica, realizada junto ao 
Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense e seus torcedores, acerca do pertencimento 
clubístico. Tendo esses torcedores como referência, são abordados vários aspectos da 
relação torcedor-clube de futebol no Brasil. Considerando-se esta relação como a mola 
propulsora do gosto pelo futebol, são investigados os aspectos simbólicos constitutivos 
das rivalidades entre os clubes e, por extensão, entre seus torcedores. Como tais 
rivalidades transcendem o universo específico do futebol, busca-se identificar, através 
delas, os pontos de intersecção entre este esporte e outras esferas da sociedade 
brasileira. Sendo o Grêmio um clube de Porto Alegre e as rivalidades locais as mais 
densas, é por oposição ao Sport Club Internacional, o "outro" porto-alegrense, que os 
gremistas se pensam primeiramente. Também se pensam entre si, enquanto totalidade, 
uma comunidade de sentimento traduzida pelo termo êmico nação. E quando o Grêmio 
vence equipes de outros Estados, especialmente do centro do país, permite expressar os 
antigos e ao mesmo tempo atuais sentimentos regionalistas. Em mostrar como pode o 
pertencimento clubístico operar em tantas frentes, e como procede em cada uma delas, 
constitui o propósito desta dissertação. 

ABSTRACT 

This text is the result o f  an ethnographic research done with Grêmio Foot-Ball 
Porto Alegrense and its fans about their adherence to the club. Having the fans as 
reference, various aspects about the relationship betwen them and a soccer team in 
Brazil are broadened. Considering this relationship as the main motivation for the 
enthusiasm with soccer, the symbolic aspects that constitute the rivalry between clubs, 
and, by extension, between the respective fans, are researched. Since this rivalry 
transcends the especific universe related to soccer, I try to identify, through it, the 
intersection points between this sport and other realms of  the Brazilian society. Since 
Grêmio is a club from Porto Alegre and the local rivalry is the densest, the fans o f  
Grêmio first think about themselves by the opposition to Sport Club Internacional, the 
Porto Alegre "other''. They also think about themselves as a totality, a community o f  
sentiment, which is translated by the term "nação". And when Grêmio defeats teams 
from other states, specially from the center of  the country, this causes them to express 
the old and, at the sarne time, current regional feelings. Thus, the purpose of  this 
dissertation is to show how the adherence to a team can operate in so many ways, and 
how it performs in each one ofthe ways explored. 
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. 
APRESENTACAO 

Mistrio da Bola 

A est'tica do torcedor' inconsciente: ele ama o belo atravs 
de movimentos conjugados, astuciosos e virs, que lhe 
produzem uma sublime euforia, mas se lhe perguntam o 
que sente, exprimir antes uma emo恒o politica. Somos 
Fluminenses ou Vascos pela necessidade de optar, como 
somos liberais, socialistas ou reacionrios. Apenas, se n五o' 
rara a mudan'a do indivduo de um para outro partido, 
nunca se viu, que eu saiba, torcedor de um clube 
abandon貞-lo em favor de outro. (Carlos Drummond de 
Andrade, in: Revista do Grmio n11, ano 11:44; s/d) 

O futebol, diz-se, "e paixao nacional". Movimenta cifras vultosas, emprega, 

direta ou indiretamente, um grande contingente de trabalhadores,e respons自vel por 

manifesta96es coletivas e esta presente no cotidiano da midia e nas conversas 

informais. Ha, evidentemente, os que lhe sao refrat自rios; os que consideram excessivo o 

tempo e o espa9o a ele dedicado em detrimento dos "verdadeiros" dilemas nacionais e, 

embora minoria, ha aqueles que se dizem completamente indiferentes. 

O mesmo tema que se presta para entabular dilogos informais - "e ai, a quantas 

anda o teu time?", "qual 6 teu palpite para o jogo de logo mais", etc - pode gerar 

desaven9as profundas, incluindo desde insultos verbais at6 agress6es fisicas. Entre um 

extremo e outro, o futebol permite que at6 mesmo o mais humilde cidadao expresse sua 

opini ao, sua subjetividade, enfim, quase todos tem algo a dizer quando o tema e futebol. 

Se me permitem uma analogia, o futebol cumpre a mesma fun9きo significante 

do vestuario, especialmente para os brasileiros do genero masculino. E tao corriqueiro 

entreter-se com "as coisas do futebol" que, por vezes, isto parece natural, tao natural 

quanto o vestir-se. Num pais em que a "rua"6 um espa9o privilegiado na socializa o 

dos meninos e que o futebol 6 uma das "brincadeiras" preferidas, desdenh-lo equivale 

a andar nu. Pode parecer exagero de minha parte mas, salvo raras exce96es, o futebol 

esta inserido na esfera das necessidades, tal qual o uso do vestu自rio. Embora por vezes 

se apresentem como natural ou necessario, ambos sao imposi96es sociais de ordem 

cultural e, portanto, plenos de significado. 
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Assim como ocorre em relaao ao vesturio, o futebol 6 constantemente 

atualizado. Se, na moda, existem as tendncias da esta o, no futebol tem-se v自rias 

competi96es distribuidas ao longo do ano e, tanto um quanto outro, parecem obedecer 

uma temporalidade ciclica. H良  tamb6m os produtores, crticos, exibicionistas, modelos, 

os que esto in e out, correspondendo, a cada grupo, espaos bem determinados, quer na 

moda quer no futebol. A analogia poderia ser ampliada, mas, considerando-se os fins 

pelos quais foi suscitada, j basta, cabendo, apenas, uma b ltima consideraao. 

Se com relaao ao vestir-se, opta-se n乞o apenas entre o nu e o vestido mas por 

vestir-se de uma determinada forma, o mesmo equivale para o futebol. A exce9ao de 

uns poucos que lhe sao indiferentes, quem gosta de futebol no apenas aprecia sua 

prtica ou frui9ao seno que o faz a partir de um referencial, o "clube do coraao" 

Trata-se de uma "mscara" que resulta, como sugere o poeta Drummond, "da 

necessidade de optar" e, ainda que nao estej a muito claro por que esta necessidade se 

imp6em, sabe-se, contudo, tratar-se de uma "profissao de f"; a op9o6 para sempre 

Apreciar o futebol como um todo nao basta,6 preciso torcer por um clube. 

Muitos torcedores de ocasiao, como 6 o caso dos politicos oportunistas, muitas vezes 

desconhecem o que se passa no universo futebolistico mas, ainda assim, se dizem 

gremistas, coborados, flamenguistas e assim por diante. A paixao clubistica desafia at 

mesmo uma maxima, segundo a qual "gostar de futebol' pressup6e 'entender de 

futebol', o que s6 6 conseguido atrav6s da prtica do jogo" (Guedes, 1982:62). Se d raro 

encontrar um futebolista praticante que nao tenha seu "clube do cora9ao",6 comum 

pessoas com escassa ou nenhuma prtica deste esporte se dizerem torcedres fanticos 

Em outras palavras, a op9ao clubistica transcende o pr6prio futebol, e isto, por si s6, 

coloca uma interroga9ao a ser aprofundada ao longo desta disserta9ao. 

Alguns nムmeros sao reveladores da extensao da paixao clubistica no contexto 

brasileiro. Tomemos como exemplo o frum de debates na internet organizado pelo 

"Brasil On-line/Grupo Abril" (http//www.uol.com.br/bol/). Entre os vrios temas 

sugendos pelos pr6prios visitantes encontra-se, evidentemente, o futebol. O que chama 

a atenao, desde logo,6 que os fruns "Pas do Futebol" e "Sele9o Brasileira" 

receberam, nos meses de dezembro/97 e janeiro/98, 38 e 59 mensagens, 

respectivamente. Mesmo o "Fluminense", clube rebaixado, pela segunda vez 

consecutiva, a "s6rie B" do certame nacional, recebeu, no mesmo perodo, mais recados 

do que o "Pais do Futebol" e "Sele9ao Brasileira", 79 no total. Ja o "Flamengo", 548; e 

o "Palmeiras", 551; despontam como os mais visitados, superando, inclusive, "Ponto de 
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Encontro", 518; "Esoterismo e Nova Era", 491; "Aborto", 443; e outros temas 

pol6micos de interesse variado como "Democratiza9o da Maconha", 381; 

"Globalizaao", 134; e "Desemprego", 104. E evidente que estes dados t6m muito a ver 

com o perfil do internauta brasileiro; 83% masculino, entre 15 e 37 anos 

(http://www.ibope.com.br). Ainda assim, alguns dados impressionam e,6 bom deixar 

claro, est se desconsiderando, aqui, o contedo das mensagens, bem como se so 

breves, extensas, repetitivas e assim por diante. 

Embora os 12 fruns dos clubes brasileiros de maior torcida correspondam a 

apenas 17% do total de fruns disponiveis, eles contribuem com 38% do total de 

mensagens atualizadas pelo "Brasil On-line"; em numeros absolutos, isto corresponde a 

3.884. Enquanto a m6dia geral de mensagens por frum gira em torno de 150, aqueles 

referentes aos clubes chegam a 323. Este dado 6 tao significativo que, se fossem 

excluidos os fruns dos clubes, a mdia de mensagens baixaria para 107, ou seja, 

sofreria uma reduao em torno de 25%. Futebol por futebol, os fruns dos clubes 

superam em 2.456% as mensagens deixadas no "Pais do Futebol" e "Sele9o 

Brasileira"; fruns que, a rigor, visam o mesmo publico que freqiienta os "clubes". Isto 

comprova, a meu ver, que no Brasil se pensa e se discute futebol tendo como referncia 

os clubes. 

A "Top of Mind" e a "Top Kids"2 1997, publicadas na revista "Amanh" (n 

118, abrIl1997), revelaram alguns dados que vem ao encontro das afirma96es 

precedentes. Diante da pergunta do entrevistador, "Quando eu falo em time de futebol, 

que marca lhe vem a cabe9a?", apenas 1,5% dos adultos "nao responderam" ou "no 

souberam" informar;i ndice superado apenas pelo item "cerveja", 0,9%. 0 dadoe 

revelador pois, diferentemente do perfil do internauta, preponderantemente masculino, 

especialmente os que frequentam os fruns dos clubes, na "Top of Mind" e na "Top 

Kids" foram ouvidas pessoas de ambos os sexos. Os dados revelados pela "Top Kids" 

so ainda mais impressionantes: nenhum (a) dos (as) entrevistados (as) se furtoua 

1 "A pesquisa Top of Mind 1997 capta a lembran9a imediata das pessoas quando pensam em uma 
determinada categoria de produto ou servi9o. (...) Neste tipo de pesquisa, (...) o entrevistado 6 convidado 
a citar, a cada estimulo do entrevistador, o primeiro nome que lhe vem え  cabea. (...) Por isso as respostas 
so espontaneas e nao induzidas. (...) A Top of Mind Rio Grande do Sul 1997 ouviu 1.200 consumidores 
de ambos os sexos e de todas as classes sociais, com idades entre 16 e 565 anos, em Porto Alegre, regio 
metroDolitana e seis mesoreni6es do interior" (Amanh. "As marcas do Rio Grande. ano XI: n 118:') 

一 “A pesquisa lop Kids seguiu a mesma metodologia do lop or Mind. A diteren9a esta na 
amostra ー  foram entrevistadas 300 crian9as e adolescentes de 7 a 14 anos de idade, de Porto Alegre e 
Grande Porto Alegre. (...) Os entrevistados responderam a pergunta: 'Quando eu falo em (item), que 
marca lhe vem a cabe9a?" 
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resposta quando perguntado (a) sobre "time de futebol", O i ndice dos que "no sabiam" 

ou "nao responderam" foi zero, superando, inclusive os itens "refrigerante", 4,7%; 

"chocolate", 7,3%; e "programa de TV", 8,7%. Resumindo, os clubes ou times - por 

hora esta distin9乞o nao importa - esto na "cabe9a" dos gachos e, nao ha razes para 

crer que estes dados sofreriam altera6es substanciais se a pesquisa contemplasse todo 

o territ6rio brasileiro. 

O futebol, ao qual Hobsbawm (1987) se referiu como "a religio leiga da classe 

operria" e, principalmente, a paixao clubistica que, como afirma Sevcenko (1935), 

"irmana estranhos, os faz comungarem ideais, objetivos e sonhos", possuem forte apelo 

popular, a ponto de muitas vezes subverter os c6digos e valores cotidianos. Porm, 

tratando-se de pesquisar na "loucura do futebol" (Lever, 1983), surgem inmeras 

dificuldades, dentre as quais a delimita9ao do universo a ser investigado. 

Diferentemente das "etnografias realistas" (Clifford, 1995), em que a 

comunidade ou grupo 6 que determinam o objeto da pesquisa, justamente porque sao, 

em geral, bem definidos at6 mesmo do ponto de vista geogrfico, em se tratando de 

futebol, os "informantes" constituem um universo extremamente amplo e, o que 6 ainda 

mais problemtico, estao em todos os lugares. Nesta perspectiva, o mais aconselhado 

deixar, por um momento, a questo do "universo" em suspenso, a ser definida e 

problematizada depois de se ter claro algumas quest6es mais pontuais, como por 

exemplo, um conjunto restrito de "objetos" e "objetivos". Foi esse o caminho adotado 

desde o principio desta disserta9ao. Voltarei a questao do universo no momento 

oportuno mas, devo deixar claro, desde logo, esta ser自  sempre "problemtica" e, dada a 

configura9ao atual das chamadas "sociedades complexas", nao vejo como superar 

completamente a fluidez do campo. 

O segundo desafio de pesquisar no futebol 6 segmentar a magnitude do 

fen6meno social. Sua extensao e o grau de interferencia na vida dos cidadきos deve, 

necessariamente, ser vislumbrado a partir de um conjunto restrito de quest6es, sem 

perder de vista sua totalidadeCreio ser esta a razao principal quando escolhi da paixo 

clubistica como objeto desta disserta9ao. Como uma esp6cie de mola propulsora do 

universo futebolistico, o "amor pelo clube (time) do cora9o",3 revela, para al6m de 

3 Daqui por diante usarei "time" para me referir a "equipe" propriamente dita, uma configura 五o 
de atletas que muda de jogo para outro. "Clube", por sua vez, refere-sea institui9o poltico- 
administrativa a qual o "time" esta vinculado. Do ponto de vista dos torcedores e at6 mesmo da mdia 
especializada, "time" e "clube" s云o, em geral, tomados como sin6nimos. Aqui, porm, esta distin9ao6 
fundnmental. 
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certos "comportamentos exticos" ー  nをo raros neste contexto, mas que fogem aos 

interesses deste trabalho -, aspectos centrais sobre o que se poderia resumir como "uma 

fonna de sociabilidade atrav6s do conflito" (Lever, 1983). 

Torcer por um clube de futebol 6 , antes de mais nada, participar ativamente da 

vida social. Esta participa 豆o come9a pela escolha, desde muito cedo, por uma entre as 

in白meras agremia6es clubisticas. Tal escolha, "personalizada e pessoalissima", 

permite, como afirma DaMatta, "redefinir a identidade social num nivel mais amplo 

Um nvel que e a um s6 tempo nacional e civico, pois fica al6m da casa e da familia. 

Wm nivel que tem a ver com um universo feito de individuos e de normas universais e 

que se realiza concretamente na "rua" - no estdio, em pleno dominio pblico" (1994: 

16). 

Um dos aspectos mais importantes desta escolha, que mobiliza os laos de 

四ciabilidade mais prximos, chegando, em certos casos, a formar torcedores fi6is a um 

mesmo clube por trs e at6 quatro gera6es no a mbito de uma familia, 6 que, uma vez 

realizada, nao pode ser alterada. Ha casos de torcedores "6rf乞os", cujos clubes se 

tornaram moribundos; existem os "sofredores", que torcem por clubes que passam 

inumeras temporadas sem conquistar titulos; e ha ainda os "desesperados", cujo futuro 

6tao nebuloso quanto o presente. A mudan9a de op9ao 6 contudo rara e, quando ocorre, 

6permeada por atribula96es de toda ordem, sendo que a primeira escolha dificilmente 

ser esquecida. Sendo assim, o "clube do cora9ao" deixa de ser uma escolha ad hoc e, 

mesmo levando-se em considera9ao seus aspectos contingenciais e emocionais, cabe 

ao torcedor o 6 nus desta op9ao. Torcer 6 o mesmo que pert早ncer - s6 nao uso a 

expressao "pertencedores" porque o termo "torcedores" ja esta consagrado, tanto no 

cotidiano quanto nos trabalhos academicos sobre o tema -, o que significa, literalmente, 

fazer parte, tomar partido, assumir certos riscos e vivenciar excita6es agradaveis ou 

frustra6es. Tudo isso,6 claro, de acordo com a importancia e o significado assumidos 

pelo futebol e pela paixao clubistica na vida de cada torcedor 

白  em torno deste sentimento de pertenca que gravita esta disserta をo. No 

pretendo, ao final, esbo9ar uma teoria sobre as razes pelas quais o pertencimento 

clubistico 6 自  nico e imut自vel. Tamb6m n言o espere o leitor encontrar aqui uma nica 

defini9ao sobre este sentimento, nem mesmo uma sintese do que seria um "tipo ideal" 

de torcedor. Gremistas, coborados e flamenguistas sao cidadaos quaisquer, que 

partilham, entre outras coisas, o gosto pelo futebol. Justamente porque partilham uma 

s6rie de dilemas sociais, sendo o futebol capaz de tornar pblico e de maneira muito 
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peculiar alguns desses conflitos,6 que existem as rivalidades clubisticas, algumas delas 

circunscritas a esfera local, outras regionais e atd nacionais. Meu desafio e , portanto, 

apreender, a partir do ponto de vista dos torcedores, os aspectos simb6licos das disputas 

flitebolisticas, especialmente aqueles que transcendem o jogo propriamente dito. Afinal, 

quais sao, como e por quem sao operacionalizados estes "aspectos simb6licos"? 

Antes de apresentar o resultado do trabalho de campo, ou se se preferir, as 

respostas s indaga6es precedentes, conv6m explicitar alguns aspectos mais gerais 

sobre o fen6meno esportivo e a produ9乞o de identidades sociais nesse contexto. Sendo 

assim, o primeiro capitulo, consiste num panorama acerca da emergencia dos esportes 

modernos, em especial do futebol, no cenrio europeu ps-Revolu9ao Industrial. 

Procuro resgatar, a partir da bibliografia atualizalizada sobre o tema, os aspectos 

centrais do vi6s institucionalizado do futebol. Destaco, em particular, o processo de 

conversao dos antigos jogos populares em esportes modernos e o papel desses ltimos 

na disseminaao e consolida9ao de um padrao de sociabilidade urbana, associativa, 

competitiva e disjuntiva. Nao se trata, evidentemente, de uma "fixaao na origem". O 

futebol sofreu, ao longo de sua diaspora, iniciada no final do s6culo passado, 

significativas transforma6es e estas sao mais facilmente entendidas quando 

visualizadas a partir do processo hist6rico. E nesta perspectiva que sugiro a leitura do 

orimeiro caoitulo como um nanorama acerca da emer2ncia do fen6meno esnortivo. 

especiaimenie em reia9ao a passagem ao amaaonsmo ao pronssionaiismo e ao 

despertar associacionista. Como se trata de uma releitura de publica6es ja existentes, 

este capitulo esta especialmente dirigido a queles que nao est5o familiarizados com a 

produ9ao academica sobre o fen6meno esportivo em geral e o futebol em especial 

O segundo capitulo d uma continua9ao do primeiro,a medida que fornece um 

panorama gen6rico sobre o processo de introdu9ao e populariza9ao do futebol no Brasil 

A diferen9a em rela9乞o a outras abordagens sobre o tema, cujos dados e interpreta6es 

me foram extremamente teis,6 que procuro reconstituir o referido processo a partir da 

onda associacionista que varreu o Brasil no principio do s6culo e culminou com a 

funda9ao de in自meros clubes. Pretendo explicitar, por um lado, a importancia dos 

clubes na dissemina9ao do ethos esportivo e dos ideais associacionistas e, por outro, o 

surgimento de um publico fiel a estas agremia96es, os chamados torcedores. A 

constitui9ao desse publico ser cotejada a partir das transforma96es decorrentes da 

passagem do amadorismo para o profissionalismo. Ao longo deste processo, muitos 

clubes considerados "grandes" no principio do s6culo simplesmente desapareceram ou 
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desligaram-se do futebol. Surgiram outros, inicialmente restritos a uma determinada 

comunidade e tnica ou mesmo a ruas, bairros e vilas oper自rias. Alguns nao prosperaram, 

enquanto outros foram tao bem sucedidos que integram, atualmente, o seleto "grupo 

dos 13". E em torno destes "13 grandes" clubes do futebol brasileiro que se distribuem 

as preferncias clubisticas de quase 80% dos torcedores, de ambos os sexos, de todas as 

idades e dos lugares mais longnquos. Eles no tem grandes torcidas porque sao grandes 

mas, de modo inverso, sao grandes a medida que conseguem mobilizar extenso 

contingente de pessoas e isto se deve, principalmente, a existencia de fortes rivalidades 

entre eles. Que modalidade de rivalidades sao essas? Como surgiram e como s5o 

operacionalizadas? 

O terceiro capitulo trata de dois destes "grandes" clubes, do Grmio e do 

Internacional, ou melhor, da rivalidade Gre-Nal. O objetivo principal6 mostrar, sob 

diferentes perspectivas, como a rivalidade Gre-Nal foi sendo constituida. O que levou, 

por exemplo, os gremistas e os coborados a edifica9ao de dois dos maiores estadios 

privados do Brasil? Por que o Gremio 6 , ainda hoje, um clube tido como "branco e 

elitista" enquanto o Inter d pensado de forma contr自ria, ou sej a, como o clube dos 

"negros e populares em geral"? Apresentarei, inicialmente, uma s6rie de dados 

estatisticos que demonstram nao haver qualquer diferen9a em termos de classe social - 

em termos 6 tnicos a diferen9a tamb6m no chega a ser expressiva, embora exista - entre 

os torcedores de um e de outro clube. A partir desta constataao, procuro reconstituir o 

processo que, se nao deu origem, pelo menos acentuou as dicotomias, bem como as 

raz6es simb6licas que fazem com que elas sejas permanentemente atualizadas e como o 

sao. 

O quarto capitulo enfoca o Gremio e os gremistas. A partir da aproxima9ao entre 

o termo e mico na戸o, amplamente disseminado entre os torcedores, e a categoria 

analitica na9言o-Estado, busco nas no96es de "comunidade de. sentimento" (Weber, 

1974) e "comunidade imaginada" (Anderson, 1987), subsidios para pensar meus dados 

etnogrficos. Nesta perspectiva, valho-me de fontes orais e escritas para compreender o 

processo de reinven9ao das tradi96es gremistas, ocorrido mais ou menos nas decadas de 

quarenta e cinqenta, quando o clube enfrentou uma crise sem precedentes. A dificil 

passagem do amadorismo para o profissionalismo foi extremamente conturbada e quase 

levou o clube ao abandono do futebol. S6 no teve este desfecho graas a intensa 

mobiliza9ao dos torcedores que popularizaram e, pode-se dizer, reinventaram o Grmio 

Trago tamb6m varios relatos etnogrficos da minha presen9a entre os gremistas em dias 
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de jogos, treinos, no museu, no ptio, enfim, em tempos e espaos diferenciados a que 

correspondem distintas configura96es de gremistas. Um dos objetivos deste capitulo6 

mostrar como existem inumeras modalidades de apropriaao do "clube do coraao", no 

caso do Grmio; a passagem de individuo (cidadao) a pessoa (torcedor); a diversidade 

de pap6is representados por torcedores organizados, no-organizados, dirigentes, 

c6nsules e torcedores-simbolos. 

Finalmente, no quinto capitulo, discuto, a partir da performance do Grmio entre 

1995 e 1997, a polemica em tomo das identidades regionais e nacionais. As inmeras 

conquistas do Grmio nesse perodo suscitaram uma s6rie de manifesta6es acerca do 

estilo gremista de jogar futebol e, por extensao, do "ser gacho". Criou-se, entao, uma 

polemica extra-campo, desde as arquibancadas at6 a midia especializada e, em 

determinado momento, at6 politicos e editores de jornais entraram no debate. De um 

lado, os que consideravam o Grmio um time violento. De outro, os que viam nele 

apenas um espirito guerreiro. Como enquadrar o estilo gremista no cen自rio nacional, se 

ele parecia afrontar o "futebol-arte", desde muito caracterizado como prprio dos 

brasileiros? Eis a questao. O que, no principio, poder-se-ia considerar uma discusso 

circunscrita ao universo futebolistico, acabou voltando-se para a esfera das identidades 

regionais e s antigas, por6m atuais, querelas entre gahchos e brasileiros. Mais uma das 

tantas faces do pertencimento clubistico. Ou, por outra, como os dilemas nacionais so 

operacionalizados a partir do futebol. 

Esta disserta9ao 6 resultado de um intenso trabalho de campo iniciado no 

principio de 1996, intensificado entre setembro e dezembro do mesmo ano e s6 

concluido com a reda9ao das u ltimas paginas. Ocorre que, pesquisando em sua pr6pria 

sociedade, o antrop6logo 6 constantemente surpreendido com o campo batendo-lhea 

porta. E quando o tema 6 futebol e se esta no Brasil, no importa em que lugar, isto 

ocorre com muita frequencia. O 貢  ltimo capitulo, por exemplo, foi uma imposi9ao do 

campo; pouco importando se havia planejado e coletado dados para escrever outro em 

seu lugar. Teve de ser escrito. Lendo-o talvez seja mais fcil entender por que 

A fluidez do campo e a dificuldade de estabelecer fronteiras em relaao ao 

universo me acompanharam do principio ao fim. Antes de tom-las um empecilho, 

procurei aprender com elas e,a medida do possivel, incorpor-las ao trabalho. H certos 

imponder自veis neste procedimento, especialmente em relaao a generaliza9ao de alguns 

dados e, em razao disso, busquei diversificar o m自ximo minhas fontes. Se a extens谷o do 
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fen6meno esportivo em geral e do futebol em especial foram tomados como 

justificativas para estuda-los, urge nao converte-los, logo adiante, num obstculo. 

Sendo assim, no limitei meu universo ao ptio e ao museu do Olimpico ou do 

Beira Rio; ambos a dez minutos, se tanto, da minha casa. Viajei com os torcedores e 

percorri a cidade observando, fotografando e, porque no, participando de suas 

comemora96es tresloucadas; li, recortei e copiei artigos de jornais e revistas, tanto 

antigas quanto atuais; ouvi rdio como nunca; fui aos jogos no Olimpico e no Beira Rio, 

na "coreia", nas arquibancadas, nas cadeiras - s6 n含o fui convidado a s tribunas e 

camarotes-; freqientei o "Boca-Loca", botequim da minha rua onde se juntam 

gremistas e coborados para assistir e, principalmente, discutir futebol; fuia casa de 

vrios entrevistados; ouvi pessoas de todas as idades, homens e mulheres, desde 

aqueles tidos como torcedores an6nimos at6 os ilustres; enfim, mergulhei a fundo nas 

"coisas do futebol". Espero, agora, traduzir essa experiencia; com o distanciamento que 

o fazer antropol6gico recomenda e o "gostar de futebol" me permite. 

Sou gremista "pela necessidade de optar" e herdei esta "m言scara" de um primo 

que admirava muito, ainda na infncia. Mas escolhi o Gremio e os gremistas - sem, 

contudo, prender-me a eles - para compreender o pertencimento clubistico porque estou 

me tomando antrop6logo e, como tal, tinha de estar no lugar mais apropriado. Nesses 

ultimos trs anos, a efervescencia foi tricolor e, por esta raz豆o, estive mais vezes com os 

gremistas, especialmente no perodo mais intenso do trabalho de campo 
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CAPITULO I 

A EMERGENCIA DO ASSOCIACIONISMO 

ESPORTIVO E DO FUTEBOL: UMA VISAO 

PANORAMICA 

Embora a compreens言o do fen6meno esportivo em geral e do futeboF em 

especial se encontre numa fase embrion自ria, se considerada a influencia que este 

segmento exerce na sociedade, ja existe uma quantidade significativa de contribui96es 

origin自nas da antropologia, sociologia e hist6ria, entre outras, a partir das quais se pode 

estabelecer um dilogo intenso e promissor. A partir desta constataao, adotarei neste 

capitulo um procedimento que contemple, por um lado, a perspectiva hist6rica e, por 

outro, que me permita dialogar com trabalhos especificamente voltados ao 

entendimento do fen6meno esportivo 

Sendo assim retomarei, ainda que resumidamente, as contribui96es fundantes de 

Elias & Dunning (1992), acerca da sociogenese do fen6meno esportivo; de Hobsbawm 

(1984), sobre a inven9ao das tradi96es e a emerg6ncia do associacionismo; e de 

Bourdieu (1983), tratando da emerg6ncia e consolida9まo de do habitus esportivo. Todos 

eles dedicam aten9ao especial a conjuntura politica e social britnica que propiciou, a 

partir da segunda metade do s6culo passado, a emerg6ncia dos esportes modernos na 

forma como chegaram at6 nossos dias.E sta retomada e fundamental para se entender a 

difusao em massa do futebol, a forma de sociabilidade a ele vinculada, bem como dos 

c6digos, valores e atitudes atualizados por praticantes e fruidoresi 

1.1. A restri頭o a violencia e a emergncia dos esportes modernos 

No que se refere a transforma9ao dos antigos jogos populares em esportes 

modernos, a Gr-Bretanha da segunda 」  metade do s6culo XIX desempenhou um papel 
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fundamental. A conjuntura social, politica e econ6mica que corresponde ao referido 

perodo histrico influenciou decisivamente no surgimento de um habitus esportivo 

tributrio de mudan9as mais amplas na sociedade e, simultaneamente, diverso dos jogos 

praticados na antiguidade 

Para Elias - s6 ou em parceria com Dunning, seu orientando e 

colaborador - a emergncia dos esportes modernos caracteriza-se por um processo lento 

e gradual; um caso particular no a mbito do processo civilizador (cf. Elias, 1994). Esta 

tese, presente em varios momentos de "A busca de excita9o" (1992), pode ser 

encontrada tamb6m em "O futebol popular na Gr-Bretanha medieval e nos inicios dos 

tempos modernos"; um dos artigos que comp6e a referidaで  oletanea. Voltando-se para 

o caso especifico do futebol, Elias e Dunning (1992a) compilaram uma s6rie de 

proibi96es - 23 no total - publicadas em nome dos reis brit合nicos entre 1314 e 1615. A 

primeira delas d tao importante para a compreensao das rupturs em rela9ao ao habit us 

esportivo desencadeadas no s6culo XIX; que convem reproduzi-Ia. 

Manifesto para a Preserva9o da Paz... Atendendo a que o nosso 
Senhor o Rei [Eduardo II] se dirige a s regi6es da Esc6cia, na sua 
guerra contra os inimigos e nos ordenou em especial que 
mantiv6ssemos estritamente a paz... E atendendo a que existe grande 
tumulto na cidade por motivo de certas desordens que ocorrem em 
grandes jogos de futebol realizados nos espa9os do dominio p丘blico, 
dos quais muitos males podem eventualmente surgir - Deus nos 
defenda - ordenamos e proibimos, em nome do Rei, sob pena de 
prisao, que tal jogo daqui em diante seja praticado dentro da cidade 
(:25 8). [grifos meus] 

Embora nao se tenha subsidios para precisar, ao certo, a que tipo de futebol - 

como era jogado, quais as regras utilizadas, dura9ao dos embates, etc - essa e outras 

tantas retalia96es se referiam, fica evidente a preocupaao do Rei para com os 

disturbios que tal jogo provocava na cidade, especialmente no dominio p自blico. Por um 

lado, a s6rie de proibi96es revela, segundo Elias e Dunning, a ineficacia das mesmas e, 

por extensao, do Estado medieval na aplicaao das leis, principalmente quando 

comparado ao Estado moderno. De outro, alm da insubordina o por parte das 

autoridades locais, respons自veis para levar a cabo as normas ditadas na corte, pode-se 

aferir o consentimento generalizado da popula9ao em rela9ao a determinados niveis de 

violncia, inadmissiveis nos dias de hoje e condenados pela borte ja naquela 6 poca 

E importante destacar que o futebol e outros jogos medievais e renascentistas, 

bem como as perturba96es decorrentes, ocorriam em circunstncias muito peculiares. 
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Al6m de constituirem parte importante dos rituais tradicionais,4 especialmente por 

ocasiao dos feriados religiosos, tais jogos propiciavam o enfrentamento de grupos locais 

que aguardavam, ansiosos, a realizaao destes eventos para solucionarem suas querelas 

Pelo fato de no possuirem regras universais preestabelecidas e tampouco san6es 

previstas aos transgressores, era comum a erup9ao de violencia quando uma das partes 

se julgasse prejudicada na disputa. Em muitos casos, a violncia extra-jogo era 

premeditada, como ocorreu no ano de 1579 quando um grupo de estudantes de 

Cambridge se dirigiu a Chesterton para jogar futebol, como era costume acontecer na 

Tera-Feira Gorda. Os habitantes locais, atentos s possiveis desaven9as, prepararam 

uma grande quantidade de bast6es, escondidos no p6rtico da igreja, e no tiveram 

escrpulos em desferi-los nos estudantes de Cambridge tao logo irromperam os 

primeiros desentendimentos. "Alguns estudantes pediram ao chefe da Policia para que 

mantivesse a 'paz da Rainha', mas ele estava entre os que jogavam (...) e acusou os 

estudantes de terem sido os primeiros a quebrar a paz" (Elias e Dunning, 1992a:267) 

Se observados alguns epis6dios recentes envolvendo as Torcidas Organizadas de 

futebol, no apenas no Brasil, mas no mundo todo, o futebol na Idade Mdia e no 

Renascimento nao chega a causar tanto estranhamento. A diferen9a, ainda segundo 

Elias e Dunning (1992),e que transgress6es desta natureza sao, no presente, tomadas 

como "comportamento desviante", uma no9ao que nao deve ser usada para o 

entendimento da violencia desencadeada em outras 6 pocas.5 

4 Na verdade, Elias & Dunning no fornecem maiores detalhes acerca destes rituais, supondo, 
talvez, uma certa indistin9ao entre o carter "oficial" de uns - ligados a Igreja e ao Estado - e "nao-oficial" 
de outros - populares. Ja em Bakhtin, esta distin9ao 6 ntida e tem profundas implica96es, pelo menos para 
sua interpretaao da obra de Rabelais e da cultura popular na Idade M6dia e no Renascimento. Segundo 
este autor, os "rituais profanos" estavam simultaneamente muito pr6ximos e muito distantes dos 
"sagrados". Disputavam o mesmo espa9o, eram igualmente importantes para seus participes, mas diferiam 
substancialmente quanto a sua natureza. Enquanto os "sagrados" pressupunham a estabilidade das 
hierarquias e normas sociais, os "profanos" se caracterizavam pela oposi恒o a s normas e prticas 
instituidas de cima para baixo. Calcados na jocosidade, no riso, na pardia e na ludicidade, adquiriam sua 
plenitude no carnaval. "Nessa circunst合ncia a festa convertia-se na forma de que se revestia a segunda vida 
do povo, a qual penetrava temporariamente o reino ut6pico da universalidade, liberdade, igualdade e 
abundncia. (Bakhtin一  1993 :8'i 

ー  A expncaao cia violencta no esporte enquanto" comportamento desviante" deve ser recha9ada 
nao apenas em rela 五o ao "antigo regime", como sugerem Elias e Dunning (1 992a:274-6) mas tambdm no 
presente. Admitindo o aumento considervel da viol6ncia no futebol, que p6e a baila a tese do 
"comportamento desviante" - o desviante passa a ser o torcedor no-violento - e questiona, inclusive, a 
teoria elisiana que advoga a conversao progressiva da violencia fisica em violencia simb6lica, Dunning 
(1992a) se esfora para incorporar esta violencia no processo civilizador. Uma explica 乞o mais 
convincente acerca do fenmeno da viol6ncia no esporte requer a supera9豆o da tese do "comportamento 
desviante" em detrimento da contextualizaao desta violencia e o prprio Dunning encarregar-se- do caso 
especifico dos hooligans ingleses. (Dunning e Murphy e Waddington, 1992). Para uma abordagem 
antropol6gica sobre o tema sugiro a leitura de "Hooligans brasileiros?" (Toledo, 1996a: 121-34). 
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[Na idade M6dia e no inicio dos tempos modernos], o futebol e outros 
encontros semelhantes nao eram apenas rixas acidentais. Eles 
constituiam um tipo de atividade de lazer equilibrador, profundamente 
entrela9ado na urdidura e trama da sociedade. Pode parecer-nos 
incongruente que, ano ap6s ano, nos dias santos e feriados, as pessoas 
se empenhassem nesta esp6cie de luta. Num est自gio diferente do 
processo de civiliza 乞o, os nossos antepassados viveram-na, 
evidentemente, como um acontecimento 6 bvio e agrad自vel. (:263) 

No contexto de "A busca de excita o", o futebol continua sendo uma atividade 

circunscrita ao espectro do lazer e do tempo-livre, o que parece nao diferenci-lo, sob 

este aspecto, dos antigos jogos; embora lazer e tempo-livre sejam duas categorias 

dificilmente aplicaveis a antiguidade. Numa perspectiva um tanto funcionalista - sem 

que por este motivo deva ser aqui descartada -, o futebol e outros esportes 

desempenham um papel equilibrador das tens6es psicossociais e, portanto, encontram- 

se fortemente entrelaados a s demais esferas da sociedade. 

Em sociedades como as nossas, que exigem uma disciplina emocional 
global e circunspec9ao, a s6rie de sentimentos agradaveis fortes 
manifestamente expressos 6 severamente vedada. Para muitas pessoas 
nao 6 apenas na sua vida profissional, mas tambem nas suas vidas 
privadas, que um dia e igual ao outro. Para muitas delas nunca 
acontece nada de interessante, nada de novo. A sua tensao, o seu 
t6nus, a sua vitalidade, ou o que quer que seja que lhe possa chamar, 
6 , antes do mais, baixo. De uma maneira simples ou complexa, a um 
nivel baixo ou a nivel elevado, as atividades de lazer proporcionam, 
por um breve tempo, a erup9ao de sentimentos agrad自veis fortes que, 
com freqiencia, estao ausentes nas suas rotinas habituais da vida. A 
sua fun9ao nao 6 simplesmente, como muitas vezes se pensa, uma 
libertaao das tens6es, mas a renova恒o dessa medida de tensao, que6 
um ingrediente essencial da saude mental, O carter essencial do seu 
efeito catrtico 6 a restaura9豆o do t6nus mental normal atrav6s de uma 
perturba9ao temporaria e passageira da excita9ao agradvel (Elias e 
Dunning, 1992b: 137-8). 

Embora permeadas pelo que Souza (1996) caracterizou como "evolucionismo 

romantico" e, em menor grau, por um funcionalismo tipico da Escola Britanica, cuja 

enfase na estrutura e fun9ao se fazem presentes em diversos momentos da analise do 

esporte moderno, inclusive na reproduao acima, as idias de Elias e Dunning incidem 

sobre aspectos cruciais deste fen6meno. O principal deles, talvez, esta no 

reconhecimento da cisao temporal promovida por tais eventos, capazes, em menor ou 

maior grau e dependendo de fatores de ordem cultural, de despertar excita6es 

agradveis. Resgatando da tragdia grega a no9ao do termo "mim6tico'' - tensao e 

excita 乞o produzidas em condi96es simuladas que imitam a vida real -, t乞o essencial a 

19 



sua defini9きo de lazer quanto o vi6s aristot6lico do termo "catarse"' - libera9ao de 

energias com efeito curativo -, Elias e Dunning (1992b: 112-26) atribuem ao evento 

esportivo uma conotaao ritualistica caracterizada pela ruptura entre o real e o 

imagin自rio, o cotidiano e o extraordinario, a monotonia e a excita9ao, razo e emo9ao e 

assim por diante. Para eles, o esporte preserva muitas caractersticas do jogo, 

especialmente aquelas de natureza estrutural, como 6 o caso das dicotomias referidas 

acima, O que mudou, fundamentalmente, foi o habitus social que converteu, atrav6s do 

processo civilizador, a violencia fisica em violencia simb6lica. Este processo, 

caracterizado por mudan9as estruturais de longo curso, tanto social quanto em rela o 

s estruturas de personalidade, culminou com a "transforma9ao da coer5o externa em 

autocoerao e autocontrole" (Leite Lopes, 1995: 143).6 

Estas transforma96es, que redefiniram normas especificas de sensibilidades e 

comportamentos, sao paralelas a forma9ao do Estado e, portanto, forjadas com o 

objetivo u ltimo de manter certas distin6es entre, de um lado, a nobreza e a aristocracia 

e, de outro, a burguesia emergente. Atravds do autocontrole e da autocoer9ao, as classes 

altas obtiveram um ganho secundhrio a medida que se viram livres dos 

constrangimentos desencadeados quando as na96es-Estado assumiram o monop6lio da 

violncia legitima e passaram a exerce-lo de forma rigorosa e sistemtica 

Para demonstrar a pertinencia do processo civilz:ador na explica9ao das 

transforma96es ocorridas no a mbito dos antigos jogos, Elias (1992a) recorre a vrios 

exemplos empiricos. No mais interessante deles, a exegese da "ca9a a raposa", Elias 

questiona as razoes pelas quais uma atividade tao antiga quanto a ca9a se 'tornou o 

passatempo preferido das elites ja no final do s6culo XVIII e inicio do s6culo XIX. Ou 

por outra, qual o significado da participa叫o das elites numa atividade envolvendo 

persegui9ao e morte - da raposa, evidentemente ・  se, de acordo com suas pr6prias 

premissas, o aumento da sensibilidade e a aversao a violncia ja haviam se tornado um 

valor para as classes altas? E, acima de tudo, como poderiam dar a ca9a a raposa o 

status de um passatempo agradvel, de um esporte excitante? 

6 Tanto em Elias como em outros tericos que tomam de empr6stimo algumas das suas teses, 
como' o caso de Chartier (1990), o monop6lio da violencia legtima exercido pelo Estado moderno d um 
dos mecanismos que o diferenciam do feudalismo. Esta prerrogativa 6 tao importante quanto o monop6lio 
fiscal que "centraliza o imposto e dA aO- soberano a possibilidade de retribuir em dinheiro, e ja nao mais em 
terras, aos seus fiis e servidores". Em contrapartida, o rei preserva e expande seu poderio atravs do 
controle da fora militar, garantindo a pacifica o da sociedade e, por extenso, assegurando seu poder de 
mando. Cf. "Constru9ao do estado moderno e formas culturais. Perspectivas e quest6es" (Chartier, 1990). 
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As respostas descartam, desde logo, qualquer abordagem de fundo psicol6gico 

objetivando retratar o sadismo das elites ou o prazer de matar. Elias rejeita tamb6m as 

explica96es de natureza utilitaristas, pois esses caadores nao estavam preocupados 

com o suprimento de suas necessidades biol6gicas, embora apreciassem as raposas 

como um requintado "prato de entrada". Alids, justamente esta desconsideraao pelo 

animal abatido que, segundo Elias, diferenciava a caa a raposa de uma caada usual 

Ela tinha um fim em si mesma, no prazer proporcionado ao longo de sua dura9ao ー  
quanto mais a raposa oferecia resistencia mais excitante era o empreendimento ・  sem 

preocupa9o com o 6 xito final da caada: a morte da raposa era um componente 

importante mas apenas do ponto de vista simb6lico 

Uma segunda diferen9a entre a caada usual e a caa a raposa esta nas 

conven96es que a ca9ada, enquanto esporte, impunha a seus praticantes. Os caes eram 

treinados para perseguir somente raposas e, de preferncia, a primeira que tivessem 

farejado. Outros animais sustados, como lebres e veados, eram simplesmente 

descartados; nao faziam parte do protocolo. Resumindo, a ca9ada pressupunha o 

cumprimento de tarefas bem claras e objetivas estabelecidas de antemao. O bom 

ca9ador, al6m de cumpri-las rigorosamente, poderia se considerar mais ou menos 

exitoso na medida em que se voltasse u nica e exclusivamente ao objetivo proposto 

Um terceiro elemento, talvez o mais importante de todos,6 que ao cavalheiro 

era vetado o uso de armas de fogo. A ele cabia o papel de guiar seus caes atraves de 

c6digos altamente elaborados e, uma vez encurralada, a raposa deveria ser morta pelos 

caes. Tratava-se pois, de uma esp6cie de "morte por procuraao" 

Face a todos os outros fins da ca9a, a tensao da pr6pria batalha 
simulada e o prazer que proporcionava aos participantes humanos 
tinham atingido um elevado grau de autonomia. Matar raposas era 
fcil. Todas as regras da ca9a foram inventadas para a tomar menos 
fcil, a fim de prolongar a prova, para adiar a vit6ria por algum tempo 
(...). Era o ethos de classes de lazer abastadas, sofisticadas e 
comparativamente restritas, que tinham transformado em valor a 
tensao e a excitaao dos confrontos simulados, entretanto 
regulamentados para se constituirem como parte principal do seu 
prazer. As regras da ca9a a raposa, designadas e observadas por 
cavalheiros e ngorosamente impostas contra os transgressores, 
garantiam que a ca9a lhes daria o essencial do bom "desporto', uma 
quantidade suficiente de agradavel tensao e excitaao de combate 
(Elias, 1 992a:245-7) 

Ao mesmo tempo que demostra as mudan9as operadas pelas elites no interior 

dos antigos jogos, especialmente em rela9乞o ao prazer proporcionado pelo cumprimento 
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dac regras, Elias investiga a contrapartida deste processo, ou seja, como os esportes 

modernos contriburam para forjar um novo habitus social. Segundo ele, as elites 

reinventaram determinados jogos e no apenas os escolheram porque eram compativeis 

com seu ethos. Trata-se, na verdade, de um caminho de mao dupla no qual a 

parlamentarizaao das classes altas desempenhou um importante papel. A restri9きoa 

violncia na arena politica, condi9乞o necess自ria para que os debates verbais tivessem 

exito, pressupunha o respeito a certas normas que, por sua vez, exigiam um acentuado 

autocontrole. E, levando-se em considera9ao o fato de que as pessoas que contribuiram 

para a parlamentarizaao inglesa pertenciam a s classes altas, tal qual os praticantes de 

esportes como a caa a raposa, a rela9ao parece evidente, embora indireta. 

De fato, os confrontos parlamentares nao eram inteiramente 
desprovidos das caractersticas de um desporto; nem estas disputas 
parlamentares, em grande medida verbais e no violentas, eram 
desprovidas de oportunidades para a tensao-excitaao agradvel. Por 
outras palavras, existiam afinidades 6 bvias entre o desenvolvimento e 
a estrutura de regime politico de Inglaterra no s6culo XVIII e a 
desportiviza9ao, no mesmo perodo, dos passatempos das classes 
inglesas elevadas (Elias, I 992a:254).7 

O respeito a r6plica, fundamental nos enfrentamentos verbais,6 anlogo ao 

direito que se da a raposa de ludibriar seus caadores. E isto que se espera dela e, se tal 

expectativa tiver grandes possibilidades de ser frustrada, entao, ha de se incrementar a 

disputa - introduzir restri96es; regra-la, melhor dizendo - para torn-la menos desigual 

e, consequentemente, mais agradavel. Se observados certos dispositivos empregados no 

parlamento, como a eloquencia e a ret6rica discursiva, se vera quanto eles tem em 

comum com certas prticas esportivas. Embora muitas vezes o uso do corpo, mais 

intenso nos esportes que no direito, na politica ou na academia, tenha ofuscado a 

compreensao dos aspectos simb6licos dos embates - me refiro a queles que reduzem esta 

prtica a simples "catarse" ー, o certo d que estes envolvem no96es abstratas que 

mobilizam o intelecto. O prazer e a excita9ao encontrados pela elite em determinados 

esportes 6 , portanto, proporcional え  racionalidade e 良  competitividade por eles 

suscitados. Em poucas palavras, quanto mais regrados, complexos e dispendiosos do 

ponto de vista do intelecto, mais agradveis eles eram e, ao que parece, continuam 

sendo.8 

"Sobre narlamentarizacao e desDortivizac豆o cf. tb. Leite LoDes (1995:144-8') 
。  A este respeito e mteressante acompanhar a descn9ao de Elias acerca do divertimento dos 

cavalheiros ingleses diante da incompreensao dos estrangeiros, especialmente de seus pares franceses, para 
com o e xtase da ca9a a raposa: eles achavam muita gra9a do fato dos franceses estranharem o divertimento 
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Na inculca9ao de um habitus social disciplinado e avesso a agressividade face a 

face, a institui9ao escolar desempenhou um papel tao fundamental para a burguesia 

emergente quanto a corte para a nobreza. A partir da exegese de gravuras e pinturas dos 

s6culos XVI e XVII, de variados manuscritos sobre atividades l立dicas em geral e, 

principalmente, do di自rio do medico Heroard, tutor de Luis XIII, Philippe Ari6s (1981) 

demonstra como os jogos de azar, a dan9a, a.musica, e outras representa96es dram自ticas 

"reuniam toda a coletividade e misturavam as idades tanto dos atores como dos 

espectadores" (:104). ・  

A atitude moral tradicional com relaao aos jogos, brincadeiras e 
divertimentos ocupavam um lugar importante nas sociedades antigas 
De um lado, os jogos eram admitidos sem reservas nem discrimina9ao 
pela grande maioria. Por outro lado, e ao mesmo tempo, uma minoria 
poderosa e culta de moralistas rigorosos os condenava crnase todos de 
torma igualmente absoluta, e denunciava sua imoralidade, sem 
admitir praticamente nenhuma exce9o. A indiferen9a moral da 
maioria e a intolerancia de uma elite educadora coexistiram durante 
muito tempo. Ao longo dos s6culos XVII e XVIII, porm, estabeleceu- 
se um compromisso que anunciava a atitude moderna com rela9ao aos 
jogos, fundamentalmente diferente da atitude antiga (:104). 

Os moralistas nao abominavam o jogo propriamente dito, mas a paixao 

exacerbada, o vicio e as apostas decorrentes desta prtica. Como a simples condena o 

dos jogos nao obtinha a eficacia desejada, nao havia outra saida aos moralistas seno 

substituir a intolerncia por uma atitude mais branda. SubstituIram, entao, a averso 

pela incorpora9ao dos jogos nas institui96es escolares tuteladas pelo clero, dando-lhes 

uma conota9ao diversa daquela vigente na sociabilidade "mundana". 

Os humanistas do Renascimento, em sua rea9ao antiescolstica, ja 
haviam percebido as possibilidades educativas dos jogos. Mas foram 
os col6gios jesuitas que impuseram pouco a pouco a s pessoas de bem 
e amantes da ordem uma opinio menos radical com relaao aos 
jogos. Os padres compreenderam desde o inicio que nao era nem 
possivel nem desejavel suprimi-los (...). Ao contrrio, propuseram-se 
a assimil-los e a introduzi-los oficialmente em seus programas e 
regulamentos, com a condi9ao de que pudessem escolhe-los, 
regulament-los e control-los. Assim disciplinados, os divertimentos 

que a caada lhes proporcionava. Era a prova definitiva de que somente eles eram capazes de assimilar a 
sutileza das conven96es e torn -las aprazveis (Elias, 1992a:237-9). Entretanto, isto no significa que o 
respeito a s regras e o prazer mimtico - na caaa raposa, em ltima instncia, quem joga 6 a raposa e os 
caes, enquanto o cavalheiro trata de fazer com que as regras do jogo sejam levadas a bom termo - seja uma 
caracterstica 自  nica e exclusivamente da elites inglesas. Geertz demonstra como a briga de galos em Bali 
tamb6m possui c6digos de condutas altamente elaborados, aplicados tanto aos galos quanto a seus donos 
(1989:278-32 1). 0 "eurocentrismo" de Elias e o exclusivismo das elites devem ser entao relativizados, o 
que n言o diminui, em hiptese alguma, o papel desempenhado por estas classes na desportiviza9豆o, 
especialmente dos jogos originrios do "velho mundo". 
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reconhecidos como bons foram admitidos e recomendados, e 
considerados a partir de entao como meios de educa9ao to estim自veis 
quanto os estudos (Aries, 1981:112) 

A partir da mudan9a de atitude por parte dos jesuitas e, numa perspectivas mais 

ampla, com a tolerncia dos moralistas em geral, os jogos passaram a ser encarados 

enquanto um mtodo educativo, de controle e canaliza9ao das emo96es, algo muito 

diverso de quando faziam parte dos rituais, fossem estes sagrados ou profanos. 

A medida que estas transforma6es ocorrem ao longo do s6culo XVH, 

simultaneamente a conversao da violncia fisica em violencia simb6lica,6 possivel 

comparar, em linhas gerais, os trabalhos de Aries e Elias. Embora no faam 

referencias explicitas um ao outro, e considerando-se que a anlise de Aries est 

centrada na Frana ao passo que Elias prioriza, neste particular, o contexto ingles, esta 

claro, em ambos, que os jogos vao, progressivamente, adquirindo um novo estatutd em 

termos de significado e funao a medida que sきo deslocados da esfera publica e popular 

para o interior das institui96es oficiais e elitistas. 9 

Tao ou mais importante que as institui96es tuteladas pelos jesuitas, no caso 

frances descrito por Aries,6 o papel reservado s Public Schools inglesas. E no interior 

destas "institui96es totais", como afirmam Bourdieu (1983:146) e Leite Lopes 

(1995:149) tendo Goffman por referencia, que os jogos adquirem os contornos da 

modernidad)Estas escolas, reservadas s elites burguesas e aristocrticas 

tomaram alguns jogos populares, isto 6 , vulgares, impondo-lhes uma 
mudan9a de significado e fun9乞o muito parecida a quela que o campo 
da mhsica erudita imp6s a s dan9as populares (...) A escola, lugar da 
skhole, do lazer,6 o lugar onde as prticas dotadas de fun96es sociais 
e integradas no calendrio coletivo, sao convertidas em exercicio 
corporais, atividades que constituem fins em si mesmas, especie de 
arte pela arte corporal, submetidas a regras especificas, cada vez mais 
irredutiveis a qualquer necessidade funcional, e inseridas num 
calend自rio especifico. A escola 6 o lugar por excelencia do exercicio 
chamado gratuito e onde se adquire uma disposi9ao distante e 
neutralizante em rela9ao ao mundo social, a mesma que est自  implicita 
na rela9ao burguesa com a arte, a linguagem e o corpo (...) (Bourdieu, 
1983: 139). 

9 A questo da viol6ncia, tao importante em Elias, parece ausente nas fontes e no enfoque de 
Aries. A preocupa 百o deste u ltimo est centrada nos aspectos "morais", onde, segundo meu ponto de 
vista, a violncia "potencial" - enquanto uma possibilidade latente - poderia ser enquadrada. Ainda sobre a 
convers豆o dos antigos jogos em esportes modernos, especialmente em rela9豆o ao valor atribuido a estes 
ultimos na atualidade, Elias e Aries divergem radicalmente. Enquanto o primeiro v esta transforma o 
como benfica, principalmente pela fun9ao desempenhada pelos esportes no contexto mais amplo das 
sociedades complexas, o segundo nao hesita em afirmar que "foi sob formas modernas e irreconhecveis 
que os jogos foram adotados pela burguesia e pelo 'esporte' do seculo XIX" (Aries: 124). 
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A analise de Bourdieu, de acordo com a "l6gica da distindo", resgata 

apropriadamente a contribui9ao das Public Schools no estabelecimento de um carter 

"desinteressado" e "gratuito" em relaao aos jogos.宣  a partir desta "atitude distanciada 

em relaao ao papel", promotora da ciso entre o ator social e o ator esportivo, que tem 

origem a no9ao de fair-play; "maneira de jogar o jogo dos que nao se deixam levar pelo 

jogo a ponto de esquecer que ele e um jogo" (:139). 

Contudo, 6 preciso ir al6m destas incurs6es mais gen6ricas as transforma o 

terra a terra produzidas pelo ethos dominante no interior das prticas esportivas 

Dizendo de outro modo, os lucros da distin9ao deixam a descoberto as mudan9as 

operadas no a mbito de cada modalidade esportiva em particular; um esforo 

considervel ainda que nao necessariamente premeditado, a partir do qual muitos 

esportes foram reinventados, como por exemplo o futebol, e outros simplesmente 

inventados, como 6 o caso do v6lei e do basquete. A investida do ethos das classes 

dominantes, seja no interior das Public Schools, seja num momento posterior, quando 

seus ex-alunos se empenham na dissemina9ao dos esportes atrav6s da funda9ao de 

clubes e ligas,6 de extrema importancia e ser tratada a seguir. 

1.2. 0 suigirnento do associacionismo e a difusao dos esportes modernos 

A inven9ao dos esportes modernos pode ser considerada uma "dupla 

institucionaliza9乞o" dos antigos jogos populares. A primeira, marcada pela 

convergncia destes para as cortes e institui96es escolares, especialmente para as Public 

Schools, foi lenta, gradativa e produziu mudan9as nao apenas em temos de significado e 

fun9ao mas tamb6m na forma como tais jogos passaram a ser praticados: em geral, 

menos violentos, mais disciplinados, regrados e, por isso mesmo, distintos entre si 

Nesta primeira "institucionaliza9ao" os jogos assumiram, portanto, as conota96es da 

corte ou das escolas frequentadas pela nobreza e alta burguesia. A segunda 

"institucionalizaao", caracterizada pela difuso dos esportes desde o contexto das 

institui96es de elite para clubes, associa6es e ligas independentes foi extremamente 

rpida e de acordo com as mudan9as no seio mais amplo das sociedade inglesa da 

segunda metade do seculo passado. Forjou-se, como se ver自  a seguir, a 

institucionaliza9ao de c6digos, valores e atitudes em nome dos quais as disputas foram 

Ur 臓ひぎ、～～ー～  ~"~ 

	 25 

Mk%L..L一一  。一‘一“．I a4ii (.iAncIa, Soia1* . 9unun1dad 



incrementadas de forma que os esportes se tomaram uma arena privilegiada para 

resoluao parcial de conflitos sociais, especialmente aqueles de natureza coletiva. 

De acordo com Hobsbawm (1984), a difusao dos esportes e principalmente dos 

clubes, institui96es que lhe deram suporte, deve ser compreendida como corol自rio das 

profundas transforma6es decorrentes da industrializaao, entre as quais se destacam o 

acelerado processo de urbaniza9ao, a facilita9ao do acesso a escola para uma extensa 

parcela da classe m6dia - incluindo os setores mais baixos - e a conseqiente ascensao 

econ6mica e social de seus membros e, por fim, a emergncia do proletariado enquanto 

classe. Nesse contexto, os antigos crit6rios para demarcar fronteiras de classe, status e 

pertencimento grupal tomaram-se ineficazes 

Era um problema que abrangia dois aspectos. Em primeiro lugar, 
como definir e separar a elite nacional aut6ntica de uma classe m6dia 
alta (haute bougeoisie), uma vez que os crit6rios relativamente fixos 
pelos quais g e podia determinar a qualidade subjetiva de membro de 
classe nas comunidades locais est自veis haviam sido desgastados, e a 
descendencia, parentesco, casamentos, as redes locais de negcios, a 
sociabilidade particular e a politica ja nao representavam crit6rios 
seguros. O segundo aspecto era como estabelecer uma identidade e 
uma presen9a para a massa relativamente ampla daqueles que no 
pertenciam a esta elite, nem a s "massas" (...) (Hobsbawm, 1984:299). 

Com o incremento do nmero de praticantes, os esportes como um fim em si 

mesmos e, por esta razao, privil6gio das elites, deixaram de cumprir um de seus pap6is 

fundamentais, a distin9ao, para desempenhar outro, ainda mais importante: a 

identifica9ao coletiva de pessoas de status equiparado. O pr6prio Hobsbawm demonstra 

a existencia de uma correla9ao entre a expansao das universidades - pelo aumento das 

matriculas e de funda6es - e o surgimento das associa96es de ex-alunos, tamb6m 

conhecidas como grmios, cujo objetivo 丘  ltimo era a formaao de redes de 

sociabilidade, "circulos de homens cultos que de outra maneira nao se 

conheceriam"(:304). 

Conquanto estas associa96es de ex-alunos - que influenciaram e financiaram a 

emergencia dos gremios estudantis - se proliferaram em quase todos os paises 

industrializados, na Gr-Bretanha elas contribuiram decisivamente na organizaao das 

primeiras ligas esportivas - associa6es de clubes. Se os grmios em geral propiciavam 

a sociabilidade de pessoas afins, aqueles particularmente voltados 良  arena esportiva 

possibilitavam tamb6m o confronto destas pessoas e grupos que se faziam representar 

por interm6dio de equipes, times, grmios, clubes e assim por diante. As ligas, 
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responsaveis pela elabora9ao de um calendArio bem ordenado e vigilantes em rela9ao a 

quem devesse ou nao participar destes enfrentamentos, criaram um sistema de disputas 

entre antagonistas considerados a altura em termos sociais e consolidaram padres 

especificos de honradez, dentre eles o ja mencionadofair-play.'0 

A medida que os esportes foram se disseminando, surgiram inmeros conflitos, 

sendo as prprias ligas um corol自rio destes desacordos, O mais emblemtico deles 

talvez seja o conflito entre amadores e profissionais, duas "grandes" tendencias 

antagnicas cujas divergncias s乞o melhor visualizadas no desenvolvimento do futebol 

e do rugby. Ambas as modalidades cumpriram um estgio importante no interior da 

institui9ao escolar, perodo no qual receberam um tratamento anlogo a outras prticas 

corporais mas, ao serem como que devolvidos a sociedade, seguiram caminhos 

notadamente opostos. 

'O N乞o 6 por acaso, ainda segundo Hobsbawm, que os torneios esportivos entre Oxford e 
Cambridge, prottipos destas disputas, se desenvolveram a partir de 1870. Surpreendente, porm,6 
encontrar em Geertz (1973) uma descri恒o que aproxima, embora veladamente, muitos aspectos da briga 
de galos em Bali com as disputas entre os ilustres representantes das universidades inglesas e norte- 
americanas. Esta aproxima9ao mereceria um tratamento que foge aos objetivos deste capitulo, 
especialmente no que se refere ao entendimento do prprio Geertz sobre descri恒o densa. Entretanto, 
quero destacar pelo menos dois momentos nos quais a descri9豆o geertziana converge para o contexto que 
deu origem aos esportes modernos sem contudo especifica-la. O primeiro diz respeito 自  quest言o do status 
Geertz interpreta a "briga一de galos" como um jogo de status entre os apostadores - como na ca9a a raposa, 
onde para deleite dos nobres quem duela, de fato, sao os animais - e, em determinado momento, afirma 
que "o status de ningu6m d alterado pelo resultado de uma briga (...); ele d apenas afirmado ou insultado, e 
assim mesmo momentaneamente" (:3 00). Ora, esta disputa por status, considerada por Geertz uma 
caracterstica da briga de gaios em Bali 6 , na verdade, um procedimento extensivo a toda prtica esportiva 
que envolva a participaao direta ou indireta do genero masculino. A diferen9a d que uns duelam entre si, 
outros por' meio de galos e outros ainda se fazem representar por outros homens e, diga-se de passagem, 
investem muito tempo, dinheiro e energias psiquicas nestas "brigas". Em sintese, nem os balineses e tao 
pouco os estudantes de Cambridge e Oxford mudam de posi9ao da escala social quando seu status6 
insultado numa rinha ou num campo de rugby, cricket, futebol ou seja l o que for. O problema todo 6 que 
Geertz nao se atenta para este "detalhe" e da surgem vrias quest6es: seria este um padrao universal das 
"disputas esportivas" - como sugeri a pouco ー; uma heran9a do colonialismo ingls presente em Bali; ou 
Geertz teria descrito a briga de galos com um p6 em Bali e outro na sua pr6pria trajet6ria universit自ria 
omitindo, conscientemente ou nao, este dado? O segundo momento em que me parece haver similitudes 
entre a "briga de galos" e os esportes modernos diz respeito ao padro de honra surpreendentemente 
prximo num e noutro contexto. Este padrao indica como deve se comportar o "bom esportista" ー  como se 
deve ganhar e perder - e tambdm em que tipo de embate ele deve apostar seu status. Tal qual os estudantes 
formados nas universidade inglesas, os balineses parecem ter muita clareza em rela9豆o a este aspecto. 
Assim sendo, tanto nas brigas de galos quanto nos esportes modernos - especialmente em sua fase de 
dispers豆o - as disputas so segmentadas evitando confrontar pessoas e grupos socialmente hierarquizados 
Entretanto, ha entre os balineses os "tolos que nao compreendem o que 6 o esporte, elementos vulgares 
que nao veem o ponto principal" e, apostando o dinheiro que no tem, "conseguem penhorar suas terras 
(...)" (:301-2). O mesmo poder-se-ia afirmar dos "tolos" que no tem fair-play, incluindo entre aqueles 
que subvertem o habitus cavalheiresco - usam inmeros subterfCigios, entre eles a violencia -' outros que 
se deixam levar por apostas arriscadas - do ponto de vista "real" ー; os que esquecem que o jogo 6 apenas 
um jogo. O surpreendente aqui 6 que o "bom esportista" - Geertz. usa este termo na cita o acima 
enquanto, via de regra, descreve a briga como um jogo e n五o como um esporte - seja definido, num e 
noutro contexto, pelos mesmo parmetros; ou seja, pela capacidade de abstra 言o, consciencia e 
distanciamento em rela9五o ao papel que diferencia o jogador do cidad豆o. Neste ponto deve-se retomar as 
quest6es sugeridos anteriormente e, quem sabe, num momento mais oportuno aprofunda-las. 
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Enquanto os dirigentes do rugby da uniao de Londres, defensores 
intransigentes do amadorismo, eram majontariamente ex-alunos de 
Public Schools mais recentes e de estatuto social comparativamente 
mais baixo (como Rugby - dai o nome do esporte -, Marlboro e 
Cheltenham), os dirigentes da Football Association mais influentes 
provinham das escolas mais antigas e de prestigio mais elevado, como 
Eton e Harrow. Mais seguros de seu status elevado e no percebendo 
as classes trabalhadoras como uma ameaa, esses 丘  ltimos puderam 
seguir uma politica de abertura e autorizaram equipes de origem 
popular a participarem da Football Cup. Embora nao apreciassem o 
profissionalismo, eles nao pretendiam expulsar ou fazer desaparecer 
os seus atletas ou adeptos dos quadros do futebol: eles tinham 
confian9a na sua capacidade de guiar o desenvolvimento simultaneo 
do jogo amador e do jogo profissional numa dire9乞o compatvel com 
seus valores e interesses (Leite Lopes, 1995:150). 

Enquanto as ligas amadoras preservavam intactos os valores aristocr自ticos do 

esporte, dentre eles a prtica como um fim em si mesma e, por extensきo, no 

remunerada; as ligas profissionais admitiam tanto atletas amadores quanto 

profissionais. Enquanto os amadores dispunham de tempo (e dinheiro) para custear seus 

treinamentos e viagens, os profissionais tinham de ser ressarcidos pelo tanto que 

deixavam de ganhar ao trocar o trabalho pelo esporte - dai o termo "profissional". Em 

razao dessa orientaao diferenciada, antagnica se pensada em termos do valor real e 

simb6lico atribuido ao dinheiro, as ligas amadoras acabaram limitando drasticamente o 

numero de clubes e praticantes. Em contrapartida, a tolerancia em relacao a dinheiro 

ampiiou rapicamente o numero ae cluoes nhiaaos as ligas protissionais. criando uma 

possioiiiaaae concreta ae ascensao economica para atletas egressos cio oroletanaclo. 

A separa9ao ao ruteDoi e ao rugby constitui um caso paracligmatico tio embate 

entre profissionais e amadores. Os oito anos que separaram a cria9ao da Football 

Association - 1863 - e da Rugby Football Union - 1871 - foram decisivos tamb6m para 

o processo de populariza9o do futebol. Especialmente nas regi6es industriais do Norte 

da Inglaterra, o futebol se disseminou rapidamente e isto se deve, em grande medida, ao 

pioneirismo com que este esporte aderiu ao profissionalismo em escala nacional 

Paralelamente a ado9ao do profissionalismo, ocorreu a unificaao das regras que 

viabilizaram as disputas para alm dos circuitos locais - a proibi9ao do uso das maos no 

futebol ocorreu nesta 6 poca para diferencia-lo, de uma vez por todas, do rugby.1' 

n Na verdade, tamb6m no futebol ocorreram acirradas disputas em torno do profissionalismo, 
muito similares a s do rugby e do cricket mas com desdobramentos diversos. Com  o recrutamento de 
atletas oriundos das classes trabalhadoras, a elite dirigente do futebol migrou da pr自tica para o 
gerenciamento da mesma ou, simplesmente, abandonou este esporte em detrimento de outros mais 
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Entre todos os desdobramentos do amadorismo versus profissionalismo, nenhum 

deles foi t乞o importante quanto a adeso em "massa" das classes trabalhadoras 

Incorporadas pelo profissionalismo, elas contribuiram para elevar o nivel t6cnico das 

competi96es, dispondo seus melhores quadros para os clubes administrados pela elite e, 

pncipalmente, criando um p立blico extenso, diversificado e absorto nos campeonatos 

que passaram e ser disputados regularmente. A integra9ao deste publico serviu tamb6m 

para recompor v自rios componentes do habitus suprimido durante o estgio dos antigos 

jogos nas institui96es burguesas e aristocrticas. Depois servirem como passatempo 

desinteressado das elites, os esportes - nem todos 6 verdade - readquiriram parte'2 da 

6onotaao phblica e coletiva dos antigos jogos populares. Integrados num sistema 

ordenado de disputas, ja n乞o mais restrito s posi96es de classe mas extensivo aos 

conflitos regionais, nacionais,6 tnicos e religiosos, os esportes seduziram uma legiao de 

praticantes e seguidores que acorreram ao meio urbano a partir da industrializa9o 

Nas metrpoles assim surgidas, ningum tinha raizes ou tradi96es, 
todos vinham de diferentes partes do territ6rio nacional ou do mundo 
Na busca de novos tra9os de identidade e solidariedade coletiva, de 
novas bases emocionais de coesao que substituissem as comunidades 
e os la9os de parentesco que cada um deixou ao emigrar, essas 
pessoas se veem atraIdas, dragadas para a paixao futebolistica que 
irmana estranhos, os faz comungarem ideais, objetivos e sonhos, 
consolida gigantescas familias vestindo as mesmas cores. 
(...) Cada uma das grandes cidades industriais inglesas se veria 
dividida nesse perodo [durante a d6cada de 1880] em duas imensas 
comunidades rivais, arrastadas ao mais apaixonado estado de loucura, 
quando os times que as representavam se viam frente a frente nos 
limites do gramado e dos noventa minutos. Era uma como9ao, um 
redemoinho, um cataclisma de nervos arrebentados e cora96es 
explodidos, n乞o raro com algumas cabe9as quebradas e olhos 
arroxeados. Era assim que se enfrentavam, por exemplo, o 
Manchester Unidet e o Manchester City; o Nottingham Forest e o 
Nottingham Country; o Glasgow Celtics e o Glasgow Rangers; ou em 
Londres, qualquer partida em que se confrontassem os arquirrivais 
Arsenal, Chelsea e Crystal Palace (Sevcenko, 1994:35) 

compatveis com seu ethos. Embora o rugby tenha se favorecido com abertura futebolstica e, 
especialmente no Norte, adotado a mesma poltica, ele se tomou refm das disputas entre os defensores 
do amadorismo e do profissionalismo, o que impediu a unifica9ao das disputas. Tanto d verdade que, ainda 
hoje, o rugby da Unio de Londres 6 praticado com 15 atletas e o da Liga de Leeds com 13. J o cricket, 
marca distintiva, por excelencia, do Britsh way of life resolveu as querelas entre amadores e profissionais 
atrav6s de dispositivos simb6licos capazes de preservar as distin6es entre seus praticante. Cf. "La 
separation des deux Rugby" (Dunning e Sheard. 1992) e Leite Lones. 1995:152-4) 

ー  Digo~ parte' pois, em se tratando do esporte moderno institucionalizado, existe uma ciso 
entre praticantes e espectadores que os antigos jogos desconheceram 
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Enquanto os clubes filiados ao amadorismo preservaram, em grande medida, as 

caractersticas de "institui96es totais", uma versao das Public Schools voltadas ao 

entretenimento e a sociabilidade entre grupos e pessoas de status equiparado, os clubes 

adeptos do profissionalismo se transformaram em institui96es capazes de congregar um 

extenso contingente de aficcionados, simultaneamente coesos e rivais entre si. 

O que se passou com os esportes coletivos, em especial com o futebol, foi uma 

especie de reelabora9o da "caa a raposa". Ao contrrio dos clubes amadores onde a 

prtica permaneceu extremamente valorizada, enquanto entretenimento pessoal ou 

confronto grupal sem a mediaao de terceiros, o profissionalismo reelaborou a "morte 

por procura9乞o". Ou seja, um contingente reduzido de atletas, formando times ou 

equipes que passaram a rivalizar entre si nao apenas para a satisfa9ao de si mesmos mas 

para o deleite da comunidade a qual representam: tanto as classes prolet自rias quanto a 

elite patronal que pagavam seus salarios e administravam os clubes e as ligas 

1.3. A democratizaao do futebol e as classes trabalhadoras 

Se a polariza9ao entre amadores e profissionais pode, por uma lado, ser 

tributada s disputas entre uma burguesia emergente e outra mais antiga, de status 

consolidado, por outro, deve-se reconhecer sua importancia no processo de 

democratizaao do esporte. Os desdobramentos dessas disputas permitiram s classes 

trabalhadoras o acesso a um bem cultural que lhes havia sido cerceado sob a alega9o 

de que era violento, imoral, desordeiro e assim por diante 

Para que nao haja mal entendido,6 preciso especificar, ainda que brevemente, o 

que se entende por democratiza9ao; uma no9ao extremamente complexa e que no 

ambito dos trabalhos acadmicos sobre o esporte e muitas vezes substituida pelo termo 

populariza9 ao. O conceito de "democratiza9ao funcional", forjado por Elias e 

apropriado por outros estudiosos do fen6meno esportivo,6 uma elabora9ao te6rica que 

procura dar conta do processo de igualiza9ao ocorrido concomitante a consolidaao do 

Estado e do aumento progressivo das cadeias de interdependncia entre pessoas e 

grupos. A tese de Elias (1992b), avessa a formula9ao durkheimniana de "solidariedade 

organica", afirma que a igualizaao no equilibrio do poder e a interdependencia geram 

conflitos e antagonismos no interior de grupos ou entre estes. Tais conflitos e 

antagonismos podem ou nao declinar numa luta de classes. A tendncia porm, e isto6 

de extrema importancia em rela9ao ao esporte,6 que muitos desses impasses se deem 
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em tomo de quest6es envolvendo identidade e prestigio social, sendo resolvidos atravs 

do prprio esporte 

A "democratiza9ao funcional" 6 extremamente til para se compreender o 

processo de populariza9ao dos esportes ou, se preferir, os desdobramentos 

representados pelo acesso das classes trabalhadoras a prtica e frui9ao de um bem 

cultural antes circunscrito as elites. Por perceberem as classes trabalhadoras - seus 

atletas, clubes e "torcedores" - enquanto uma ameaa, no restou outra alternativa s 

elites senao transformarem a prtica do amadorismo numa ideologia e se refugiarem 

nos clubes e ligas que lhes deram suporte. Ja os que optaram, num primeiro momento, 

pelo profissionalismo, acabaram, cedo ou tarde, migrando para a esfera administrativa 

das ligas e clubes. Assim, puderam se perpetuar enquanto um grupo restrito e com 

influencia politica, chamando para si a responsabilidade de planejar, expandir, regrar, 

enfim, "pensar" os esportes modernos. Portanto, com a "democratiza9ao funcional", a 

elite que optou pelo profissionalismo assumiu os postos diretivos monopolizando o 

gerenciamento de uma prtica que contribuiram para inventar mas que, 

progressivamente, estava lhes fugindo ao controle. 

A "democratizaao funcional" do futebol pode ser vista como uma 

transforma9ao de cima para baixo, atribuindo-se a s elites o papel principal neste 

processo. Nesta versao, contudo, o futebol poderia ser interpretado como um engodo 

forjado pelas classes dominantes e repassado ao proletariado com o fim 自  ltimo de 

entrete-los, domestica-los e desvi-los dos "reais" problemas sociais. Assim sendo, a 

"mao invisivel" ー  talvez nem tao invisivel assim - do establishment, teria, como 

contrapartida, a subservincia dos grupos com menor poder econ6mico e prestigio 

social. Nem uma coisa nem outra; o futebol nao foi inventado pelas classes altas com 

fins espurios, se 6 que se pode pensar em termos de finalidade, e tampouco foi 

assimilado passivamente pela "massa". Pelo contr自rio, a presen9a das classes 

trabalhadoras deu novos contornos ao fen6meno esportivo, especialmente ao futebol. 

Al6m do incremento t6cnico, o futebol foi adquirindo certos c6digos, valores e 

atitudes que at6 entao lhe eram alheios. A interdi9ao das maos, por exemplo, embora 

tendo sido efetivada pela elite dirigente, contribuiu decisivamente para aproximar o 

futebol do gosto popular. Num primeiro momento, a interdi9ao das maos - exceto para 

o goleiro e, para os demais jogadores, apenas nas reposi96es laterais - parece ser apenas 

uma diferen9a de ordem prtica?Porm, segundo Souza (1996), a proeminencia dos p6s 
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(...) ajuda a explicar a popularidade do futebol no mundo (6 o esporte 
mais praticado e difundido), pois ele 6 um dos 自  nicos esportes onde os 
p6s e as pernas possuem a chance de se exercitarem e treinarem, 
possibilitando e exigindo habilidade e destreza de membros que, 
ordinariamente, apenas possibilitam o andar ereto. Existe no e corn o 
futebol uma inversao dos valores que regem a constru9ao do corpo 
No nivel da temporalidade espacial do futebol, os valores imputados 
良  s partes do corpo sao inversos aos da temporalidade cotidiana, O 
futebol, portanto, engendra imprecisao e imprevisibilidade, pois 
liberta membros que sao alvo de um rgido controle cultural 
hierarquicamente submetidos e "inferiores" (Souza, 1996:34-5) 

Por dispensar o uso das maos, sobre as quais recai um extenso processo de 

ensino-aprendizagem - em linhas gerais, os membros superiores estariam mais 

prximos da cultura ao passo que os membros inferiores ficariam a merce da natureza -, 

o futebol d tido como o menos previsivel dos esportes e, por esta razao, permeado por 

no96es como aleatonedade, sorte, destino, e assim por diante.'3 Al6m de opor natureza 

e cultura, a proeminencia dos p6s implica uma s6rie de representa6es ligadas a id6ia de 

valor atribuIdas aos hemisfrios superior e inferior. Sendo esta idia socialmente 

elaborada e tendenciosamente favoravel a valoriza9ao do alto em detrimento do baixo, 

o futebol estaria situado na contramao da civiliza9ao, ou se preferir, num patamar 

menos nobre da cultura ocidental. Se ja nao bastasse ser este um esporte coletivo, com 

enfrentamento corpo a corpo, o futebol esta, como se v, associado tamb6m ao 

hemisfrio inferior e, consequentemente, a uma gama extensa de entidades e sImbolos 

"indesejados" (cf. tb. Hertz, 1980) 

Sendo assim,6 correto afirmar, em rela9ao ao futebol, que as camadas altas, 

presumivelmente mais sensiveis a moral higienica - fisica e mental - tinham motivos 

suficientes para abandonar este esporte em detrimento de outros mais "chiques" ou, 

como de fato ocorreu, passar da prtica 良  administra9 ao, de onde poderiam "matar por 

procuraao". A migra9ao, interna ou para fora, de uma prtica que elas reinventaram e, 

13 Enquanto uma caracterstica universal do futebol, esta tese node ser tomada como verdadeira 
J mais Itequente no tutebol do que em outros esportes como o vlei e o basauete. uma eauioe 
tecmcamente mienor vencer ou empatar um jogo ao qua! se esperava saisse perdedora. Contudo, no se 
deve tomar a proeminencia dos p6s para explicar a popularidade do futebol no Brasil, como fez DaMatta 
(1982;1994). Este autor afirma que, dadas suas peculiaridades estruturais, o futebol tenderia a ser aceito 
com maior facilidade em sociedade menos democrticas, como a nossa, onde fatores como destino e 
sorte/azar sao constantemente evocados para explicar os sucessos e infortnios pessoais. De outro modo, 
em sociedades com democracia est自vel, como nos EUA, a preferencia recairia sobre esportes jogados com 
as m百os a medida que estes pressup6em umhgrau acentuado de previsibilidade, racionalidade, eficiencia, 
etc. Ou seja, os fatores aleat6rios teriam menos aceitaao no a mbito das democracias. Se esta tese 
estivesse correta, a popularidade do futebol poderia ser tomada como parmetro para avaliar o grau de 

\democratiza9ao nos diferentes pas, o que seria um absurdo. De outra narte. como exulicar o nrestio do 
ti.iteboI em quase todos os paises ocidentais a exce9ao dos EUA e uns poucos mais? 
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num segundo momento, abandonaram - medida que julgaram ter cumprido seu papel 

ou, por outra, nao mais se reconheceram nela em razao das conota96es simb6licas 

mencionadas acima ー, teve, em contrapartida, grande aceitaao e reformula9言o por parte 

das classes trabalhadoras. 

Ainda sobre a proeminncia dos ps, convm deixar claro, desde logo, que essa 

peculiaridade encontrou na cultura popular certa verossimilhan9a que lhe conferiu um 

novo estatuto. Esta afirma o6 procedente quando se parte de uma perspectiva que, ao 

invs de depreciar, a cultura popular valoriza, afirma e confere legitimidade え  s 

manifesta6es associadas ao baixo-ventre, s metaforas sexuais,a jocosidade em geral 

e, principalmente, a s irrup96es festivas, coletivas e emotivas t乞o freqentes no universo 

futebolistico. 白  bem verdade que existe uma distncia considervel entre o contexto de 

Rabelais e a Inglaterra da segunda metade do s6culo XIX. Porm, nada impede que se 

confira a proemin6ncia dos p6s e, portanto, ao futebol, uma positividade analoga a quela 

atribuIda por Bakhtin ao realismo grotesco'4 e, por extensao,a cultura popular da Idade 

Mdia e no Renascimento. O que existe em comum entre o futebol e o realismo 

grotesco 6 a valorizaao do baixo corporal atrav6s de representa96es - metaforas, 

alegorias, par6dias, etc - que promovem a inversao topogrfica do corpo e dos 

simbolismos a ele assoclados 】 5 Embora requeira o uso equilibrado de todas as partes do 

corpo, inclusive do intelecto, na arte do futebol valoriza-se sobremaneira as partes 

baixas e, nao 6 por acaso que as metforas sexuais encontram nele um terreno frtil e 

criativo. L, onde muitos percebem agressividade e grosserias de toda ordem, prevalece 

" "No realismo grotesco (isto6 , no sistema de imagens da cultura c6mica popular), o principio 
material e corporal aparece sob a forma universal, festiva e ut6pica. O c6smico, o social e o cornoral estao 
ligados lncllssoluvelmente numa totalidade viva e indivisivet. E um conjunto alegre e benfazejo" (Bakhtin, 
1993:17).

15 Estas aproxima96es carecem, evidentemente, de um estudo pormenorizado. Todavia, gostaria 
de destacar aqui,a guisa de ilustra9谷o, uma das tantas manifesta96es jocosas caractersticas do riso 
suscitado no universo do futebol. At6 bem pouco tempo, quando o Gremio estava "em alta", seu ento 
vice de futebol e atual presidente, Dr. Luiz Carlos Silveira Martins, o "Cacalo", n5o satisfeito em se 
autopromover, dirigia-se ironicamente aos dirigentes e torcedores do Internacional, oferecendo-se, 
inclusive, para administrar o clube rival que estava em "baixa". Desde que o Inter superou a crise t6cnica e 
o Grmio sucumbiu, os torcedores coborados passaram a exalta9ao do presidente gremista. Tal qual os 
gremistas, que festejavam o dirigente nos 自  ureos tempos - Cacalo! Cacalo! Cacalo! -, os coborados, 
eufricos depois de um 5 a 2 sobre o rival, tamb6m o aclamaram: cagalo! cagalo! cagalo! Seria necessrio 
reconstituir um pouco da trajet6ria recente dos dois clubes e das "farpas" trocadas pelos cartolas para que 
o leitor pudesse ter uma no9ao mais precisa do significado deste trocadilho desconcertante. Como esta 
reconstitui9ao nao est自  nos planos, por ora 6 preciso ao menos dizer que os coborados acham muita graa 
da analogia escatol6gica que inventaram para saudar o "ilustre" presidente rival. E nem poderia ser 
diferente. Ela ridiculariza e degenera, de forma carnavalesca - pois se trata de uma manifestaao coletiva, 
festiva e bem humorada - o status galgado n5o apenas pelo presidente do Gremio mas, metonimicamente, 
pelo clube como um todo. O que foi construdo durante anos e,a s duras penas,6 simplesmente 
desconsiderado, numa fra 百o de tempo e por uma 丘  nica palavra, a qual, proferida em publico e em coro, 
acentua ainda mais seu carter burlesco e desafiador. 
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a 6 tica de quem v o mundo de cabe9a para baixo ou melhor, de baixo para cima. 

Quando se diz que o futebol se popularizou, esta se afirmando tamb6m que ele assumiu 

os contornos de grupos especificos que, a partir de sua vis言o de mundo, lhe conferiram 

um novo estatuto. 

A medida que a limita9o dos ps - desde o ponto de vista anat6mico at o 

escasso treinamento - praticamente inviabiliza o uso eficaz de equipamentos assess6rios 

- como no tenis, por exemplo, onde a raquete 6 uma esp6cie de extensao do brao ー  
acaba nivelando os futebolistas "por baixo". Ou seja, coloca-os em posi9ao de 

igualdade, minimizando as vantagens prticas decorrentes da posse e do uso de 

acess6rios cuja oferta, ja abundante, tende a sofisticaao progressiva com o incremento 

da "industria esportiva". Especialmente na "pelada", "versao elementar do futebol", a 

tcnica corporal compensa mais facilmente, comparativamente a outras modalidades, o 

uso de assess6rios que, na prtica, servem apenas para repor certas "distin96es" 

ex6genas; nada substitui o corpo, o uso eficaz de um "equipamento" comum a todos os 

praticantes. Equiparados sob este aspecto seus praticantes so arrastados para um 

confronto corpo a corpo e, uma vez destituidas as hierarquias cotidianas, os atributos 

t6cnicos tornam-se tao importantes quanto valores como coragem, destemor, ousadia, 

masculinidade, honra e assim por diante 

E 6 bvio que tanto a questao da proeminencia dos p6s quanto outras tantas 

suscitadas ate aqui poderiam ser aprofundadas, e algumas o sero no decorrer dos 

pr6ximo capitulos. Mas, se considerado o fim que me havia proposto no inicio - de 

constituir um panorama sobre a inven9ao dos esportes modernos - creio sUficiente o que 

ja foi explicitado. O futebol, bem como outros jogos antigos, inicialmente proibidos 

pelas classes altas - reis, clero, moralistas, etc - foram reinventados e devolvidosa 

sociedade como esportes modernos. A normaliza9まo e a restri9ao a violncia fisica nos 

esportes ocorreram, como se viu, paralelamente a emergncia das na96es-Estado, das 

grandes cidades e da sociedade de classes. O mais importante neste processo talvez seja 

o residual que chegou at6 nossos dias. Ou seja, os esportes em geral e o futebol em 

especial estreitamente vinculados aos clubes e, portanto, a sociabilidade e a s 

identidades coletivas. A chegada deste futebol "institucionalizado" ao Brasil, as 

diferentes matizes clubisticas que lhe deram suporte e a forma9ao de um p丘blico 

torcedor sero o tema do prximo capitulo.~ Por ora,6 preciso salientar que as bases do 

"pertencimento clubistico", objeto desta disserta o, ja tinham sido forjadas no mbito 
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da sociedade inglesa e de acordo com os embates particulares que foram aqm 
explorados, especialmente aquele entre amadorismo versus profissionalismo] 
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CAPITULO H 

~ 

CLUBE DO CORA叫O: 

BOM PARA TORCER, BOM PARA SE PENSAR 

Zelins,' entio como' Deus? 
Em forma de esfera. 
Uma bola de futebol. 

Do Flamengo. 

(Murilo Mendes, 
in: Coutinho, 1994) 

2.1. 0 caleidosc6pio clubistico 

A Placar (n。  1127-A) publicou recentemente uma edi9ao especial sobre os 500 

"maiores times do Brasil". Para chegar a este numero tao expressivo nem foi preciso 

mencionar os clubes ja extintos e outros tantos que, depois de sucessivas fus6es, foram- 

se perdendo ao longo do caminho. Bastou reunir apenas aqueles que comp6em, 

atualmente, a primeira e segunda divis6es de cada estado - com rarssimas exce96es - 

para chegar aos quinhentos. Se fossem incorporados os clubes de v自rzea, esses que 

disputam os chamados campeonatos amadores, a quantidade seria infinitamente maior, 

pois, a cada dia, novos clubes vきo sendo fundados em detrimento de outros que 

desaparecem na mesma proporao. Mesmo assim, o encarte publicado na pagina central 

da revista, contendo os escudos dos clubes, da a impressao de um caleidosc6pio: cada 

um dos clubes ali representados enfrenta seus pares estaduais, alguns participam dos 

certames nacionais, outros ascendem e descendem de suas respectivas divis6es e, assim 

sendo, produzem as mais variadas combina96es. O caleidosc6pio 6 ainda mais nitido 

quando se sabe que os disticos sao apenas signos que nos remetem aos clubes e estes, 

中  Jos6 Lins do Rgo 
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por seu turno, representam bairros, cidades, regi6es, comunidades 6 tnicas, classes 

sociais e assim por diante. 

O mais impressionante porm,6 que apenas um n自mero muito reduzido destes 

clubes, em torno de 15, se destacam na preferencia de 78% dos torcedores brasileiros, 

como indica a Tabela 2.1. 

por seu turno, representam bairros, cidades, regiões, comunidades étnicas, classes 

sociais e assim por diante. 

0 mais impressionante porém, é que apenas um niimero muito reduzido destes 

clubes, em torno de 15, se destacam na preferencia de 78% dos torcedores brasileiros, 

como indica a Tabela 2.1. 

Tabela 2.1 
As maiores torcidas do Brasil 

(Fonte: Ibope/Placar - 1993)16 

Tabela 2.1 
As maiores torcidas do Brasil 

(Fonte: lbope/Placar - 1993)16 

Clube Percentual de 
torcedores 

Número de 
torcedores no 

Brasil 
Flamengo-Ri 16,5% 24.115.000 
Corinthians - SP 13,6% 19.877.000 
São Paulo - SP 7,2% 10.523.000 
Vasco - RJ 6,3% 9.207.000 
Fluminense - RJ 4,6% 6.723.000 
Palmeiras - SP 4,3% 6.284.000 
Botafogo - RJ 3,4% 4.969.000 
Atlético - MG 3,3% 4.823.000 
Cruzeiro - MG 3,2% 4.676.000 
Santos-SP 3,1% 4.530.000 
Inter -RS 3,1% 4.530.000 
Grêmio - RS 2,6% 3.800.000 
Bahia - BA 2,5% 3.653.000 
Sport - PE 2,2% 3.215.000 
Santa Cruz - PE 2,0% 2.923.000 
Nenhum 11,4% 16.662.000 
Outros 10,7% 15.639.000 
Total 100% 145.154.000 

Estes dados mereceriam um cotejamento mais detalhado daquele que ser aqui 

empreendido. Todavia, de acordo com o tema deste capitulo, deve-se destacar, antes de 

mais nada, que apenas 10,7% dos entrevistados nomearam "outros" clubes, um dado 

significativo considerando-se a grande quantidade de agremia96es que comp6em o 

"caleidosc6pio" anteriormente referido. Embora o Thope tenha limitado seu universo de 

pesquisa a s principais capitais e regi6es metropolitanas, nada faz crer que a Tabela 2.1 

Estes dados mereceriam um cotejamento mais detalhado daquele que sera aqui 

empreendido. Todavia, de acordo com o tema deste capitulo, deve-se destacar, antes de 

mais nada, que apenas 10,7% dos entrevistados nomearam "outros" clubes, um dado 

significativo considerando-se a grande quantidade de agremiações que compõem o 

"caleidoscópio" anteriormente referido. Embora o Mope tenha limitado seu universo de 

pesquisa as principais capitais e regiões metropolitanas, nada faz crer que a Tabela 2.1 

16 0 Ibope ouviu 3.503 pessoas nas nove principais capitais brasileiras e respectivas regi6es 
metropolitanas. Num primeiro momento, o comportamento deste universo foi estendido ao Estado 
correspondente a s capitais e, num segundo, para todo o Brasil - respeitando, evidentemente, a propor o 
com que cada estado contribui para o total da popula9ao brasileira. A margem de erro 6 de 3%, para mais 
ou para menos. 

16 0 lbope ouviu 3.503 pessoas nas nove principais capitais brasileiras e respectivas regiões 
metropolitanas. Num primeiro momento, o comportamento deste universo foi estendido ao Estado 
correspondente is capitais e, num segundo, para todo o Brasil - respeitando, evidentemente, a proporção 
com que cada estado contribui para o total da população brasileira. A margem de erro é de 3%, para mais 
ou para menos. 
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traria diferen9as significativas se a pesquisa tivesse sido realizada nos demais estados, 

cidades e no interior do Brasil. Ocorre que, como terei a oportunidade de demonstrar no 

prximo capitulo, a partir do Rio Grande do Sul, a tendencia 6 que os clubes das 

capitais sej am os mais citados tamb6m no interior dos estados. 

Outro dado importante indica que os torcedores tendem a optar por clubes 

sediados nas capitais e regi6es metropolitanas onde residem. N5o 6 por outro motivo 

que na lista das 15 torcidas mais numerosas encontrem-se clubes de Sao Paulo, Rio de 

Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Porto Alegre e Salvador, justamente os maiores centros 

urbanos do pas. A exce9ao a regra 6 o Flamengo que, al6m de ser o mais citado no Rio 

de Janeiro (41,9%)17 possui grande contingente de torcedores espelhados nas demais 

capitais, entre as quais Brasilia (46,4%), Fortaleza (21,4%), Salvador (9,5%) e at 

mesmo Curitiba (7,9) e Belo Horizonte (5,1%), cidades que possuem clubes de proje9o 

nacional. Jh o Corinthians, que aparece em segundo lugar, deve seu expressivo 

contingente de torcedores a densidade populacional do estado de Sao Paulo, onde o 

alvi-negro possui praticamente o dobro (36,4%) do i ndice do segundo colocado, o Sao 

Paulo (17,6). Ja o Atl6tico e o Cruzeiro, bem como o Internacional e o Grmio, tem 

suas torcidas restritas, basicamente, aos estados de Minas Gerais (38,5% e 37,9%) e Rio 

Grande do Sul (45,5% e 4 1%), respectivamente. E o caso tamb6m de Sport (36,8%), 

Santa Cruz (33,3%) e Bahia (44,9%), embora, este 丘  ltimo, tenha obtido um i ndice 

significativo na capital paulista (2,2%), provavelmente em razao do n丘mero expressivo 

de nordestinos que migraram para Sao Paulo nos u ltimos anos. Em resumo, a pesquisa 

Ibope/Placar, al6m de apontar as maiores "na6es" clubisticas, indica haver uma 

tendencia dos torcedores optarem por clubes de suas cidades ou estados. Esta tendencia 

se acentua nos estados cujos respectivos clubes disputam os certames nacionais - Rio de 

janeiro, Sao Paulo, etc - e a diminuir naqueles cujos clubes possuem apenas proje9o 

regional - Ceara, Distrito Federal, etc. Isto refor9a, a meu ver, a tese de que o futebol 

mobiliza uma s6rie de quest6es nacionais, inclusive as diferen9as regionais, fazendo 

com que torcedores de estados cujos clubes sao menos expressivos do ponto de vista 

performtico venham a optar por outros clubes, de outros estados, mas que garantem ao 

torcedor uma participa9ao efetiva, interessada e exitosa no cenrio do futebol 

nacional. 18 

17 Estes dados complementares foram fornecidos pela mesma pesquisa Ibope/Placar (Placar n。  
1088:13). 

18 E obvio que esta participa 乞o do torcedor 6 permeada por uma sdrie de influncias dentre as 
quais deve-se destacar a midia impressa e eletrnica. O contingente significativo de torcedores dos clubes 
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De outra parte, os clubes mais "queridos" sao tamb6m os "melhores". A Tabela 

2.2 demonstra haver uma correla9ao entre as maiores torcidas e o desempenho dos 

respectivos clubes. 

De outra parte, os clubes mais "queridos" são também os "melhores". A Tabela 

2.2 demonstra haver tuna correlação entre as maiores torcidas e o desempenho dos 

respectivos clubes. 

Tabela 2.2 
Os grandes clubes do futebol brasileiro 

(Fontes: Ibope/Placar - 1993; Folha de S豆o Paulo - 28/12/97; 
Revista Placar - nov/97; Revista Placar no 1127-A - set/97) 

Tabela 2.2 
Os grandes clubes do futebol brasileiro 

(Fontes: thope/Placar - 1993; Folha de São Paulo - 28/12/97; 
Revista Placar - nov/97; Revista Placar n° 1127-A - set/97) 

Clubes Ranking das 
Torcidas 

 	Ranking 
Folha de 

SP19 

Ranking 
Placar' 

Ano de 
fundação 

Flamengo - RJ 1° 1° 6° 1895 
Corinthians - SP 2° 90 50 1910 
São Paulo-SP 30 30 10 1935 
Vasco-Ri 4° 70 8° 1898 
Fluminense - RJ 5° 6° 12° 1902 
Palmeiras - SP 6° 2° 30 1914 
Botafogo - Ri 7° 12° 11° 1904 
Atlético - MG 80 100 2° 1908 
Cruzeiro - MG 9° 8° 90 1921 
Santos - SP 100 50 100 1912 
Inter -RS 110 110 40 1909 
Grêmio - RS 12° 40 70 1903 
Bahia-BA 130 13° 150 1931 
Sport -FE 14° 17° 19° 1905 
Santa Cruz-PE 15° 19° 23° 1914 

Embora nao haja uma correla9ao precisa entre a posi9乞o no "ranking das 

torcidas" e os "rankings das conquistas" propriamente dito - como 6 o caso do 

Corinthians, por exemplo ー, os 13 clubes que despontam no primeiro sao tamb6m os 13 

primeiros nos outros dois - exce9ao do Bahia que 6 150 no "ranking Placar". Como a 

"Folha de S乞o Paulo" e a "Placar" utilizam crit6rios diferenciados, a posi9ao dos clubes 

nos "rankings das conquistas", se altera de acordo com o desempenho mais ou menos 

Embora não haja uma correlação precisa entre a posição no "ranking das 

torcidas" e os "rankings das conquistas" propriamente dito - como é o caso do 

Corinthians, por exemplo os 13 clubes que despontam no primeiro sdo também os 13 

primeiros nos outros dois - exceção do Bahia que é 15° no "ranking Placar". Como a 

"Folha de São Paulo" e a "Placar" utilizam critérios diferenciados, a posição dos clubes 

nos "rankings das conquistas",se altera de acordo com o desempenho mais ou menos 

do Rio de Janeiro no Nordeste, por exemplo, deve-se em grande parte a influencia exercida pelas rdios 
Nacional e Tupi, pioneiras nas transmiss6es esportivas. Cf. Leite Looes (1994'). 

19 0 "Ranking Folha do futebol brasileiro" atribui pontos de acordo a importncia das principais 
competi96es das quais os clubes brasileiros participam. Pontuam apenas o campe乞o e o vice de cada 
competi9言o. Como os crit6rios de pontua9ao sao determinados pela pr6pria "Folha de Sao Paulo", cf. FSP 
28/12/98. 

20 0 ranking da "Placar" tem como referencia apenas a participa9五o dos clubes nos campeonatos 
brasileiros disputados a partir de 1971 e por esta raz乞o difere do "Ranking Folha". S5o atribuIdos pontos 
de 1 a 10 de acordo com a ordem decrescente de classifica9ao nos brasileiros; o campeao soma dez 
pontos, o vice nove e assim sucessivamente atd o 100 colocado que soma um ponto - os demais n言o 
pontuam. 

do Rio de Janeiro no Nordeste, por exemplo, deve-se em grande parte influência exercida pelas rádios 
Naciopal e Tupi, piOneiras nas transmissões esportivas. Cf Leite Lopes (1994). 

19 0 "Ranking Folha do futebol brasileiro" atribui pontos de acordo a importfincia das principais 
competições das quais os clubes brasileiros participam. Pontuarn apenas o campedo e o vice de cada 
competição. Como os critérios de pontuação são determinados pela pr6pria "Folha de sac) Paulo", cf. FSP 
28/12/98. 

2° 0 ranking da "Placar" tem como referincia apenas a participação dos clubes nos campeonatos 
brasileiros disputados a partir de 1971 e por esta razâo difere do "Ranking Folha". São atribuidos pontos 
de 1 a 10 de acordo com a ordem decrescente de classificação nos brasileiros; o campeão soma dez 
pontos, o vice nove e assim sucessivamente até o 10° colocado que soma um ponto - os demais não 
pontuam. 
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exitosa nos campeonatos que disputam. Ainda assim, o "grupo dos 13" parece se 

constituir num circuito fechado, tanto no que se refere a preferncia dos torcedores 

quanto no rateio dos titulos em disputa.21 

Outro aspecto importante 6 a correla9ao existente entre a d poca de fundaao dos 

clubes - a exce9ao do Bahia, 1931, e do Sao Paulo, 1935, os demais surgiram antes dos 

anos 30 - e as respectivas performances. Do ponto de vista dos "rankings das 

conquistas" esta correla9きo e at mesmo 6 bvia. Ou seja, como os rankings sao 

cumulativos, quanto mais antigo o clube mais campeonatos ele disputou e, 

consequentemente, mais chances de pontuar ele teve. Porm, como praticamente todos 

os integrantes do "grupo dos 13" foram fundados nas primeiras dcadas deste s6culo - 

quando eram disputados um numero reduzido de jogos -, a data de funda9ao nao chega 

a exercer influncia significativa em relaao a s diferentes posi96es que estes clubes 

ocupam nos rankings "Folha" e "Placar". De qualquer forma, a antiguidade lhes 

confere certa estabilidade pois, embora possam passar v自rias temporadas sem titulos, 

dificilmente serao ultrapassados por um clube de "fora". Em resumo, o "grupo dos 13" 

tende a se perpetuar no topo das conquistas. 

Mas,6 bom deixar claro, ser antigo, por si s6, nao garante destaque nos 

rankings. Entao, seria algo contingencial o fato dos "melhores" e "mais queridos" 

serem tamb6m "antigos"? A resposta 6 negativa, pois, embora a contingencia seja 

intrinseca ao futebol, ela tende a ser diluida ao longo do tempo. Ou por outra, a 

constitui9o do "grupo dos treze" nao 6 mero casuismo. 

Posso adiantar desde logo que um clube nao 6 "grande" pelo fato de ter uma 

torcida numerosa ou conquistar muitos titulos. Antes, pelo contrario,6 justamente por 

que s谷o "grandes" que seduzem multides e acumulam trofus. "Grande" para os 

torcedores 6 , antes de tudo, uma no9ao da ordem do simb6lico: "grande" 6 um 

predicado atribuido ao clube na medida em que este 6 capaz de suscitar "grandes" 

emo96es, "grandes" conflitos, "grandes" tradi96es, enfim, "grande" excitaao. Por isso 

eles sao chamados de "clubes do cora9o" e datam, a maioria deles, da 6 poca do 

amadorismo - antes portanto, dos anos 30. E sendo esta afirma9きo decisiva para o 

entendimento de como opera o pertencimento clubistico, ou se se preferir, a produ9o 

de identidades coletivas no meio futebolistico, urge explicita-Ia no decorrer do capitulo 

21 Para consolidar ainda mais este grupo, em 1987 foi fundada a "Uniao dos Grandes Clubes do 
Futebol Brasileiro", popularmente designada como "Clube dos 13". Para um "estudo de caso" sobre o 
Clube dos Treze, suas contradi96es e paradoxos, cf. Helal (1997:84-101). 
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O que me proponho aqui nao 6 , evidentemente, classificar os clubes brasileiros, 

sejam eles "grandes", "medios" ou "pequenos", mas, a partir da diversidade, esbo9ar, 

em linhas gerais, as trs grandes vertentes que lhes deram origem: os clubes de elite, os 

clubes-equipes e os clubes de fbrica. Este esbo9o 6 fundamental para se compreender 

a) as razes pelas quais alguns clubes tem hoje uma grande legiao de seguidores 

enquanto outros, da mesma cidade e fundados mais ou menos na mesma e poca, 

simplesmente desapareceram; b) as diferentes modalidades de pertencimento para, num 

segundo momento, privilegiar umas em detrimento de outras; c) a importncia dos 

clubes ao longo da reelaboraao do futebol no Brasil; e, principalmente, d) os contextos 

que deram origem a s grandes rivalidades e, por extensao, s grandes torcidas 

De acordo com o "roteiro" acima, subdividi o restante deste capitulo em dois 

blocos que correspondem ao segundo e ao terceiro subcapitulos de "Clubes do 

cora9ao". O prximo subcapitulo, "O habitus associacionista e o futebol no Brasil", 

corresponde ao contexto que deu origem aos primeiros clubes e a s varias modalidades 

de pertencimento a eles associada. A influencia dos imigrantes europeus na funda9o 

dos clubes e na dissemina9ao do habitus esportivo, bem como a conturbada passagem 

do amadorismo para o profissionalismo tamb6m sero abordados neste primeiro bloco 

Jh o u ltimo subcapitulo, "Torcedores e seus clubes", suscita algumas quest6es mais 

gerais acerca do pertencimento clubistico e sobre esta forma particular de sociabilidade 

atravds do conflito. 

2.2. O habitus associacionista e o futebol no Brasil 

2.2.1. Os clubes de elite 

O futebol chegou ao Brasil como "um produto de importa9ao") (Leite Lopes, 

1994:29). Embora alguns pesquisadores contestem esta tese, especialmente no que se 

refere a primazia de Charles Miller - como 6 o caso de Shirts (1982) - a maioria, entre 

os quais me incluo, assumem abertamente a visao "oficialista" tomando o prprio 

Miller - suas origens, sua trajet6ria, suas id6ias, etc - como um "dado" extremamente 

revelador. Nesta perspectiva, s乞o constantemente evocados o ano de 1894, quando foi 

realizado o primeiro jogo "oficial"; o fato de Miller ser brasileiro de descendncia 

inglesa - era filho do c6nsul britanico em Sao Paulo -; e de ter organizado o primeiro 
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match quando retornou de Southampton, Inglaterra, onde estivera como interno durante 

seus estudos. Outros "detalhes" sao, contudo, relegados ou, na melhor das hip6teses, 

referidos como secundarios. Via de regra, da-se pouca importncia ao fato de Miller ter 

trazido consigo duas bolas "oficiais", um livro de regras "oficiais" e, o mais revelador 

de todos os "detalhes", no saiu dando shoots no quintal do consulado, seno que 

organizou um meeting "oficial"; distribuiu os cavalheiros - ingleses ou descendentes da 

aristocracia e da alta burguesia paulista - em teams e as damas - de mesma 

procedncia - na assistance. Miller no trouxe, portanto, apenas uma prtica esportiva, 

em si mesma simbolo da modernidade europia para a elite brasileira, mas um modelo 

de sociabilidade, de associacionismo e de pertencimento. Esse modelo, ja consolidado 

no a mbito ingls, pressupunha certas exigncias basicas como o cumprimento das 

regras do jogo, a organizaao e divulga9ao dos embates, a funda9ao de clubes, ligas, 

enfim, um minimo necessario capaz de garantir ao futebol a mesma legitimidade que 

ele conquistara no velho mundo. Do contr自rio nao seria futebol e tampouco simbolo da 

modernidade. 

De acordo com Levine (1992), a hist6ria do futebol no Brasil pode ser dividida 

em quatro perodos amplos, sendo que no primeiro deles, entre 1894 e 1904, o futebol 

se "manteve restrito aos clubes urbanos pertencentes a estrangeiros e a elite local", de 

acordo com o modelo implementado por Charles Miller.22 Ainda que se possa fazer 

algumas obje96es em rela9ao as generaliza96es de Levine, que toma como parametro 

apenas o eixo Rio-Sao Paulo - sendo assim, o ano de 1894 corresponde ao match 

organizado por Miller, em Sao Paulo, e 1904, a funda9乞o do The Bangu Athletic Club, 

o primeiro clube operrio - no mais a afirma9ao 6 procedente. Durante essa primeira 

d6cada, o futebol se manteve, em geral, restrito aos clubes e estes, por seu turno, 

circunscntos aos imigrantes europeus. 

Witter (1982) apresenta, retirada de "O Estado de Sao Paulo", uma tabela do 

Campeonato Paulista de 1902 na qual figuram os seus participantes: Sao Paulo Athletic 

Club, Mackenzie College, Atl6tico Paulistano, Sport Club Gennania e Sport Club 

Internacional. Eram os "grandes" da e poca, nao pelo fato de mobilizarem extenso 

contingente de phblico - embora tivessem uma assistance considervel - mas por terem 

22 Ainda segundo Levine, os perodos subseqentes e suas respectivas caracteriza6es seriam os 
seguintes: 1905-33, sua fase amadora, marcada por grandes passos de divulga9ao e press豆o crescente para 
melhorar o nivel do jogo atrav6s de subsidios para os jogadores; 1933-1950, o perodo inicial do 
profissionalismo; e a fase ap6s 1950, de reconhecimento de nivel internacional, acompanhada por 
comercializa まo sofisticada e por maturidade como recurso nacional incontest自vel (:23). 
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sede prpria, estrangeiros e paulistas de "quatrocentos anos" no ground e na assistance, 

espao na imprensa e, principalmente, por serem clubes e nao apenas times, como era 

freqente no "pequeno futebol" ー  como a imprensa da 6 poca denominava, 

pejorativamente, o futebol jogado em condi96es precarias, nos campos de vrzea (Cf 

Toledo, 1 996a: 17) 

Esses "grandes" clubes paulistas tiveram vida curta. O S乞o Paulo Athletic Club, 

fundado pela comunidade britanica, chegou a ser tricampao da cidade entre 1902 e 

1904. Em 1911, o Sao Paulo A. C. (nada a ver com o atual Sao Paulo Futebol Clube) 

sena novamente campeo da cidade mas, desta vez, "ganhou mas nao levou". A 

Associaao Atl6tica das Palmeiras (nada a ver com a atual Sociedade Esportiva 

Palmeiras), julgando-se prejudicada pela arbitragem tentou impedir que o Sao Paulo 

ficasse com o trofu. Indignados, os sao-paulinos abandonaram o futebol, "no apenas 

por causa da bagun9a, mas tamb6m porque os ventos sopravam para o 

profissionalismo" (John Robert Mills, diretor e historiador do S乞o Paulo A. C.). A 

Associa9ao Athietica do Mackenzie College, restrita aos alunos do col6gio hom6nimo, 

tamb6m desapareceu do futebol antes mesmo da dcada de dez, O Sport Club 

Internacional surgiu de urna dissidencia do Hans Nobiling Team, quando seu 

idealizador, Hans Nobiling, decidiu transformar o team num club e dar-lhe o nome de 

Germania. Os que nao eram alemaes - brasileiros, franceses, italianos, etc - nao 

consentiram e deixaram que Hans Nobiling fundasse o Germania, em 1899, enquanto 

eles fundaram o Internacional. O Sport Club Germania abandonou o futebol em 1917, 

por ocasiまo da 1a Guerra Mundial, e desde entao passou a se chamar Pinheiros, que 

ainda hoje figura entre os mais conceituados clubes sociais de Sao Paulo. Por fim, o 

Club Athletico Paulistano, fundado para a prtica do ciclismo, em 1900, foi o que teve, 

entre todos, mais gl6rias futebolisticas. Mesmo assim, abandonou o futebol com o 

profissionalismo, por volta dos anos trinta. Deixou "6rfao" um time 11 vezes campeo 

paulista, que no teve outra saida senao migrar para outro clube, at6 que em 1935 os 

remanescentes do Paulistano fundaram o atual Sao Paulo.23 

A influncia dos imigrantes europeus se estendeu ao longo das dcadas 

seguintes. Os atuais "grandes" do futebol paulista, por exemplo, estiveram, desde suas 

funda96es, ligados direta ou indiretamente a estes estrangeiros atraIdos a metrpole 

23 Os dados sobre os primeiros "grandes" do futebol paulista foram retirados de "A hist6ria 
ilustrada do futebol brasileiro" (s/d, vol. 1). Acerca da funda o do Sao Paulo F. C. ver "Sao Paulo 
Futebol Clube: saga de um campeao" (1994) 
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paulistana pelo acelerado processo de industrializa9ao desencadeado a partir da virada 

do s6culo. 

O Corinthians paulista se firma, logo de incio, como o time do 
proletariado e do subproletariado urbano ( inclusive uma grande 
maioria de negros), mas esta longe de ser o time de maior torcida. 
Esta fica por conta do Palestra Itlia (atual Palmeiras) que, como6 
6 bvio, concentra os torcedores da col6nia italiana, fornecedora de 
mao-de-obra especializada e/ou semi-especializada. Desde a 
estabelece-se uma rivalidade muito grande entre estas duas torcidas. 
expiicaaa por Anatol Kosentelci como uma oposi9乞o entre o elemento 
local, nativo, e o elemento estrangeiro em ascens乞o que disputam 
entre si um mercado de trabalho ainda reduzido (C6sar, 1982:155-6) 

No Rio de Janeiro, onde a chegada do futebol seguiu, em linhas gerais, os 

mesmos passos de Sao Paulo, os clubes possuiam forte influ6ncia dos imigrantes e 

alguns deles ja existiam antes mesmo do futebol, O Clube de Regatas Vasco da Gama, 

por exemplo, surgiu a partir do Lusitania Club e foi fundado em 1898 por pr6speros 

comerciantes e banqueiros portugueses. O Fluminense Futebol Clube, considerado, nos 

prim6rdios, como a "elite entre a elite", foi fundado em 1902 como uma amplia9ao do 

Rio Cricket and Athletic Association, de influencia inglesa (Coelho Netto, 1952) 

O Flamengo, 1。  colocado no ranking das torcidas (Tabela 2.1), surgiu como 

Clube de Regatas do Flamengo, em 1895, e s6 abriu espa9o para o futebol 14 anos 

depois, quando 9 dos 11 campe6es estaduais de 1911 tiveram um desentendimento no 

Fluminense e pediram asilo no arquirrival - ou melhor, a rivalidade surgiu dai 

O Flamengo hesitou, acabou cedendo, mais para fazer uma 
experiencia. Se o futebol nao combinasse com o remo, nada feito. E 
como nao podia combinar, o time de futebol entrou em campo com 
uma camisa bem diferente da camisa do remo. (...) A camisa de 
futebol horrorosa, de quadrados pretos e vermelhos, ganhou logo um 
apelido: papagaio de vintm. [Os futebolistas nao gostaram e 
mudaram logo em seguida mas, como era imperioso que mantivessem 
a diferen9a em rela9ao aos remadores, introduziram um friso branco 
entre as listras horizontais pretas e vermeihas; o vermelho e preto, na 
horizontal, era exclusividade do remo]. (...) Mas veio a Grande 
Guerra, submarinos alemaes afundaram navios brasileiros e o povo foi 
para as ruas caar alem言o (...). Foi quando se descobriu uma 
semelhan9a entre a camisa de futebol do Flamengo e a bandeira 
alem: vermelha, preta e branca, justamente as cores da camisa cobra 
coral. A listrinha branca (...) para distinguir o futebol do remo, 
atrapalhara tudo. Por causa dela o Flamengo foi olhado com 
desconfian9a. E o Flamengo tinha alemaes, s6cios alemes, que 
gostavam de sair de manh cedo com um barco, que gostavam de 
remar. Botou-se para fora tudo quanto era s6cio alemao. E tirou-se, da 
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camisa do time de futebol, o friso branco que separava o vermelho do 
preto (Mrio Filho, 1965:36) 

A narrativa de M自rio Filho, talvez a mais eloquente - inclusive sob o aspecto 

liter自rio - hist6ria dos prim6rdios do futebol no Brasil, enfatiza, com uma pontada 

irnica,6 verdade, o glamour dos "grandes" clubes cariocas. Como se pode perceber, 

exce9ao do Fluminense, os demais foram fundados por remadores - ainda preservam o 

"de regatas" no nome - e isto nao se deve apenas a localizaao geogrfica do Rio de 

Janeiro. Trata-se, evidentemente, de um diferen9a em rela9ao aos clubes de Sao Paulo 

mas,6 preciso ter claro que o remo era, este sim, um esporte de elite.24 Botafogo, 

Flamengo e Vasco, especialmente os dois 丘  ltimos, surgiram do remo e para o remo, s6 

mais tarde incorporando o futebol. Nao eram, portanto, apenas clubes identificados com 

os imigrantes europeus mas com uma elite entre estes imigrantes e, por esta razo, 

permitiam a inclusao de s6cios no-imigrantes, desde que bem estabelecidos social e 

economicamente. 

Se, no caso do Rio de Janeiro, o futebol da belle epoque deve muito ao status 

galgado anteriormente pelos remadores, que contriburam para familiarizar as elites 

brasileiras com o novo estilo de vida origin自rio das metrpoles europ6ias. No caso de 

Porto Alegre, o futebol tem muito a ver com ginastas, remadores, ciclistas e outros 

tantos desportistas teuto-ga自chos. O futebol chegou a capital gacha em 1903, mas, 

antes dele ja existiam varias sociedades esportivas e recreativas. 1A Sociedade 

Leopoldina, cuja denomina9ao homenageia a Imperatriz Da Leopoldina, "protetora dos 

imigrantes", foi fundada em 1863 por um grupo de vinte alemes e teuto-gauchos. A 

Sociedade Ginastica Turnerbund, atualmente Sociedade Ginastica Porto Alegre, ou 

simplesmente Sogipa, surgiu da fusao, em 1892, de duas outras entidades teuto-gauchas 

onde era praticada a ginhstica. Al6m da ginstica, a Turnerbund oferecia aos seus 

associados uma gama variada de outras atividades tais como tenis, esgrima, boio e at 

mesmo coral e canto, s6 para citar as mais importantes (ver Hofmeister, 1987). Havia 

24 "() Quem era do remo olhava quem era do futebol por cima. Julgando-se superior, mais fino 
(...) Em dia de regata nao havia jogo. Nenhum clube, nem o Fluminense, nem o Botafogo se atrevia a 
marcar um jogo para o mesmo dia, a mesma hora. Talvez os torcedores sem colarinho e gravata fossem 
Era quase certo, porm, que as arquibancadas ficassem vazias. Pelo menos de mo9as. Enquanto isso, a 
murada da praia de Botafogo cheia (...). E havia corso na Avenida Beira-Mar. As vit6rias, os landolets, os 
doublephateon, os cabrioletes, os tilburis. S6 carro puxado a cavalo. (...) E as mo9as ficavam em p6, um 
instante, segurando os chap6us enormes, de flores, de frutas, de plumas, para ver a chegada das regatas. 
(...) Diante daqueles msculos, daqueles corpos atleticos, Olavo Bilac se transportava para a Gr6cia. 
Inflamava-se, n五o se continha. Msculos assim tinham vencido a batalha de Salaniina. Ja diante de um 
jogador de futebol, de chuteiras, de meias grossas de l, de cal6es afinando no joelho, de camisas de 
mangas compridas, quase nada de fora, o poeta da Via Lictea ficava frio" (Mrio Filho:27) 
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outras sociedades de menor expressao mas, o que 6 importante destacar aqui, todas elas 

cultuavam, aldm das prticas esportivas, certos tra9os identitrios entre os quais a 

lingua de origem de seus s6cios-fundadores. 

Tal qual o Flamengo, a Turnerbund relutou em admitir o futebol. Tanto 

verdade que o Fuss-Ball Manschaft Frisch Auf (Equipe de Futebol Sempre Avante) s6 

apareceu, "oficialmente", em 1909, como uma esp6cie de departamento de futebol da 

Turnerbund. Antes disso, esta e outras associa6es esportivas da capital contribuiram, 

mesmo que indiretamente, para a funda9ao do Gremio de Foot-Ball Porto Alegrense e 
do Fuss-Ball Club Porto Alegre, os dois primeiros clubes de futebol da capital gaucha 

(cf. Cap. III) 

Um inventario acerca da introduao do futebol nas demais capitais brasileiras ー  
refiro-me especialmerjte a Curitiba, Belo Horizonte, Salvador e Recife, por se situarem 

nestas cidades alguns dos grandes do futebol brasileiro - no di恥re, substancialmente, 

do que ocorreu em Porto Alegre, Sao Paulo e Rio de Janeiro. Em geral, foram os 

imigrantes que assumiram a tarefa, e cumpriram-na comO tal, de fundar clubes e 

disseminar tanto o futebol quanto outras prticas esportivas trazidas da Europa. 

、  Por raz6es diversas, nem todos foram, contudo, bem sucedidos. Tal qual o Sport 
Club Germania e o Sきo Paulo Athletic Club, ja referidos anteriormente como os 

"grandes" clubes paulistas do inicio do seculo, outras agremia96es passaram por 

profundas transforma96es com a emergencia do profissionalismo. Antes de ser 

implementado oficialmente, mais ou menos por volta dos anos 30, ja existia uma 

espcie de profissionalismo oculto ou "profissionalismo marrom", como se tornou 

popularmente conhecido. Os clubes, por intermddio de seus dirigentes abnegados - no 

Gremio eram designados como pr6ceres, do latim, procere, "homem importante de uma 

na9ao, classe, partido, etc" ー, ofereciam "prmios" aos atletas, em especie - "bichos" - 

ou empregos, incrementando a competitividade entre eles e, por extenso, entre os 

clubes (cf. Leite Lopes, 1994) 

Diante dessa nova realidade, o futebol, que outrora significara o progresso e a 

modernidade, tomou-se um inc6modo. Enquanto uma prtica corporal, sob este aspecto 

compativel a outras tantas muito valorizadas no interior dos clubes de elite, o futebol 

no ofekecia maiores resistencias. Por6m,a medida que o futebol se popularizava, 

minava o exclusivismo das elites pondo abaixo aquela aura de distin9ao que ele 

promovera logo que chegou aO Brasil. O incremento da competitividade, que forava o 

enfrentamento de clubes de status desigual, era outro inconveniente a queles que at 
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entao detinham o monop6lio t6cnico.25 Por fim, o futebol arrebatava o espao e o 

dinheiro dos clubes e o tempo e as aten6es de seus freqientadores em detrimento de 

outras atividades, inclusive as ditas "sociais", que ficavam progressivamente a margem 

Com o perdきo do arremate um tanto rpido, o futebol passava de englobado 

englobante. O que no principio era apenas mais uma op9ao de lazer e sociabilidade 

tomara-se uma atividade fim, no mais um fim em si mesmo, como pregava o 

amadorismo, mas como um fim voltado a competitividade entre agremia叩es e, por 

extensao, ao acirramento das rivalidades s6cio-econmicas, 6 tnicas, locais, regionais e 

assim por diantj Nesse contexto, muitos clubes de elite barraram o futebol, como foi o 

caso do Germania, em Sao Paulo, e da Sogipa, em Porto Alegre. Outros conciliaram o 

amadorismo - festas, bailes, esportes amadores, etc - com o profissionalismo - 

representado pelo futebol - e, por fim, houve os que se deixaram tomar, quase por 

completo, pelo futebol. Neste caso, a parte se tomou o todo. 

Quando se afirma que o futebol foi recebido no Brasil como um simbolo da 

modernidade, deve-se ter em mente, antes de tudo, que se esta referindo a verso 

amadorstica deste esporte, com todas as implica96es que isto pressup6e. Do ponto de 

vista simb6lico e, mais especificamente, em termos valorativos, o modelo de 

sociabilidade face a face entre cons6cios de status equiparado que o futebol contribuiu 

para solidificar - 6 bom lembrar, como ja frisei anteriormente, que mesmo no Brasil, 

tanto o associacionismo quanto a esportivizaao ja haviam dado seus primeiros passos 

quando da chegada do futebol - foi tao ou mais importante que a prtica em si mesma 

Por um lado, os clubes de elite serviram como "modelo" de organiza9乞o para outras 

institui96es do mesmo genero que se desenvolveram paralelamente. Por outro, dada a 

influencia de seus s6cios e frequentadores, o futebol galgou rapidamente as colunas 

sociais na impfensa da 6 poca e isto contribuiu, decisivamente, para quebrar certas 

resistencias em tomo de uma prtica que ensejava um novo estilo de vida. 26 

25 0 seleto Rio Cricket and Athletic Association, por exemplo, abandonou o futebol em 1915, 
depois de ter sido o d ltimo colocado no campeonato daquele ano e, como exigia o regulamento, foi 
obrigado a disputar um jogo extra para ver se permanecia entre os "grandes" no ano seguinte. O "tiro de 
miseric6rdia" foi obra do Andarai, um modesto clube de fbrica que contava com vrios negros na equipe 
Como escreveu M自rio Filho, "nao tinha gra9a ingles apanhar de preto" e, sendo assim, o Rio Cricket 
encerrou suas atividades (:82). Outro caso conflituoso frequentemente citado na literatura especializada 
refere-se a expulsao do Vasco da Gama da Liga Oficial depois de ter vencido o Campeonato de 1923. 
Como a base do time era composta por negros, o Vasco foi acusado de burlar as regras do amadorismo, 
por aliciar e recompensar economicamente seus atletas, s6 retomando a primeira divisao depois de 
concluido o Est'dio de S言o Janurio, na 6 poca o maior estdio privado do Brasil. Cf. Leite Lopes (1994). 

26 Se, por um lado, o futebol e outros esportes provocaram transforma96es prthndas nos 
costumes da popula o mais jovem, seja no vestu自rio, na maneira de andar, nos cuidados com o corpo e 
no lazer de fim de semana; por outro, o "esprito esportivo", em especial o futebol, despertava a ira no 
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Nenhum clube que pretendesse a distin9ao poderia abdicar dos rituais. A entrada 

em campo portando a bandeira da agremiaao, a execu9ao do hino, a saudaao aos 

torcedores, inclusive aos advers自rios, era algo imprescindivel; tal qual o uso de um 

uniforme vistoso, importado de preferncia, com o distico do lado esquerdo do peito - 

dai porque se diz que sao os "clubes do cora 乞o" ou vice-versa ー, tudo isso era 

imprescindivel para tornar um clube respeitvel. Em alguns casos, o ide自rio clubistico 

beirava o ufanismo, como no caso do primeiro hino do Fluminense. 

O Fluminense 6 um crisol 
Onde apuramos a energia 
Ao pleno ar, ao claro sol 
Lutando em justas de alegria 
O nosso esfor9o se consagra 
Em torno do ideal viril 
De avigorar a nova ra9a 
Do Brasil 

Corrige o corpo como o artista 
Vida imprime a esttua augusta 
Faz da argila uma robusta 
Pe9a de a9o onde a alma assenta 
Na arena como na vida 
Do forte e sempre a vit6ria 
Do est自dio foi que a Gr6cia acometida 
Irrompeu para a gl6ria 

Ningudm ao Club se pertence 
A gl6ria aqui nao 6 pessoal 
Quem vence em campo 6 o Fluminense 
Que d como a ptria, um ser ideal 
Assim nas justas se congra9a 
Em torno de um ideal viril 
A gente mo9a, a nova ra9a 
Do nosso Brasil 

Adestra a for9a e doma o impulso 
Triunfa mas sem alardo 
O heri 6 bravo mas galhardo 
Tao forte d'alma que de pulso 
A釦円a esplende em sa自de 
E abre o peito a bondade 
A fora e a expressao viva da virtude 

apenas dos moralistas e conservadores, defensores da moral e dos bons costumes, mas tambem de parte da 
intelectualidade brasileira, intransigente em rela9oa imita9豆o dos costumes europeus. Sobre as 
transforma96es engendradas pelo espirito esportivo nos anos vinte, em S言o Paulo, cf. "Carnaval na 
Babil6nia" (Sevcenko, 1992). Para uma abordagem contextualizada do repudio a importaao dos costumes 
europeus, especialmente nos casos de Lima Barreto e Gradiliano Ramos, cf. Rodrigues Filho (1995) e 
Toledo (1996b). 
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E garbo da mocidade! 
(In: Coelho Netto, 1952:60-1) 

Letrado por Coelho Neto em meados da d6cada de dez, o hino seguia a melodia 

de uma can9ao muito popular entre os marinheiros ingleses - It 's a long, long way to 

Tipperary - que ancoravam na Guanabara. Lembra, em linhas gerais, uma frase no 

menos eloqente, exaltando os valores do esporte na "forma9o do carter" proferida 

por Rui Barbosa com alguns anos de antecedncia: "No pretendemos formar atletas 

nem acrobatas mas desenvolver no homem o quantum do vigor fisico, indispens avela 

felicidade d'alma e a sobrevivncia da esp6cie". 

O culto ao corpo saud自vel,a formaao do carter, juventude, a eugenia,a livre 

associaao, enfim, tudo o que aparece claramente no hino do fluminense esteve 

indissociavelmente ligado ao pertencimento clubistico, pelo menos nos prim6rdios do 

futebol no Brasil. A no9ao amplamente difundida na 6 poca, de que os clubes se 

constituiam numa esp6cie de "familia laica", persiste ainda hoje e tanto 6 verdade que a 

escolha do "clube do cora9ao" segue a s influncias do pai, da famlia, dos amigos, 

enfim, do circulo de sociabilidade mais prxima. Ainda que o futebol e os pr6prios 

clubes tenham passado por inumeras transforma6es, os ideais do amadorismo - 

literalmente: do amante, daquele que ama - permanecem vivos no imaginario dos 

torcedores.@ "amor ao clube" se traduz no "amor a camiseta", uma exigencia que os 

torcedores fazem aos atletas, nos dias de hoje, em plena vigencia do profissionalismo, 

do marketing e do consumo do futebol em larga escala 

2.2.2. Os clubes-equipes 

Para tornar mais clara a diferen9a, muito sutil, entre os clubes de elite e os 

clubes-equipes, conv6m apresentar logo um exemplo. O Botafogo, o clube de futebol 

que mais tarde se juntou ao Botafogo dos remadores para formar o Botafogo de Futebol 

e Regatas, surgiu a partir de um "racha" entre os alunos do Col6gio Alfredo Gomes 

dois grupos de alunos que tinham entre si muitas afinidades, especialmente em termos 

de situa9ao e posi9乞o de classe - pertenciam a alta burguesia -, queriam tornar-se 

homens no interior de um clube e apreciavam o futebol. Uma parte gostava do 

Fluminense, outra porm, era-lhe indiferente: foram ao jogo mas 
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(...) nada sentiram quando o Fluminense entrou em campo", nao 
pularam, n言o bateram palmas, enfim, n言o tinham] admiraao profunda 
pelos players do Fluminense. (...) O Fluminense era uma coisa, 
futebol outra. Compreenderam logo o futebol, nao compreenderam o 
Fluminense. [O grupo de alunos do Alfredo Gomes juntou-se, entao,a 
outro, do Ginasio Nacional Pedro II, e fundaram o Botafogo]. O 
desejo de ser homem, tao forte em todo o rapazinho nao era menos 
forte em Flavio Ramos, em Emanuel Sodre (...). Mas eles se tomariam 
homens no Botafogo, no seu clube. Era o bairrismo tomando a forma 
de um clube, de uma bandeira, de um escudo" (Mario Filho: 14-6). 

Os jovens botafoguenses residiam nesse bairro mas, se comparado ao 

Fluminense, pioneiro em tudo, inclusive na aquisi9ao de um ground - alugado e depois 

comprado em definitivo -, o campo improvisado no Largo dos Le6es, com palmeiras 

servindo de goleiras, estava longe de se denominar uma sede, algo imprescindivel aos 

clubes de elite. Os botafoguenses nao tardariam a constituir um clube respeitvel, o 

importante naquele contexto era, como afirma M自rio Filho, seguir "a tendencia natural 

das coisas, cada jogador procurando o seu meio, indo para onde estava a sua gente. E 

quando a sua gente nao tinha clube, o jeito era fundar um" (:14). 

Os clubes se proliferaram rapidamente, bastando, para fundar uma nova 

agremia9ao, juntar onze jovens ou adolescentes e encontrar um local adequado a prtica 

do futebol. Os terrenos baldios, abundantes na e poca, nao constituiam problema. O 

mais dificil era adquirir a bola e o uniforme; os clubes de elite encomendavam do 

exterior, os que n5o dispunham desta prerrogativa tratavam de confecciona-los aqui 

mesmo. Assim, surgiram clubes formados por moradores do mesmo bairro, de rua, 

estudantes de um mesmo col6gio, vila operria e assim por diante. E no era apenas o 

frenesi da prtica que impulsionava a forma9ao dos clubes-equipes mas, 

principalmente, a difusao dos ideais associacionistas. Inicialmente vinculado aos 

imigrantes e a s elites nativas, o associacionismo ganhou terreno entre as camadas 

m6dias e populares. Como esta claro no caso do Botafogo, a difusao do futebol aparece 

imbricada neste modelo institucionalizado chamado clube. 

O historiador Julio Frydenberg (1997), escrevendo sobre a populariza9ao do 

futebol na Argentina, apresenta algumas pondera96es que auxiliam a pensar o caso 

brasileiro, especialmente em rela9ao aos clubes-equipes 

Para ser unfootballer fue suficiente ser miembro de un club, y no fue 
necesario saber jugar ai fユtbol. Cuando once j6venes se agrupaban 
formando um equipo, dedicaban su tiempo en fundar un club, 
eligiendo su nombre, sus dirigentes, ei diseflo de su sello, etc. AquI se 
puede apreciar el nascimiento dei equipo-club. Un club creado para 

50 



formar un equipo y poder as! competir con otros semej antes en ei 
espacio dei fitbol aficionado. En este universo competitivo, con ei 
tiempo, convivieron clubes que siguiron siendo s6lo un equipo-club, 
con otras asociaciones integradas por ejemplo con cinco teams, o sea, 
com ei mismo orgen fueron logrando otro mvel de desarrollo. 
La misma dinmica de estos clubes los impulsaba a contar con la 
mayor cantidad posible de asociados. Cuanto mas socios, ms 
recursos para engrandecer la instituci6n. La diferencia con los clubes 
de la elite o de la colonia inglesa fue notable pues estos hicieron de la 
restricci6n y seleci6n un valor. Contrariamente, los nuevos clubes 
debieron ensachar su base social de apoyo como forma de sobrevivir y 
si fuera posible, crecer (:10). 

Pelo menos dois aspectos da dinmica clubistica suscitados por Frydenberg 

devem ser retomados,a medida que correspondem, em linhas gerais, ao processo de 

populariza9ao do futebol no Brasil. O primeiro deles, refere-se a forma9ao dos clubes; o 

segundo, s diferen9as entre os clubes de elite e os clubes-equipes 

No primeiro caso deve-se ressaltar a questo da institucionaliza9ao. Em v自rios 

momentos a funda9ao dos clubes precede e se sobrep6e, em termos valorativos,a 

aprendizagem e a prtica do futebol. 白  interessante notar como tais procedimentos e 

ideais perpassam as elites, que de qualquer modo servem como modelo, inserindo-se no 

contexto dos grupos m6dios e populares. O impulso competitivo, o desejo de se colocar 

em jogo as diferen9as, quaisquer que fossem, converge no incremento dos clubes e na 

forma9ao de ligas paralelas. 

f A diferen9a entre os clubes de elite e os clubes-equipes, e assim chegamos ao 

segundo aspecto a ser destacado, deve-se a orienta9ao dispare quanto a aceita9ao de 

novos s6cios. Enquanto os primeiros optaram pela sele9ao rigorosa, como um criterio 

de preservar a identidade da institui9ao e do grupo, os segundos adotaram a perspectiva 

oposta que, com o advento do profissionalismo, mostrar-se-ia decisiva quantoa 

sobrevivencia dos pr6prios clubes. O que se passa ao longo da populariza9ao 6 uma 

inversao valorativa do ideario clubistico, a partir da qual a diversidade e at6 mesmo a 

quantidade de aficcionados sobrep6em-se a homogeneidade e a seletividade 

caracterstica dos clubes de elite. Neste particular, os clubes-equipes, mais flexiveis, 

ganharam adeptos rapidamente, superando uma etapa cujo 6 nus levou alguns clubes de 

elite ao abandono do futebol e outros tantos a beirar a extin9ao, como foi o caso do 

quatro "grandes" clubes paulistas do inicio do sdculo 

Outro dado impressionante do trabalho de Frydenberg se refere ao numero de 

clubes-equipes, em torno de 350, e ligas independentes, mais de 10, na Buenos Aires 
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de 1907, quatorze anos aps a introduao do futebol na capital argentina. Um 

levantamento analogo ainda esth por ser efetivado no caso brasileiro mas, posso 

adiantar desde logo, ha boas raz6es para se acreditar que nao haver muita discrepancia. 

Monteiro Lobato (in: Cesar:150), por exemplo, afirma que "ja no ano de 1905, s6 em 

Sao Paulo, existiam cerca de 250 clubes de futebol, todos integrados por indivduos 

pertencentes a s camadas altas".27 

Como a grande maioria destes clubes-equipes no conseguiu fazer frente s 

exigencias do "profissionalismo marrom" e, mais tarde, do profissionalismo oficial, 

acabaram desaparecendo com a mesma rapidez com que foram fundados. A prpria 

estrutura organizacional do futebol acabou impondo, antes mesmo do profissionalismo, 

restri96es a participa9ao de clubes nos campeonatos organizados pelas ligas ditas 

oficiais. A exclusao tomou-se irremediavel, nem tanto pela inviabilidade de se 

organizar uma disputa com, digamos, cinco ou seis dezenas de clubes, e sim pela op9o 

clara em favor do equilibrio das disputas e. por extenso, da competitividade. Nesta 

perspectiva, ocorreu uma hierarquizaao dos clubes, subdivididos em primeira, segunda 

e at6 terceira divis6es. Ainda assim, a grande maioria dos clubes-equipes permaneceram 

alijadas dos certames oficiais e, por extenso, do profissionalismo 

Sem o aporte financeiro da elite dirigente, muitos clubes-equipes tomaram-se 

moribundos at6 serem extintos. Outros permaneceram no amadorismo que, com o 

advento do profissionalismo, perdeu a conota頭o prestigiosa do inicio do s6culo e 

tomou-se sin6nimo de pobreza, falencia irremedivel e assim por diante. "Amadores" 

tomar-se-ia, cada vez mais, um predicativo dos torcedores mas, para ter torcida era 

indispens自vel participar do calendrio oficial e isto pressupunha aporte financeiro 

Nessa bola de neve, a tendencia foi a concentraao da elite dirigente e at6 mesmo dos 

27Basta consultar os jornais da 6 poca, o ciue fiz com o Correio do Povo, embora sem a 
preocupa恒o de catalogar estes dados, e entao se ouservara o anuncio - em gerat pago - ua cna9ao ue 
novos clubes e de desafios destes para com outros j自  existentes - via de regra, tais desafios eram acordados 
informalmente e depois publicados como forma de legitimar e atribuir status 自  nova agremia9ao e ao 
embate. O levantamento pormenorizado destes clubes-equipes foge aos objetivos desta dissertaao mas, 良  
guisa de ilustraao, segue um dado que colhi enquanto pesquisava outros assuntos. Trata-se do "Primeiro 
Campeonato de Futebol Inter-Cruzeiros" anunciado no Correio do Povo em 6.3.1952・  Naquela ocasiao, 
cinco "cruzeiros" j自  haviam confirmado presena: o E.C. Cruzeiro Central, do SESI; Associa9ao Cruzeiro 
do Norte, ex-alunos do SENAC; Cruzeiro Areo F.C., dos funcion自rios da VARIG; Cruzeirinho, do bairro 
Navegantes; e Cruzeirinho da Bento Martins ("Clube da Montanha"), formado por moradores da Duque 
de Caxias, Riachuelo e Bento Martins, ruas centrais de Porto Alegre. Seguem-se novas ades6es nos dias 
subsequentes, com "cruzeiros" da Grande Porto Alegre, perfazendo um total de 14 clubes para o incio das 
disputas. Embora j自  estejamos em 1952, periodo em que o profissionalismo havia se consolidado, estes 
clubes, que permaneciam no amadorismo, do uma idia de como se organizavam enquanto agremia 言o - 
ruas, bairros, funcionrios de grandes empresas, etc - e enquanto ligas - criando, por exemplo, o 
"Intercruzeiros". 
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torcedores em tomo de um nmero bastante reduzido de clubes que, no decorrer do 

processo, doloroso para muitos torcedores que ficaram 6 rfos, foram-se constituindo as 

"grandes torcidas" e o "grupo dos 13"."28 

2.2.3. Os clubes de fbrica 

Os clubes de fbrica diferem, substancialmente, dos clubes de elite e dos clubes- 

equipes. Enquanto estes ltimos se constituiram pela livre iniciativa de seus s6cios- 

fundadores, os clubes de fbrica foram incentivados pelos industriais, no principio os 

ingleses e mais tarde os grandes empresarios em geral 

Se, desde as Public Schools, o futebol havia se tomado "um meio de ocupar a 

menor custo" o tempo dos internos - "quando os alunos estきo no campo de esportes,6 

fcil vigia-los, [pois] dedicam-se a uma atividade 'sadia' e direcionam sua violncia 

contra os colegas ao inv6s de direcion-la contra as pr6prias instala96es ou de 

atormentar seus professores" (Bourdieu, 1989:146) ー, o mesmo equivale em relaao ao 

lazer dos trabalhadores no interior dos clubes de fbrica. 

O The Bangu Athletic Club constitui o exemplo clssico de um clube de fbrica 

Diferentemente dos seletos The Payssandu Cricket Club, fundado entre 1880 e 1886, e 

do Rio Cricket and Athletic Association, extinto quando os ingleses retornaram ao seu 

pais de origem para combater na I Grande Guerra, o Bangu nao era restrito aos ingleses 

e/ou a elite do Rio de Janeiro. Desde sua funda9ao, em 1904, o Bangu contou com a 

presen9a de outros imigrantes europeus e ate mesmo de brasileiros, desde que 

funcionarios da fbrica de tecidos Companhia Progresso Industrial do Brasil. Situada no 

bairro de Bangu, esta companhia, administrada por ingleses, nao apenas admitia como 

incentivava a participa叫o de seus funcionarios no time da fbrica. Num exemplo que 

seria seguido por outras grandes empresas, como a Light & Power, em Sao Paulo, ja na 

dcada de trinta (cf. Antunes, 1996); a Companhia Carbonfera, em Criciuma, na 

d6cada de sessenta (cf. Silva Jr., 1996); a A. J. Renner, em Porto Alegre, entre as 

dcadas de 40 e 60 (cf. Dienstmann, 1987); e outras tantas espalhadas por quase todas 

28 No pr6ximo capitulo, voltarei a este assunto com um caso especifico de clube-equipe que 
prosperou, o Sport Club Internacional, para que se possa entender melhor a complexidade deste 
"processo seletivo' trataio aqui ce rorma oastanie generica. 
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as grandes cidades brasileiras, criava-se uma modalidade de clube que contribuiria em 

larga escala para a popularizaao do futebol e dos respectivos clubes no Brasil 

Enquanto os ingleses da Companhia Progresso mantiveram para si o 

exclusivismo do cricket e os executivos da Light & Power inclinavam-se mais para o 

tnis, o xadrez e o remo, entre outros, o futebol se consolidou como o esporte da 

preferncia popular. Al6m de aumentar o prestigio das empresas, entre seus prprios 

empregados e da popula5o das vilas ou bairros operrios, o futebol cumpria outras 

fun96es igualmente desejadas pelos industriais. Motiva9ao no trabalho e controle do 

lazer - especialmente se os jogos fossem praticados em espa9o cedido pela empresa era 

mais fcil contornar os disturbios e o alcoolismo, grandes respons自veis pelas faltas 

injustificadas e quebra na produ9ao - constituiam-se, do ponto de vista dos industriais, 

num ganho secund自rio que compensava os gastos com campo, fardamento, "faltas 

justificadas", "bichos", etc. 

Outro ganho secundhrio dos patres tinha a ver com a correla o inversamente 

proporcional entre a mobiliza9ao esportiva e a organiza9ao sindical. No que se refere a 

disputa pelo tempo livre dos trabalhadores, uma luta tdte-d -tdte entre a classe patronal e 

os sindicalistas, o futebol constituia-se numa arma poderosissima; aos primeiros, 

evidentemente. Os incentivos deliberados a prtica e frui9ao esportiva provocavam a ira 

dos sindicalistas, cujas assembl6ias tinham seu quorum diminuindo na mesma 

proporo que aumentavam as aglomera96es em torno do campo. Para anarquistas e 

comunistas nao poderia haver afronto maior de parte dos patr6es do que marcar a final 

do campeonato interno para 1o de maio. Perceberam o futebol, desde logo, como um 

esporte burgus, "poderoso 6 pio capaz de minar a unio e a organiza9ao de classe" 

(Antunes, 1994:106). Apesar das resistencias, uma das solu96es encontradas, 

especialmente pelos comunistas, foi a incorpora9ao deste esporte em seus discursos 

tentando organiz-lo de maneira tal que pudesse contrapor-se a cultura burguesa 

Cultivaram expectativas um pouco exageradas (...), chegando a propor 
a criaao de uma federa9ao que reunisse clubes de futebol 
organizados pelos sindicatos. (...) Tendo ou nao alcan9ado esse 
intento, o certo6 que tanto anarquistas quanto comunistas tiveram 
participaao importante na difusao do futebol entre a classe operria, 
notadamente entre os trabalhadores de alguma forma vinculados a 
sindicatos e associa6es de classe (:107) 

Tanto a condenaao do esporte por parte dos sindicalistas quanto os ganhos 

secundhrios dos empregadores, precisa ser relativi之ada. E assim que procede Leite 
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Lopes (1992) quando problematiza esta questo a partir da trajet6ria de Garrincha, 

fichado aos quatorze anos na Companhia Am6rica Fabril, sediada em Pau Grande, 

regiao serrana do Rio de Janeiro. 

Ainda que a imagem que o pblico faz das origens de Garrincha no 
corresponda a de um operrio, mas sim de um campones ou de um 
(bom) vagabundo, sua juventude foi de fato a de um operrio do setor 
txtil, nascido em uma familia que habitava uma vila operria em 
meio rural. Tais informa6es parecem importantes para elucidar os 
"mist6rios" de seu futebol livre e imprevisto. Estes podem, realmente, 
ser eficazmente relacionados com os mist6rios da vida social 
cotidiana do grupo operrio de onde ele proveio, pois um dos enigmas 
prprios aos trabalhadores habitantes dessas cidades "patemalistas" 
com car自ter de "institui9ao total"6 que, ao olharmos de mais perto, 
descobrimos terem eles uma certa mobilidade, indisciplina e 
"liberdade", que se exercia no pr6prio interior desse modo de 
dominaao patronal que, al6m de sua produ o industrial, controlava 
toda a sua vida social. At6 mesmo dentro da fbrica, uma certa 
indisciplina e uma "cultura de oficina" podem desenvolver-se, 
parecendo quase indispens自veis para a boa gesto da produ9ao. Al6m 
disso, gra9as a explora9ao aut6noma de recursos oferecidos pela 
empresa (...), esses oper自rios, geralmente de origem camponesa, 
beneficiavam-se de condi96es de vida mais favorveis do que 
poderamos presumir, tendo em vista apenas os seus empregos 
industriais. Outras estruturas ainda estavam a sua disposi車o, como 
assistencia m6dica, associa6es religiosas, grupos folcl6ricos e essa 
institui9ao urbana que e o clube de futebol (:125-6) 

Para os operrios e a comunidade forjada a partir das fbricas, a oferta de lazer 

em geral e do futebol em particular era extremamente valorizada. Os clubes de fbrica 

estabeleciam uma rela9ao de parceria com esses novos aglomerados urbanos, em 

grande parte constituidos por imigrantes campesinos, cumprindo um importante papel 

de coesao e produ9ao de identidades sociais. Se de Pau Grande nao tivesse surgido 

Garrincha, provavelmente a fbrica - desativada na ddcada de sessenta -' o clube da 

America Fabril e a prpria vila operria nao fariam parte de um dos capitulos mais 

apaixonantes da hist6ria do nosso futebol. Antes de ser levado para o Botafogo, em 

1953, Garrincha vestia a camisa 10 do Sport Club Pau Grande, imprimindo sucessivas 

goleadas nos demais clubes amadores da regiao. Graas ao seu "capital futebolistico", 

Garrincha tinha assegurado um emprego na America Fabril. Displicente e faltoso, 

chegou a ser demitido durante duas semanas. Nao mais, pois nao sendo funcion自rio no 

poderia jogar no Pau Grande e este, por seu turno, nao era o mesmo sem Garrincha. 

O sucesso dos clubes de fbrica se estendeu, no plano gen6rico, at6 a "euforia" 

dos anos 1950-64, "relativamente mais favorveis a s classes populares no plano 
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econmico, politico e das liberdades p丘blicas" (Leite Lopes, 1992:133) e, no plano 

futebolistico, com a transi9ao, mais ou merios lenta em diferentes estados brasileiros, do 

amadorismo para o profissionalismo.29 A medida que o "passe" e o sal自rio dos 

jogadores foram, progressivamente, atingindo cifras incompatveis com a possibilidade 

das empresas e at6 mesmo em razao da nacionaliza9ao das disputas, os clubes de 

fbrica perderam espao e a maioria deles desapareceram, em alguns casos 

paralelamente a s fbricas, como no caso do Sport Club Pau Grande. Outros, como o 

Bangu e o Renner, ainda existem, mas sobrevivem a duras penas. O Bangu ainda 

participa da primeira divisao carioca enquanto o Renner, campeo Gacho de 1954, 

teve que juntar-se ao Sao Jos6, tamb6m de Porto Alegre, para figurar na "S6rie B" do 

Campeonato Gacho 

A derrocada dos clubes de fbrica deixou "6rfo" um grande contingente de 

torcedores. O drama s6 nao foi maior porque boa parte desses torcedores ja havia 

migrado para os grandes clubes simultaneamente a seus i dolos,... Neste particular, a 

trajet6ria de Garrincha mostra-se, mais uma vez, paradigmtica. Na sua estria, em 

1953, contra o Bonsucesso, Garrincha marcou tres vezes. A cada gol dirigia-se para o 

mesmo setor das arquibancadas e levantava os bra9os sem que os demais torcedores 

ompreendessem as raz6es pelas quais a cena se repetia. 

Terminado o jogo, dirigentes e torcedores viram-no sair de campo nos 
ombros de dois jovens negros [Pincel e Swing] que gritavam 
"Garrincha!" e que vibravam como se ele tivesse derrotado (...) o 
escrete uruguaio. A saida do estadio, sempre com Garrincha nos 
ombros, os dois se juntaram a um cortejo que desfilou fazendo 
carnaval pelas ruas perto do estadio. (...) Uma caravana empoleirara 
trinta pau-grandenses num caminhao e passara o jogo inteiro gritando 
o seu nome. Ao fim da partida, depois de carregado em triunfo pelas 
ruas ao redor do est自dio, Garrincha tamb6m se aboletou na ca9amba 
do caminhao e voltaram todos para Pau Grande, soltando foguetes 
pela estrada e bebendo pinga pelo gargalo 
A chegada a Pau Grande foi uma apoteose. O caminhまo trazendo 
Garrincha foi recebido com novo foguet6rio, estourado pelo povo da 
cidade assim que ele despontou na curva. (...) A cena repetiu-se 
muitas vezes:a saida do jogo, em qualquer estadio, era infalivel ver 
um ou dois caminh6es de Pau Grande regurgitando de gente, com 

29 Vale lembrar que, mesmo nos primeiros anos do profissionalismo, o salrio dos jogadores, 
mesmo aqueles vinculados aos grandes clubes, n五o havia atingido a s cifras atuais (cf. Castro, 1995:94- 
103). Assim, o emprego na fbrica, que dependendo da performance futebolistica poderia render ao atleta 
uma promo9ao a cargo de chefia no baixo-escalo, era muito valorizado, especialmente por ter "carteira 
assinada", O caso de Pedrinho, Flazio e Zezinho, ex-atletas do Metropol, de Cricima, demonstra a 
importncia dos vnculos com a empresa que financiava o clube. Graas a carteira assinada, "os trs 
jogadores possuem, como principal fonte de renda, a aposentadoria na Carbonifera Metropolitana" (Silva 
Jr., 1996:211). 
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Garrincha de pe na ca9amba, precariamente equilibrado, voltando 
vitorioso - ou no - para sua cidade (Castro, 1995:70-1). 

Os vnculos com a vila operria e, principalmente, com o ethos desses 

jrabalhadores jamais foram superados por Garrincha. Teve uma vida tumultuada, 

marcada por inmeras tragdias pessoais e familiares fora de campo mas, nem por isso, 

deixou de ser a "alegria do povo". Seu ritual fnebre revelou, de uma vez por todas, 

segundo interpreta9ao de Leite Lopes, a profunda identifica9ao entre Garrincha e "uma 

certa classe operria, a das vilas operrias tradicionais" (1994:134). 

Esta identificaao projetada num jogador, como no caso de Garrincha, ou num 

clube, como os clubes de fbrica, nao desapareceu com a morte do primeiro ou a 

derrocada dos u ltimos; foi apenas deslocada para aqueles que, num primeiro momento 

se caracterizaram como clubes de elite ou clubes-equipes e, com o passar dos anos, 

foram-se popularizando. Os clubes de fbrica deixaram importante contribui9ao para as 

prprias classes trabalhadoras, demostrando, atrav6s das performances irregulares, que 

se ganha ou se perde mas se permanece num mesmo lugar. Contribuiram tamb6m para a 

coesao social nos bairros e vilas oper自nas e na consolida9ao, no a mbito do 

pertencimento clubistico, de uma serie de valores morais, entre os quais se inclui a 

no9ao de fidelidade ao clube pelo qual se torce, especialmente quando este clube, como 

no caso dos clubes de fbrica, representava nao apenas a patronagem mas, 

fundamentalmente, a ascensao do operariado. Por isso Garrincha era exibido como um 

trofu e, sempre que possivel, levado de volta a Pau Grande para festejar com os seus. 

Morreu tragicamente em 1983 e foi enterrado na vila operaria onde nasceu e aprendeu 

jogar futebol. 

2.2.4. As "Peladas": um contraponto 

A distin9ao aqui esbo9ada entre os clubes de elite, os clubes-equipes e os clubes 

de fbrica deve ser entendida, antes de mais nada, como uma tentativa de agrupar 

diferentes modalidades de prtica e frui9ao do futebol a partir de crit6rios analiticos. 

Sendo assim, conv6m esclarecer que, do ponto de vista dos futebolistas e torcedores, as 

distin96es sugeridas certamente nao se apresentam t言o nitidas como eu as apresentei. A 

mobilidade dos jogadores, como no caso de Garrincha, que iniciou sua carreira no 

"profissionalismo marrom" de um clube de fbrica e mais tarde se transferiu para o 

profissionalismo "oficial", no Botafogo, demonstra o quanto estas institui96es esto 
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interligadas. S6 que, antes mesmo de entrar para a Companhia Am6rica Fabril, 

Garrincha - e o mesmo pode ser dito de quase todos os atletas profissionais daquela 

6poca - jogava futebol com seus amigos de infncia; era, como se diz no jargo 

futebolistico, um "peladeiro" 

A "pelada", que Guedes (1982) caracteriza como a "institui9ao zero" do futebol 

6, indiscutivelmente, o ponto de partida para o aprendizado das t6cnicas futebolisticas, 

especialmente no caso brasileiro onde a "rua"6 t豆o ou mais importante do que a escola 

ー  ou outras institui96es do gnero - na socializa o dos meninos (cf. Da Malta, 1982). 

Segundo Rosenfeld, o termo "pelada" surgiu tendo como referncia os campos de 

subrbio, "improvisados, sem grama, de cho batido", o oposto dos fields ou grounds, 

da elite. Embora os terrenos baldios e os campos de v自rzea tenham sido deslocados para 

a periferia das cidades ou simplesmente desaparecido, em razao da especulaao 

imobili自ria, as "peladas" e seu pblico, constitudo, em sua maioria, pelas classes 

trabalhadoras, tm resistido bravamente, recriando, na periferia, um espa9o destinado 

ao lazer e a sociabilidade. A este espao fisico que corresponde a uma determinada rede 

de sociabilidade, Magnani (1982; 1996) denomina "peda9o" 

aquele espao intermediario entre o privado (a casa) e o p丘blico, onde 
se desenvolve uma sociabilidade bsica, mais ampla que a fundada 
nos laos familiares, porm mais densa, significativa e estvel que as 
rela6es formais e individualizadas impostas pela sociedade 
(1996:32). 

宣  nos pedaos e atravs das "peladas" que grande parte dos brasileiros 

aprendem a jogar futebol, especialmente aqueles para quem 6 vedado o acesso s 

institui96es formais - clubes, escolinhas, etc -, at6 mesmo por raz6es de ordem 

econ6mica. Al6m do dominio das tcnicas corporais propriamente ditas, na conota o 

que Mauss (1974) atribui ao termo, nas peladas s乞o aprendidos certos c6digos, valores e 

atitudes que dizem respeito sociabilidade e ao conflito dentro e fora do grupo, do time 

e do peda9o. A principal diferen9a das peladas em relaao ao futebol "oficial", que6 

tamb6m a diferen9a entre o pedao e os clubes, esth na forma como sao mediados os 

conflitos. Enquanto nos clubes se aprende a respeitar as regras oficiais, o juiz e o 

professor, nas peladas se apreende a estabelecer parmetros ticos ad hoc e a conviver 

com estes c6digos instveis pois, em geral, a figura do mediador inexiste, ou melhor, 

so os prprios jogadores que desempenham este papel. Portanto, no h nas peladas 

um c6digo disciplinar fixo e to pouco dispositivos para punir, a posteriori, uma jogada 
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violenta, por exemplo. No ha sequer parmetros preestabelecidos, como nas regras 

oficiais, para se determinar se uma jogada mais brusca 6 , de fato, desleal e como tal 

sujeita ao revide, ou, se deve ser admitida consensualmente entre os praticantes. Por 

tudo isso, a pelada se constitui num espao privilegiado nao apenas a pratica do lazer 

em geral e do futebol em especial mas como "institui9豆o" laica onde se aprende e se 

ensina no96es elementares de fidelidade, honradez e pertencimento grupal. 30 

Dizer que as peladas contriburam, decisivamente, no processo de populariza o 

do futebol no Brasil toma-se uma obviedade;d preciso dizer como. Por um lado, 

sempre existiu uma rela o de complementaridade entre o futebol das peladas e aquele 

trazido por Charles Miller. H quem atribua s peladas a constitui9ao do "estilo 

brasileiro de jogar futebol", n乞o apenas diferente mas oposto aquele praticado pelos 

europeus (voltarei a este tema no 自  ltimo capitulo). Independente desta afirma o ser ou 

nao procedente, o certo 6 que as peladas foram, por muito tempo, um "celeiro de 

crajues" e o ponto de partida para a funda 言o de clubes, especialmente daqueles que 

competem nas ligas amadoras. De outro lado, as peladas, a medida que praticadas em 

larga escala, contribuiram e ainda contribuem na forma 豆o de jogadores3' que cedo ou 

tarde formaro o p自blico torcedor, indispens自vel a sobrevivncia dos atuais "grandes" 

do futebol brasileiro. 

"Pelada: um contraponto" no estava previsto no roteiro inicial mas teve de ser 

escrito para deixar claro que, apesar da importancia dos clubes de elite na dissemina9o 

do habitas esportivo e dos ideais associacionistas, este modelo foi oxigenado pela 

30 Em razo destas peculiaridades, as "peladas" s言o tomadas, frequentemente, como uma 
manifesta9ao lbdica, artistica e democrtica da cultura popular. O futebol praticado nos clubes seria, ent乞o, 
o oposto: competitivo, burocr自tico e excludente. Nem uma coisa nem outra, como mostra um trabalho de 
Guedes (1982) entre os oper自rios de uma ind自stria t6xtil do Rio de Janeiro com passagem por clubes 
"semi-profissionais". O depoimento destes "jogadores frustrados" contesta a idia de conformidade das 
classes trabalhadoras em rela9ao a "pelada". Trata-se, evidentemente, de uma prtica importante desde o 
ponto de vista da constru95o e desconstru9乞o da masculinidade, da sociabilidade e do lazer. Todavia, o 
"peladeiro" nao deixa de ser um profissional fracassado, especialmente no interior destes grupos para os 
quais o futebol se constitui numa possibilidade - em geral, referida como "sonho" - de ascenso social e 
econ6mica. Entre os "profissionais frustrados", incluindo os que apenas sonharam e outros que tentaram, 
como maior ou menor e xito, realizar este sonho, a tend6ncia d a valoriza きo dos times "uniformizados", 
"calados" e que participam regularmente de competi96es no circuito local, em detrimento dos 
"peladeiros" por excelencia; dos que, por uma razao ou outra estao え  margem do verdadeiro jogo, daquele 
que n豆o se limita a um fim em si mesmo. Em resumo, a apregoada pureza e hiper-valoriza9五o das 
"neladas" deve ser relativizada. 

J '1mbom eu mesmo nao tenha me preocupado muito com a Uistinao entre atletas e jogadores, 
na maioria das vezes tomados como sinnimos, esta diferen9a se imp6e neste momento. A rigor, o termo 
jogador 6 atribudo, indistintamente, a qualquer praticante de futebol ao passo que o termo atleta possui 
uma conotaao restrita, designando aquele que se submete aos treinamentos visando o profissionalismo. 
Esta distin o6 particularmente recorrente nas "categorias de base" dos grande clubes e serve, inclusive, 
para demarcar a diferena entre o que "tem futuro" - "profissional", "atleta", etc - e outro, que "no tem" 
- "peladeiro", "jogador", etc. Cf. Damo (1995). 
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versao informal de futebol constituda nas "peladas". Isto no significa, contudo, que as 

"peladas" sejam um laissez-faire. Por fim, apesar da redu9ao progressiva dos terrenos 

baldios e dos campos de vrzea, e da pouca import含ncia que o poder p自blico em geral 

confere ao lazer dos trabalhadores, o que 6 lamentvel, a "pelada" no morreu; nem do 

ponto de vista do lugar, nem em termos de valor pois at6 mesmo os "profissionais" 

realizam seus "rachas". 

2.3. Os torcedores e seus clubes 

2.3.1. Torcer, participar e significar 

De acordo com um dito popular, "gosto e cor nao se discute". Como o "clube do 

coraao", s言o consideradas escolhas de natureza pessoal e, at certo ponto, aleatrias. 

Sendo assim, qualquer discuss5o cujo tema inclua cor, gosto ou preferncia clubistica 

parece enquadrar-se no rol das amenidades e, para muitos, das futilidades; por mais 

convincente e calorosa que seja a argi9ao, jamais se chegar a uma concluso 

definitiva. O consenso parece ser a nica sada e, dado que ele ja est posto desde o 

principio - "gosto, cor e clube n乞o se discute" -, cria-se uma circularidade 

intransponvel, uma esp6cie de eterno retorno. 

O fato dessas discuss6es parecerem intermin自veis e repetitivas nao significa que 

elas nao tenham nexo. Especialmente em se tratando de roupa e comida, onde cor e 

gosto so fundamentais, a antropologia soube explorar de tal forma os aspectos 

simb6licos desta discursividade das preferncias pessoais e, supostamente aleat6rias, 

que acabou forjando dois chav6es muito recorrentes: "voce 6 o que, o como e o onde 

voce come" e "voce 6 o que e o como voce veste" (Fine e Leopold,1993). No fosse o 

pertencimento clubistico decorrente de uma escolha nica e imut自vel, portanto, bem 

diversa do que ocorre com os alimentos e o vestuario, poder-se-ia afirmar que tamb6m 

no futebol "voce 6 o clube para o qual torce, o como e de onde torce". 

Como se sabe, cada clube tem sua prpria hist6ria marcada por grandes 

conquistas, vit6rias e derrotas inesquecveis, enfim, um conjunto de fatos e 

circunstancias recorrenteA na mem6ria dos torcedores. Tais fatos e circunstncias so 

invariavelmente identificados com determinada e poca, local e inmeros personagens, 

dentre os quais o narrador - no caso o torcedor - sempre ocupa um lugar de destaque. 
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Trata-se, antes de mais nada, de um ajuste, de um ordenamento cujos objetivos no se 

limitam a elaboraao de uma narrativa na qual o sujeito se reconhece enquanto 

pertencente a trajet6ria do clube - ou parte dela - mas, seguidamente, a adequ9o desta 

hltima numa perspectiva individualizada, condizente com a visao de mundo de um 

sujeito que se percebe al6m da condi9ao de torcedor. Neste processo, a trajetria do 

clube pode e tende a ser constantemente recriada, eliminando-se eventuais contradi96es 

entre valores considerados primordiais em outras esferas da sociedade - partidos 

politicos, por exemplo - e aqueles praticados pelo clube enquanto institui9ao. Desta 

elaboraao d mergem as contradi96es e idiossincrasias que tornam as discuss6es 

futebolisticas absorventes, reveladoras e at6 mesmo imprevisiveis; pode-se come9ar 

pelo resultado do jogo do dia anterior ou com a avalia 豆o do desempenho deste ou 

daquele atleta, porm, 6 impossvel prever onde eeomo vai acabar. 	 - 

Em linhas gerais, a contrapartida da fidelidade clubistica se manifesta na 

liberdade com que cada fiel torcedor tece a hist6ria da agremiaao a qual torce- e, ao 

tece-la, toma-se parte dela. Ou seja, o torcedor pertence ao clube da mesma forma que o 

clube lhe pertence. Assim, pode-se afirmar que "voce 6 o clube para o qual torce" 

desde que se tenha em mente que a intensidade deste "torcer" pode variar tamb6m de 

acordo com as circunstancias e com a importncia que cada sujeito concede ao esporte, 

ao futebol e ? seu "clube do cora をo" 

O torcer ou pertencer, como queiram, pode variar, pelo menos no caso do 

futebol brasileiro, de acordo com as rela6es de genero. Eitre as representa6es dos 

torcedores homens,6 comum ouvir-se metaforas que aproximam o amor ao clube do 

amor a uma mulher.ノSouza (1996) dedicou um capitulo de sua' dissertaao sobre o tema 

da sexualidade no futebol brasileiro, contestando as afirma96es de que o futebol seria 

uma "aula de democracia". Segundo Souza, as mulheres so excludas do futebol 

enquanto sujeito 良  medida que sao, elas mesmas, objeto de discuss6es, metforas e 

analogias futebolisticas. Por ser um campo reservado a "simb6lica da masculinidade", o 

futebol refor9aria a "domina9ao tradicional masculina no Brasil" (:77) 

Simone Guedes (1982), por exemplo, corrobora a tese de que o futebol, mesmo 

o torcer,6 uma 自  rea reservada para os homens.. Segundo ela, para torcer 6 preciso 

gostar de futebol e 

"gostar de futebol" pressup6e "entender de futebol", o que s6e 
conseguido atrav6s da prtica do jogo. Isso delimita claramente essa 
rea como masculina porque, alm de outras razes, as mulheres no 
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podem realmente "gostar de futebol", ja que a prtica do futebol 
feminino 6 pelo menos incomum (:62) 

Se o leitor estiver lembrado, ja me referi, rapidamente, a esta afirma9ao de 

Guedes na introduao desta disserta9ao. N5o tratei de refut-la por completo mas, 

baseado em dados quantitativos, contest-la no que se refere ao pertencimento 

clubistico. De um lado, os dados estatisticos fazem crer que o pertencimento clubistico 

eaberto, tanto para homens quanto para mutheres. De outro, tm-se que o futebol 6 uma 

自rea "delimitada claramente como masculina". Como ento resolver este paradoxo sem 

incorrer numa soluao intermedi自ria, tao ambigua quanto superficial, dizendo, por 

exemplo, que torcer 6 mais significativo para os homens do que para as mulheres? 

O ponto central da questao reside no valor atribudo a experiencia. Guedes, por 

exemplo, considera-a fundamental, indispens自vel ao entendimento do futebol, embora 

no especifique sua no9ao de "entendimento" - afinal, o que e preciso saber de futebol 

para ser reconhecido como um "entendido"? Tomo, ento, a liberdade de supor que o 

"entendimento" ao qual Guedes se refere implica no apenas o dominio objetivo - saber 

quem 6 quem num jogo de futebol; onde devem estar, por que e como devem proceder 

os jogadores - mas tamb6m subjetivo. Esta segunda dimenso do "entendimento", 

fortemente imbricada na primeira, caracterizar-se-ia pelas emo96es suscitadas pela 

dinmica do jogo ou ainda, por partes especificas desta totalidade; como no caso de um 

drible, um chute, um gol e assim por diante. 

Considerando-se que o futebol pode ser visto como "um sistema de signos, ou 

seja, uma linguagem" (Pasolini, 1996:33), na qual os jogadores seriam os emissores e os 

torcedores os receptores, cada lance corresponde a um c6digo que precisa ser decifrado 

por quem est自  nas arquibancadas. Desconsiderando-se desde logo uma explica9ao do 

tipo causa-efeito, pode-se afirmar que a comunicaao entre jogadores e torcedores s66 

possivel gra9as a fun9ao significante que permite com que o drible, por exemplo, possa 

ser "entendido" por quem o aplaude como algo al6m de uma simples manobra 

caracterstica do futebol. 

白  claro que a experiencia prvia ou seja, a prtica do futebol, auxilia na 

compreenso de quo raro, dificil de executar e por isso mesmo valorizadssimo 6 , por 

exemplo, driblar o advers自rio passando-lhe a bola entre as pernas. Quem ja driblou ou 

foi driblado compreender a humilhaao e o jilbilo que esta manobra representa, mas 

isto nao 6 tudo. Como a experiencia 6 um evento particular e, portanto, privado, 6 a 

significa o que possibilita a comunicaao (Ricoeur, s/d:27). Sendo assim, tem-se que, 
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por um lado, determinado lance pode ser compreendido mesmo por quem no est 

diretamente envolvido nele ou ainda, por quem jamais participou de um evento similar. 

Basta, para tanto, que ao evento seja atribuido um sentido e isto est ao alcance de 

qualquer individuo independente da questo de gnero. 

ー  Esta incursao semitica - muito aqum do que se poderia considerar uma 

tentativa de teorizaao e bastante elementar se vislumbrado o tanto que a ciencia dos 

signos poderia auxiliar na compreensao do futebol ー  acaba com o paradoxo de gnero 

explicitado anteriormente. Da mesma forma que a prtica do futebol n乞o garante, por si 

s6, o "entendimento" do jogo, nem ao praticante e muito menos ao torcedor, nada 

independe que um sujeito, seja homem ou mulher, "entenda" perfeitamente o que se 

passa durante um jogo. A problemtica do "entendimento" futebolistico no reside, 

portanto, na questo do genero e sim da significa9o. De mais a mais, o "milagre da 

significaao", que segundo Ricouer (s/d:27) nos permite superar a solid豆o da 

incomunicabilidade, tamb6m opera no contexto do futebol. Enquanto a pr自tica deste 

esporte ainda se caracteriza como uma 自  rea notadamente masculina, o torcer est aberto 

aparticipaao feminina.32_E isto fica claro a partir do entendimento do jogo como uma 

experiencia mimtica 

As experiencias e o comportamento das pessoas num contexto 
mim6tico representam uma transposi9ao especifica de experiencias e 
de comportamentos caractersticos das chamadas coisas "s6rias da 
vida", quer este termo se refira ao trabalho profissional quer a outras 
atividades de lazef)Nao significa que o 丘  ltimo seja uma imita9ao ou 
reflexo do primeiro. Refere-se ao fato de que no contexto mimtico, o 
comportamento emocional e as experiencias da vida ordin自ria 
adquirem uma tonalidade diferente. Aqui podem experimentar-se e, 
em alguns casos, representar-se sentimentos fortes sem se correr 
quaisquer riscos (...). Mesmo o medo, o horror, o 6 dio e outros 
sentimentos que esto longe de serem agradaveis, e as a6es 
correspondentes ao quadro mimetico associam-se em maior ou menor 
dimensao a sentimentos de prazer (Elias, 1992b:184). 

Enquanto prerrogativa de todo e qualquer sujeito significante, a experiencia 

mim6tica 6 universal. Porm, no caso especifico do futebol, esta possibilidade de 

"transportar-se para o lugar de outrem", alterou, substancialmente, a prpria designa o 

do pblico que acorre aos estdios. Aqueles que no tempo de Charles Miller eram 

32 Tanto 6 verdade que no "r Concurso de Redaao" organizado pelo Consulado Mirim do 
Gremio, todos os cinco trabalhos premiados foram escritos por alunas do primeiro grau. Segundo Ricardo 
de Arajo, organizador do concurso, bem que tentamos incluir um menino entre os cinco primeiros, mas 
ndo'たU! 
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designados de audience s豆o hoje os torcedores e a mudana no 6 apenas termos mas de 

atitudes. A id6ia de co-participa9ao est estampada no prprio verbo: 

torcer significa "virar, dobrar, encaracolar, entortar", etc. O 
"torcedor" designa, portanto, a condi9乞o daquele que, fazendo figa 
por um time, torce quase todos os membros, na apaixonada esperana 
de sua vit6ria. Com  isso reproduz-se muito plasticamente a 
participaao do espectador que 'co-atua' motoramente, de forma 
intensa, como se pudesse contribuir, com sua conduta aflita, para o 
sucesso de sua equipe, o que ele, enquanto torcida - como massa de 
fan自ticos que berram -, realmente faz (1993 :94) 

A crena de que os torcedores interferem no andamento do jogo, co-atuando 

simultaneamente a seus idolos, est mais disseminada no futebol do que em outros 

esportes. Diferentemente do tenis, por exemplo, no qual o comportamento do pblico 

segue determinados c6digos bem especificos, entre os quais o silencio durante o match, 

ficando, os aplausos, para o final, no futebol nao existe uma regra de etiqueta que 

oriente a co-atua9ao dos torcedores.33 

O torcedor de futebol 6 exatamente assim. Quando o jogador faz um 
gol est apenas cumprindo os designios de algum na arquibancada. 
Ele se projeta na imagem do i dolo, mas com uma solene diferen9a 
no desperdi9a jamais uma bola. Quicou na frente dele, no tem 
castigo: 6 gol. Por isso, o torcedor 6 to impiedoso com falhas do seu 
heri. Falo por mim. Eu mesmo, quando mo9o, do alto da 
arquibancada, nunca errei um passe e muito menos um chute. Cheguei 
a perder a conta dos gols que fiz com os pds que nunca foram meus 
(Nogueira in: Toledo, 1 996a: 11) 

Tanto em Rosenfeld quanto em Nogueira, o torcedor 6 referido como algum 

que participa, efetivamente e a seu modo, do jogo. Como diria Debrun (1982:92), trata- 

se de uma esp6cie de "observador participante", termo muito conhecido entre ns, 

antrop6logos. Entretanto, nota-se nas cita96es anteriores uma esp6cie de retifica9ao dos 

torcedores, expressa na. prpria designaao do "torcedor" como agente universal. 

Especialmente no caso de Rosenfeld,6 interessante notar como os torcedores passam, 

num primeiro momento, da passividade 良  atividade, transformando-se de espectadores - 

aqueles que olham, espreitam, a uma certa distncia - em co-autores - que atuam, que 

" Como ocorreu em 1996, por ocasiao da Copa Davis, em que os suecos desistiram do confronto 
alegando mau comportamento dos torcedores brasileiros, freqentemente a prpria cr6nica esportiva 
adverte para a diferena entre o t6nis e o futebol. O primeiro, sentenciam, requer extrema concentra 言o 
dos atletas e, portanto, silncio absoluto. A platia, muito pr6xima da quadra, s6 deve se manifestar no fim 
dos matches e por meio de aplausos; um padro comportamental exigido de toda assistencia que se 
pretenda "civilizada". Manifesta96es a partir de uma manobra isolada constitui uma gafe t五o grave quanto 
aplaudir um ato em urna 6 pera uma cena no teatro. Porm, de pouco adianta tais incurs6es pedaggicas 
pois os brasileiros, mais afeitos ao futebol, violam, sistematicamente, a regra do silencio 
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atravs de suas a6es interferem no real, neste caso, no resultado do jogo. Num segundo 

momento, os torcedores sao reconduzidos a condi9ao anterior, a medida que, "enquanto 

torcida, como massa de fanticos que berram", "o torcedor"6 qualificado como 

fantico - que tem dedica9ao apaixonada e inconteste - e diludo num coletivo 

denominado "massa", cuja a 乞o se expressa atravs de berros. "O torcedor" dissipa-se 

na "massa", cuja atua9ao apresenta-se como independente dos indivduos e grupos que 

a comp6em; ocorre, em outras palavras, a reifica 乞o do sujeito atravs de um coletivo 

que o transcende. 

A supera 乞o da perspectiva reificante passa, necessariamente, pelo 

reconhecimento da diversidade do pblico que acorre aos est自dios bem como das 

diferentes formar de torcef]Se at mesmo no interior das Torcidas Organizadas existem 

grupos segmentados de acordo com afinidades que vao desde o gosto musical at6 o 

bairro de origem - por exemplo, os funkeiros da Cidade Baixa da Torcida Jovem do 

Gr6mio ー, poder-se-ia listar outras tantas distin96es suficientemente eficazes na 

ratificaao ou redefini9ao de posi96es de classe, identidades sociais, padres ticos e 

est6ticos e assim por diante. A prpria freqencia aos esthdios, o dominio de 

informa6es de bastidores, o consumo de mercadorias associadas 良  imagem do clube e 

o comportamento durante os jogos, sao apenas alguns dos tantos crit6rios alencados 

para classificar e hierarquizar as diferentes intensidades e formas de expressao do 

pertencimento clubistico. Nao ha, portanto, um "tipo ideal" de torcedor que possa ser 

generalizado. Ou melhor, forjar esse "tipo ideal" seria desconsiderar a diversidade 

caracterstica do universo futebolistico. 

白  evidente que referencias mais gen6ricas s豆o as vezes necess自rias quando se 

quer evocar no o indivduo, o gremista fulano de tal, por exemplo, mas a coletividade 

da qual este torcedor faz parte. Entre os torcedores, as referencias gen6ricas sきo muito 

comuns: colorado 6 isto, gremista, aquilo, e assim por diante. Entretanto, antes de 

adotar a visao e mica 6 preciso entender como ela opera para nao reific-la. 
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2.3.2. Bons para torcer, bons para se pensar: os clubes como categorias do 

entendimento 

Na segunda parte deste capitulo - "O habitus associaciomsta e o futebol no 

Brasil" - apresentei uma sintese acerca das v自rias matizes que deram origem aos clubes 

de futebol no Brasil, especialmente o "grupo dos 13". Valendo-me de dados hist6ricos e 

de considera6es mais alargadas sobre a popularizaao do prprio futebol, apresentei os 

clubes de uma forma que nem sempre corresponde aquela cujos torcedores os 

percebem. Para estes 1timos, os clubes, na. maioria das vezes, se constituem numa 

esp6cie de entidade virtual cuja existncia real s6 6 notada quando o time entra em 

campo. O Inter, por exemplo, tinha uma torcida estimada em pouco mais de 4,5 milhes 

de coborados em 1993 mas, nos 丘  ltimos dez anos, nunca ultrapassou os 10 mil 

associados. Considerando-se ainda que a grande maioria dos 4,5 milh6es de coborados 

nunca viu seu "time do cora o" jogar "ao vivo" e nem por isso se consideram menos 

apaixonados, conv6m unia indagaao: que esp6cie de pertencimento 6 este? Afinal, o 

que desperta tanto fascinio no "clube do cora o"? 

O mote levistraussiano forjado a partir do estudo estrutural do totemismo (L6vi- 

Strauss, 1975) nao esgota as quest6es precedentes mas fornece algumas pistas. "Bons 

para torcer, bons se para pensar" n豆o 6 uma transposi9言o de "bons para comer, bons 

para se pensar" e, ao apropriar-me desta formula9ao no estou adotando daqui por 

diante uma perspectiva estruturalista nos termos do mestre francs e tampouco 

pretendendo aproximar diferentes modelos de sociedades. Pretendo, isto sim, sugerir 

uma hiptese gen6rica segundo a qual os clubes de futebol, especialmente o "grupo dos 

13", constituem-se numa esp6cie de "categorias do entendimento" para aquela parcela 

de brasileiros que se diz apaixonada pelos "clubes do cora9o". A hiptese, como se 

pode ver,6 arrojada e serve como pano de fundo para se ler os capitulos precedentes.34 

Porm, antes de chegar at eles,e preciso fazer algumas pondera6es. 

O "ser gremista", tomado isoladamente, pouco tem a dizer. Descobri isto ao 

longo do trabalho de campo quando percebi que toda vez que formulava perguntas do 

tipo, "qual o significado de ser gremista" ou "como voce definiria um gremista", punha 

34 Como estou escrevendo uma disserta9ao e no uma tese, formular urna hip6tese como esta 
pode parecer estranho ou equivocado. Nao tenho a pretens五o de tornar minha hip6tese uma tese mas se fiz 
quest乞o de enunci-la , antes de tudo, para fornecer ao leitor urna idia de como estruturei este trabalho; 
por que certas quest6es e n乞o outras tantas que poderiam ter sido investigadas numa esfera t五o ampla 
como 6 o futebol. 
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meus informantes numa situaao embaraosa. Os othares se voltavam para o horizonte 

e, via de regra, as respostas eram evasivas ou redundantes: "ser gremista 6 ser 

gremista", "no tem como explicar", "6 cultuar o clube", "6 expressar seu gremismo em 

todos os lugares e em todas as circunstncias", e assim por diante. Marcelo, 17 anos e 

membro da Torcida Jovem, foi um dos poucos a responder prontamente; depois de um 

sorriso sarc自stico, sentenciou: o verdadeiro gremisrad um anti-colorado, ndo temルito! 

Embora o Grmio e o Internacional formem uma dupla muito peculiar, (ver Cap. 

ifi), a paixo por um clube, seja qual for, implica tamb6m na aversao por "outro". Nesta 

perspectiva, dizer-se gremista 6 , mesmo que veladamente, dizer-se anti-colorado e no- 

flarnenguista, palmeirense, santista e assim por diante. 

De outra parte, os clubes sまo associados a outras categorias do social. As 

rivalidades, por exemplo, giram em torno de sentimentos vinculados a "grupos 

primordiais, aqueles em que nascemos, quer se concentrem na lingua, costume, religio, 

raa, tribo, etnia ou lugar" (Lever, 1983:26). E o mais impressionante e que um inico 

destes "sentimentos primordiais" 6 capaz de segmentar duas extensas comunidades 

simultaneamente coesas em si mesmas e rivais entre si. Quando o Grmio6 

identificado como um "clube de elite", por exemplo, o Inter torna-se, automaticamente, 

o "clube do povo", e vice-versa. E claro que as identidades clubisticas nao se resumem 

aidentifica6es desta ordem mas nao ha como negligenciar que tais associa96es tem 

muito a ver com o contexto mais amplo da sociedade. Ou sena mera coincidncia o fato 

dos clubes brasileiros, em geral, estarem vinculados s no96es e micas de "raa" e 

"classe social"? 

No futebol brasileiro todo clube tem seu "outro", seu "contrrio". E assim em 

Porto Alegre, com o Gre-Nal; na Bahia, com o Ba-Vi; em Pelotas, com o Bra-Pel; e at 

em Sao Paulo e no Rio de Janeiro, onde existem mais de dois "grandes", predominam 

as rivalidades entre Corinthians versus Palmeiras e Flamengo versus Fluminense, 

respectivamente. Outro dado importante 6 que as maiores rivalidades s豆o entre clubes 

locais, da mesma cidade, e isto se deve, em parte, ao fato dessas rivalidades terem se 

constituido num perodo em que preponderavam as disputas pelas ligas metropolitanas, 

at6 mais ou menos os anos 30 e, portanto, sob a 6 gide do amadorismo 

Para muitos torcedores, cronistas esportivos e at6 mesmo pesquisadores, essas 

rivalidades tiveram origem no contexto de fundaao dos clubes; o exemplo do 

Flamengo, surgido a partir de uma debandada de atletas do Fluminense 6 um dos mais 

recorrentes. Sem negar a procedencia desta explica9ao,6 preciso indagar, contudo, as 

67 



razes pelas quais tais rivalidades, partindo de disputas muitas vezes restritas a um 

grupo reduzido de praticantes, assumiram os contornos atuais. 

CParte desta resposta encontra-se na prpria dinmica dos esportes coletivos. A 

partir desta dinmica, Elias e Dunning (1992c) desenvolveram a no9ao de configura o, 

"um complexo de polaridades interdependentes criadas no padro de jogo" (:293), e 

estenderam-na ao comportamento dos torcedores. Como a existencia de dois grupos 

antagonistas 6 condi9ao necess自ria 良  realiza o de uma partida de futebol, Elias e 

Dunning acreditam que a dinmica dos torcedores segue a mesma l6gica. Isto nao 

significa que a a o dos torcedores seja uma simples rea 言o, uma conseqiencia daquilo 

que se passa dentro de campo, mas, enquanto grupos ad hoc, identificados com a 

disputa, orientam - mediatizani - suas a6es tendo como horizonte mais prximo o 

desenrolar do jogo e o comportamento dos torcedores oponentes. Isto6 vlido, 

inclusive, naquelas circunstncias em que, no estddio, praticamente todos os presentes 

pertencem a apenas uma das agremia6es.35 

Na verdade, o comportamento antag6nico, seja dos times ou dos torcedores, no 

6uma exclusividade do futebol. Trata-se de um componente estrutural do prprio jogo, 

entendido como um ritual disjuntivo, e que s6 pode ser apreendido em sua totalidade 

diferente do que ocorre nos rituais das sociedade pr -industriais e nas 
sociedades primitivas, onde a l6gica do ritual separa de antemao os 
envolvidos (iniciados e no-iniciados), para num momento posterior 
promover a uniao, junao em uma s6 categoria ou classe (todos 
iniciados), inversamente o jogo parte de uma situa9o de igualdade 
(...) e, ao final de seu desenvolvimento, promove uma ciso, uma 
diferenciaao entre perdedores e ganhadores. De uma simetria pr - 
ordenada em virtude da isonomia das regras entre os participantes 
chega-se a uma assimetria engendrada pelas contingncias do acaso, 
talento, circunstancias outras, que levam alguns a ganharem e outros a 
perderem (Ldvi-Strauss in: Toledo, 1995:134). 

Afinal, o que se ganha ou perde com o futebol? Com a profissionaliza9ao e o 

incremento mercadol6gico, o resultado de um jogo pode implicar em ganhos e perdas 

" H自  vrios exemplos de como se pode aferir a "presen9a virtual" do "outro". Num jogo Gremio 
e Goias, por exemplo, pela ltima rodada classificat6ria do Campeonato Brasileiro de 1996, os torcedores 
gremistas fizeram festa mesmo com a derrota do seu time por 3 a 1. L' pelo final do jogo, o placar 
eletrnico do Olimpico anunciou: "torcedor gremista: 'eles' esto fora!" "Eles" referia-se, evidentemente, 
aos col 〕rados, cujo time jogara, perdera e se desclassificara diante do Bragantino, em Bragana Paulista, 
paralelamente ao jogo do' Gremio. Outro exemplo que atesta a "presena virtual" sao aquelas 
comemora6es espor自dicas: sem mais nem menos, os torcedores do Grmio se levantam e esmurram o ar, 
durante o intervalo do jogo do Olimpico, por exemplo. Claro, em algum lugar deve estar sendo marcado 
um gol contra o Inter, no resta dvida; basta sintonizar o rdio e comprovar. Ali's, esta 6 uma das raz6es 
pelas quais o rdio faz parte do kit dos torcedores. 
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reais. Do camel6 ao cambista e dos jogadores aos patrocinadores, uma quantidade 

significativa de pessoas dependem economicamente do futebol e para estes, vitrias e 

derrotas sao mensurveis 良  medida que envolvem dinheiro, e, no raro, apenas isto. 

Entretanto, tara os torcedores, ganhos e perdas sao preponderantemente simb6licos. A 

rigor, economicamente, os torcedores s6 perdem, pois, a menos que ocorram apostas 

informais entre eles, o valor do ingresso e os demais investimentos monetrios para se 

frequentar o estdio - gastos com camisetas, bons, lanches, bebidas, passagens de 

6nibus e assim por diante - nao possuem retomo pecuni自rio. Ao contrrio dos 

jogadores, os torcedores permaneceram no amadorismo. 

Como "cada jogo 6 um jogo", diz um adhgio popular, a cada evento so 

"jogados", do ponto de vista dos torcedores, c6digos, valores e atitudes de acordo com a 

peculiaridade dos clubes envolvidos no confronto. A trajet6ria pregressa de cada um 

deles, do confronto entre eles e as implica6es mais imediatas que o resultado do 

embate pode acarretar, constituem os elementos mais significativos a serem 

mobilizados pelo que caracterizarei como a dialtica da temporalidade do evento e da 

tradi9ao. 

A "temporalidade do evento", ou seja, no ritual disjuntivo e, portanto, nos 90 

minutos de "bola rolando", destacam-se os aspectos propriamente emotivos do embate 

futebolistico. N言o6 , contudo, uma temporalidade linear. O gol, por exemplo, engendra 

o contraste e a ruptura dentro da prpria temporalidade do ritual. O contraste entre os 

jogadores que comemoram e os que, cabisbaixos, tratam de se recompor entre a 

explosao e o silencio das arquibancadas. A ruptura temporal, uma esp6cie de fissura na 

fissura, pois o tempo do jogo ja 6 um tempo diferenciado do cotidiano, transcende seu 

significado mais imediato. Encerra, seguindo Ricoeur (s/d), um "excesso de sentido", 

prprio da fugacidade do evento e da emo9ao a ele associada ou, de acordo com 

Bachelard (1988), trata-se de um tempo "espesso", "vertical", marcado mais pela sua 

"riqueza e densidade" e menos pela "duraao". 

A "temporalidade da tradi9ao" no deve ser confundida com a mem6ria coletiva 

e to pouco com a hist6ria dos clubes, seja "oficial" ou no, mas est intimainente 

ligada a estas duas. A "temporalidade da tradi9乞o" agrega a tradi9ao - a "tradi9乞o do 

Gre-Nal", por exemplo, que resulta de sobreposi96es e arranjos m自ltiplos produzidos 

pelos v自rios segmentos que constituem o universo futebolistico - a um tempo que nao6 

o tempo do jogo propriamente dito.E o tempo do cotidiano, ligado ao espao da casa e 

da rua, do trabalho e do lazer, onde se "discute futebol". Nesse tempo 6 que se circulam 
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as anedotas, os mitos, enfim, 6 onde se inventam as tradi96es que aproximam futebol e 

sociedade e garantem ao primeiro um encadeamento hist6rico. Sem a dial6tica do 

evento e da tradi9ao, o futebol seria apenas uma seqiencia ilimitada de jogos; nao sena 

sequer um ritual e tampouco disjuntivo pois o evento nao teria o que atualizar e a 

tradi9をo no teria como faz-lo. 

Os jogadores n言o sao galos nem o futebol uma tinha e, tampouco, os brasileiros 

so balineses. Met自foras e alegorias devem ser compreendidas enquanto tais e, 

portanto, o futebol nao pode ser reduzido a elas. Contudo, um jogo ser sempre um 

jogo, mais ou menos absorvente de acordo com o risco e a tensao por ele despertado 

Tanto a briga de galos quanto uma partida de futebol podem ser apreciadas 

simplesmente pelo espet自culo que galos e jogadores podem proporcionar; basta que se 

entenda um pouco de tinha e de futebol. Mas sero mais espetaculares ainda se se puder 

identificar o status, a hist6ria e a tradi9ao aos quais galos e jogadores "pertencem". 

Nesta perspectiva, a temporalidade do evento e da tradi9ao constituem a fo9a motriz da 

dinamica de grupo de um jogo de futebol. Enquanto a temporalidade do evento 

depende, em grande parte, do equilibrio e do empenho entre as equipes envolvidas no 

confronto, a temporalidade da tradi9ao est permeada por simbolismos que vao desde 

as categorias sociais e culturais que os clubes so capazes de representar e confrontar 

at6 a intensidade com que os torcedores se identificam com tais categorias; ou seja, isto 

pressup6e um minimo de conhecimento prvio da trajet6ria pregressa do seu "clube do 

coraao" e do advers自rio. Assim, um jogo poder ser excitante mesmo que 

tecnicamente fraco, basta que a tradi9ao lhe assegure uma posi9o de destaque; o 

inverso tamb6m 6 verdadeiro. Mas,6 quando ambas as temporalidades se sobrep6em 

com vigor e intensidade que o jogo se toma verdadeiramente absorvente; 

"inesquecivel", como dizem os torcedores. O contrrio porm,6 indicativo de estdio 

vazio, de torcedores dispersos pelas arquibancada e, principalmente, de uma pertena 

丘自gil e inconsistente. 
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CAPITULO ifi 

SER GREMISTA OU COLORADO: 

EIS A QUE STAO 

Ontem passei na rua por um preto e um branco que discutiam, 
obviamente, futebol e ouvi o preto dizer: "E o ranca? E o ranca?" 
J estava longe da dupla quando me dei conta. O colorado acuado 
pela goza恒o gremista estava invocando o "ranking", a 
classifica‘三o dos clubes brasileiros segundo a sua performance (...) 
em campeonatos nacionais, e na qual o Internacional' lder. Um 
parco consolo para estes dias de frustra戸o e desejos assassinados, 
mas um consolo assim mesmo. O Grmio tamb'm est muito bem 
no ranca (...) e isso se deve A mesma rivalidade que abastecia o 
duelo verbal, que tinha todo o jeito de ter comeado horas antes e 
certamente ia durar semanas, dos dois torcedores. 
Uma rivalidade que tem algo de selvagem, na medida em que o 
sucesso de um no apenas desconcerta mas arrasa o outro, mas 
que ' a respons'vel por todas as conquistas de Grmio e 
Internacional nestes ltimos anos. Costuma-se atribuir os bons 
resultados do futebol ga血cho em rela戸o ao resto do Brasil a coisas 
como clima, forma巨o' tnica e at'' bravura ativica desta ra'a de 
machos, tche, embora ele tenha come'ado a se impor no ranca 
justamente quando comeou a importar jogadores. Mas no 
somos bons porque somos mais europeus ou mais fortes, somos 
bons porque o Internacional precisa ser melhor que o Gremio que 
precisa ser melhor que o Internacional que morre se n五o for 
melhor que o Grmio. Se o que move o capitalismo' a fome do 
lucro, o que move o irracional futebol de Porto Alegre' a fome da 
flauta. 11* rivalidades parecidas no resto do Brasil, mas duvido 
que h可a outra igual. 
No 丘m camos na questo do nosso carter, na nossa hist6rica 
afei戸o a dicotomias irreconcili'veis. No futebol, esta polariza弾o 
maluca leva a emo'6es s6 comparveis s da montanha-russa: 
passa-se do pico ao abismo em segundos. Ai esta o Internacional, 
apenas trs jogos depois da euforia, mergulhado numa crise de 
auto-estima. E o Grmio, que h五  semanas pensava em tomar 
formicida, num pique primaveriL E tudo pode mudar outra vez 
em dois lances. A todas estas, nos mantemos no ranca ("Gre- 
Nal", Luis Fernando Verssimo, 1996). 
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O colorado Luis Fernando Verissimo, pode ter se trado pela paixo quando 

duvida da existncia, no Brasil, de outra rivalidade igual a Gre-Nal. E impossivel 

y
om rovar sua asserao. Mas, quando sugere um equilibrio de for9as entre 6 s dois 

clubes, estd aqum de qualquer contesta o. Pergunte, a guisa de verificaao, a 

qualquer gremista ou colorado qual 6 seu palpite antes de um Gre-Nal e ele vos dir, se 

estiver sendo si,ncero: "acho que d Inter (ou Grmio) de goleada, mas sabe como 6 , 

tche... Gre-Nal 6 Gre-Nal!" 

"Gre-Nal 6 Gre-Nal" sugere, al6m do suspense, que se esth diante de 

acontecimento singularissimo cuja defini9乞o redundante, autocontida, nao deixa 

qualquer dvida sobre a densidade simb6lica deste enfrentamento. "Gre-Nal 6 Gre- 

Nal" tamb6m evoca a institucionaliza9ao de uma rivalidade na qual o componente 

residual, geralmente caracterizado como "tradi9ao", se sobrepe s contingencias de 

cada evento em particular 

O Gre-Nal realizado em 23/3/97, por exemplo, evidencia, muito claramente, a 

fora desta "tradi9豆o". Valendo pela fase classificat6ria do Campeonato Gacho, foi 

disputado pelos suplentes de ambas as agremia6es, depois de pelo menos uma semana 

de especula96es e suspense. Os dirigentes do Gremio e do Internacional justificaram a 

no escalaao dos quadros principais argumentando que, do ponto de vista t6cnico, o 

desgaste fisico e emocional acrescido pelos riscos de les6es acarretaria em prejuizos 

pois, na prtica, aquele jogo n豆o passava de um amistoso a medida que os dois times jh 

estavam classificados a fase seguinte do campeonato regional. A ordem era poupar 

energias para outras competi96es, disputadas simultaneamente ao Gauchao - no caso do 

Inter, a Copa do Brasil e, do Grmio, Copa do Brasil e Libertadores de Am6rica. 

Ponderaram as perdas financeiras decorrentes do suposto desinteresse dos torcedores 

diante de um clssico de reservas e, numa perspectiva menos imediata, o esvaziamento 

da rivalidade. Mesmo assim, colocaram os reservas em campo e quase 20 mii 

torcedores compareceram ao Estdio Olimpico para assistir a um empate em zero a 

zero; um jogo sem grandes emo96es, sem vencedor, sem gol e com uma b nica exclusao: 

do diretor tcnico do Grmio.36 

36 Invariavelmente, os grenais sao caracterizados pela tensao e pela ansiedade e nem sempre o 
fair-play 6 respeitado. Da exacerba 豆o dos 合  nimos decorrem invas6es de campo por parte dos dirigentes, 
trocas de acusa6es e, nao raro, hostilidades entre os jogadores. As expuls6es - dos jogadores - e as 
excluses - dos dirigentes ー, al6m de freqientes, constituem-se numa esp6cie de "termmetro" do clssico. 
Portanto, de um jogo tenninado em zero a zero e com uma b nica exclus豆o pode-se dizer que o mesmo no 
foi propriamente excitante 
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Este no foi o primeiro e certamente n含o ser o 自  ltimo Gre-NaI desinteressante, 

do ponto de vista tecnico, na hist6ria dos muitos cl自ssicos j自  realizados. De qualquer 

modo ficar registrado como o clssico de nmero 332 o que, diga-se de passagem, no 

importa muito para os torcedores. Mas, se "Gre-Nal6 Gre-Nal", em algum lugar ele 

deve ter existido, quem sabe at6 com maior intensidade do que dentro de campo; afinal, 

esta m自xima, que condensa quase noventa anos de histria nao haveria de ser negada. 

De fato, na manh de domingo, os porto-alegrenses desfilaram pela Jos6 

Bonifcio, no tradicional Bnque da Reden9ao, exibindo as cores que os identificavam 

com um ou outro clube. As rdios, jornais e TVs locais que se dedicam cotidianamente 

ao notici自rio esportivo mobilizaram seus profissionais mais conceituados para a 

cobertura do evento e, at6 mesmo a rdio Ipanema FM abriu espa9o para a transmiss谷o 

do Gre-Nal.37 Algu6m menos informado poderia definir tamanha mobiliza9ao como 

"coisa do futebol" ou, especialmente por se tratar de um enfrentamento entre equipes 

reservas, de simples exagero e sensacionalismo engendrado pela midia. 

Seja como for, o Gre-Nal se constitui num jogo disputado dentro e fora de 

campo. Como sugeri no capitulo anterior, atrav6s da distinao entre "temporalidade do 

evento" e "temporalidade da tradi9ao", a disputa entre gremistas e coborados at6 podera 

ser desinteressante do ponto de vista do jogo propriamente dito, mas sempre ser densa 

quando vislumbrada a partir da perspectiva da tradi9ao. E neste sentido que o "Gre-Nal 

6Gre-Nab", pois se trata de um evento que permite a atualiza9ao simb6lica de inmeras 

categorias sociais. Se esta atualiza9ao parece se constituir numa caracterstica geral, 

uma regra universal tributria do prprio ritual agonistico manifesto atrav6s do jogo, de 

outro modo, ela expressa determinadas particularidades, como, por exemplo, a natureza 

da pr6pria rivalidade. 

Afinal, em que consiste a rivalidade Gre-Nal? Ou melhor, quais sao as 

categorias e micas mobilizadas pelos torcedores do Grmio e do Internacional? Como, 

por quem e em que contexto foram forjadas tais categorias, capazes de polarizar 

extenso contingente de pessoas・  e tomar o Gre-Nal absorvente dentro e fora de campo? 

Por fim, como a rivalidade 6 atualizada? 

Para responder a estas indaga6es percorri os est自dios Olimpico e Beira Rio, em 

dias de jogos e de treinos; ouvi torcedores que freqiientam o cotidiano dos clubes e 

37 Nos立  ltimos anos tanto a Ipanema, "vanguarda do rock", quanto a Atlantida, "estaao pop", 
tm aberto suas programa6es musicais para a transmissao de jogos de exce9乞o, como, por exemplo, a 
final da Libertadores de Am6rica, vencida pelo Grmio em 1996 e o Campeonato Brasileiro, em dezembro 
ltimo. 
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outros, mais antigos, portadores da mem6ria coletiva; consultei jornais e revistas 

editadas pelos prprios clubes bem como os principais jornais de Porto Alegre; ouvi 

rdio como nunca; enfim, fiz-me valer de vrias fontes, extensas e diversificadas, 

incluindo livros ja publicados sobre o Gre-Nal e a cidade. Se este capitulo 6 um tanto 

extenso, talvez se explique em razo da multiplicidade de relatos, informa6es, 

narrativas, enfim, de uma multiplicidade de dados significativos colhidos ao longo do 

trabalho de campo e que, s vezes, resistem aos inmeros "cortes" exigidos pela escrita. 

Por ser longo, subdividi este captulo em quatro partes, tendo em comum entre 

elas a questao da rivalidade Gre-Nal. No primeiro, "Alguns dados sobre o perfil de 

gremistas e coborados", apresento uma s6rie de dados estatisticos extremamente teis 

para corroborar algumas inferncias de campo. A maioria destes dados s6 chegou at 

mim depois que este capitulo j自  estava escrito. Por consider -los pertinentes, decidi 

anex-los. Revelam aspectos importantes, mais gerais,6 6 bvio, sobre o perfil dos 

torcedores do Gremio e do Internacional, especialmente em relaao a classes sociais, 

fidelidade clubistica, influncias na escolha do "clube do cora5o" e assim por diante. 

A segunda parte, "A cidade polarizada" - que era, originalmente, o incio do 

capitulo - trata da chegada festiva do futebol a Porto Alegre, do cenrio esportivo da 

capital na virada do seculo e, principalmente, da funda9ao do Gremio e do 

Internacional. Dedico atenao especial a questao do patrim6nio, sem qualquer 

pretensao de trazer uma colabora9きo a esta sub-自rea da hist6ria ou das ciencias sociais. 

Importa-me, isto sim, mostrar como gremistas e coborados vo construindo, desde o 

principio, uma rivalidade densa, cujos contrastes sao evidentes a partir dos espa9os 

urbanos por eles apropriados e da forma como o fizeram. No que concerne ao perodo 

hist6rico, esta segunda parte vai do inicio do s6culo at6 o final da d6cada de trinta. 

O "Gre-Nab em preto em branco", correspondente ao terceiro subcapitulo, est 

centrado nas transforma6es forjadas pelo profissionalismo, dentre as quais se destaca a 

inser 豆o do negro nos "grandes" clubes de futebol da capital. Pode parecer um enxerto, 

parntese, ou coisa do gnero mas, no fundo, este subcapitubo, centrado entre as 

dcadas de quarenta e cinqienta, talvez seja o mais importante para se entender as 

raz6es pelas quais as no96es de "raa" e "classe social" tornaram-se traos diacriticos 

da identidade do Grmio e do Internacional. Ou ento, como estes 自  ltimos tornaram-se 

bons para se pensar quando ja eram bons para torcer 

Em "Olimpico e Beira-Rio: materializando as diferenas", retomo a questo 

patrimonial enfocando o simbolismo dos estdios e a maneira como eles sao 
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vislumbrados pelos torcedores. De um lado, tanto para gremistas como para coborados, 

seus esthdios sao motivo de orgulho frente aos torcedores de outros clubes brasileiros 

De outro lado, Olimpico e Beira Rio segmentam e hierarquizam os torcedores e servem, 

inclusive, para atestar qu豆o presente sao aquelas distin96es forjadas nas decadas de 

quarenta e cinqenta. Do ponto de vista hist6rico, o h ltimo capitulo passa rapidamente 

pelas d6cadas de sessenta em diante para fixar-se no presente 

No pretendi, em momento algum, contar a hist6ria do Gre-Nal - la se vao quase 

noventa anos - mas,a medida que o presente etnogr自fico suscitou elementos do 

passado, especialmente da "tradi9o", no tive outra sada seno me embrenhar nos 

jornais antigos, revistas, mem6ria oral e assim por diante. Ae nfase no patrim6nio 6 , 

portanto, uma tentativa de condensar a trajet6ria Gre-Nal pois revela, de forma 

satisfat6ria, o quanto gremistas e coborados sao contr自rios, contradit6rios e 

complementares 

3.1. Alguns dados sobre o perfil de gremistas e de coborados  

Desde que o "Gre-Nal 6 Gre-Nal" - mais ou menos a partir da d6cada de vinte; 

um pouco antes, talvez - gremistas e coborados tem procurado uma maneira de 

estabelecer, de um vez por todas, quem 6 o melhor. Entre os gachos, quem ainda no 

ouviu ou no se envolveu numa discussao desta ordem? Dificilmente se encontrar 

algu6m capaz de responder afirmativamente a esta pergunta pois, mesmo os que se 

dizem alheios s "coisas do futebol" devem ter gremistas e coborados a sua volta, seja 

na familia, no trabalho ou na vizinhan9a. 

Uma recente pesquisa da Amanh/Segmento - ja referida na introdu o desta 

dissertaao - revela que aproximadamente nove entre dez habitantes do Rio Grande do 

Sul citam Grmio ou Internacional quando perguntados: "Quando falo em time de 

futebol, que marca the vem a cabe9a?" 
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Tabela 3.1申  
Lembran'a de time em rela悼o 五  residencia dos entrevistados 

(Fonte: Top of Mind - Revista/segmento) 

Tabela 3.1* 
Lembrança de time em relação à residência dos entrevistados 

(Fonte: Top of Mind - Revista/segmento) 

Area 
Time 

POA Grande 
POA 

Interior Total 

Grêmio 62,7% 57,3% 54,5% 56,4% 
Internacional 33,1% 35,7% 29,3% 31,6% 
Outros *** *** *** 10,5% 
NS/NR *** *** *** 1,5% 
Total *** *** *** 100% 

Antes de tecer qualquer comentario acerca dos dados publicados na Revista 

Amanh乞, conv6m esclarecer que, na Top of Mind e na Top Kids, os times (clubes) 

foram tomados como marcas e os torcedores como consumidores potenciais. Numa 

abordagem dessa natureza, os entrevistados sao estimulados a fornecerem respostas 

imediatas sem qualquer preocupa9ao em saber se existe coerncia entre a referncia a 

determinada marca e o consumo da mesma - sequer se questiona a possibilidade real de 

consumo, de forma que um individuo da classe "E"6 estimulado sobre "companhia 

adrea" e "plano de sade", por exemplo. Por esta razao, pode-se afirmar apenas que o 

Grmio 6 lider absoluto na lembran9a dos gachos, com 56,4% das respostas, como 

indica a Tabela 3.1. Isto no quer dizer que os torcedores do Grmio sejam maioria 

absoluta, como se ver mais adiante. A discrepancia acentuada do Grmio em rela9o 

ao Inter deve-se, antes de mais nada, s recentes conquistas do tricolor e a consequente 

visibilidade na midia na 6 poca em que a pesquisa foi realizada. Tomando-se como 

referncia a Tabela 3.3, pode-se afirmar que muitos coborados referiram o Grmio como 

o time que lhes vinha em mente quando estimulados a respeito 

Mesmo que a Top of Mind trabalhe com uma margem de erro de at6 2,9 pontos 

percentuais, para mais ou para menos, pode-se verificar uma tendncia do Grmio ser 

menos lembrado a medida que se sai da capital em dire9ao ao interior. Como nao 

disponho de dados complementares,6 impossivel justificar esta tendencia. Entretanto, o 

que a Tabela 3.1 revela, de forma inequivoca, 6 a proeminncia do Grmio e do 

Antes de tecer qualquer comentário acerca dos dados publicados na Revista 

Amanhã, convém esclarecer que, na Top of Mind e na Top Kids, os times (clubes) 

foram tomados como marcas e os torcedores como consumidores potenciais. Numa 

abordagem dessa natureza, os entrevistados são estimulados a fornecerem respostas 

imediatas sem qualquer preocupação em saber se existe coerência entre a referência a 

determinada marca e o consumo da mesma - sequer se questiona a possibilidade real de 

consumo, de forma que um individuo da classe "E" é estimulado sobre "companhia 

aérea" e "plano de saiide", por exemplo. Por esta razão, pode-se afirmar apenas que o 

Grêmio é lider absoluto na lembrança dos gailchos, com 56,4% das respostas, como 

indica a Tabela 3.1. Isto não quer dizer que os torcedores do Grêmio sejam maioria 

absoluta, como se verá mais adiante. A discrepancia acentuada do GI-6mi° em relação 

ao Inter deve-se, antes de mais nada, as recentes conquistas do tricolor e a conseqüente 

visibilidade na midia na época em que a pesquisa foi realizada. Tomando-se como 

referência a Tabela 3.3, pode-se afirmar que muitos colorados referiram o Grêmio como 

o time que lhes vinha em mente quando estimulados a respeito. 

Mesmo que a Top of Mind trabalhe com uma margem de erro de até 2,9 pontos 

percentuais, para mais ou para menos, pode-se verificar uma tendência do Grêmio ser 

menos lembrado medida que se sai da capital em direção ao interior. Como não 

disponho de dados complementares, é impossivel justificar esta tendência. Entretanto, o 

que a Tabela 3.1 revela, de forma inequivoca, é a proeminência do Grêmio e do 

. 

' Como inexiste uma distin車o clara entre "time" e "clube", tanto nesta como em outras tabelas, 
preferi manter a orientaao da fonte mas, devo advertir o leitor, na maioria das vezes deveria constar 
"clube" onde se le "time", de acordo com as considera6es feitas na "Apresenta9乞o" desta disserta9ao. De 
outra parte, "***", de acordo com minha prpria conven 豆o para esta e outra tabelas, indica dados no 
fornecidos pela fonte citada. Para esta tabela "NSINR", referem-se, de acordo com a fonte, "n石o sabe" e 
"no respondeu", respectivamente. 

Como inexiste uma distinção clara entre "time" e "clube", tanto nesta como em outras tabelas, 
preferi manter a orientação da fonte mas, devo advertir o leitor, na maioria das vezes deveria constar 
"clube" onde se 18 "time", de acordo com as considerações feitas na "Apresentaglo" desta dissertação. De 
outra parte, ""*", de acordo com minha própria convenção para esta e outra tabelas, indica dados não 
fomecidos pela fonte citada. Para esta tabela "NS/NR", referem-se, de acordo com a fonte, "não sabe" e 
"não respondeu", respectivamente. 
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Internacional na lembrana dos gachos. Mesmo que a dupla seja menos lembrada no 

sentido capital-regiao metropolitana-interior (95,8%, 92% e 83,8%, respectivamente), o 

indice de 88% conquistados no geral revela a grande influncia exercida por Grmio e 

por Internacional em todo o Rio Grande do Sul. Neste caso, a simples lembran9a 

corrobora uma "tese", amplamente aceita, segundo a qual os gachos tendema 

polariza9ao Gre-Nal, at6 mesmo aqueles que torcem, em primeiro plano, pelo "clube da 

cidade" - a exce9o seria a cidade de Pelotas, onde Brasil e Pelotas (Bra-Pel) teriam 

uma legiao exclusiva de torcedores. 

Em linhas gerais, a Top Kids segue a tendncia da Top of Mind, inclusive no 

que se refere a s ressalvas metodol6gicas j自  explicitadas 

Intemacional na lembrança dos gaiichos. Mesmo que a dupla seja menos lembrada no 

sentido capital-região metropolitana-interior (95,8%, 92% e 83,8%, respectivamente), o 

indice de 88% conquistados no geral revela a grande influência exercida por Grêmio e 

por Intemacional em todo o Rio Grande do Sul. Neste caso, a simples lembrança 

corrobora uma "tese", amplamente aceita, segundo a qual os galichos tendem 

polarização Gre-Nal, até mesmo aqueles que torcem, em primeiro plano, pelo "clube da 

cidade" - a exceç-do seria a cidade de Pelotas, onde Brasil e Pelotas (Bra-Pel) teriam 

uma legido exclusiva de torcedores. 

Em linhas gerais, a Top Kids segue a tendência da Top of Mind, inclusive no 

que se refere as ressalvas metodológicas já explicitadas. 

Tabela 3.2 
Lembran'a de time em rela戸o 五  residencia dos adolescentes entre 7 e 14 anos 

(Fonte: Top Kids - Amanh/Segmento) 

Tabela 3.2 
Lembrança de time em relação residência dos adolescentes entre 7 e 14 anos 

(Fonte: Top Kids - Amanhi/Segmento) 

Area 
Time 

POA Grande 
POA 

Total 

Grêmio 71,2% 65,4% 67,7% 
Internacional 23.7% 31,9% 28,7% 
Corinthians 1,7% 0,5% 1,0% 
Palmeiras 0,8% 1,1% 1,0% 
Outros *** *** 1,6% 
NS/NR *** *** 0,0% 
Total *** *** 100% 

Embora Corinthians e Palmeiras, dois clubes paulistas, figurem na lembrana 

dos adolescentes, os respectivos percentuais sao insignificantes se comparados a queles 

correspondentes a Grmio e a Internacional. A polarizaao Gre-Na!, tanto em Porto 

Alegre quanto na Grande Porto Alegre,6 ainda mais intensa do que a verificada entre os 

adultos; 94.9% na Capital, 97,3% na Regiao Metropolitana e 96,4% do total dos 

adolescentes lembram, primeiramente, do Gremio ou do Inter quando estimulados sobre 

"time" de futebol. Outro dado impressionante, ja referido na introdu o,6 que nenhum 

dos entrevistados se furtou a resposta, o que revela o quao presente sao os clubes, o 

futebol e a rivalidade Gre-Nal entre os adolescentes de Porto Alegre e arredores. 

Persiste a tendncia de haver uma diminui9ao da discrepancia entre as 

lembranas de Grmio e de Internacional 良  medida que se abandona Porto Alegre; 

Embora Corinthians e Palmeiras, dois clubes paulistas, figurem na lembrança 

dos adolescentes, os respectivos percentuais são insignificantes se comparados iqueles 

correspondentes a Grêmio e a Internacional. A polarizaçã'o Gre-Nal, tanto em Porto 

Alegre quanto na Grande Porto Alegre, é ainda mais intensa do que verificada entre os 

adultos; 94.9% na Capital, 97,3% na Regiã'o Metropolitana e 96,4% do total dos 

adolescentes lembram, primeiramente, do Grêmio ou do Inter quando estimulados sobre 

"time" de futebol. Outro dado impressionante, já referido na introdução, é que nenhum 

dos entrevistados se furtou resposta, o que revela o qua() presente são os clubes, o 

futebol e a rivalidade Gre-Nal entre os adolescentes de Porto Alegre e arredores. 

Persiste a tendência de haver uma diminuição da discrepância entre as 

lembranças de Grêmio e de Internacional medida que se abandona Porto Alegre; 
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embora ela seja ainda menos conclusiva, pois a Top Kids se limita a Capital e Regio 

Metropolitana. Uma anlise apressada acerca da redu o desta discrepancia poderia 

redundar numa conclusao equIvoca pois, mesmo admitindo que a Regiao Metropolitana 

concentra extenso contingente de trabalhadores semi-especializados ou nao- 

especializados, e o Internacional 6 tido como "o clube do povo", isto nao implica uma 

rela9ao direta, muito menos do tipo causa-conseqencia. As tabelas a seguir subsidiam, 

inclusive, a refutaao, do ponto de vista empirico, do Inter como o "clube do povo" 

Os dados a seguir sao o resultado da "Pesquisa de Marketing Aplicado", 

realizada pelos alunos da disciplina de Pesquisa de Marketing da Escola de 

Administraao da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sobre "o perfil do 

torcedor do Gremio e do Internacional".38 Diferentemente da AmanhJSegmento, a 

Pesquisa de Marketing Aplicado tomou o futebol e, mais especificamente, o 

pertencimento clubistico como tema da investiga9ao e, sendo assim, perguntou aos 

entrevistados o time pelo qual torcem - a indistinao entre clube e time persiste - e no 

aquele que thes vinha a cabe9a. 

embora ela seja ainda menos conclusiva, pois a Top Kids se limita Capital e Região 

Metropolitana. Uma andlise apressada acerca da redução desta discrepancia poderia 

redundar numa conclusão equivoca pois, mesmo admitindo que a Regido Metropolitana 

concentra extenso contingente de trabalhadores semi-especializados ou não- 

especializados, e o Intemacional é tido como "o clube do povo", isto não implica uma 

rein-do direta, muito menos do tipo causa-conseqüência. As tabelas a seguir subsidiam, 

inclusive, a refutação, do ponto de vista empirico, do Inter como o "clube do povo". 

Os dados a seguir são o resultado da "Pesquisa de Marketing Aplicado", 

realizada pelos alunos da disciplina de Pesquisa de Marketing da Escola de 

Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sobre "o perfil do 

torcedor do Grêmio e do Internacional".38 Diferentemente da Amanhã/Segmento, a 

Pesquisa de Marketing Aplicado tomou o futebol e, mais especificamente, o 

pertencimento clubistico como tema da investigação e, sendo assim, perguntou aos 

entrevistados o time pelo qual torcem - a indistinção entre clube e time persiste - e ndo 

aquele que lhes vinha cabeça. 

Tabela 3.3 
Prefer'ncia clubstica entre os porto・alegrenses 
(Fonte: Pesquisa de Marketing Aplicado (PMA)) 

Tabela 3.3 
Preferência clubistica entre os porto-alegrenses 
(Fonte: Pesquisa de Marketing Aplicado (PMA)) 

Time No. absoluto Freqüência 
Grêmio 365 48,34% 
Internacional 314 41,59% 
Outros 12 1,59% 
Não tem time 64 8,48% 
Total 755 100% 

Al6m de mais lembrado, o Grmio 6 tamb6m o preferido entre os torcedores de 

Porto Alegre, mas a vantagem sobre o Inter diminui consideravelmente, como est claro 

na Tabela 3.4. 

Além de mais lembrado, o Grêmio é também o preferido entre os torcedores de 

Porto Alegre, mas a vantagem sobre o Inter diminui consideravelmente, como esta claro 

na Tabela 3.4. 

38 Este relat6rio 6 o resultado do projeto de Pesquisa de Marketing Aplicado, desenvolvido na 
disciplina Pesquisa de Marketing (sob o cdigo ECO 01163) da Escola de Administiiao da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul. A pesquisa foi rea1i7da no 2。  semestre de 1997, sob orienta9きo do 
Professor Walter Nique. Foram ouvidos em tomo de 800 porto-alegrenses, de ambos os sexos, acima de 
14 anos, em diferentes pontos da Capital. Iniciahnente, foram mapeados todos os bairros, de acordo com o 
perfil s6cio-econmico da popula 乞o e, no momento seguinte, sorteados alguns deles e, dentre eles, uma 
rua especifica para onde os entrevistadores se deslocaram. A partir desta metodologia, a Pesquisa de 
Marketing Aplicado p6de generRli7lr as 800 entrevistas como representativas do que pensam os porto- 
alegrenses acerca dos temas propostos 

38 Este relatório é o resultado do projeto de Pesquisa de Marketing Aplicado, desenvolvido na 
disciplina Pesquisa de Marketing (sob o código ECO 01163) da Escola de Administiação da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul. A pesquisa foi reali7nda no 2° semestre de 1997, sob orientação do 
Professor Walter Nique. Foram ouvidos em torno de 800 porto-alegrenses, de ambos os sexos, acima de 
14 anos, em difeTentes pontos da Capital. Inicialmente, foram mapeados todos os bairros, de acordo com o 
perfil sócio-econômico da população e, no momento seguinte, sorteados alguns deles e, dentre eles, uma 
rua especifica para onde os entrevistadores se deslocaram. A partir desta metodologia, a Pesquisa de 
Marketing Aplicado pôde generali7ar as 800 entrevistas como representativas do que pensam os porto- 
alegrenses acerca dos temas propostos. 
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Tabela 3.4 
Lembrana e Preferencia clubstica entre os porto-alegrenses 

(Fontes: Amanh云/Segmento e Pesquisa de Marketing Aplicado) 

Tabela 3.4 
Lembrança e Preferencia clubistica entre os porto-alegrenses 

(Fontes: Amanbli/Segmento e Pesquisa de Marketing Aplicado) 

Clube Top Kids Top of 
Mind 

Perfil do 
Torcedor 

Grêmio 71,2% 62,7% 48,34% 
Internacional 23,7% 33,1% 41,59% 

Embora esta tabela seja uma esp6cie de sintese das trs anteriores e portanto, 

combina dados obtidos de abordagens distintas, 6 possivel fazer algumas inferncias, O 

primeiro dado importante 6 que a "Perfil do Torcedor" aponta a proeminncia da dupla 

Gre-Na! sobre os demais clubes do rio Grande do Sul e do Brasil, o que equivale dizer 

que Gr6mio e Internacional, juntos, n豆o estao apenas na "cabe9a" dos adolescentes 

(94,9%) e dos adultos (95.8%) mas tamb6m no "cora9ao" dos porto-alegrenses (89,9%) 

J a diferen9a de percentuais entre Grmio e Internacional, que diminui (de 47.5 para 

29.6 pontos) quando se passa da lembran9a dos adolescentes para os adultos - Top Kids 

e Top of Mind, respectivamente -' diminui ainda mais (para apenas 6,75 pontos) quando 

os entrevistados s5o perguntados sobre o time pelo qual torcem e nao aquele que lhes 

vem a cabe9a. Esta diminui9ao da diferena, pr6-Inter, pode ser atribuida, como ja frisei 

anteriormente, a recente performance do Gremio que, de acordo com a idade dos 

entrevistados, tende a exercer menos influncia. Ou por outra, a fidelidade clubistica 

interfere na lembran9a imediata especialmente daqueles j自  habituados a s oscila96es dos 

resultados de campo propriamente ditos 

De qualquer modo, a performance dos clubes est cercada por uma certa 

ambigidade, especialmente quando se compara a Tabela 3.5 com a Tabela 3.7. Vamos 

por partes. 

Embora esta tabela seja uma espécie de sintese das três anteriores e portanto, 

combina dados obtidos de abordagens distintas, é possivel fazer algumas inferências. 0 

primeiro dado importante é que a "Perfil do Torcedor" aponta a proeminência da dupla 

Gre-Nal sobre os demais clubes do rio Grande do Sul e do Brasil, o que equivale dizer 

que Grêmio e Internacional, juntos, não estão apenas na "cabeça" dos adolescentes 

(94,9%) e dos adultos (95.8%) mas também no "coração" dos porto-alegrenses (89,9%). 

Já a diferença de percentuais entre GI-6mi° e Internacional, que diminui (de 47.5 para 

29.6 pontos) quando se passa da lembrança dos adolescentes para os adultos - Top Kids 

e Top of Mind, respectivamente -, diminui ainda mais (para apenas 6,75 pontos) quando 

os entrevistados são perguntados sobre o time pelo qual torcem e não aquele que lhes 

vem A cabeça. Esta diminuição da diferença, pró-Inter, pode ser atribuida, como já frisei 

anteriormente, à recente performance do Grêmio que, de acordo com a idade dos 

entrevistados, tende a exercer menos influência. Ou por outra, a fidelidade clubistica 

interfere na lembrança imediata especialmente daqueles já habituados as oscilações dos 

resultados de campo propriamente ditos. 

De qualquer modo, a performance dos clubes esta cercada por uma certa 

ambigüidade, especialmente quando se compara a Tabela 3.5 com a Tabela 3.7. Vamos 

por partes. 
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Tabela 3.5 
Influ'ncia na escolha do time 

(Fonte: Pesquisa de Marketing Aplicado) 

Tabela 3.5 
Influincia na escolha do time 

(Fonte: Pesquisa de Marketing Aplicado) 

Time 
Influência 

Grêmio Inter Total 

Familia 31,59% 33,55% 32,50% 
Pai 28,85% 30,35% 29,54% 
Amigos 12,64% 8,95% 10,93% 
Outros 7,14% 10,86% 8,86% 
Cores do Time 8,24% 7,99% 8,12% 
Fase do Time 5,77% 4,79% 5,32% 
Não sabe 5,77% 3,51% 4,73% 
Total 100% 100% 100% 

Como era de se esperar, a rede de sociabilidade mais prxima, "familia", "pai" e 

"amigos",6 que influencia na escolha do "clube do cora9ao" em aproximadamente 74% 

dos torcedores do Grmio e do Internacional. Outro dado importante 6 que apenas 

5,32% indicam a "fase do time" como determinante da escolha. A Tabela 3.6 p6e 

algumas dvidas a este respeito 

Como era de se esperar, a rede de sociabilidade mais próxima, "familia", "pai" e 

"amigos", é que influencia na escolha do "clube do coração" em aproximadamente 74% 

dos torcedores do Gramio e do Internacional. Outro dado importante é que apenas 

5,32% indicam a "fase do time" como determinante da escolha. A Tabela 3.6 p6e 

algumas dúvidas a este respeito. 

Tabela 3.6 
Op恒o clubistica por faixa et豆ria 

(Fonte: Pesquisa de Marketing Aplicado) 

Tabela 3.6 
Opção clubistica por faixa etfiria 

(Fonte: Pesquisa de Marketing Aplicado) 

Time 
Idade (anos 

Grêmio Inter Total 

menos de 15 0,00% 0,60% 0,29% 
de 15 a 25 51,70% 26,35% 39,36% 
de 25 a 40 39,77% 58,08% 48,69% 
de 40 a 55 0,00% 0,00% 0,00% 
de 55 a 70 1,14% 1,20% 1,17% 
70 e acima 7,39% 13,77% 10,50% 
Total 100% 100% 100% 

A tabela acima apresenta uma diferena significativa em relaao a faixa etria 

dos torcedores de Grmio e Internacionall. Enquanto os gremistas se concentram na 

faixa dos 15 aos 25 anos (51,7%), os coborados predominam na faixa dos 25 aos 40 

(58,08%). E, a que se deve esta diferen9a senao a excelente performance do Inter na 

dcada de setenta e do Grmio nas dcadas seguintes? 

A performance do time influencia a escolha do clube, e muito. Para confirmar 

esta afirmaao, que parece contrariar a Tabela 3.5,6 necess自rio apresentar mais uma 

A tabela acima apresenta uma diferença significativa em relação faixa etária 

dos torcedores de Gremio e Internacional. Enquanto os gremistas se concentram na 

faixa dos 15 aos 25 anos (51,7%), os colorados predominam na faixa dos 25 aos 40 

(58,08%). E, a que se deve esta diferença senão excelente performance do Inter na 

década de setenta e do Grêmio nas décadas seguintes? 

A performance do time influencia a escolha do clube, e muito. Para confirmar 

esta afirmação, que parece contrariar a Tabela 3.5, é necessário apresentar mais tuna 
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tabela acerca da idade com que os torcedores do Grmio e do Inter optaram por um ou 

outro clube. 

tabela acerca da idade com que os torcedores do Grêmio e do Inter optaram por um ou 

outro clube. 

Tabela 3.7 
Faixa etria em que ocorre a escolha do "clube do cora戸o" 

(Fonte: Pesquisa de Marketing Aplicado) 

Tabela 3.7 
Faixa etária em que ocorre a escolha do "clube do coração" 

(Fonte: Pesquisa de Marketing Aplicado) 

Time 
Idade(anos 

Grêmio Inter Total 

de 0 a 5 39,45% 47,92% 43,36% 
de 6 a 10 26,85% 26,52% 26,70% 
deli a 15 12,33% 11,18% 11,80% 
acima de 16 16,60% 9,58% 11,21% 
não lembra 8,77% 4,79% 6,93% 
Total 100% 100% 100% 

Aproximadamente 70% dos torcedores do Grmio e do Internacional 

entrevistados fizeram sua op9ao clubistica antes dos 11 anos de idade, como mostra a 

tabela acima. A partir desta informa 乞o e considerando-se aos dados da Tabela 3.6, 

pode-se estimar, sem precisao estatistica, evidentemente, a 6 poca em que gremistas e 

coborados procederam a suas respectivas escolhas. Poder-se-自  ent言o, comprovar ou no 

se as escolhas dependem da performance dos times pois, como j frisei anteriormente, o 

Inter atingiu seu auge futebolistico nos anos setenta, quando foi tricampeao brasileiro e 

octacampeをo gacho; e o Grmio, nos anos oitenta e noventa, perodo em que 

conquistou dois Campeonatos Brasileiros, duas Libertadores da Am6rica e o Mundial 

Interclubes. 

Tomando-se como exemplo o caso de dois coborados, um de 25 e outro de 40 

anos, justamente os extremos da faixa que compreende a maior densidade dos 

torcedores do Inter (ver Tabela 3.6), e considerando ainda a op9乞o clubistica se d antes 

dos 11 anos de idade (ver Tabela 3.7) e que a pesquisa foi realizada no ano de 1997, 

tem-se que: o colorado de 25 anos provavelmente fez sua op9ao (com 70% de chances) 

entre 1972 e 1982, enquanto o de 40 anos o fez, com a mesma, probabilidade, entre 

1957 e 1967. Se tomado, hipoteticamente, um colorado com 32 anos (entre os 

extremos, 25 e 40 anos, respectivamente), tem-se, pelo mesmo raciocinio, que sua 

op9ao se deu, provavelmente, entre 1965 e 1975, justamente entre a grande mobiliza o 

coborada para a conclusao do Beira Rio, inaugurado em 1969, e a conquista do primeiro 

titulo nacional, em 1975. 

Aproximadamente 70% dos torcedores do Gramio e do Internacional 

entrevistados fizeram sua opção clubistica antes dos 11 anos de idade, como mostra a 

tabela acima. A partir desta informação e considerando-se aos dados da Tabela 3.6, 

pode-se estimar, sem precisão estatistica, evidentemente, a época em que gremistas e 

colorados procederam a suas respectivas escolhas. Poder-se-d então, comprovar ou não 

se as escolhas dependem da performance dos times pois, como já frisei anteriormente, o 

Inter atingiu seu auge futebolistico nos anos setenta, quando foi tricampedo brasileiro e 

octacampeão gaiicho; e o GI-8mi°, nos anos oitenta e noventa, periodo em que 

conquistou dois Campeonatos Brasileiros, duas Libertadores da América e o Mundial 

Interclubes. 

Tomando-se como exemplo o caso de dois colorados, um de 25 e outro de 40 

anos, justamente os extremos da faixa que compreende a maior densidade dos 

torcedores do Inter (ver Tabela 3.6), e considerando ainda a opção clubistica se dá antes 

dos 11 anos de idade (ver Tabela 3.7) e que a pesquisa foi realizada no ano de 1997, 

tem-se que: o colorado de 25 anos provavelmente fez sua opção (com 70% de chances) 

entre 1972 e 1982, enquanto o de 40 anos o fez, com a mesma. probabilidade, entre 

1957 e 1967. Se tomado, hipoteticamente, um colorado com 32 anos (entre os 

extremos, 25 e 40 anos, respectivamente), tem-se, pelo mesmo raciocinio, que sua 

opção se deu, provavelmente, entre 1965 e 1975, justamente entre a grande mobilização 

colorada para a conclusão do Beira Rio, inaugurado em 1969, e a conquista do primeiro 

titulo nacional, em 1975. 
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Procedendo-se da mesma forma com os gremistas, tem-se que: um torcedor de 

15 anos fez recentemente sua op9ao pelo Grmio, provavelmente entre 1982 e 1992, e 

outro, com 25, o fez entre 1972 e 1982. 0 "torcedor hipottico", com 20 anos, 

certamente teria se definido depois de 1977 e, com 70% de possibilidades, antes de 

1987. A guisa de informaao, 1977 corresponde ao ano em que o Grmio foi Campe乞o 

Gaucho quebrando um jejum de oito anos tendo, entre 1981 e 83, conquistado um 

Brasileiro, uma Libertadores e, o mais festejado de todos, o Mundial Interciubes 

Portanto, a performance do time influencia consideravelmente na 'escolha do 

clube. Esta influencia nao 6 direta, como mostra a Tabela 3.5, mas indireta. Ocorre que, 

quando a "fase do time"6 "boa", a rede de sociabilidade que vai determinar a escolha 

encontra-se mobilizada, indo mais vezes ao esthdio, consumindo mais mercadorias e 

inventando as "flautas" mais intempestivas. Em outras palavras, a efervescencia da 

"militancia" gremista ou coborada depende dos resultados e acaba, indiretamente, 

vinculando a performance da equipe a escolha do "clube do cora9ao" 

Em alguns casos a flauta e o desapontamento podem determinar a mudan9a de 

op9ao, algo pouco convencional em se tratando de pertencimento clubistico mas no 

totalmente improv自vel, como se pode observar na tabela abaixo 

Procedendo-se da mesma forma com os gremistas, tem-se que: um torcedor de 

15 anos fez recentemente sua opção pelo Grêmio, provavelmente entre 1982 e 1992, e 

outro, com 25, o fez entre 1972 e 1982. 0 "torcedor hipotético", com 20 anos, 

certamente teria se definido depois de 1977 e, com 70% de possibilidades, antes de 

1987. ik guisa de informação, 1977 corresponde ao ano em que o Grêmio foi Campedo 

Gaitcho quebrando um jejum de oito anos tendo, entre 1981 e 83, conquistado utn 

Brasileiro, uma Libertadores e, o mais festejado de todos, o Mundial Interclubes. 

Portanto, a performance do time influencia consideravelmente na 'escolha do 

clube. Esta influência não é direta, como mostra a Tabela 3.5, mas indireta. Ocorre que, 

quando a "fase do time" é "boa", a rede de sociabilidade que vai determinar a escolha 

encontra-se mobilizada, indo mais vezes ao estadio, consumindo mais mercadorias e 

inventando as "flautas" mais intempestivas. Em outras palavras, a efervescência da 

"militância" gremista ou colorada depende dos resultados e acaba, indiretamente, 

vinculando a performance da equipe escolha do "clube do coração". 

Em alguns casos a flauta e o desapontamento podem determinar a mudança de 

opção, algo pouco convencional em se tratando de pertencimento clubistico mas não 

totalmente improvável, como se pode observar na tabela abaixo. 

Tabela 3.8.1 
Mudan'a do pertencimento clubistico no passado 

(Fonte: Pesquisa de Marketing Aplicado) 

Tabela 3.8.1 
Mudança do pertencimento clubistico no passado 

(Fonte: Pesquisa de Marketing Aplicado) 

Troca 
Time 

Sim Não Total 

Grêmio 12,05% 87,95% 100% 
Internacional 5,43% 94,57% 100% 
Total 9,00% 91,00% 100% 

Quando perguntados se "voce trocou alguma vez de time?" (Tabela 3.8.1) 91% 

dos entrevistados responderam negativamente. Entretanto, 12,05% dos gremistas 

responderam afirmativamente, um pouco mais que o dobro dos coborados, 5,43%. A 

tabela nao especifica quando se deu a troca mas, levando-se em conta a influencia da 

"fase do time"6 bem prov自vel que boa parte destes 12,05% de gremistas que ja 

pertenceram a outros clubes tenham contribudo para aumentar o contingente de jovens 

torcedores indicados na Tabela 3.6. も  importante salientar que a pergunta 6 relativa a 

outros clubes em geral, e no s6 dupla Gre-Nal. 

Quando perguntados se "você trocou alguma vez de time?" (Tabela 3.8.1) 91% 

dos entrevistados responderam negativamente. Entretanto, 12,05% dos gemistas 

responderam afirmativamente, um pouco mais que o dobro dos colorados, 5,43%. A 

tabela não especifica quando se deu a troca mas, levando-se em conta a influência da 

"fase do time" é bem provavel que boa parte destes 12,05% de gremistas que já 

pertenceram a outros clubes tenham contribuido para aumentar o contingente de jovens 

torcedores indicados na Tabela 3.6. importante salientar que a pergunta é relativa a 

outros clubes em geral, e não s6 dupla Crre-Nal. 
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Se "virar a casaca", como 6 popularmente designada a mudana de clube,6 

desaconseihavel, tanto mais grave 6 o fato de trocar o Grmio pelo Inter, ou vice-versa 

Como se aprende com o pertencimento clubistico,6 prefervel ser sofredor a ser infiel. 

De mais a mais, gremistas e coborados sabem que esto "brincando" de "montanha- 

russa", como se refere Luis Fernando Verssimo, citado na epigrafe deste capitulo. Ou 

seja, pouco adianta mudar de clube se de um momento para outro poder自  haver uma 

total inversao das performances. Mudar outra vez? E quantas sero necesshrias? Como 

justific自-las sem arranhar a credibilidade e a honradez? Por tudo isso gremistas, e 

coborados estao pouco propensos a mudan9a de op9ao, como mostra a tabela a seguir. 

Se "virar a casaca", como é popularmente designada a mudança de clube, é 

desaconselhavel, tanto mais grave é o fato de trocar o Grêmio pelo Inter, ou vice-versa. 

Como se aprende' com o pertencimento clubistico, é preferivel ser sofredor a ser infiel. 

De mais a mais, gremistas e colorados sabem que estão "brincando" de "montanha- 

russa", como se refere Luis Fernando Verissimo, citado na epigrafe deste capitulo. Ou 

seja, pouco adianta mudar de clube se de um momento para outro poderd haver uma 

total inversão das performances. Mudar outra vez? E quantas serão necessárias? Como 

justificd-las sem arranhar a credibilidade e a honradez? Por tudo isso gremistas, e 

colorados estdo pouco propensos mudança de opção, como mostra a tabela a seguir. 

Tabela 3.8.2 
Mudan'a do pertencimento clubistico no futuro 

(Fonte: Pesquisa de Marketing Aplicado) 

Tabela 3.8.2 
Mudança do pertencimento clubistico no futuro 

(Fonte: Pesquisa de Marketing Aplicado) 

Time 
Trocaria 

Grêmio Inter Total 

Jamais 86,81% 84,24% 85,63% 
Pouco provável 10,44% 12,22% 11,26% 
Depende 1,37% 3,22% 2,22% 
Provavelmente 1,10% 0,32% 0,74% 
Certamente 0,27% 0,00% 0,15% 
Total 100% 100% 100% 

Os torcedores da dupla Gre-Na!, quando questionados sobre a possibilidade de 

trocar de time, 85,63% disseram que jamais trocariam e 11,26% afirmaram que isto 

seria pouco prov自vel. O nmero de torcedores que aceitaram a hiptese de trocar de 

time 6 muito pequeno, pois se somadas as respostas "depende", "provavelmente" e 

"certamente", ser atingido o percentuall de apenas 3,11% do total. 

As tabelas apresentadas at6 aqui revelaram muitos dados importantes sobre o 

perfil dos torcedores da dupla Gre-Nal, especialmente entre os porto-alegrenses. Aldm 

das diferen9as em termos da faixa etria, da influencia da performance das equipes na 

escolha do "clube do coraao", da proeminencia de Grmio e Inter sobre os demais 

clubes em Porto Alegre, Regiao Metropolitana e at6 no interior do Rio Grande do Sul, 

pode-se comprovar, quantitativamente, quem influencia na escolha do clube e que esta 

6feita predominantemente na inFancia e tende a ser perpetuada ao longo da vida adulta. 

Todos estes dados sao importantes e nenhum deles contraria, significativamente, 

afirma6es ouvidas dos torcedores sobre eles mesmos 

Os torcedores da dupla Gre-Nal, quando questionados sobre a possibilidade de 

trocar de time, 85,63% disseram que jamais trocariam e 11,26% afirmaram que isto 

seria pouco provável. 0 niimero de torcedores que aceitaram a hipótese de trocar de 

time é muito pequeno, pois se somadas as respostas "depende", "provavelmente" e 

"certamente", sell atingido o percentual de apenas 3,11% do total. 

As tabelas apresentadas até aqui revelaram muitos ciados importantes sobre o 

perfil dos torcedores da dupla Gre-Nal, especialmente entre os porto-alegrenses. Além 

das diferenças em termos da faixa etiria, cia influência da performance das equipes na 

escolha do "clube do coração", da proeminência de Grêmio e Inter sobre os demais 

clubes em Porto Alegre, Região Metropolitana e até no interior do Rio Grande do Sul, 

pode-se comprovar, quantitativamente, quem influencia na escolha do clube e que esta 

é feita predominantemente na infancia e tende a ser perpetuada ao longo da vida adulta. 

Todos estes dados são importantes e nenhum deles contraria, significativamente, 

afirmações ouvidas dos torcedores sobre eles mesmos. 
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Ocorre que as discuss6es entre os torcedores freqientemente extrapolam os 

temas propriamente futebolisticos e avan9am sobre outras esferas da sociedade. Surgem 

esto opini6es, teses e divaga96es em geral, acerca do comportamento 6 tico e est6tico 

das torcidas. Discute-se qual 6 a mais violenta, apaixonada, fiel e sofredora sem que ao 

cabo se chegue a um consenso,a exce9ao, talvez, de que "o Inter 6 o clube do povo do 

Rio Grande do Sul". Os coborados se orgulham disso enquanto aos gremistas, 

resignados, resta a flauta; talvez seja o inverso,6 dificil precisar. Seja como for, diz-se 

que o Inter 6 o clube do povo e o Gremio da elite. Mas a Tabela 3.10 nao corrobora, do 

ponto de vista estatistico, o consenso generalizado 

Ocorre que as discussões entre os torcedores freqüentemente extrapolam os 

temas propriamente futebolisticos e avançam sobre outras esferas da sociedade. Surgem 

estdo opiniões, teses e divagações em geral, acerca do comportamento ético e estético 

das torcidas. Discute-se qual é a mais violenta, apaixonada, fiel e sofredora sem que ao 

cabo se chegue a tun consenso, exceção, talvez, de que "o Inter é o clube do povo do 

Rio Grande do Sul". Os colorados se orgulham disso enquanto aos gremistas, 

resignados, resta a flauta; talvez seja o inverso, é dificil precisar. Seja como for, diz-se 

que o Intel-6 o clube do povo e o Grêmio da elite. Mas a Tabela 3.10 não corrobora, do 

ponto de vista estatístico, o consenso generalizado. 

Tabela 3.9 
Preferncia clubistica e classe social 

(Fonte: Pesquisa de Marketing Aplicado) 

Tabela 3.9 
Preferência clubistica e classe social 

(Fonte: Pesquisa de Marketing Aplicado) 

Time 
Classe Social 

Grêmio Inter Total 

A 6,65% 6,41% 6,54% 
B 41,00% 41,67% 41,31% 
C 37,67% 39,1,0% 38,34% 
D 11,08% 8,65% 9,96% 
E 3,60% 4,17% 3,86% 

Total 100% 100% 100% 

Segundo o prprio relat6rio final da Pesquisa de Marketing Aplicado, 

As duas torcidas esto divididas igualmente entre as classes sociais, 
no existindo diferen9a significativa. Estes dados contrariam uma 
certa cren9a existente de que a torcida coborada se concentra mais nas 
classes baixas (D e E), e a torcida gremista mais nas classes altas (A e 
B). 

Segundo o próprio relatório final da Pesquisa de Marketing Aplicado, 

As duas torcidas estão divididas igualmente entre as classes sociais, 
não existindo diferença significativa. Estes dados contrariam uma 
certa crença existente de que a torcida colorada se concentra mais nas 
classes baixas (D e E), e a torcida gremista mais nas classes altas (A e 
B). 

Se a tendncia a distribui9ao equnime de gremistas e coborados entre os diferentes 

segmentos sociais contraria "a cren9a existente", deve-se buscar uma explica9ao para 

tal discrep含ncia.39 Antes de supor um equvoco da sabedoria popular conv6m questionar 

at6 que ponto esta distin9o elite/povo tem a ver com a percep9ao sociol6gica dos 

torcedores. Creio se tratar de uma diferen9a forjada pelos prprios torcedores num 

determinado periodo histrico, de maneira que a percep9o s6cio-antropol6gica foi 

determinante, e sendo constantemente atualizada, inclusive no presente, como um tra9o 

Se a tendência distribuiçã'o equdnime de gremistas e colorados entse os diferentes 

segmentos sociais contraria "a crença existente", deve-se buscar uma explicação para 

tal discrepincia.39 Antes de supor um equivoco da sabedoria popular convém questionar 

até que ponto esta distinção elite/povo tem a ver com a percepção sociológica dos 

torcedores. Creio se tratar de uma diferença forjada pelos próprios torcedores num 

determinado periodo histórico, de maneira que a percepção sócio-antropológica foi 

determinante, e sendo constantemente atualizada, inclusive no presente, como um traço 

39 Os dados se referem ao perifi dos porto-alegrenses, mas no existe razo para acreditar que, na 
Grande Porto Alegre ou no interior do Rio Grande do Sul, esta tendencia venha a ser alterada. 

39 Os dados se referem ao perfil dos porto-alegrenses, mas nio existe raz.ão para acreditar que, na 
Grande Porto Alegre ou no interior do Rio Grande do Sul, esta tendência venha a ser alterada. 

84 84 



diacritico constitutivo do "ser gremista" e do "ser colorado". Sendo assim, resta-me 

explicitar em que perodo, como e por quem a diferena foi instituida e como vem 

sendo atualizada. Os subcapitulos seguintes nao se limitam a explicita 乞o destas 

quest6es, embora elas sei am o pano de fundo 

3.2.  A cidade polarizada 

3.2.1. A chegada dos meetings e clubs a Porto Alegre 

No inicio do sdculo XX, Porto Alegre contava com uma popula9谷o de 

aproximadamente 73.000 habitantes (Anuario Estatistico do Brasil 1930/40) e uma 

razovel infra-estrutura para a prtica esportiva. A corrida de cavalos, diversao predileta 

dos gachos campeiros, era praticada, simultaneamente, em varios pontos da cidade e 

desde os tempos mais remotos. 

As corridas de cavalos eram para o rio-grandense a diversao mais 
apreciada antes da "importa9ao" do futebol. Era a cancha reta que, 
com o bolicho e a tava (jogo do osso), formavam o n立cleo bsico onde 
o gacho gastava o seu tempo livre, na vizinhan9a da cidade, na vila e 
no cruzamento da estrada (Macedo, 1982:58). 

Tais corridas, tamb6m chamadas de "carreiras em cancha reta", foram perdendo espa9o 

e interesse quando surgiram os primeiros hip6dromos na capital, a partir das duas 

hltimas d6cadas do s6culo passado. Com  o impulso da elite nativa, os hip6dromos se 

proliferaram com tamanha rapidez que Franco afirma ter ocorrido, na dcada de 

noventa, "o auge do turfe porto-alegrense".40 

De outra parte havia o ciclismo, o remo, a ginastica e outras modalidades menos 

cotadas como o boiao e o tiro. A disseminaao destas prticas era obra dos imigrantes 

alemaes, chegados ao Rio Grande do Sul a partir de 1824. Segundo Hofmeister (1978), 

4O Eram quatro os prados porto-alegrenses na virada do s6culo: o Prado Boa Vista, 1880-1907, 
ficava no atual bairro Santana; o Rio-Grandense, 1881 -1909, no Menino Deus; o Prado Navegantes, 
1891-1906, no bairro homnimo; e o Prado Independencia, liindado em 1894, onde atualmente encontra- 
seoParque Moinhos de Vento, O Prado da Independncia monopolizou a turfe porto-alegrense a partir de 
i'vy, ieuuo-se iransrormaao em Associaao i'rotetora cio lurt e, mais tarde, no Jockey Club do Rio 
ゾanue . ao さ  ui. i.s razoes~ para a ciecaciencia cio turte constituem uma incognita ate mesmo para o 
mstonaaor porto-alegrense Sergio da Costa Franco (1988:207-10). Coincidncia ou no, a decadncia do 
turfe e tamb'm do ciclismo ocorreram paralelamente a ascenso do futeboL o ciue no imulica aue o 
puouco tenna, simplesmente, migrado de um esporte para outro. De civalciuer forma, tanto o turfe auanto o 
cicusmo roram muito populares em Porto Alegre, tendo o primeiro se "elitizado" consideravelmente e o 
segundo praticamente desaparecido ao longo do tempo. 
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"a introduao do esporte do remo no Rio Grande do Sul deveu-se a iniciativa 

eminentemente germanica" (:11). Antes mesmo da fundaao do Ruder-Club Porto 

Alegre (ruder 6 remo em alemao), ja eram praticadas regatas nas a guas do Guaba, 

como em 1865, quando foi realizada a "Regata Imperial" - vencida pela "guarni9ao dos 

hamburgueses" - para homenagear a passagem do Imperador Pedro II em Porto Alegre 

(idem). A ginastica e seus "quatro efes", frisch (saudvel), fromm (devoto), froh 

(alegre) e frei (livre), tamb6m foi introduzida no Estado pelos teutos e o mesmo se 

passou com o ciclismo (Oliveira, 1996:158-64). 

Ja o futebol, antes de 1903, era completamente desconhecido dos porto- 

alegrenses e at6 mesmo dos teuto-gachos. Ao contr自rio da capital, existiam na cidade 

de Rio Grande, neste mesmo ano, pelo menos cinco clubes que se dedicavam ao esporte 

breto. O impulso inicial fora dado, em 19 de julho de 1900, por um grupo liderado por 

ingleses e alemaes que, sob o pretexto de homenagear o aniversariante Johannes Moritz, 

fundaram o Sport Club Rio Grande, atualmente o mais antigo clube de futebol em 

atividade no Brasil (Dienstmann, 1987:51-2) 

Desde sua fimda9ao, o Rio Grande realizara v自rias exibi96es de foot-ball em 

outras cidades, como Pelotas e Bag. Como era de praxe, em cada cidade por onde 

passasse o Rio Grande fundava-se imediatamente um novo clube e, sendo assim, o 	、  
futebol se disseminava rapidamente na regio sul do estado, especialmente na fronteira 

que contava tamb6m com a influencia dos uruguaios, pois o futebol havia chegado 

quele pais havia trs dcadas, mais precisamente, em 1870. 

Faltava Porto Alegre e, provavelmente, um "Charles Miller" ou um "Oscar 

Cox", respons自veis pela introduao do futebol em Sao Paulo e no Rio de Janeiro, 

respectivamente. Em 1903 surgiu, enfim, Oscar Canteiro. Passando por Rio Grande, em 

seu regresso da Capital Federal, aceitou a incumbencia dos diretores do clube daquela 

cidade para organizar um meeting em Porto Alegre. Impressionado com o frenesi 

causado pelo futebol no Rio de Janeiro e tendo bom trnsito no turfe, no ciclismo e no 

remo, nao foi dificil a Oscar Canteiro organizar a recep9ao. O primeiro procedimento 

foi visitar o jornal Correio do Povo para divulgar o evento e convocar os presidentes dos 

principais clubes da capital para compor a Comiss豆o Organi7dora. Foi prontamente 

atendido por Alberto Bins, representante do Ruder-Clube Porto Alegre; Jo乞o Krahe, da 

Sociedade Genn含nia; Capito Gaspar Frois, do Grmio de Regatas Almirante 

Tamandar6; Capito Amadeu Massot, da Uniao Velocip6dica; Otto Niemeyer, da 

Rodforvier Verem Blitz; e J. Mink, da Sociedade Tumerbund, que, em conjunto com o 
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prprio Oscar Canteiro, delegado do S. C. Rio Grande, compuseram a referida 

Comissao (Almanaque Esportivo do RS, 1944) 

Depois de organizado o cerimonial, marcado para o dia 7 de setembro, foram 

distribuidos nos principais pontos comerciais da capital boletins com o roteiro do 

evento, estampado tamb6m no Correio do Povo. 

No domingo, 6 de setembro de 1903. a nonulacao amanheceu num 
ambiente de grande alegria e curiosidade. E que deveria chegar a 
Porto Alegre a caravana do Sport Club Rio Grande, portadora de 
conhecimentos esportivos aue vinham servindo de tema a todas as 
palestras. As 7 horas da manha, partiu do trapiche do Lloyde 
Brasileiro os vapores Porto Alegre e Garibaldi, transportando grande 
massa popular que desejava homenagear a embaixada visitante. Na 
lancha "Nen" embarcou a Comissao dirigente e um grupo de 
senhoritas da nossa melhor sociedade, encarregadas de presentear as 
senhoritas e senhoras que acompanhavam a missao riograndina com 
lindos bouquets e corbeilles de flores naturais. Duas horas depois, na 
altura de Pedras Brancas, foi avistado o vapor "Aimor" que 
transportava os excursionistas. O navio vinha embandeirado em arco e 
logo que foi visto do Porto Alegre e do Garibaldi soltaram foguetes e 
roj6es, enquanto bandas de mhsica executavam festivas marchas 
Pouco depois, defronte ao Cristal, o "Aimor" parou para receber a 
visita da policia martima e das autoridades alfandegrias, ocasi5o em 
que pessoas que iam na lancha "Nen6", passaram-se tamb6m para seu 
bordo, onde foram recebidos com champanhe e discursos 
(...) Enorme multid言o se acotovelava nas proximidades da Praa XV 
de Novembro. No edificio Malakoff, o maior da cidade, em todas as 
casas vizinhas e nos torre6es do Mercado, centenas de pessoas se 
debru9avam s janelas para apreciar melhor os festejos da recep9o. 
Do local do desembarque at muito al6m, achavam-se postados, 
formando alas, um grande rnimero de ciclistas, ginastas, remadores, 
etc, todos uniformizados. Quando o "Aimor" atracou, uma unissona 
salva de palmas partiu da multido. 
(...) Puxado por uma banda de mhsica da Brigada Militar, o cortejo 
partiu, contornando a Pra9a XV e subindo a Rua Marechal Floriano, 
onde, ao passar defronte a sede da Associa9ao dos Empregados do 
Com6rcio, senhoritas das janelas cobriam os visitantes com p6talas de 
rosas. Depois, a marcha seguiu pela Rua dos Andradas, at a Rua 7 de 
Setembro, onde deveria ser dissolvida defronte a sede do Clube do 
Com6rcio, depois do pronunciamento do orador oficial das sociedades 
esportivas de Porto Alegre, Caldas Jr., [tamb6m diretor do Correio do 
Povo] (Amaro Jr., in: Almanaque Esportivo do RS, 1944). 

Os chefes da delegaao de Rio Grande almo9aram ali mesmo, no Clube do 

Com6rcio, em parceria da Comissao Organizadora. Os demais visitantes seguiram para 

o Hotel Brasil. A s 14 horas, encontraram-se todos para a inauguraao do rec6m fundado 

Gremio de Regatas Almirante Tamandar6. Mais discursos, champanhe e cinco pares de 
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regatas em "honra aos visitantes". A noite, no Teatro S乞o Pedro, a Sociedade Luso- 

Brasileira ofereceu um espetculo de gala: "O Grito da Consciencia".A meia noite, a 

pe9a ainda estava na metade quando foi interrompida pelo Tenente-Coronel Aurlio de 

Bittencourt que, de um camarote de primeira classe, "deu vivas a independncia". 

Quem nao foi ao Sao Pedro p6de assistir a uma demonstra9ao nas barras e trap6zios dos 

ginastas da Turnerbund. 

No dia seguinte, feriado de 7 de setembro, pontualmente s 9 horas da manha; os 

players de Rio Grande juntaram-se a uma banda de mhsica na sede da Unio 

Velocip6dica - que mais tarde cederia espa9o ao antigo Instituto Parob6 - e seguiram at 

a V自rzea da Redenao - mais ou menos onde atualmente encontra-se o Instituto de 

Educa9乞o Flores da Cunha - onde o primeiro machi' foi realizado. Jogaram durante duas 

horas para o deleite dos porto-alegrenses, hilariados com o tal de foot-ball. No 

marcaram nenhum gol e,a tarde, depois de presenciarem alguns pareos ciclisticos, 

retornaram a V自rzea para mais uma apresenta9ao que, segundo o Correio do Povo 

(8/9/1903), contou com um publico em torno de 5.000 pessoas. Na multido 

encontravam-se muitas familias da alta sociedade que se fizeram conduzir ao local em 

suas carruagens descobertas para melhor apreciar o espetculo. As festividades 

encerraram-se com um baile na Sociedade Germania e, na tarde do dia seguinte, a 

"Embaixada" do S. C. Rio Grande retomou a sua cidade. Estava dado o pontape inicial 

do futebol em Porto Alegre 

Fica evidente, a partir das festividades que marcaram a chegada do futebol na 

cidade, que Porto Alegre jh dispunha de uma razovel organiza o e infra-estrutura na 

esfera do lazer e dos esportes. Est claro tamb6m que os ideais associacionistas e a 

prpria no9ao de pertencimento clubistico j estavam amplamente ・  disseminados, como 

se pode inferir pela mobilizaao das entidades que organizaram a recep9ao e dos 

dirigentes, atletas e pblico em geral que participaram dos festejos. O fato de 

constarem, entre os delegados locais, vrios dirigentes que maisl tarde teriam 

participa9ao efetiva na vida poltica da cidade, como 6 o caso de Alberto Bins - s6cio- 

fundador do Ruder-Club Porto Alegre, da Blitz, do Fuss-Ball e, mais tarde, prefeito da 

cidade -, revela o status das institui96es que representavam. E estas, por seu turno, 

deixam transparecer, no prprio nome, a forte influncia germ含nica na inculcaao do 

habitus esportivo entre os porto-alegrenses. A Rodforvier Veremn Blitz, a Turnerbund e 

a Sociedade Germania eram apenas algumas das muitas "sociedades" forjadas por 
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teuto-brasileiros que contriburam para a incrementaao dos esportes em geral e, a 

partir de 1903, do futebol em especial (cf tb. Silveira, s/d: 636-47) 

O fato de ter sido um clube de Rio Grande o difusor do futebol na capital e em 

outras cidades do interior nao implica que, diferentemente do que ocorreu no centro do 

pais e em outras partes do mundo, aqui no sul o futebol tenha se desenvolvido da 

periferia para o centro. Ocorre que, entre os players riograndinos, a esmagadora maioria 

era de origem inglesa ou alem.41 Ou seja, a introduao do futebol em Porto Alegre 

contou com a influencia decisiva de imigrantes europeus, a quem, via de regra, era 

imputado este papel 

Talvez a popularidade do turfe e do ciclismo tenham contribuido para ofuscar, 

em parte, a rpida expansao do futebol na cidade. O certo 6 que, nos anos seguintes, 

constam apenas os matches disputados entre o Grmio de Foot-Ball Porto Alegrense e o 

Fuss-Ball Club Porto Alegre. Os co-irmaos foram fundados no mesmo dia, mais 

precisamente em 15 de setembro de 1909, uma semana ap6s a passagem da delega9言o 

de Rio Grande. 

Segundo Amaro Jr. (in: Almanaque Esportivo do RS, 1944), o Fuss-Ball 

(futebol em alemo) foi fundado por um grupo de ciclistas da Rodforvier Veremn Blitz, 

ou simplesmente, Sociedade Blitz, e contou, desde logo, com um ground na Dr. 

Tim6teo. Ja o Gremio, na versao aceita oficialmente pelo prprio clube (Hist6ria do 

Grmio, n。  1), foi gestado numa "rephblica" na Rua Dr. Flores. La moravam v自rios 

jovens empregados do com6rcio, entre os quais Candido Dias, um paulista que possua, 

entre seus pertences, uma bola. No domingo, dia 13, realizaram um picnic na Gl6ria - o 

arrabalde foi escolhido propositadamente pois os jovens entusiastas do foot-ball no 

dispunham da indumentria adequada e, sendo assim, tiveram de utilizar "trajes 

menores" - e dois dias depois, ja com uma lista de 32 s6cios, fundaram o Grmio. 

41 o que se pode deduzir observando a composi 言o dos quadros rio-grandinos que participaram 
da tal exibi9豆o em Porto Alegre. A equipe "Cores" formou com: C. Bornhorst, R. Heidtmann, F. Dietiiker, 
M Bornhorst, A. C. Lawsom, L. Timni, G. Pook Junior, H. Mlnemann, O. Schimidt, E Storni e C. Wtgg. 
Os "Brancos" tinham: R. Volckers, A. Legeren, O. Robinson, A. Bowen, A. Muller, C. Mieehele, R. A 
Rabe, A. F. Algayer e C. Cramer (Almanaque Esportivo do RS, 1944). A inscri9ao do prenome antes do 
sobrenome dos jogadores do S. C. Rio Grande nao 6 mero casuismo. Trata-se, segundo Leite Lopes 
(1995), de um "critdrio simb6lico" instituido pelos clubes ingleses de cricket para diferenciar os amadores 
dos profissionais - que grafavam o prenome depois do sobrenome - e, por extens乞o, a elite do proletariado 
(ci'. tb. Cap. I desta disserta 豆o). Uma rpida consulta no "Correio do Povo" e na "Hist6ria do Grmio" 
(n 1) indica que os prenomes precederam os sobrenomes at6 os anos 10. Nos anos seguintes, o que se 
observa 6 a simples supress三o do prenome. Os "apelidos", to freqiientes na atualidade, surgiram 
lentamente ao longo das d6cadas de dez, vinte e trinta, quando os clubes passaram a admitir jogadores 
oriundos das classes trabalhadoras. 
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Meses depois, os dirigentes do Grmio e do Fuss-Ball entrariam em acordo para 

aquele que seria o primeiro jogo oficial entre os porto-alegrenses. O match foi 

disputado no field do Fuss-Ball, ao lado do Vel6dromo da Blitz, na Dr. Timteo, 

valendo o trofu Wanderpreis, muito cobi9ado entre os clubes de remo e mais tarde 

extensivo ao futebol. A programaao, distribuda nos primeiros dias de maro de 1904, 

foi impressa em duas colunas: uma redigida em portugues e a outra em alemao (Hist6ria 

do Grmio, n 1).42 

A conotaao germanica do evento, expressa na programaao bilingue, revela, 

mais uma vez, a forte influncia destes imigrantes na propaga9ao dos esportes coletivos 

Al6m da "tradi9豆o associacionista" - segundo o historiador Ren Gertz, um traぐo 

caracterstico da comunidade teuto-brasileira43 -, outros fatores, como a rpida 

ascensao econ6mica e a proximidade geogrfica em rela9ao a Capital, contribuiram, 

direta ou indiretamente, para que os teuto-gachos se tornassem os principais difusores 

do habitus esportivo em Porto Alegre. Por fim, a comunicaao permanente com a 

ptria-mきe mantinha-os atualizados em rela9o ao que de novo estava ocorrendo na 

Europa. Neste particular, a imigra9ao alema no Rio Grande do Sul difere, 

substancialmente, da italiana, ocorrida mais tardiamente e para a zona rural, e da 

a9oriana, chegada muito antes dos esportes terem se popularizado na Europa 

Poder-se-ia acrescentar ainda, segundo Pesavento (1994), a inserao dos alem乞es 

e seus descendentes no 

bin6mio modernizaao-modernidade (...) como agentes de um 
processo de transforma9ao econ6mico-social capitalista, expresso no 
desenvolvimento do grande comercio, da indstria, dos bancos, da 
renova 豆o urbana. Executores de um processo de moderniza9乞o, os 
alemaes propiciaram as condi96es para que a experiencia hist6rica da 
modernidade se generalizasse e se difundisse entre os consumidores 
dos efeitos da modernizaao. De forma indireta, as prticas efetivas 
dos alemaes acabaram por gerar uma atitude de modernidade (:200) 

42 Naquela ocasi石o, foram realizados dois matches; o primeiro denominado Wanderpreis e o 
segundo Vereinpreiss. Para o Wanderpreis o Fuss-Ball formou com: R. Schoeler (capit豆o), O. Matte, A. 
Matte, W. Trem, O. Schmidt, O. Schaitza, A. Becker, O. Becker, O. Heuser, T. Kraemer e E. Becker. Eo 
Grmio jogou com: O. Siebel (capitao), A. Knewitz, C. Faedrich, G. Uhrig, P. Huch, A. Seibel, A. 
Schwarz, A. Cattaneo, P. Cleres, J. Knewitz e J. Stelczyk. Reproduzir os times que disputaram, na 
sequncia, o Vereinpreiss, seria um preciosismo,a medida que os sobrenomes seguem indicando a 
proeminncia de teuto-brasileiros. E interessante notar, na mesma linha do que foi dito na nota anterior, 
que os capitaes eram escothidos nao de acordo com a supremacia tdcnica mas segundo a influ6ncia 
politica. Por esta razo O. Siebel, no Wanderpreis, e A. Koch, no Vereinpreiss, foram designados capit乞es 
do Gremio. O primeiro era, na d poca, o presidente do clube e o segundo. vice. 

43 ，、一二  」い一  ！ 	」二  り一  二 	．  1 ー  if ara dlterenclar os depomlentos orals das tntes escritas, os primeiros ser豆o gratados e m itIico 
enquanto os segundos vir言o acompanhados de aspas 
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Retomando aquilo que foi dito no primeiro capitulo, acerca da inven 谷o dos esportes 

modernos e do habitus associaciomsta, bem como o explicitado no segundo, sobre o 

futebol e os clubes tomados como sImbolos da modernidade europia pela elite 

brasileira, 6 fcil entender as raz6es pelas quais foram os teutos que assumiram o papel 

de difusores do habitus esportivo em Porto Alegre. Resumindo, a ascensao econmica 

da comunidade teuto-gacha e a difuso do "bin6mio moderniza95o-modernidade" sao 

processos correlatos a emergencia do associacionismo esportivo na capital e na regiao 

metropolitana; 6 uma pena que Pesavento (1994) no inclua os esportes em "De como 

os alemaes se tornaram gauchos pelos caminhos da moderniza9ao". 

De outra parte, a proeminencia germanica deu margem a uma s6rie de 

acusa96es. A mais freqente, em geral infundada, d de que as respectivas associa96es, 

incluindo o pr6prio Gremio, teriam dado suporte a divulga9ao dos ideais nazistas 

Deram margem a s suspeitas os rgidos crit6rios de admissao de novos s6cios, escolhidos 

"a dedo" entre os prprios teutos ou, no m自ximo, entre a elite porto-alegrense, que, 

assim sendo, despertavam ressentimentos entre os grupos menos cotados social e 

economicamente. Soma-se a isto o fato das agremia96es terem nomes alemaes e do 

vernculo ter sido muito praticado no interior dos clubes; at6 porque, como se sabe, a 

lingua-mae 6 sempre um forte tra9o identitario e, de mais a mais, a preserva9ao da 

identidade 6 tnica era justamente um dos objetivos desse clubes. No entanto, as suspeitas 

carecem de evidencias fatuais. Eu mesmo procurei, especialmente no Gremio, provas 

que corroborassem a acusaao de "germanfilo" - que lhe 6 imputada desde longa data - 

mas nada encontrei a respeito.44 Sabe-se porm, que muitos clubes foram molestados 

pelo Ex6rcito Brasileiro, como a Sociedade Orfeu, de Sao Leopoldo, o mais antigo 

clube social do Brasil; o Ruder Veremn Freundschaft (Sociedade de Regatas Amizade), 

que passou a se chamar Gtmio Natico Uni乞o a partir de 1917; e o Manschafl Frisch 

Auf (Equipe Sempre Avante), extinto Departamento de Futebol da Tumerbund (atual 

Sogipa) 

44 H' evidentemente, quer no Grmio quer em outras agremia6es esportivas do principio do 
s6culo, especialmente aquelas de influencia germnica, vrias referncias elogiosas a s teses evolucionistas - 
principalmente え  eugenia e ao pensamento mdico-higienista - que mais tarde foram apropriadas pela 
propaganda nazista. Da a acusar tais agremia96es de apoiar o holocausto, por exemplo, vai uma distncia 
considervel. De qualquer forma este n豆o me parece um asswito encerrado, mesmo porque a propaganda 
nazista - sugiro, a respeito, o brilhante documentrio cinematogrfi co "A Arquitetura da Destrui9ao" - e 
os ideais evolucionistas como um todo tiveram grandes aliados no mbito da ginhstica, dos esportes e da 
prpria Educa9言o Fisica. Cf. tb. Soares (1994). Sobre "germanismo", "nazismo" e "integralismo", 
especialmente no Rio Grande do Sul, cf. Gertz (1991). 
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Alis, o Frisch Auf fora criado em 1909 pelo "professor" Jorge Black, um ex- 

atleta gremista. Este fato releva, por si s6, uma certa influencia exercida pelo Grmio 

desde que o futebol passou a ser praticado em Porto Alegre e, verdade seja dita, at 

1909 pouca coisa havia mudado. O Gremio, por exemplo, jogara ao todo 19 partidas, 17 

delas contra o Fuss-Ball. A rotina dos Wanderpreis e Vereinpreiss, disputados entre os 

co-irmaos, s6 seria quebrada no ano de 1910, com a funda9ao da primeira Liga Porto 

Alegrense de Futebol; iniciativa dos dirigentes do Grmio,e claro 

Ocorre que, no ano anterior, segundo expressao bem humorada de Thlio de Rose 

(Folha da Tarde, 15/6/67), come9aram a surgir clubes de futebol como "cogumelos em 

manha de outono". Al6m do Frisch Auf, surgiram o Militar, o Sete de Setembro, o 

Nacional e, o mais prestigiado de todos, o Sport Club Internacional. 

A funda9ao destes clubes deu novo alento ao futebol porto-alegrense. Tanto6 

verdade que os gremistas aceitaram de "bom grado" o convite para estrear, 

oficialmente, o team colorado. S6 nao concordaram em deixar que os jovens desafiantes 

patrocinassem o coquetel comemorativo; nao era justo comprometer a receita do novo 

clube e, al6m do mais, por uma questo de honra, caberia aos gremistas retribuir o 

prestigioso convite bancando a conta (Coimbra & Noronha, 1994:8-10) 

Tanta generosidade de ambas as partes p6e algumas interroga6es aos inmeros 

"mitos de origem" veiculados pelos coborados acerca dos motivos pelos quais foi 

fundado o Internacional. Via de regra, todos se referem ao Inter como um "clube do 

povo" e, para justificar este predicativo, criam narrativas em que a imagem do Grmio 

aparece, invariavelmente, associada a uma elite segregadora. Ja ao Inter atribuem-se 

uma s6rie de conota6es "populares" e de "massa" que, embora procedentes, s6 

haveriam de se configurar nas dcadas de trinta e quarenta. Em resumo, nem o Inter e 

muito menos o Grmio foram forjados a partir da "mobiliza 豆o popular" mas, de 

acordo com o contexto futebolistico da poca, ambos so tributnos de pessoas e 

grupos que, competindo entre si, buscavam se afirmar dentro de um mesmo universo 

s6cio-cultural. 

Dentre as tantas vers6es veiculadas pelos coborados, uma em particular 

exemplifica a importncia e a licenciosidade narrativa em torno do "mito de origem". A 

pnmeira vez que ouvi um colorado justificar seu apre9o ao "clube do coraao" em 

razao do prprio nome - "Internacional" ー  e das cores - especialmente a vermelha - com 

as quais o Inter d identificado,' tratei logo de investigar Se, de fato, este clube teria 
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algum vinculo com a "Internacional Socialista", como me havia sido assegurado.45 

Havia certa coerncia nesta e noutras tantas justificativas ouvidas de torcedores 

coborados e, simultaneamente, militantes ou simpatizantes de partidos de esquerda 

Afinal, os Poppe, que tomaram a iniciativa de fundar o Inter eram descendentes de 

italianos, trabalhavam no com6rcio e vinham de Sao Paulo; em outras palavras, eram 

potencialmente militantes socialistas ou, quem sabe, anarquistas. Al6m do mais, o Inter, 

mais jovem e modesto, contrariamente ao elitista e conservador Grmio, sempre foi 

considerado "clube do povo". 

De acordo com a versao oficial veiculada pelo prprio Inter (Beira Rio: 25 Anos, 

1994), o clube foi criado por um grupo nao superior a 40 pessoas, sem referencia a 

qualquer vinculo politico-partidario individual ou coletivo. Muitos dos que assinaram a 

ata de fundaao da novel associa9ao, em 4 de abril de 1909, compareceram, no 

domingo seguinte,a casa de Jos6 Leopoldo Seferin, na Avenida Reden9ao - que em 

breve se chamaria Joao Pessoa - para proceder a escolha do nome e das cores do novo 

clube, O nome foi sugerido pelos irmaos Poppe - Jos6, Luiz e Henrique - chegados de 

So Paulo no ano anterior para trabalhar no comercio porto-alegrense: Internacional46 

era o nome do clube onde os Poppe jogavam futebol em Sao Paulo que, por seu turno, 

se parecia com um grande clube de Milao, na Italia, o Internazionale; cidade de onde 

emigrara o pai dos Poppe. Eles tamb6m queriam que as cores fossem vermelha, preta e 

branca, alusivas a bandeira de Sao Paulo; o que seria um exagero, em se tratando de um 

clube com pretens6es de conquistar os gachos. Prevaleceu, entao, o vermelho e 

branco, da Sociedade Veneziana, uma entidade carnavalesca de notvel prestigio na 

cidade e que, na referida reuni豆o, contava com mais simpatizantes que a co-irma, a 

Sociedade Esmeralda, identificada com o verde e branco. 

Os irmaos Poppe realmente foram barrados no Gremio, por raz6es bem 

compreensiveis se levarmos em conta o processo de admisso de novos s6cios na 

6poca. Como outros clubes de natureza associativa e, como tal, imbuidos na 

preservaao da identidade entre seus membros, os gremistas usavam crit6rios rgidos 

para admitir novos associados. Os ne6fitos necessitavam de uma esp6cie de "ficha 

" "(...) No sei como comeou esta atra 吾o pelo Inter. Talvez tenham sido as cores da bandeira, 
vermelha e branca. Ou o nome Internacional, que tanto significado tem para todos n6s. O certo 6 que 
desde aquele tempo gostoso das peladas em So Luiz [Gonzaga] eu acompanho o Internacional, mais pelo 
rdio e jornal do que no campo, como gostaria". (Olivio Dutra (PT), prefeito de Porto Alegre 1989-93 e 
conselheiro do Inter em depoimento a Revista do Sport Club Internacional, 1989:43). 

46 Sport Club Internacional, cisao do Germnia, j自  referido no Cap. H. 

93 



corrida" que atestasse a boa i ndole dos mesmos e, para tanto, dependiam da indicaao 

de s6cios mais antigos. Assim, antes de participar da sociabilidade no interior dos 

clubes, um individuo deveria, obrigatoriamente, ingressar em redes paralelas a fim de 

viabilizar seu projeto. Os Poppe, rec6m chegados a Porto Alegre, "nao tinham nenhuma 

indica9o nem conhecidos ilustres na cidade" e, portanto, no foram aceitos pelo 

"melhor team da Capital" (Coimbra & Noronha:8) 

Seja como for, narrativas que aproximam o Sport Club Internacional da 

Internacional Socialista e do "povao" s乞o constantemente evocadas e reelaboradas 

Pouco importa se existe uma espcie de desconsidera9ao hist6rica, no caso dos 

militantes de esquerda, ou uma apreensao parcial da realidade social, por parte dos que 

acreditam ser o Inter o clube dos negros, dos grupos populares, enfim, dos excluidos em 

geral. Interessa, isto sim, notar como os clubes sao constantemente recriados e 

lapidados no imagin自rio dos prprios torcedores visando adequar a predile9ao clubistica 

a outros valores nem sempre compatveis 

Qualquer que tenha sido a origem do Inter, o certo d que seus idealizadores se 

propuseram, desde logo, a desafiar o Grmio. Isto fica claro numa c6lebre frase de 

Carlos Kluwe - m6dico, pecuarista e atleta colorado - proferida dois anos depois da 

funda9ao do Inter e logo ap6s o clube ter sofrido sua segunda goleada "hist6rica" em 

grenais: "s6 deixo essa coisa de futebol depois de uma vit6ria sobre o tal de Grmio" 

(Coimbra & Noronha: 17). Questao de honra para os coborados; bom para os gremistas 

que, enfim, encontravam um contendor arrojado, e ainda melhor para o futebol porto- 

alegrense. Gre-Nab ainda nao era Gre-Nal, mas a rivalidade que se iniciava, algo 

fundamental em se tratando de futebol, foi um marco importante para o 

desenvolvimento deste esporte, mais at6 do que a Liga Porto-Alegrense de Foot-Ball, 

fundada em 1910. Ocorre que, neste mesmo ano, registrou-se o "primeiro sururu em 

campos de futebol da cidade" e, como nao poderia ser diferente, tudo teve incio 

quando Volksmann, do Internacional, agrediu Booth, do Grmio (Hist6ria do Grmio, 

n 2:4). 0 futebol deixava, paulatinamente, de ser um simples atestado de que a 

modernidade havia chegade a Porto Alegre para se incorporar ao cotidiano de seus 

habitantes. 
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3.2.2. Itiner白rios das paixes 

No inicio do s6culo, o Moinhos de Vento ainda no era o metro quadrado mais 

valorizado da capital, os moinhos que deram origem ao nome do bairro j自  haviam sido 

demolidos - ainda em 1836, segundo Macedo (1973:195) - e o bairro s6 receberia a 

atual designa9ao depois de 1910. Entretanto, o final da Mostardeiro, que na 6 poca se 

chamava Schetzverein Platz, j自  era um dos locais preferidos para os picnics da elite 

porto-alegrense. Cenrio buc6lico, nをo to distante do centro da cidade, no ground da 

Baixada estava situado o Prado Independncia, onde era realizada a Protetora do Turfe - 

principal evento hpico da cidade - e o Schetzverein, ou Tiro Alemao, atualmente 

Clube dos Caixeiros Viajantes 

Augusto Koch, s6cio-fundador e presidente honorrio, nao apenas pensava que o 

Gremio, como um clube distinto, deveria ter sede pr6pria, mas tambdm, que a Baixada 

era o local apropriado. O Major Koch, freqiientador das "melhores rodas", no teve 

grandes dificuldades para juntar os dez contos de r6is exigidos pela familia 

Mostardeiro, proprietaria do terreno. Assim, menos de um ano ap6s sua funda o, o 

Gremio ja tinha "casa pr6pria" e, de certa forma, um consider自vel patrim6nio. 1Iem 

tanto pelo fIeld, nem pela cerca que impedia o gado de disputar o espa9o j copi' os 

players e tampouco pela "borboleta" que disciplinava a entrada dos assodiados. Isso 

tudo, incluindo o "pavilhao social", construido para as autoridades, qus4v boa 

impressao, com ares de ordem e progresso. Por6m, o mais importante, aquilo que 

tomava o Grmio um clube respeitvel, era o status daqueles que cruzavam a borboleta 

e, principalmente, dos que tinham acesso ao pequeno pavilhao. Dr. Jos6 Montaury, 

intendente municipal e apaixonado pelo ciclismo, era apenas um dos tantos notveis 

presentes na inauguraao da Baixada (Revista do Gremio, n 1) 

Jh o Internacional, desde sempre autoproclamado "clube do povo", nao era 

propriamente aberto a ades6es indiscriminadas, embora seus crit6rios fossem menos 

rgidos que aqueles praticados na Baixada. Pequenos comerciantes, comerci自rios, 

funcionrios pblicos e estudantes em geral, via de regra, ainda jovens e, portanto, em 

busca de afirmaao social, compunham a base dos freqiientadores do clube. O Capito 

Graciliano Ortiz, por exemplo, sogro de um dos Poppe - "eleito presidente honorrio 

por ser o de mais idade entre os coborados" (Beira Rio - 25 Anos, 1994:5) -, era diretor 

do Departamento Municipal de Limpeza Phblica. Podia ocupar uma posi9ao prestigiosa 
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entre os jovens coborados e ser respeitado pelos seus comandados no servi9o p自blico 

mas nada que se pudesse comparar ao Major Koch, presidente-honorrio do Grmio 

Estas pequenas diferenas, desaparecidas mais tarde e atualmente irrelevantesa 

medida que tanto o Inter quanto o Grmio contam com representantes "ilustres" em 

seus conselhos deliberativos - espcie de parlamento dos clubes -,6 mais not6ria se 

tomarmos como parmetro comparativo o patrim6nio das agremia96es. O resultado do 

primeiro Gre-Nat, vencido pelo Grmio por 10 a O, pode ser creditado ao fato do 

Internacional estar iniciando suas atividades futebotisticas enquanto o "outro" ja era 

uma institui9o "tradicional", mas revela tambem, com certo exagero,6 verdade, a 

distncia entre a buc6lica baixada da Mostardeiro e o alagadi9o terreno da Rua Arlindo 

- atual Pra9a Sport Club Internacional ー' na Azenha, onde os coborados realizaram seus 

preparativos para o match inaugural 

Al6m dos transbordamentos espordicos do Arroio Dilvio, no inverno frio e 

chuvoso, o campo improvisado em local cedido pela prefeitura - gra9asa interven9o 

de Graciliano Ortiz - passava boa parte do tempo imprprio a prtica do futebol. Assim, 

os coborados passaram a treinar na Volta do Cordeiro, mais ou menos onde est o 

Hospital de Pronto Socorro atualmente. As goleiras, de madeira, tinham de ser 

removidas ap6s os treinos e guardadas no armaz6m do Sr. Cordeiro; do contr自rio seriam 

queimadas juntamente com outros entulhos pelos indigentes (Coimbra & Noronha:9) 

Tamanhas atribula96es parecem ter diminudo em 1912, quando o ento 

presidente, Jlio Seelig, alugou um terreno na Chacara dos Eucaliptos - 自  rea atualmente 

ocupada pela Secretaria de Agricultura do Estado. Na tal chcara n乞o existiam 

problemas com as cheias e o fim da linha do bonde Menino Deus facilitava o acesso 

dos torcedores. Ainda assim, estava aqu6m do Fortim da Baixada. Pior mesmo para os 

coborados seria perder aquele espao; se as arquibancadas pregadas nos eucaliptos 

indicavam que o Inter era um clube humilde, atestavam tamb6m que ele era 

freqientado por um bom n自mero de torcedores e, sendo assim, com grandes 

possibilidades de expanso 

De qualquer modo, antes de consolidar sua primeira "casa prpria", o Estdio 

dos Eucaliptos, na Rua Silveiro, o Inter esteve, em pelo menos duas oportunidades,a 

beira da extinao. A primeira, em 1911, antes de alugar a ChAcara dos Eucaliptos, o 

Inter sofreria sua terceira goleada diante do Gremio, 10 a 1, com gol de "charles" de 

Edwin Cox - irmao de Oscar, o que fundou o Fluminense no Rio de Janeiro. Foi depois 

desta partida que Carlos Kiuwe sentenciou aquela frase referida anteriormente - "s6 
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deixo essa coisa de futebol quando (...)" ー  e, gra9as a sua persist6ncia e de outros 

associados, o Inter perseverou. Quatro anos mais tarde, pela decis乞o do campeonato 

metropolitano, o Inter bateu o Grmio por 4 a 1 e conquistou seu primeiro titulo: "Est 

quebrado o lacre! Esta quebrado o lacre! Demorou seis anos!" berrava Antenor Lemos", 

entao presidente colorado (Coimbra & Noronha:23). 

Quando surgiu a segunda crise, em 1928, o Inter j自  havia conquistado, inclusive, 

seu primeiro ttulo regional, o campeonato Gacho de l927. 47 Desde o inicio do s6culo, 

o futebol porto-alegrense ja havia sofrido inmeras modifica6es. J se cobrava 

ingresso nos estdios, disputava-se um certame regional e amistosos com equipes de 

outros estados e do exterior, ampliava-se o espao do futebol na imprensa, discutiam-se 

os problemas acarretados pelo "profissionalismo marrom" e, de mais a mais, Gremio 

versus Internacional ja era Gre-Nal.48 A supremacia gremista, contudo, permanecia 

inabal自vel; embora, vez por outra, perdesse um campeonato metropolitano ou regional. 

Neste contexto, o Internacional necessitava de atitudes mais ousadas 

indispens自veis a sua prpria sobrevivencia, entre elas, a conquista de um espao 

prprio. Quando os gestores do Asilo da Providencia anunciaram a venda do local onde 

estava situada a Chacara dos Eucaliptos, houve calorosas discuss6es entre os dirigentes 

coborados, culminando com a deser9ao de alguns deles. Antenor Lemos, pelotense e 

maragato, que havia presidido o clube em cinco oportunidades, manifestou-se contrrio 

aaquisi95o do terreno; 40 mii contos era um absurdo. O jornalista esportivo 

Arquimedes Fortini tamb6m achou o valor excessivo mas tranqilizou-se quando lhe 

asseguraram que o Inter teria a preferncia de compra. Mobilizou o apoio dos Chaves 

Barcellos, dispostos a emprestar a quantia exigida pelo Asilo da Providncia sem prazo 

para ressarcimento, mas n豆o convenceu a turma do fantico Antenor Lemos. Para este 

ortodoxo defensor do amadorismo, o Internacional deveria "sobreviver de conquistas 

esportivas, no de gl6rias materiais" (Coimbra & Noronha:36) 

'7 "Aquele primeiro titulo gacho, porm, no ajuda o Inter a se orgulhar do seu divulgado 
liberalismo. Durante d6cadas ele foi chamado, por exemplo, de "clube dos negrinhos". Os campe6es de 
1927. norm. eram todos brancos" (Dienstmann. 1987:25). 

ー  Como no Rio de Janeiro ja havia se popuianzado o Fia-riu, riamengo versus riunhiflense, o/ 
jornalista Ivo dos Santos Martins pensou em fazer o mesmo em rela oa dupla porto-alegrense. 
"Inicialmente, prop6s Inter-Gre, mas, como bom gremista, n言o queria colocar o Internacional na frente. 
Decidiu ent乞o por Gre-Nal. Escreveu a palavra vrias vezes na mesa do Caf Colomb6 e pediu aos amigos 
que ajudassem a divulg-la. No publicou a nova express五o no Correio do Povo, onde er redator de 
esportes, por temer que o secretrio de reda 乞o, colorado, a proibisse. (...) A divulga e deu resultado e 
aos poucos, os torcedores foram assimilando o termo, at6 que, em 1933, quando Martins j自  havia 
abandonado o jornalismo, o Correio estampou "o 'Gre-Nal" (Coimbra & Noronha:32) 
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Com argumentos desta natureza, muitos clubes acabaram extintos assim que o 

profissionalismo foi efetivado, e o Inter por pouco nao foi um deles 

Sem sede, sem. campo, o Internacional foi arrefecendo at6 tomar-se 
moribundo. Foi ento que surgiu a mao do salvador. O jovem 
engenheiro Tido Meneghetti [descendente de italianos e mais tarde 
governador do Estado] suprimiu horas de trabalho da Dalme, 
Concei9ao & Cia, da qual era funcionrio, e liderou uma vigorosa 
campanha de arrecada9ao de fundos a fim de construir um novo 
estadio para o Colorado. Com  a venda de b6nus no valor de 500 mii 
r6is, Meneghetti levantou a importancia suficiente para construir o 
Esthdio dos Eucaliptos, na rua Silveiro, em 1931 (Coimbra & 
Noronha:36). 

O Gre-Nal inaugural do Eucaliptos, vencido pelo Inter, criou uma expectativa 

que nao haveria de se confirmar, pois o Gremio permaneceria soberano durante a 

dcada de trinta. Independente dos resultados dentro de campo, o novo est自dio mexeu 

com o sentimento dos torcedores de ambos os lados. Enquanto os gremistas 

inauguravam, quatro meses depois, os refletores da Baixada - "uma novidade at6 na 

esfera nacional" (Hist6ria do Gremio, n。  3) - os coborados se orgulhavam, pois sua 

"casa" era capaz de abrigar mais publico do que a rival. Mais que isto, o Eucaliptos 

representava um marco na hist6ria coborada, como desabafa Carlos Lopes dos Santos 

Uma agremia9ao, um rico patrim6nio e uma diretoria. Assim passou a 
se apresentar o Internacional no cen自rio esportivo do Brasil. Um 
presidente, lido Meneghetti (....). 
Que consolo foi se ter a certeza de que o destino do Internacional 
havia se materializado com a constru9乞o do Eucaliptos, rua Silveiro, 
em pleno arrabalde do Menino Deus! (Santos, 1975:62-3) 

Finalmente, depois de vrios percal9os, o Inter se constituia numa agremia叫o; 

tinha "um presidente", "um rico patrim6nio" e em breve um grande time do qual ainda 

hoje os coborados se orgulham: o "Rolo Compressor". Por vrios motivos que precisam 

ser explicitados, o "velho Estdio dos Eucaliptos" traz boas recorda96es aos coborados, 

especialmente aos mais antigos. Ocorre que o Eucaliptos foi o palco do Rolo 

Compressor; um time que, aldm das indiscutiveis qualidades t6cnicas, tinha vrios 

negros no elenco. 

Se, at os anos trinta, a rivalidade patrimonial favorecera ao Grmio, assim 

como os resultados de campo o faziam, com o Eucaliptos, o Inter equilibrara a disputa 

Faltava-lhe, no entanto, equilibrar a rivalidade propriamente futebolistica. Este 

equilbrio era fundamental, inclusive do ponto de vista simb6lico. A trajet6ria por 

terrenos alagdi9os ou alugados respaldava, em parte, o "mito de origem" do "clube do 
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povo". Digo em parte, pois faltava ao "clube do povo" abrir suas portas aos negros e, o 

mais importante, sair-se vencedor com eles. At6 ento, o "clube.do  povo" era, antes de 

tudo, uma pecha, um motivo de zombaria dos gremistas. Foram os negros, na dcada de 

quarenta, no Eucaliptos, que tornaram o "mito de origem" um orgulho para os 

coborados. 

3.3. Gre-Nal em preto e branco 

Se a cren9a de que o Inter6 o "mais querido" entre as classes menos favorecidas 

nao se confirma estatisticamente, como mostram os dados apresentados no inicio deste 

capitulo - ver especialmente Tabela 3.9 -, o mesmo n豆o se pode afirmar em rela9乞oa 

questo da "ra9a". Na verdade, nao existem dados empiricos para corroborar e 

tampouco refutar a percep9ao e mica de que o Inter 6 o "clube dos negros", de forma 

que qualquer hip6tese a este respeito corre um s6rio risco de ser desmentida.49 Todavia, 

se a identifica9ao do Inter como "clube do povo" persiste apesar da equidade estatistica 

em termos de classe social, pode-se supor o mesmo em rela9ao a questo do negro. O 

que estou afirmando, e isto me foi til para escrever este capitulo,6 que os dados 

estatisticos possuem, no que tange a s representa96es das identidades clubisticas, um 

valor perifrico. Ou sei a, as diferen9as instituidas pelos pr6prios torcedores so de 

natureza preponderantemente simb6lica e, portanto, um tanto alheias aos aspectos 

s6cio-econ6micos; ainda que estes nao devam ser simplesmente ignorados. 

C omo afirmei no segundo capitulo, a "temporalidade da tradi9谷o", ou caso se 

prefira, como os torcedores, simplesmente "tradi9ao", possui um papel determinante na 

constru o da imagem dos clubes e da identidade de seus torcedores. Ainda que este 

seja um processo ininterrupto e suscetvel a s mais diversas reelabora96es, nao 6 de todo 

aleat6rio. As diferenas instituidas ou, seguindo Hobsbawm (1984), as "tradi96es 

inventadas", podem ser situadas num determinado momento hist6rico ao qual 

corresponde um contexto s6cio-cultural especifico. Sendo assim, a identifica 乞o do 

49 Mais como ilustra9ao do qualquer outra coisa, apliquei um question自rio simples, entre os que 
aguardavam na fila para entrar no "samb6dromo" na tera-feira do Carnaval de 1998. Considerando-se que 
o desfile das Escolas de Samba de Porto Alegre 6 tido como uma manifesta 豆o da comunidade negra 
(Silva, 1993), fiz duas perguntas aos meus entrevistados: "Qual6 o seu clube (de futebol) do cora9o" e 
"Qual6 a sua Escola (de samba) do coraao". Em rela9ao 良  primeira pergunta, dos 112 entrevistados, 59 
responderam o Inter (52,67%), 51 apontaram o Grmio (45,54%) e apenas 2 (1,78%) indicaram outros 
clubes. Embora no possam ser generalizados, estes dados apontam para uma tendncia do Inter ser o 
clube preferido entre a comunidade negra porto-alegrense. De qualquer forma, a diferena nod t豆o 
expressiva quanto sugerem as recorrentes afirma6es de que o Inter6 o "clube dos negros" 
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Inter com o "povo" e, particularmente, com os "negros", tem sua razo de existir, 

mesmo que as estatisticas atuais nao confirmem 

O "Gre-Na! em preto em branco" trata justamente destas quest6es. Como e por 

que o Inter 6 tido como "clube do povo"? Por que os torcedores elegeram a "questao do 

negro" como um dos principais elementos da rivalidade Gre-Nal? Em que momento 

hist6rico e qua! o contexto que deu origem a esta rivalidade no interior de outra ja 

existente, aquela propriamente futebolistica? Para aprofundar estas quest6es 6 que se 

justifica este sub-capitulo, um esp6cie de parentese inserido na rivalidade patrimonial 

Trata-se de uma hist6ria em trs tempos, com o negro assumindo, em cada um deles, 

pap6is bem diferenciados. 

3.3.1. A」 Liga dos Canelas Pretas 

A existencia, por si s6, da Liga dos Canelas Pretas, revela que o processo de 

inserao do negro na sociedade porto-a!egrense foi to ou mais conturbado daquele 

verificado noutras cidades brasileiras. Pelo menos em rela9ao ao futebol, a tese de 

Oliveira Viana acerca da "democracia sulina" - segundo a qual, no Rio Grande do Sul, 

a "vida dos escravos era amena quando comparada com a existente em outros lugares" 

(in: Oliven:52) - deve ser repensada. Inclusive a adjetivaao coborada, como "clube do 

povo", nascida junto com o prprio clube, poderia ser questionada, a menos que do 

"povo" se excluam, automaticamente, os negros. 

N乞o fossem os depoimentos de Lupicinio Rodrigues justificando porque ele, 

mulato, boemio, nascido e criado na Travessa Batista, cora9ao da Ilhota, era gremista, 

os "canelas pretas" provavelmente teriam desaparecido por completo da hist6ria do 

futebol porto-alegrense e, por extensao, da prpria cidade. As poucas referncias 

escritas,5o somadas s entrevistas de Lupicinio5' e alguns relatos orais - restritos, 

5O Dienstmann ("Hist6ria do negro no futebol gacho", in: Zero Hora, 13/5/1987); Amaro Jr 
("As festas do 13 de maio e um conselho ao prefeito", in: Folha da Tarde, 14-5/5/1977); e, "O leitor 
afinna: o primeiro negro do Inter foi Dorval" (in: Jornal do Inter, 1-15/8/1975). A estas publica6es 
poderiam ser acrescidas inmeras referncias breves ou indiretas sobre a Liga dos Canelas Pretas, mas 
praticamente todas elas tendo como referncia os artinos acima mencionados. 

ーー  Lup1c1n10 Koarigues・  um apaixonado peto tutebo! (in: uorreio ao YOVO, iU/9/Iy/') e 
"Porque sou gremista" (in: Ultima Hora, 6/4/1963). A prop6sito, Lupicinio justifica seu pertencimento ao 
Grmio e sua intensa dedica9ao ao clube - tendo sido, inclusive, scio honorrio e autor da letra do hino 
do cinqentenrio, mais tarde transformado em hino oficial - a partir das influ6ncias de seu pai, Francisco 
Rodrigues. Este, por seu turno, teria se tornado gremista como represlia ao Internacional que, atravs de 
seus dirigentes, vetou a participa9豆o do Riograndense, clube de negros presidido pelo pai de Lupicinio, na 
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basicamente, え  confirma9ao da existncia da referida liga e dos principais locais onde 

eram realizados os jogos - fornecem uma vaga id6ia de onde e porque os negros 

disputavam um campeonato paralelo a prestigiada Liga Metropolitana. 

Na verdade, a Liga dos Canelas Pretas, como era popularmente conhecida, 

chamava-se Liga Nacional de Foot-Ball Porto Alegrense e dela participavam varias 

agremia96es, todas elas formadas por jogadores negros e mulatos. Bento Gon9alves e 

Riograndense eram os dois clubes de maior destaque entre os "canelas pretas"; talvez 

porque seus quadros fossem tecnicamente equilibrados e notadamente superiores aos 

demais. Porm, pelo depoimento de Gen6sio Martins dos Santos, constata-se uma 

rivalidade de ordem extra-campo, motivada por uma esp6cie de racismo segmentado: o 

Rio-Grandense sendo o representante dos mulatos - "racista entre n6s, negros, pois que 

s6 admitia mulatos e mulatas como torcedores, [sendo que] o mais ferrenho racista era 

justamente Francisco Rodrigues, pai do Lupicinio" (Jornal do Inter, 1975) - e o Bento 

Gon9alves, identificado com e pelos negros; o que lhe rendeu, inclusive, a distin9ao de 

ser o primeiro clube da "raa" a excursionar pelo interior do Estado (idem). Enquanto 

o primeiro - encarnado, verde e amarelo, como a bandeira do Rio Grande do Sul - era 

formado por funcion自rios pblicos e de hot6is, o "Bento" - identificado nas cores azul e 

vermelha, referencia ao Grmio e ao Internacional, respectivamente - arregimentava 

seus quadros entre os engraxates e outros profissionais considerados de baixo status 

mesmo entre a comunidade negra. Mas havia tamb6m o Primavera, com campo na 

Gonalves Dias; o 10 de Novembro, formado pelos funcionrios do Forno do Lixo; o 8 

de Setembro, verde e amarelo, representante da Col6nia Africana, entre outros 

Tao dificil quanto inferir detalhes sobre este que se constitua num espa9o de 

intensa sociabilidade, mais ou menos restrito a Col6nia Africana52 e a I1hota, 

Liga Metropolitana. Esta tambdm sena uma das motiva6es que levaram a criaao da Liga dos Canelas 
rretas. 

52''I 	-,- -..- ー  i- rea ua ciaaue em que se estabeleceram, em torno da poca da aboli9ao, numerosas famlias 
negras. Lornpreenalaos altos cio atual Bairro Rio Branco, ou, mais precisamente, das ruas Castro Alves, 
とasenuroae Aoreu, vasco cia tiama, Cabra! e Liberdade" (Franco: 118). Vrios clubes, entre eles o Ruy 
naroos ・  cruzeiro e mencano - estes dois u ltimos chegaram a conquistar, na d6cada de vinte, cada qual 
um Lampeonato uaucnoF. cujos campos eram situados onde atualmente se encontra o Hospital de 
ンmucas, no inicio cia i'rotasio Alves - mantinham forte vnculo com a Col6nia. Na verdade, estes clubes 
roram surginclo a partir cia . segunda metade da ddcada de dez e se incorporaram a Liga Metropolitana, 
aosorvenao, na1 aecaaa segumte, parte dos negros que at6 entao participavam, com seus clubes segregados, 
cia viga aos canetas i'retas. U Kuy Barbosa foi extinto na dcada de trinta com o advento do 
profissionalismo e o Americano, mais ou menos pelos mesmos motivos, desapareceu depois de uma fuso 
mai suceaicia com os alunos do colegio homnimo. J o Cruzeiro, ainda em atividade, mudou-se do incio 
para o nnal cia k'rotasio, na periferia da cidade e mantdm-se no amadorismo. 

urea que desapareceu cia geografia urbana em razao da canalizacao do Arroio Dilvio. 
peruencio inteiramente suas caracteristicas depois da execu9ao do Projeto Renascen9a, que resultou na 
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precisar cronologicamente o surgimento e o esvaziamento da referida liga. De qualquer 

forma, pode-se afirmar, tendo como parmetro fontes indiretas, que a "Liga dos Canelas 

Pretas" deve ter sido constituida depois de 1912 e atingido seu a pice nos primeiros anos 

da d6cada de vinte. Sabe-se, por exemplo, que o local onde a maioria dos jogos eram 

disputados, no campo da Rua Arlindo, havia sido a primeira sede futebolistica do 

Internacional, abandonada, tempos depois, em virtude dos constantes alagamentos 

Sendo assim,6 correto supor que o Rio-Grandense e seus co-irmos s6 passaram a 

utilizar aquele campo depois que o Inter se mudou para a V自rzea da Reden9ao e, 

finalmente, para a Chcara dos Eucaliptos, ou seja, de 1912 em diante 

Qualquer tentativa de obter informa96es mais detalhadas esbarra no 

esquecimento ao qual os "canelas pretas" parecem estar condenados. Dada a6 poca em 

que existiu a referida liga, toma-se in6cua a procura por pessoas - "velhos"- que dela 

tenham participado. Os relatos orais, de antigos moradores da Ilhota ou representantes 

da comunidade negra, geralmente no a mencionam ou o fazem apenas 

superficialmente. Alguns documentos que, segundo dizem, poderiam ser encontrados na 

Sociedade Sat6lite Prontidao, identificada com a comunidade negra, foram dizimados 

na enchente de 1941. 

As poucas informa96es que obtive sobre os "canelas pretas" nao correspondem 

ao esfor9o que empreendi nesta busca. Comecei entrevistando Oswaldo Rolla, o 

"Foguinho", pouco antes de seu falecimento, em outubro de 1996. Segundo fontes 

seguras, confirmadas pelo pr6prio Foguinho, ele seria o 貢  nico remanescente dos 

jogadores do final dos anos vinte e incio da dcada seguinte. Olha jovem, quando eu 

iniciei com essa coisa doノuteb叱 acoisa mais importante da minha vida....a liga dos 

canelas pretas j ndo existia mais! - Foi tudo o que disse sobre o assunto. No Sat6lite 

Prontidao, quando me referi a existencia da Liga, fui surpreendido: ndo sei do que tu t 

falando... - respondeu-me wn de seus diretores. Outro, entre os que se interessaram pelo 

assunto, arrematou: acho que j ouvi falar... do que se trata mesmo? Nos museus de 

Porto Alegre, escassas referencias a topografia da Ilhota, menos ainda sobre seus 

antigos moradores e nada, absolutamente nada, acerca dos "canelas pretas". Fiz-me 

entrevistar sobre o tema no programa "Show dos Esportes", na R自dio Gacha, com o 

abertura da Av. Erico Verissimo e 自  reas que a circundam. Quando o Riacho, ou Arroio Dilvio, ainda 
percorria o seu antigo leito, come9ava, ao atingir a Rua Arlindo e ao receber a vazao de seu afluente 
Cascatinha, a descrever extensos meandros, em terreno baixo e alagadio (...)" (Franco:212). Para urna 
descri9乞o mais detalhada sobre a Ilhota e a Cidade Baixa cf. "A Historiografla do Bairro", in: Jardim 
(1991:68-90). Ver tb. "Cidade Baixa: Carnaval e Territ6rio Negro", in: Silva (1993:153-196). 
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que obtive umb nico retomo e sobre algo que ja era do meu conhecimento. Entre outras 

tantas investidas, obtive os artigos de jornais j自  referidos e, com Dem6sthenes 

Gonzalez, amigo de Lupicinio Rodrigues, alguns dados sobre localiza o,6 poca, etc, 

que me foram extremamente teis quando ainda estava iniciando a investiga9ao 

Se os esforos empreendidos e os escassos resultados obtidos podem ser 

interpretados para al6m de uma "busca fracassada", pode-se afirmar que os "canelas 

pretas" fazem parte de um passado que a cidade, o futebol e os prprios negros - me 

refiro especialmente aos que foram meus informantes - preferem esquecer. H自  boas 
razoes para tal, especialmente por parte destes 立  ltimos 

Mem6ria seletiva a parte, pode-se aferir que o auge da Liga Nacional de Foot- 
Ball Portoalegrense se deu no inicio da d6cada de vinte. A evidencia mais clara a este 

respeito 6 a excursao do Bento Gon9alves a Cachoeira do Sul, em 1923 e, dois anos 

depois, a Pelotas e Rio Grande; cidades que enfrentavam em pd de igualdade os 
"grandes" clubes da capital 

A ascensao dos times identificados com a comunidade negra e de outros tantos, 

cuja base era formada por jogadores das classes baixas, adquiriu tamanha notoriedade 

nos anos 20 que a Liga Metropolitana achou por bem criar uma esp6cie de segunda 

divisao. Abria-se, desta forma, uma possibilidade de acesso para clubes e jogadores 

anteriormente discriminados sem perder de vista as vantagens que tal proximidade 

representava, especialmente para o Gr6mio e o Internacional. Em outras palavras, os 

clubes menores serviam como celeiros de atletas que, tao logo se destacassem, eram 

levados por "olheiros" para jogar nos clubes de maior prestigio. Assim, a abertura da 

Liga Metropolitana representou o progressivo esfacelamento dos "canelas pretas", 

tendo seus principais destaques migrado para clubes da "liga do sabao" - segunda 

divisao - e em menor nmero para a "liga dos sabonetes" - grupo de elite ー, excetuando- 
se, claro, a dupla Gre-Nal.54 

A segrega9ao racial no futebol porto-alegrense nao pode ser explicada 

elencando-se uma ou duas raz6es quaisquer por mais convincentes que possam parecer 

Trata-se, evidentemente, de motiva96es anteriores e, at6 certo ponto, alheias ao futebol 

Em parte, a segregaao racial no futebol deve ser tributada a um processo mais amplo, 

extensivo a prpria constru9ao da identidade gacha. Oliven (1996) demonstra como a 

exaltaao da figura do gacho da Campanha, enquanto tipo representativo do Rio 

54,-. - ， 	ー 	．  ー, 一一  ー．  
，一  roguinno e, mais tame, lupa e 1 esourml-la s豆o exemplos de jogadores que se destacaram pela 

aupia ure-INal tencio miciaclo suas carreiras na "liga do sabo", jogando por clubes de menor expressao. 
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Grande do Sul, exclui a maior parte dos grupos sociais residentes no estado, sei am eles 

descendentes de italianos, alemes, negros, i ndios, entre outros. Em relaao a presen9a 

e contribui9ao dos negros e i ndios na constru9言o da identidade regional, nota-se um 

certo desconforto at6 mesmo por parte de alguns historiadores 

(...) Ao passo que em outros Estados do Brasil, como a Bahia, o negro 
comparece como um dos formadores da identidade, no Rio Grande do 
Sul sua imagem 6 relegada a um segundo plano. De fato, a 
historiografla gacha tradicional, apesar de reconhecer a existncia 
generalizada do escravo no Estado, insistiu na sua pouca importncia 
no processo de trabalho (:26) 

Na esfera do futebol,d not6ria a desconfian9a com que os negros eram 

percebidos pela elite local, bem exemplificada pelas retalia96es sofridas por Tupa ap6s 

a derrota do Inter no Gre-Nal de 1935, que decidiu o titulo da cidade, alusivo ao 

centenrio da Revolu9ao Farroupilha. Nem mesmo os dois titulos que Tupa havia 

ajudado a conquistar no ano anterior - citadino e estadual - foram suficientes para 

inocent-lo. 

(...) Foi acusado de estar vendido porque perdeu alguns g ols estranhos 
tie ioi oDngaclo a sair cio clube e teria dito v自rias vezes o seguinte: 
t, raiaram Ge mim porque sou negro, mas tambem havia um branco 

vendido naquele jogo" (Carlos Lopes dos Santos, s/d;mineo) 

Seja como for, a Liga Nacional de Foot-Ball Porto Alegrense constituiu-se 

numa pnmeira e particularssima fase da trajet6ria do negro na capital gacha; um 

capitulo a parte,6 verdade, mas nem por isso menos brioso daquele que viria a seguir 

Que o pessoal da "canela preta" no era de pernas de pau prova o 
resultado de uma partida efetuada antes de 30, quando (...) bateram-se 
as sele96es de brancos e pretos na Chcara das Cam6lias. (...) Os 
"brancos" organizados pelo Felix Magno, ento titular absoluto do 
Internacional, tendo na esquadra o que de melhor havia nos clubes 
principais da cidade, iniciaram o jogo um tanto displicentemente, 
facilmente marcando cinco a zero, resultado cOm o qual terminou o 
primeiro tempo. No perodo final os "negros" voltaram dispostos a 
mostrar o seu valor e colocaram seis bolas nas redes brancas, 
vencendo por 6 a 5 (Amaro Jr., in: Folha da Tarde, 14 e 15/5/77) 

A segrega9ao racial no futebol porto-alegrense seria paulatinamente esvaziada 

ao longo da d6cada de trinta, impulsionada, entre outros fatores, pela emergncia do 

profissionalismo e pela nova modalidade de pblico que acorria aos jogos. O futebol jh 

havia perdido muito do seu ar aristocrtico e a assistencia dos jogos ja nao se limitava 

s distintas senhoras e senhoritas da "melhor sociedade", nem a seus pares de igual 
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proced6ncia. Ter um phblico cativo, independente da condi9ao social, credo ou cor se 

tornara um objetivo a ser perseguido por qualquer agremia9ao. Num contexto onde 

jogadores, s6cios, dirigentes e torcedores ja desempenhavam pap6is bem diferenciados, 

nao havia raz6es para e nem como impedir que negros e populares em geral se 

identificassem com este ou aquele clube. A redefini9ao e diferenciaao dos pap6is e o 

profissionalismo seriam os respons自vel pela "democratiza9ao funcional", a partir da 

qual a elite passou para o controle e administra9ao dos clubes e os jogadores passaram a 

ser valorizados pelas suas qualidades t6cnicas, possibilitando, assim, a ascensao de 

atletas anteriormente social e racialmente discriminados 

Se a elite aristocrtica conserva seu poder na instncia nacional 
Utrigente como uma maneira de influiencicir uni Pq nri-tP i-nip F,1。  
t'tnfrt hiiii ro,-o ,-,-, o,.一 11l as 口1le gnfう・e llllm diににPll,inqrうn ilTPvProf、1司。，，、  vv""~'"" y'"c し  IWL, uia りuしさ  vtic WIld uissじiiitnaじao uTeversivei em 
aire9ao as classes populares, ela nao tem outro rem6dio seno se 
refugiar em outros esportes distintos. A tenso representada pela 
oposi9ao entre amadorismo e profissionalismo se resolve em favor da 
democratiza9ao e da profissionaliza9ao" (Leite Lopes, 1995:153-4) 

Torcer se tornava uma possibilidade em aberto a medida que os clubes, ganhando 

espa9o nas rdios e nos jornais se aproximavam do grande phblico, bem diferente do 

que fora nos primeiros tempos quando apenas uma parcela restrita da popula車o, 
aquela de maior poder aquisitivo, tinha acesso ao quadro social e aos estadios 

3.3.2. Os Diabos Rubros do Rolo Compressor 

A d6cada de quarenta representa, sob todos os aspectos, um novo panorama 

futebolistico em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul. V自rias mudanas iniciadas na 

d6cada de trinta sao consignadas ou aceleradas, entre elas a op9ao definitiva pelo 

profissionalismo, a regionaliza9ao das disputas, o aumento do nmero de jogos, a 

constitui9ao de um phblico "torcedor", a expans豆o da midia esportiva e, acima de tudo, 

a afirmaao do negro no futebol regional. Gre-Na! j自  era Gre-Nal desde a dcada de 

vinte mas nos anos quarenta assumiria contornos ate ento restritos a uma disputa 

preponderantemente local.55 

" Creio desnecess自rio apresentar aqui uma tabela ou grade apontando o aumento progressivo do 
nmero de jogos numa mesma temporada e a regionalizaao, nacionalizaao e, por fim, internacionaliza o 
das disputas. De outra parte, posso assegurar ao leitor a proced己ncia desta afirmaao pois, para minha 
prpria orienta9ao, realizei este levantamento. A partir da "Hist6ria do Grmio", n。  1-7, pode-se afirmar 
que, at6 a ddcada de vinte, os jogos envolviam contendores preponderantemente locais. A partir de 1919 
inicia o Campeonato Gacho, com o campeao de Porto Alegre enfrentando o campe豆o do interior, apenas 
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Mesmo que o Inter j自  estivesse no Eucaliptos, um esthdio que no deixava nada 

a desejar em rela9ao ao Fortim da Baixada, o Grmio 6 quem detinha a supremacia 

local nos anos trinta. Os coborados tinham ganhado o campeonato metropolitano e 

estadual em 1934, mas isto pouco representava diante dos quatro titulos metropolitanos 

seguidos conquistados pelo arquirrival, entre 30 e 33, outros trs entre 37 e 39, o 

bicampeonato estadual em 32 e 33 e, o mais festejados de todos, o titulo de Campeo 

Farroupilha em 35 - o Grmio venceu a disputa na cidade, mas perdeu o estadual para o 

90 Regimento de Pelotas, que, daquela data em diante, passou a se chamar Farroupilha 

Reverter este quadro tomara-se, mais uma vez, questao de honra. Certamente o 

Inter nao estavaa beira da extin9ao como estivera nos primeiros anos de sua funda9ao, 

depois que o Gremio lhe imprimiu humilhantes goleadas, e tampouco esta crise se 

assemelhava a quela do final dos anos vinte, quando o clube ficou sem campo para 

treinar e disputar seus jogos. A diferen9a em rela9ao 良  s atribula96es anteriores 6 que a 

solu9ao estava mais pr6xima do que se poderia imaginar, principalmente em termos 

geogrficos e financeiros. 	Com o "profissionalismo marrom" e, posteriormente, com 

o "profissionalismo oficial", acordado em ata pelas duas dire96es (Revista do Sport 
Club Internacional: 13), poucos eram os jogadores, como Foguinho, que insistiam em 

jogar pelo "amor a camisa". Muito menos os negros. Em parte porque o futebol 

representava uma possibilidade real de ascensao econ6mica e, de outra, porque to logo 

esta prerrogativa se viabilizou as cifras foram se avolumando e surgiram ento os 

intermedi自rios, tamb6m conhecidos como procuradores. Estes 立  ltimos, geralmente 

homens de neg6cios e nao raro travestidos de dirigentes dos clubes, aproveitavam-se da 

suposta incapacidade dos jogadores em gerenciar seus contratos para oferecer seus 

servi9os em troca de um percentual nas transa6es. Assim, mesmo que um jogador 

pretendesse seguir no amadorismo, n谷o faltaria um "benfeitor" para convencer-lhe do 

contrrio. Esta dimensao pecunina foi decisiva para o fortalecimento do Inter nos anos 

quarenta pois, medida que o Grmio continuava segregando os negros, estes possuiam 

em jogos de ida e volta. Este sistema 6 alterado no inicio dos anos quarenta, com o advento do 
profissionalismo, mas ainda assim, a dupla Gre-Nal enfrenta, preponderantemente, outros clubes da cidade 
e da regio metropolitana;6 quando os clubes da fronteira sul do Estado, que venceram vrios 
campeonatos gachos entre 1919-1940 entram em decadencia e cedem espao para os clubes da "col6nia 
italiana" A regiona1i7 車o se intensifica nas dcadas de 50 e 60 at6 que, no final desta d6cada, Grmio, 
Internacional e, esporadicamente, um ou outro clube do interior passam a participar dos certames 
nacionais. A valoriza9ao da Libertadores da Amrica e do Mundial Interclubes, tanto do ponto de vista 
econ6mico quanto simb6lico, ocorre, para a dupla Gre・Nal, a partir do final dos anos setenta e se 
intensifica nas d6cadas seguintes. Cf. tb. Dienstmann (1987) e a sdrie "Pals do fbtebol" (in: Fotha de So 
Paulo, 24/1 a 6/3/97) 
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um valor inferior no mercado futebolistico. Um jogador qualquer, com condi96es de ser 

aproveitado pela dupla Gre-Nal, poderia ser adquirido por um valor "x", se fosse negro 

mas, sendo branco, valia "2x", em razo da concorrncia. Como resume Salin Nigri, se 

era branco valia o dobroPorque havia concorrencia, se eraPreto, o Inter comprava 
pagando o pre9o que desejava. 

Os "canelas pretas", embora dispersos pelos clubes de menor expressao da 

capital, ainda mantinham um forte vnculo com a Ilhota e, dali at6 o Eucaliptos, nem 

precisavam tomar o bonde, Nem mesmo o epis6dio que culminou com a deser 豆o de 

Tupa, em 35, impediu a contrata9ao de outros negros pelo Internacional. Nao eram 

casos isolados como os de Dorval e Dirceu Alves, mulatos que passaram pelo clube nas 

d6cadas de dez e vinte, respectivamente, pois no time de Tupa tamb6m jogava Darcy 
Encarna9ao, um em6rito driblador revelado no Sao Paulo de Rio Grande 

J自  em 1939, chegou Tesourinha, tirado do Ferrovi自rio, um clube de menor 

expressao cujo campo se situava na Jos6 de Alencar, a poucas quadras do Eucaliptos 

Vieram, uns antes, outros depois, tamb6m Assis, o "Parob6", nome do bar onde o 

uruguaianense bebia compulsivamente; Carlitos, do Tristezense, clube da zona sul da 

cidade; Rui, o "Motorzinho", buscado em Alegrete; Russinho, "doutor" David 

Russowsky, convencido pelo irmao a trocar a Baixada pelo Eucaliptos e, segundo 

Coimbra & Noronha (:49), o u nico de familia abastada entre os atletas coborados. Mais 

tarde chegariam Vilalba, goleador argentino; Alfeu, ex-jogador do clube com passagem 

pelo Santos - SP e pelo Gremio Santanense; e Avila, o "King Kong", vindo de Pelotas 
portando sfilis para ser o rei do Cabar do Galo, na rua Cabo Rocha 

Destes, nem todos estavam presentes no Gre-Nal amistoso que marcava a 

despedida de Luis Carvalho, "El Maestro", um dos maiores jogadores da hist6ria 

tricolor. Nem a data, vspera de finados, e muito menos o advers自rio, o Inter, chegavam 

a impressionar os gremistas; tudo se encaminhava para mais uma vitria, uma constante 

nos ltimos anos. O Correio do Povo anunciava o enfrentamento da "t6cnica tricolor" e 

do "sangue colorado", sugerindo, quem sabe, a superioridade dos gremistas. Nao foi o 

que se viu em campo; o jogo foi vencido por 6 a O pelos coborados e o Inter s6 no 
devolveu os 10 a O do primeiro Gre-Na! gra9as a interven9ao do 自  rbitro - "era muito gol 

para um Gre-Nal, doutor", foi como Alvaro Silveira justificou para lido Meneghetti a 

anula9ao de pelo menos quatro gols legtimos do Inter (:46). No dia seguinte, o mesmo 

Correio (2/11/39) anunciou, com destaque, a vit6ria dos "diabos rubros" 
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Era apenas um prelhdio daquilo que haveria de se confirmar na dcada seguinte 

A "decada" coborada iniciou justamente no ano de 1940 e se estendeu at6 1955. A partir 

de 1942, por iniciativa de Vicente Rao, consagrado Rei Momo da cidade (1950-72) e, 

reconhecidamente, o primeiro chefe de Torcida Organizada no Sul do Brasil, aquele 

Inter entraria para a hist6ria com o apelido de "rolo compressor". Os coborados 

passariam a discutir, anos mais tarde, qual das forma96es do "rolo" foi a maIs 

eloquente, quando atingiu o auge e assim por diante. Discuss6es tipicas do futebol, 

ret6rica pura, pois o "rolo" foi e ainda 6 um consenso, independente deste ou daquele 

jogador que entra ou sai da equipe segundo a preferncia dos coborados daquela e poca 

、  \Mas nao era apenas o futebol - a t6cnica, a for9a, a ousadia, etc - que 

impressionava os torcedores dos varios lugares por onde o "rolo" andava. Nem tanto no 

Nordeste brasileiro ou no centro do Pais, mas principalmente no interior do Estado, a 

exuberncia de Assis, Avila e Abigail - os trs ases que mais tarde seriam imortalizados 

no Hino Oficial do Inter, "Celeiro de Ases"-, somados a Nena, Alfeu e Tesounnha, 

todos negros, simbolizavam tamb6m o fim da segregaao racial e a afirma9ao do 

profissionalismo. Ra9a, condi9ao social e estilo de vida j自  nao eram critdrios para 

incluso/exclus言o de atletas, pelo menos no Internacional. Como diria Abelardo Jaques 

Noronha, um dos presidentes do Inter na decada de quarenta e recentemente falecido 

"Era negro? Era bom? Era nosso!" (Coimbra & Noronha:47):j 

Acontece que o Grmio, mesmo humilhado pelos titulos do arquirrival, ainda 

insistia com o preconceito que o havia notabilizado desde sua funda9o. Mais 

preocupante que as derrotas dentro de campo eram os inc6modos que a pecha de racista 

e germanfilo impunha ao clube. Nao era ob nico a no admitir negros em seu quadro 

social mas, diferentemente do Fluminense do Rio de Janeiro e do Nhutico do Recife, 

igualmente "aristocrticos", o Grmio no admitia negros no time. Antes de mais nada, 

tal atitude representava um contra-senso diante da nova realidade do futebol. Afinal, os 

clubes que insistiram com restri96es desta natureza, caractersticas do amadorismo, 

acabaram sucumbindo, como foi o caso do Paulistano, em Sao Paulo, e tantos outros 

espalhados pelo Brasil. Se clubes tradicionais como o Palmeiras, o Cruzeiro e o 

Contiba at6 mudaram de nome - antes se chamavam Pa1estra Itlia - atendendo a s 

designa96es do Estado Novo, no estava na hora do Grmio tamb6m rever seus 

"narcisismos"? 

O Grmio perdia titulos e, principalmente, adesao popular. Aquele ar 

aristocrtico, de superioridade, era contestado ate por alguns torcedores, preocupados 
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com o "envelhecimento" da torcida.E verdade que aqueles que se tomaram gremistas 

nas dcadas de vinte e trinta, quando o time esteve "por cima", mantinham-se fi6is ao 

clube; conforme a regra subjacente a esta modalidade de vinculo. Entretanto, negros, 

jovens e populares em geral inclinavam-se ao colorado em propor6es que 

comprometiam, ainda mais, o prestigio do clube da Baixada. Alias, prestigio j自  se 

tomara um valor de ordem quantitativa. Em outros termos, a credibilidade e a grandeza 

de toda e qualquer agremia9o futebolistica ja nao era aferida apenas pela distin9o de 

seus participes mas, cada vez mais, pela quantidade de pessoas que declaravam e 

atestavam seu pertencimento, independente de credo, cor, status ou seja la o que for 

Neste aspecto, a intransigncia e a soberba da Baixada perdiam adeptos para o "clube 

do povo", um atributo que os "diabos rubros do rolo compressor" e o contraste nas 

arquibancadas acabaria perpetuando. O "rolo" se esvaziaria mais tarde e o Inter voltaria 

a enfrentar dificuldades. Por6m, as fa9anhas daquele time, identificado com o 

Eucaliptos, e a empolga9o da torcida, comandada por Vicente Rao, marcariam para 

sempre a hist6ria do futebol Gacho. Q "rolo" nao era apenas um time de negros, seno 

que de negros vencedores. 

3.3.3. Tesourinha: do Areal da.Baronesa a unanimidade 

3.3.3.1. Ao Intemacional: o futebol 

Quando nasceu Osmar Fortes Barcelos, o Tesourinha, em 1921, a Liga dos 

Canelas Pretas estava prestes a atingir seu pice que, paradoxalmente, decretaria sua 

extin9ao, como foi explicitado anteriormente. De acordo com Endler (1984) o menino 

Osmar, 6 rfo de pai aos trs anos, "cresceu na rua". Nao por descuido da mae, nem do 

padrasto. E que na Lobo da Costa, bem como em toda a Ilhota, os meninos tinham esta 

liberdade e, de mais a mais, havia vrios campos de vrzea que at6 bem pouco tempo 

tinham servido aos "canelas pretas". Arredio aos estudos, Osmar foi se especializando 

no trato da bola; fazer "embaixadas" era uma de suas especialidades. As "peladas" 

foram como uma escola e nelas ele foi o primeiro da turma. Aprovado com distin9ao, 

passou a integrar os times das cercanias, especialmente aqueles arranjados de improviso 

para jogar em outras vrzeas da cidade, at6 chegar ao Ferrovi自rio. E dali, num golpe de 

mestre dos "olheiros" coborados, foi levado para o Eucaliptos 
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Ainda segundo Endler (1984), Osmar aprendera a admirar Darci Encarna9ao, 

que jogava no Inter no incio da d6cada de trinta e, principalmente, Tupa, o "bailarino", 

aquele que fora execrado do Inter depois da derrota no Gre-Nal Farroupilha. Mas no 

era s6 o futebol de Tupa que impressionava Osmar; despertava-lhe admira9ao tamb6m 

o prestigio com que o "bailarino" era percebido na Ilhota. Ocorre que, ao longo dos 

anos 20 e 30, a Ilhota deixara de ser um reduto de ex-escravos para se tornar um dos 

locais mais festivos da cidade. A Ilhota tinha bares, bord6is e carnaval de rua. As 

composi96es de Lupicicio Rodrigues, nascido na Travessa Batista, faziam sucesso em 

outros bares de Porto Alegre mas ele perthanecia fiel ao seu local de nascimento 

(Gonzalez, 1986). Era amigo do p4rasto de Osmar, Seu Fausto, socio-fundador do 

bloco "Os Tesouras". O apelido vei6一dai:i os filhos adotivos de Seu Fausto participavam 

do bloco, "o mais velho, Ad9mar, gostava de dar saltos ornamentais,6 remelexo. Logo, 

fica conhecido como o\'Tesoura'. Osmar, mais mo9o e franzino,6 o 'Tesorinha" 

(Endler:20) 

Se,.como afinna Leite Lopes (1992), o estilo de Garrincha tem muito a ver com 

sua infancia e adolesc6ncia passadas na vila operria de Pau Grande (ver cap. II), o 

estilo de Tesounnha, arredio a marca9ao, de dribles rpidos e desconcertantes e de 

intensa movimenta9ao pelo ataque ("O genio unanime", in: ZH 18/5/96), tinha muito da 

sua socializa9谷o nas "ruas" da Ilhota e qui9a, uma heran9a dos "canelas pretas" 

Embora tivesse uma vida regrada fora de campo - o que lhe valeu o apelido de "fsforo 

nacional" (o que s6 risca na caixa) junto a seus colegas do Rolo Compressor; o que 

equivaleria, nos dias de hoje, ser taxado de "careta" -' Tesourinha foi vitimado, tal qual 

Garrincha, pelas constantes infiltra96es nos joelhos. Quando um deles "estourou", teve 

de subhiete-lo a uma artroscopia e, como isto ocorreu no inicio de 1950, Tesourinha 

acabou no participando da Copa.. Esta .pequena tragdia pessoal - se comparada 

como9ao nacional que foi a drrot. de 50 A tvez tenha sido determinante para que 

Tesourirtha raramente seja l9mbrado como um craque nacional, embora tenha sido 

eleito o Craque Melhoral em 1948 com quase quatro milh6es de votos. Em termos 

regionais, porm, seu lugar est assegurado entre os 10 maiores jogadores de todos os 

tempos, segundo pesquisa realizada entre dirigentes, crOnistas e ex-atletas da dupla Gre- 
Na! ("Mitos do Futebol Gaucho", in: ZH, 26/4 a 6/6/96) 

A performance futebolistica de Tesourinha foi fundam6ntal para o Inter nos anos 

quarenta. No 6 menos verdade, porm, que seu e xito se deveu, em grande parte, ao 

Inter daquela d6cada. Diferentemente do que ocorrera nos anos trinta, quando os 
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pnmeiros negros chegaram ao Eucaliptos, .o Inter dos anos quarenta foi praticamente 

imbativel. Em outras palavras, o sucesso de Tesourinha esteve vinculado nao apenas ao 

fim da segregaao racial mas, principalmente, a s inmeras conquistas do Rolo 

Compressor. 白  justamente em razo destas conquistas que "o time dos negrinhos", 

como era chamado, pejorativamente, o Inter dos anos 30, tornou-se motivo de orgulho 

para os coborados a partir da dcada seguinte. E Tesourinha, simbolo daquele time, 

conquistou, entきo, um lugar catiyo na mem6ria dos coborados mais antigos 

3.3.3.2. Ao Grmio: a cor 

Na biografia de Tesourinha consta uma fa9anha que nenhum outro jogador 

jamais alcan9ou: ser i dolo de gremistas e coborados. A segunda parte da sua trajetoria 

corresponde a uma espcie de montagem cenica, h muito anunciada mas nunca exibida 

por faltar o ator talhado para o papel principal. O ator era Tesourinha que, mais uma 

vez, estava no lugar certo, na hora exata 

Em 1952, ele estava no Rio de Janeiro, no Vasco da Gama, quase em final de 

carreira. O Gremio (...) 

()hd muito tempo que queria botar um negro no time mas havia 
muita dfIculdade. Tu ndo podia, por exemplo, num time s6 de 
orancos~nao tem negro e tem essa turma racista~contratar um.... 
Jacar da vida, um..．ノogador desses a三 esse Mbrcos Paulo, ndo sei se 
'branco ou lフreto mas acho que'branco, mas vamos dizer aue sela 
preto e tajoganao mal; ento tu bota um negro ruim no Gremio... v6. 
az  matam o presiaente, o negro, matam todo mundo. Ento precisava 
um cara com nome e o nome era o Tesourinha. 
O Tesourinha tinha jogado dez anos no Internacional, nos encheu de 
gols e coisa (....).E ai a histria que eu sei, entre todas.()'aue o 
HParicio ligouPara o Vanzelotti conversando sobre outros assuntos e 
diz o月Parたlo como quem ndo quer nada: 
ー Sabe que eu t... t com wn problema a. O Tesourinha veio do Rio, 
quer voltar Prd Porto 豆legre e o Internacional no quer~vorcue o 
Internacional tinha o Luizinho, que era um bom ponta direita (...) - e 
agora eu ndo sei o que que eu vou faze com o Tesourinha. 
Diz o Vanzelotti: 
1 9uanto que custa o Tesourinha? 
ー Eufao dek cem m記  
ー Ento tu me traz ek aqui, vem aqui pr n6s combinarmos que eu 
9uero cornprar. 
Diz o Aparcio... o Aparcio contava esta hist6ria! 
ー MIs...Escuta! Tu ndo entendeu o que eu falei?Ndo sabe auem'o 
ノogaaor ・・［lisos」  eu tO falando ao Jesour加ha! 
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Diz ek: 
ー Eu sei! O Tesourinha... 
ー Mis o 7bsourinha d negro P6！ノ I 
ー POZSd,eu quero... 
-Tu后falando sdrio? 
ー Tfalando sみio! 
E aiルj后 eace'tou a c'-'rnr-- A 7'bwmrか,みノ1, --- ノ，p, --," .7 /1,"I，ノコ‘”ハ。  一…ノー … レ “ししI“ノ““ しI-I川I1W (4《ノ IビJuurinnu por cem mii cruzeiros 
、・・・ノ・ I~egou ullla joiiia de PaPei almaCo, ノとz uma ！おたlenかe os 
conneciaos し・）・ Lm vinte 9uatro ou 9uarenta e oito加ras ek estava 
com os cern mil na mdo. Eu me lembro que eu tinha uma turma de 
amigos ali e cada um deu mil. Era uma turma... todos amigos do 
vanzeiott/.' (Salin Njgri. 70 anos' com nassagem enmn cnl介hnrn d n「  
por vanos departamentos do Urmio). 

Assim, em 4/3/1952 o Correio do Povo noticiava a mais recente aquisi9ao do 

tricolor com a seguinte manchete: "O Vasco cedeu Tesourinha ao Grmio" 

Desnecess自rio se torna encarecer a importancia que a contratacao de 
I esourirma pelo (iremio representa para o esporte bretao em nossa 
terra, pois, sobre constituir, inegavelmente, um grande reforco nara o 
nIatifeI. iurl oue h,-n,. u .,. .e11.....l・ndin買ntl・irnl-- り  nll司  一”，hハr。。一ー  γ“"'～上・ ’vl“ り“しUl ai uiia Vし  III4 LI dUIvdiJ LI teOlOr, a qual. emoora sem 
'2r,fer t1" dlSCnminacきoracial iA -.--- a---- mnに Pにtnhltnc n！ュ  -t 戸ハ”。f。。  ー…‘"'''“し “ i‘コレiLjIL1LIayau zaしIaI, ja que eni seus estaiutos naua consta a 
respeito, vinha porm, sendo seguida desde a fundac乞o do glorioso 
dluDe. 

No dia seguinte, o mesmo jornal, sob "Tesourinha corta uma tradi9ao de meio 

s6culo", reproduz, em linha gerais, o mesmo texto do dia anterior acrescido pela foto do 

jogador - de "reconhecida qualidade t6cnica e cavalheirismo, em suma, de verdadeiro 

desportista" (CP, 5/3/1952) - e uma men9ao aos aplausos dos torcedores que 

manifestaram simpatiaa iniciativa de Vanzelotti. 

A repercussao dado pelo Correio do Povo, embora destacando a ruptura de "uma 

tradi9ao", no se diferenciou, significativamente, da forma como sao anunciadas 

outras tantas "contrata96es de impacto" na atualidade. Neste particular, in6dita mesmo 

foi a nota publicada, "apedido", pelo presidente Saturnino Vanzelotti no dia 

subsequente: "Ao mundo esportivo do Rio grande do Sul e a familia tricolor". Nesta 

manifesta9ao p自blica, que se pretendia representativa do sentimento de todos os 

gremistas, ficava evidenciado o carter extraordinrio da chegada de Tesourinha. 

(...) As 6 pocas mudaram e daquele amadorismo sadio de entao nos 
transportamos, como sinal dos tempos, para a realidade de hoje, muito 
mais diversa e arrebatadora, onde todas as energias sao convocadas 
para as permanentes porfias que constituem a situa9ao normal em 
todos os setores de atividade. 
(...) A agremiaao desportiva vive em fi.m9o de seus feitos, 
projetando mais ou menos o seu prestigio, na razo direta das vit6rias 
que obt6m, dos galard6es que conquista 
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(....)Temos a convic9ao de que, acima de tudo, estamos prestando 
mais um servi9o ao nosso Grmio porque, como sempre, procuramos 
torn-lo mais pujante, mais glorioso, mais respeitado e "mais vezes 
campe ao".[Decreta-se, ento, o fim] do hediondo, improcedente e 
intoler自vel preconceito (CP, 6/3/1952). 

Nem mesmo a justificativa utilitansta dada pelo presidente - no fundo, o Gremio 

necessita mesmo 6 de "vitrias" e "galardes" ー  aplacou o a nimo de alguns gremistas 

Dois dias depois o Correio estampava novo "apedido", desta vez mandado publicar por 

"ex-associados e simpatizantes descontentes", dando a exata dimensao do impacto 

causado pela chegada de Tesourinha e, acima de tudo, revelando a "outra face" do 

clube. Um "Grmio" que o pr6prio Grmio preferiria ocultar; se isto fosse possivel,6 
6bvio. 

A nota iniciava em tom irnico, "Confissao Oficial'...", e, em maisculas, 

sentenciava: "A dire9ao do Gremio agiu arbitrariamente" 

(...) A atitude da dire9ao do clube da Baixada, de tao controvertidas 
opini6es, veio dar, incontestavelmente, NOVOS RUMOS A VIDA 
DA GLORIOSA AGREMIACAO e isto reconhece, na mencionada 
nota, a prpria presidncia. Acontece, entretanto, que o art. 91, inciso 
1。, letra E dos estatutos, reza o seguinte: "COMPETE AO 
CONSELHO DELIBERATIVO RESOLVER SOBRE MATERIA 
QUE ENTENDA DIRETAMENTE COM A EXISTNCIA Do 
GRMIO" e, no entanto, foi, simDlesmente. a Diretoria一  CIUe "nor 
decisao unanime", resolveu "tornar insubsistente" a norma que vinha 
sendo seguida. 
(...) O caso no era rotineiro, n乞o se tratava de "uma simples 
contrata9ao de jogador", como asseverou a Presidencia, quando da 
reuniao com os associados descontentes (...) 
(...) Sao atitudes arbitrrias como essa, gerando disc6rdia numa 
agremiaao, que a tornam "menos pujante", "menos gloriosa", 
"menos respeitada" e "menos vezes campea" (CP, 8/3/54) 

A "norma que vinha sendo seguida" nao consta nos estatutos do clube embora 

haja indicios e depoimentos indicando que, pelo menos nas atas do Conselho 

Deliberativo, ha restri96es claras a participaao dos negros no quadro social e no time 

propriamente dito.56 Mas, que diferena faz se tal "norma" consta ou nao em dado 

56Um conselheiro do Grmio, pedindo para n言o ser identificado - o que, por si s6, revela o 
quanto este tema e controverso - afirma constar nas atas e noutros documentos de interesse interno as 
aitas "' normas" coibindo a participa9ao dos negros no clube e no time. Outra "justificativa", credita a 
黙讐讐讐 au讐Cm讐タ contratual・ mposta pela familia Mostardeiro, desde quando o terreno d:1 
DULLUUU Jul ceaiao ao tjremzo. so que o retendo terreno nao foi cedido e sim comprado! Seja como for, 
az auas tentativas para acessar tais atas e, ambas as vezes, vi minhas estratgias frustradas. Na segunda, 
pnncipaimente, tentei dissimular p maximo, mas esbarrei numa alega9ao que me pareceu, ao mesmo 
tempo, convmcente e reveladora: as atas so documentos restritos aointeresse do pr中rio clube, esto 
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impresso ou manuscrito Se, no fundo,6 uma "tradi9ao" que se quer ver rompida ou 

continuada? Obviamente, pelo menos para o Grmio e, em particular para os 

salvaguardas de sua mem6ria "oficial", a inexistencia ou a simples oculta9ao das 

supostas "escrituras" pode servir para atenuar certos procedimentos do passado. Para 

eles, portanto, os documentos escritos tm muito valor a medida que se constituem em 

signos da hist6ria nem sempre "gloriosa" e "pujante" do clube e de alguns de seus 

"vigilantes" associados, como se denominaram os que publicaram o "apedido" 

contestando a contrata9ao de Tesourinha 

De outra parte, do ponto de vista dos torcedores, tais "provas" possuem apenas 

um valor perifrico. A discursividade futebolistica procede de modo diverso daquele 

dos tribunais onde o principio da no-contradi9ao e da acusaao seguida de prova 

documental sao seguidos a risca. Sendo assim, a oculta9ao das atas, se 6 que de fato elas 

t6m algo a denunciar, n豆o impede que a pecha de "racista" seja seguidamente atribuIda 

ao Gremio. Ate porque, para muitos de seus torcedores, o Inter continua sendo o "time 

da negrada", como terei a oportunidade de explicitar mais adiante: 

Tesourinha deixou o Gremio no final de 1954, sem ter conquistado nenhum 

titulo. Apesar de ter saido vitorioso em alguns grenais, jamais anotou um gol contra seu 

ex-clube. Em dada oportunidade, ofertaram-lhe uma cobran9a de penalti para que, 

enfim, o tabu fosse quebrado, mas ele recusou. "Talvez se sentisse diminuido tendo que 

marcar o primeiro gol servindo-se de um favor. Ou, talvez, nao suportasse a situa9ao- 

limite que 6 cobrar um p6nalti contra o clube do cora9乞o" (Endler:83). E, gostaria de 

acrescentar, caso desperdi9asse a cobran9a, o que diriam dele os gremistas? O mesmo 

que disseram os coborados a respeito de Tupa, em 35? Qualquer que tenha sido o 

motivo da recusa, o certo e que Tesounnha nunca escondeu que seu "clube do cora叫o" 

era mesmo o Inter, mas por isso os gremistas lhe foram ingratos - como em geral 

tendem a proceder os torcedores diante desses casos limites. Como lembra Salin Nigri, 

recuperando uma frase que se popularizou a d poca, Tesourinha emprestou seu futebol 

ao Inter e sua cor ao Grmio! 

A exce9ao dos "gremistas vigilantes", o fim da segrega9ao racial deu novo 

alento aos torcedores gremistas (voltarei a este assunto no prximo capitulo). O resgate 

da imagem do clube impulsionaram a "campanha do cimento" e em menos de dois anos 

guardadas em cofre e para acess-las apenas com a autoriza9do do Conselho. Nelas constam muitas 
で望！lmlミご讐mas e・ αquit9quく1でxlerla fdeveiブa ser externadoル opL Incんsive lmblicado・（Seu 
Dorum e r ima, responsaveis peio Museu do (iremio). 
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o Gremio trocava a Baixada pelo Estdio Olimpico.57 Contando com a participa9乞o dos 

c6nsules do interior, de dirigentes "ilustres", torcedores "an6nimos" e at6 do prefeito 

Tido Meneghetti - em campanha para governador - a primeira parte do Olimpico p6de 

ser concluida em 1954, na semana do 510 aniversrio do clube. Em 1957, o Grmio 

iniciaria uma s6rie de 12 conquistas regionais num perodo de 13 anos. Chegava ao fim 

a pior crise de toda a hist6ria do clube que, apesar dos contratempos, saiu fortalecido 

dentro e fora de campo. De "casa nova" e "mentalidade nova", o Grmio dos "doze 

anos em treze" receberia a adesao de muitos torcedores, reequilibrando a disputa local 

que, nas duas decadas anteriores, havia sido francamente favoravel aos coborados, 

inclusive nas arquibancadas. 

Os anos quarenta ficariam marcados para sempre na mem6ria dos torcedores 

porto-alegrenses. Nao ha como compreender as raz6es pelas quais "ra9a" e "classe 

social" sao as categorias e micas mais recorrentes na rivalidade Gre-Nal, se essa d6cada 

no for revisitada. Ela marcou certas diferen9as j existentes e o fez de forma to 

contundente que, ainda hoje, quando as estatisticas indicam que gremistas e coborados 

estao distribuidos equanimemente em rela9ao a s classes sociais, persiste a imagem do 

Inter como o "clube do povo" e do Grmio como sendo "da elite" 

、  Embora a vincula9ao do Inter com "o povo" seja anterior a ddcada de quarenta, 

o fim da segrega9ao dos negros, por ter ocorrido com alguns anos de antecedncia em 

rela9ao ao Gremio, consolidou, definitivamente, a imagem do "clube do povo') De 

mais a mais, a entrada dos negros no futebol "oficial" de Porto Alegre foi posterior ao 

processo an自logo verificado em outras capitais brasileiras, como 6 o caso do Rio de 

Janeiro - meados da d6cada de vinte - e de Sao Paulo - meados da dcada de dez 

(Rufino dos Santos, 1981). Isto se deve, em parte,a dissemina9ao tardia do futebol em 

Porto Alegre e ao segregaciomsmo dos grandes clubes, mas tamb6m a outras vari自veis 

s6cio-culturais que nortearam a exclusao/inclusao dos negros em outras esferas da 

sociabilidade porto-aleβrense; como no carnaval, por exemplo. 

Nos festejos de rua da cidade de Porto Alegre, comparativamente a 
outros centros urbanos como o Rio de Janeiro e Sao Paulo, os negros 

" Levando-se em considera o que a contrata9ao de Tesourinha foi anunciada em 4 de mar9o de 
1952, apenas dois meses depois do incio das obras de terraplanagem para a constru9乞o do Olimpico e um 
ano antes do incio da edifica9豆o propriamente dita - 24/4/1953 -, pode-se afirmar que o fim da segrega 豆o 
serviu como estrat6gia publicitria. No dia 15/3/52, v6spera da estria de Tesourinha no Grmio, o Jornal 
Correio do Povo publicou mat6ria paga com o seguinte titulo: "Nova t6mbola para as obras do est自dio 
tricolor". Era a "Familia Tricolor Lagoense" parabenizando a atitude do presidente Vanzelotti e 
comunicando a ades五o dos "abaixo-assinados" na campanha do cimento; cada assinatura - em torno de 
trinta - eqiiivalendo a uma saca. 

115 



come9aram a participar mais tardiamente. Ao que tudo indica, foi 
atrav6s dos cord6es e blocos da d6cada de vinte Que os negros de 
l'orto Alegre, de forma organizada, comecaram a sair a s ruas nara 
participar da folia. Antes percorriam as ruas com o rosto oculto sob 
uma mascara ou, eventualmente, participavam do entrudo, que na 
primeira ddcada deste s6culo ainda era jogado em alguns arrabaldes 
(Silva, 1991:82) 

Seria interessante proceder uma compara9乞o tte-d -tte entre a ascenso dos 

negros no futebol e a participa9ao deles no carnaval de rua porto-alegrense. Isto foge 

aos interesses mais imediatos desta disserta9ao mas, de qualquer forma, pode-se 

adiantar, as coincidencias entre um e outro processo sao muitas e nao se limitam ao 

perodo hist6rico. Alis, o entrudo se parece muito com os meetings e os "cordes e 

blocos organizados", aos quais Silva se refere, com a Liga dos Canelas Pretas 

3.4. Olimpico e Beira-Rio: materializando as diferen9as 

3.4.1. A simb6lica dos estadios 

Paulo C6sar, um dos executivos recentemente contratados pelo Grmio para 

atuar na rea de administra9ao de finan9as e de pessoal, definiu sua atividade, incluindo 

a de outros profissionais com fun96es prximas s suas, como uma tentativa de 

racionalizar um seg,nento, movido pelas paixうes. Para exemplificar sua asser9ao, 

evocou a questo da adninistraぐao dos estdios, mais precisamente do Olimpico e do 

Beira Rio, pertencentes a Gremio e Internacional, respectivamente. Mesmo sem revelar 

cifras, atitude que de resto se constitui num padro identico ao gerenciamento de 

empresas de capital privado, Paulo C6sar deixou claro que a manuten9ao dos esthdios 

despende gastos excessivos que, se por um lado, no chegam a comprometer as finan9as 

do clube, por outro, poderiam ser remediados com uma administraao mais "racional" 

de um espa9o considerado ocioso na maior parte do tempo. Afirmou, inclusive, que 

Porto Alegre no comporta dois est自dios to prximos, em reas extremamente 

valorizadas pelo mercado imobiliario e nas dimens6es do Olimpico e do Beira Rio 

Provavelmente, os dirigentes que idealizaram estes empreendimentos e os 

torcedores que os viabilizaram economicamente, atendendo a s inmeras campanhas 

publicit自rias desencadeadas para tal finalidade, acreditavam no aumento ilimitado da 

populaao urbana, na afluncia desta aos esthdios e no contavam, ainda, com a 
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possibilidade de televisionamento dos jogos.58 Seja como for, a paixao pelos clubes e a 

rivalidade entre eles no deixa qualquer dvida acerca dos motivos pelos quais 

gremistas e coborados empenharam-se com tamanho afinco na materializa9ao de uma 

no9谷o de grandiloquencia que ainda hoje 6 motivo de orgulho, comparativamente a 

torcedores de outros grandes clubes brasileiros e de anedotas entre si 

Embora no exista qualquer iniciativa em curso visando altera96es substanciais 

na finalidade do Olimpico ou do Beira Rio, o que implicaria, necessariamente, num 

rearranjo arquitet6nico e redefini9ao do espa9o destinado aos torcedores, e, talvez, 

numa perspectiva mais arrojada, culminando com a extin9ao de uma ou outra pra9a 

futebolistica, pode-se antever as in立meras polmicas em torno de um projeto desta 

natureza. Ainda segundo Paulo Csar, cedo ou tarde este problema havera de ser 

enfrentado em beneficio dos pr6prios clubes mesmo que, para tanto, uma s6rie de 

resistencias, definidas como questdo de mentalidade, tenham de ser superadas 

O que o executivo gremista denomina "questao de mentalidade" pode ser 

entendida, numa perspectiva antropol6gica, a partir dos aspectos simb6licos que 

permeiam a rela9ao dos torcedores com seus respectivos estadios e vice-versa 

Diferentemente do que ocorre com a maioria dos chamados "grandes clubes" do futebol 

brasileiro, Grmio e Internacional podem sediar jogos importantes em seus prprios 

est自dios. Trata-se de uma esp6cie de atestado de "propriedade" que, por si s6,6 motivo 

de orgulho e distin9ao para os torcedores da dupla Gre-Nal (ver Tabela 3.10, na 

sequencia). 

Ter estdio prprio d como possuir casa pr6pria, com todas as conota96es 

prticas e simb6licas que poderiam ser elencadas a partir da diferen9a entre "ser 

proprietario" e "ser inquilino". Se 6 certo que todo inquilino pode moldar seu habitar 

” 	」 -” 	」  58 Tinham boas raz es 
para estas proje96es, especialmente se se considerar que a troca da 

iaixaua para o uumpico mi imciacia na decada de quarenta e a passagem do Eucaliptos para o Beira Rio 
101 conciuiaa em 1905P. Nesse periodo de aproximadamente trinta anos, a popula9言o de Porto Alegre 
rnpucou - passanao ae 2/0.000,. em 1940,一  para 880.000 habitantes, em 1970, segundo dados 
arrvuenaauos)ー  ao uうut -. e seguiu crescendo a taxa 2,5% ao ano na ddcada de setenta, quando o 
J11rnpico teve, nnaimente, tecnaao o seu "anel superior". A cren9a de que os clubes necessitariam ampliar, 

penoulcamente, a capacidade de seus estadios, pode ser deduzida a partir da "Nova concep9o 
arquitetomca doOlimpico", cuja pretensao era elevar para 140 mii a capacidade do Est自dio, iniciahnente 
proj etaao, para烈  mii e que na epoca,一  como ainda nao havia sido concluido, podia receber em tomo de 40 
umtorceaores( itevista cio tiremio,. Maro/Abril 1968). J as transmisses televisivas, "ao vivo", de jogos 
uc Iuteooi roram miciaaas, no lirasil, em 1970, por ocasi豆o da Copa do Mundo do Mdxico. Antes disso, 
,omo na topa ao しane, em 1962, os jogos eram filmados em Super 8 e depois convertidos em filmes, de 
iorrna que os espectadores acessavam a s imagens com alguma defasagem; geralmente no dia seguintea 
reauzaao aas, partiaas. De outra parte, tanto o Grmio quanto o Inter contaram, al6m do apoio popular, 
com ver讐  puoncas para a constru9ao do Ollmpico e do Beira Rio. Cf Revista do Gremio (n。  42, ano 
A V lU) e icevista cio sport Club internacional (Edi恒o Especial). 
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de acordo com sua pr6pria subjetividade, e de fato o faz, tambm 6 verdade que os 

torcedores de clubes que nao possuem um estadio particular procuram demarcar o 

espao que lhes 6 destinado, mesmo que por um breve perodo de tempo, entre a 

chegada e a sada do estadio. Demarcam-no com suas presen9as, em menor ou maior 

quantidade; atravs das cores, bandeiras, faixas; enfim, emblemas e sImbolos com os 

quais se identificam "entre si" - compondo grupos geralmente defipidos como 

"familia", "naao" ou "galera" ー  e contrastam com os "outros"; e tamb6m, por meio de 

cnticos, xingamentos, coreografias, em suma, diferentes formas de expressar e 

partilhar o sentimento de perten9a. Contudo, tal qual o inquilino, nao disp6em, a rigor, 

de autoridade para engendrar qualquer altera9ao substancial na concep9ao arquitetura 

do im6vel. 

de acordo com sua própria subjetividade, e de fato o faz, também é verdade que os 

torcedores de clubes que não possuem um estadio particular procuram demarcar o 

espaço que lhes é destinado, mesmo que por inn breve periodo de tempo, entre a 

chegada e a saida do estádio. Demarcam-no com suas presenças, em menor ou maior 

quantidade; através das cores, bandeiras, faixas; enfim, emblemas e simbolos com os 

quais se identificam "entre si" - compondo grupos geralmente defipidos como 

"familia", "nação" ou "galera" - e contrastam com os "outros"; e também, por meio de 

cânticos, xingamentos, coreografias, em suma, diferentes formas de expressar e 

partilhar o sentimento de pertença. Contudo, tal qual o inquilino, não dispõem, a rigor, 

de autoridade para engendrar qualquer alteração substancial na concepção arquitetura 

do imóvel. 

Tabela 3.10 

Os clubes de maior torcida e seus respectivos est貞dios 

Tabela 3.10 

Os clubes de maior torcida e seus respectivos estadios 

Clube* Estádio Capacidade do 
Estádio** 

Flamengo Gávea 8.000 
Corinthians Fazendinha 15.000 
São Paulo Morumbi 80.000 
Vasco São Januário 35.000 
Fluminense Laranjeiras 8.000 
Palmeiras Parque Antártica 32.000 
Botafogo Caio Martins 12.000 
Atlético -MG não possui - 
Cruzeiro não possui - 
Santos Vila Belmiro 30.000 
Internacional Beira Rio 85.000 
Grêmio Olímpico 60.000 
Bahia não possui - 
Sport Ilha do Retiro 60.000 
Santa Cruz Arruda 80.000 

* Clubes em ordem decrescente de posi9乞o no ranking das torcidas (Fonte: Placar n。  1088) 
** Capacidade oficial dos Est自dios (Fonte: Placar n 1127-A) 

* Clubes em ordem decrescente de posição no ranldng das torcidas (Fonte: Placar n° 1088) 
** Capacidade oficial dos Estidios (Fonte: Placar n° 1127-A) 

E evidente que tal compara9ao tem seus limites mas pode, ainda assim, ser til 

para diferenciar a rela9ao que coborados e gremistas estabelecem com seus respectivos 

est自dios comparativamente a outros torcedores cujos clubes nao disp6em de "casa 

pr6pria". A frequencia com que Olimpico e Beira-Rio aparecem como objeto de 

anedotas e jocosidades, em geral, revela o quanto a questo do patrim6nio 6 relevante 

E evidente que tal comparação tem seus limites mas pode, ainda assim, ser fail 

para diferenciar a relação que colorados e gremistas estabelecem com seus respectivos 

estadios comparativamente a outros torcedores cujos clubes não disp6em de "casa 

própria". A freqüência com que Olimpico e Beira-Rio aparecem como objeto de 

anedotas e jocosidades, em geral, revela o quanto a questb."o do patrimônio é relevante 



para ambas as torcidas. Embora seja dificil estabelecer uma compara叫o mais detalhada 
com outras rivalidades regionais - eixo Rio-Sao Paulo, por exemplo - esta recorrncia 

parece implicar uma peculiaridade da rivalidade Gre-Nal.59 

Existe ainda um segundo elemento de distin9ao - se considerarmos como 

pnmeiro as no96es de prestigio e grandiosidade associadas aos "proprietrios" - entre 

os clubes que possuem estadio particular e outros que nao os tm, geralmente 

identificado como "fator local". Num contexto em que os jogos simulam um 

enfrentamento b6lico - "cada time 6 'dono' de cada metade do campo (...). Cabe-lhe 

avan9ar, preencher os vazios, ocupar espa9os, atacar, atirar, invadir os 'ultimos redutos' 

do adversario e fazer cair sua 'cidadela" (...) (Soares, 1979:13) ー, jogar "em casa" seria 

como guerrear em territ6rio pr6prio. Assim, espera-se do "time da casa" a iniciativa de 

atacar primeiro o adversario, metaforicamente, um forasteiro que espreita, distancia, o 

comportamento do conendor na expectativa de que este cometa, individual ou 

coletivamente, um erro 9 strat6gico ou de execu9ao para ento fulminh-lo no contra- 

ataque. O dominio do espa9o e o controle territorial do jogo constituem-se, via de regra, 

numa atribui9ao e nao raro numa obrigatoriedade da equipe local. Esta, al6m de contar 

com a torcida a seu favor, disp6e de outras prerrogativas como, por exemplo, o 

conhecimento pr6vio do pr6prio campo - as dimens6es exatas de sua extensao, 

eventuais falhas no gramado, defeitos de luminosidade, pontos de referncia fixados 

fora do campo propriamente dito, entre outras - e, principalmente, o dominio de um 

espa9o oculto, do vesti自rio, da concentra9ao, enfim, de setores nos quais os torcedores 

no tem acesso e tampouco visibilidade, mas acreditam decisivos. Esses espaos, 

verdadeiras trincheiras, sao tamb6m associados ao contingente e nao raro ao 

sobrenatural, componentes ao mesmo tempo temidos e desejados especialmente em se 

tratando do futebol bra§ileiro. O subsolo, o que estd "em baixo". "invisivel", 

consiaeraao um espa9o cijo controle e atribuido a equipe local, ela tem a no9ao exata 

dos lugares ocupados pel visitante enquanto a reciproca nem sempre 6 verdadeira. 

Nesta perspectiva, o clube local e em especial o "proprietario" disp6e. de todas 

as vantagens possiveis e ifnagin自veis, desde aquelas eminentemente prticas - 6 comum 

ocorrer sabotagens como o corte de energia el6trica antes, no intervalo ou no final dos 

59 Nenhum dos inmeros xingainentos listados e interpretados por Toledo (1995:79-94), tendo os 
torcedores dos "grandes clubes" de Sao Paulo como universo privilegiado, se refere a quest乞o do 
patrim6nio. Antes de supor um lapso do etn6grafo,d prefervel considerar tal ausencia como um indicativo 
de que, entre os rivais paulistas, a questo do patrim6nio apresenta-se como secundria ou irrelevante, 
sendo preterida em rela9ao a outros simbolos com os quais os clubes so identificados 
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jogos; hostilidades por parte dos funcionrios do clube mandante e restri96es de espa9o 

- at6 outras, de carter intimidativo e emotivo nas quais poder-se-ia incluir desde os 

"despachos", frequentemente colocados no vestirio adversrio, at6 no96es de 

confian9a, hombridade, supera9ao e sorte. Quando os gremistas, depois de derrotados e 

hostilizados pela Portuguesa e seus respectivos torcedores no Morumbi, em Sao Paulo, 

no primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro de 1996, se confortavam dizendo 

que no Olimjフlco o furo'mais embaixo ‘ ノ， 后 as coisas sero diノ'erentes ‘ ノ,ainda 

temos o jogo de volta (..), e assim por diante, expressavam todo o simbolismo 

subjacente ao dominio territorial. Observa-se, atrav6s destas manifesta96es, como o 

componente local aparece como determinante, deixando antever que o time, por si s6, 

talvez nao reunisse qualidades suficientes para reverter o placar adverso do jogo de ida. 

Neste aspecto, tanto o Gremio quanto o Inter se representam como beneficirios 

do "fator local", inclusive quando jogam entre si. Ao contrrio do Pacaembu, Mineiro 

e Maracana e at6 mesmo do Morumbi, considerados "neutros", at6 mesmo para 

equipes visitantes, Olimpico e Beira-Rio sao parciais, pertencem e, como tal, sao fator 

de desequilibrio favorvel a gremistas e coborados, respectivamente 

Um terceiro componente da simb6lica dos esthdios e aquele que desperta maior 

interesse no a mbito desta disserta9ao, refere-se s diferen9as entre o Olimpico e o 

Beira-Rio em termos da distribui9ao dos espa9os destinados aos torcedores. Parto do 

pressuposto de que a organiza9ao espacial nao se limita a uma comodidade t6cnica mas, 

como escreve Leroi-Gourhan, tamb6m constitui, "a mesmo titulo do que a linguagem, a 

expressao simb6lica de um comportamento globalmente humano" (1965:13 1). Assim, 

os est自dios da dupla Gre-Nab, como qualquer habitat humano, correspondem a uma 

"tripla necessidade: a de criar um meio tecnicamente eficaz, a de assegurar um 

enquadramento ao sistema social, e a de ordenar, a partir de um ponto, o universo 

circundante" (:13 1). Mais que isto, tanto o Olimpico quanto o Beira-Rio sao a "casa" de 

seus torcedores e, como tal, revelam aspectos importantes de como cada um dos clubes 

pensa, distribui e hierarquiza seus espa9os e, por extensao, aqueles que os ocupam 

O Est自dio Olimpico Monumental, com capacidade estimada em 60.000 

espectadores, foi iniciado nos primeiros anos da d6cada de cinqenta. Uma intensa 

campanha para arrecada9ao de fundos, consistindo, basicamente, na doa9ao do valor 

correspondente a uma saca de cimento, mobilizou os torcedores de v自rios pontos do 

Estado e, em pouco tempo, a Vila Caiu do C6u se transformou no Largo dos Campe6es 

n i, o endere9o oficial do Gremio. Coincidencia ou no, as obras foram iniciadas na 
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gesto do presidente Saturnino Vanzelotti, o mesmo que contratou Tesourinha, ou sej a, 

num perodo de profundas altera96es na vida politica do clube. Quando a primeira parte 

do estadio foi concluida, em 1954, o futebol ga立cho permanecia sob o dominio 

colorado. Em grande parte devido a mobiliza9ao de seus torcedores, o Gremio 

conseguiu, em pouco tempo, atualizar-se patrimonialmente e reverter um quadro 

desfavor自vel em termos futebolisticos. Grosso modo, isto se repetiria no final dos anos 

70. Enquanto o Inter sagrava-se octacampe谷o regional e tricampeao brasileiro, Hlio 

Dourado decidia pela continuidade das obras do Olimpico. Portanto, s6 no inicio dos 

anos oitenta, tamb6m caracterizada como a "dcada gremista",6 que o Gremio tem seu 

est自dio concluido e seus titulos mais importantes conquistados - Campeao Brasileiro, da 

Libertadores de Am6rica e do Mundial Interciubes. Novas altera96es substanciais s6 

ocorreriam no inicio dos anos noventa, quando as arquibancadas superiores vibravam 

com tamaitha intensidade que o Olimpico se tornou alvo fcil para os coborados: Hi, hi, 

hi, chiqueiro vai ca! A interdi9ao imposta pela prefeitura foi sustada depois de algumas 

reformas. Cadeiras foram colocadas no lugar das referidas arquibancadas de cimento e, 

assim sendo, todo o anel superior foi tomado por cadeiras e, consequentemente, a 

capacidade do Olimpico foi reduzida.6O Pouco depois desta reordena9ao do espao, o 

Grmio "caiu" para a segunda divisao Nacional, de onde "ressurgiria", no ano seguinte, 

para repetir, no perodo subsequente, os mesmo feitos da d6cada de oitenta - exceto o 

Mundial Interclubes. 

Enquanto o Grmio, no inicio dos anos cinquenta, trocava o bairro Moinhos de 

Vento por uma zona limitrofe entre o bairro Azenha e o Medianeira, especialmente este 

ultimo, com um perfil proletrio e, portanto, sem o status da antiga Baixada, o Inter 

acumulava ttulos regionais e vitrias em grenais como em nenhum outro perodo de 

sua histria. O Rolo Compressor e, depois, o Rolinho6' eternizaram o Eucaliptos, cujas 

ruinas ainda sao motivo de discuss6es entre a dire9乞o coborada e a Prefeitura de Porto 

Alegre.62 Ainda em meados da dcada de cinquenta, por iniciativa do ento vereador e 

60 ，ー  ． J、一．  
xirn io i, petas semmnais io campeonato Brasileiro, contra a Ponte Preta, o Olimpico foi 

tomado por oa.uou pagastes, registrando o maior pblico de toda sua hist6ria (Placar, n。  1088) 
ーー  itpeiioo oa equipe coloraca, na clecacla de cinquenta, sucessora do Rolo Comt,ressor. 
Oh 、T一 	，  , 	. 	 ,, A . 	 ー 	 ‘ 	 一一． 	 ‘ 

- - ' 	na veruaue, tanto o .xremio quanto o inter possuem areas publicas ocupadas indevidamente 
eceniemerne, a ?rereitura, atraves de seu vice-prefeito, Jos6 Fot-tunatti, tomou a iniciativa de procurar os 

cumes. para. entrar em acordo, como mostra a serie de reportagens publicadas pelo Correio do Povo: 
k'reieitura investiga dupla Gre-Nal: Clubes s百o acusados de invadir 自  rea pblica. Fortunatti descobre que 

o uremio estaria negociando. a venda de terreno doado" (13/1/97); "Prefeitura j自  tem projeto para rea 
invaawai Lampos OC treinos do Inter mstalados em rea pblica" (14/1/97); "Capim, galinhas e at6 cobras 
tomam conta ao que urn dia toi o Fucaliptos/O est合dio dos Eucaliptos: parte da hist6ria do Inter est 
sepuitaaa neste iocar (15/1/95); e, "O Gremio e o shopping" (16/1/97) 
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mais tarde presidente do Inter, Ephraim Pinheiro Cabral, o clube obteve uma concesso 

para aterrar sete hectares do rio Guaiba. As obras s6 tiveram incio anos mais tarde e se 

estenderam at6 1969. Durante este perodo, o Gremio assumiria a hegemonia do futebol 

no Estado enquanto os coborados, torcendo pelos pedreiros, al6m da "flauta" habitual, 

motivada pelos p6ssimos resultados em campo, eram importunados pelos gremistas 

com um trocadilho ir6nico que entraria para a hist6ria desta rivalidade. Para arrecadar 

fundos e dar continuidade a s obras, o Inter, colocou a venda, antecipadamente, 

"cadeiras cativas" ou "b6ias cativas", como se popularizaram, por intermedio dos 

tricobores, as futuras instala96es do Beira Rio 

Poucos acreditavam que a obra seria levada a bom termo, at6 mesmo alguns 

coborados. Entretanto nao esmoreceram, mas, pelo contrrio, empenharam-se com mais 

vigor a partir das ironias gremistas e, atravs de doa96es, em esp6cie ou em 

mercadorias, cimento e tijolos foram se acumulando e dando forma ao atual Beira-Rio 

Dois meses depois da inaugura9ao, o Inter conquistaria seu primeiro titulo da "era 

Beira-Rio", um fato que haveria de ser repetido inmeras vezes ao longo dos anos 

setenta. 

Este breve panorama, resgatando os principais momentos da trajet6ria Gre-Nal 

desde a decada de cinquenta, evidencia a estreita correspondncia entre os 

investimentos patrimoniais e a performance futebolistica de cada agremiaao em 

particular. A alternancia de posi96es, seja ela mediada pelos resultados ou pelas obras, 

demonstra, mais uma vez, a competitividade subjacente a esta rivalidade e refora a 

id6ia de que o Grmio e o Inter constituem uma totalidade indissoci自vel. Esta no9ao de 

totalidade pode ser melhor visualizada atrav6s das diferenas que especificam e opem 

os dois clubes a partir dos espa9os que cada qual destina para seus torcedores 

3.4.2 Coria e camarotes: os espaos diacrticos 

Lancei uma hiptese, quase no final do segundo capitulo, de que os clubes se 

constituem, para os torcedores, em categorias do entendimento, no apenas porque os 

clubes sao muitos e o futebol 6 popular no Brasil mas, principalmente, porque os clubes 

esto vinculados a s no96es de "raa" e "classe social", como e o caso particular do 

Gr6mio (elite/branco) e do Internacional (povo/negro). Neste capitulo, demonstrei 

estatisticamente que esta diferen9a inexiste, pelo menos em rela9ao a classe social, e 

passei a descreve-la como "inventada" e posteriormente refor9ada num contexto 
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hist6rico bem especifico. De mais a mais, apesar de rivais, Gremio e Inter tem muitl 

mais coisas em comum do que se poderia esperar, inclusive em termos patrimoniai 

Todavia, o Olimpico e o Beira Rio apresentam certos contrastes que refor9am as 

diferen9as entre elite/popular. E o que 6 mais importante, esta mesma distin9aoe 

recorrente se tomado um ou outro estadio isoladamente. Ou sei a, "clube do povo" sim, 

desde que o "povo" permane9a no seu devido lugar 

As raz6es pelas quais tais diferen9as persistem podem ser melhor 

compreendidas fazendo uso da no9ao de "sinais diacrticos", embora este conceito 

tenha sido forjado a partir da problemtica da etnicidade (Carneiro da Cunha, 1986). A 

escolha e o uso das no96es de "ra9a" e de "classe social" para diferenciar o Gremio do 

Inter certamente no sao aleat6rias e, mesmo podendo situa-las historicamente,6 

impossivel prever at6 quando serao eficazes; como ja advertiu L6vi-Strauss em rela9o 

s quest6es gerais envolvendo identidades sociais. De qualquer forma, "ra9a" e "classe 

social" sao no96es notadamente presentes no cotidiano da rivalidade Gre-Nal, como se 

pode perceber atravs das diferentes segmenta96es dos espa9os e dos torcedores nos 

est良dios. 

Tanto o Olimpico (Figura 3.1, a seguir) quanto o Beira-Rio (Figura 3.2, idem), 

diferentemente da Baixada e dos Eucaliptos, possuem varias segmenta96es espaciais. O 

valor do ingresso e apenas um dos elementos que estabelece, de antemao, a diferen9a e 

a hierarquia entre os torcedores de um mesmo clube. A cada espa9o corresponde uma 

visao diferenciada do espetculo e, simultaneamente, formas distintas de manifestar 

apre9o ou discordancia em rela9ao ao desempenho da equipe. Tomando o Olimpico 

como exemplo, pode-se perceber a nitida fragmenta9ao dos olhares e a multiplicidade 

de gestos, atitudes e comportamentos 
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緯舞灘鷺轡昌遣憂膏ど旺筆豪灘  

Figura 3.1 

Est'dio Olimpico Monumental 

cadeiras laterais く  . 
) tnel de acesso da arbitragem 

→ tnel de acesso da equipe 

visitante 

4 reservado (banco) do Gremio 

→ cabines de imprensa 

→ tnel de acesso do Gremio 

4 tribunas de honra 

→ reservado do policiamento e dos fiscais da Federa9o 

gerais く一  
torcida visitante * 

sociaisぐ  

cadeiras centrais - 

pista atltica ぐ  
camarotes - 

reservado da equipe visitante くー  
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くー  
e dos fiscais da Federa9o 

camarotes ぐ  
banco da equipe visitante E-. 

banco do policiamento 

Figura 3.2 

Gigante da Beira Rio 

arquibancadas 

supenores く・  
→ tnel de acesso da 

equipe visitante 

tnel de acesso da arbitragem 

banco do Inter 
、 -、  - 	-* cabines de im

p
rensa 

→ tribunas de honra 

→ cadeiras cativas 

‘→ 
gerais ぐ・  

torcida visitante 

sociais *. 

coreia く“ → 
-, cadeiras flUmerarbs 

"“ー‘~“。  (3 

pista atldtica 4.. 

A partir da 立  ltima reforma geral, em 1992/93, o estadio do Grmio passou a ter 

seu anel superior completamente tomado por cadeiras. As chamadas cadeiras 

numeradas (cativas) estao situadas de frente para o gramado tendo seus propriet自rios ou 
locat自rios uma visao panormica do jogo; a vista "superior" permite a apreenso mais 
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acurada das manobras tticas das equipes e, consequentemente, subsidios para uma 

interpreta9ao diferenciada, "racionalizada", da dinamica do embate. Numa linha 

imagin自ria projetada a partir do centro do gramado se encontram as tribunas de honra, 

destinadas aos dirigentes, convidados e conselheiros ilustres e, acima delas, apenas as 

cabines de imprensa. Como os lugares sao valorizados partindo-se da periferia para o 

centro e de baixo para cima, esta configura9ao pressup6e gradientes diferenciados de 

legitimidade sobre a interpreta9ao do jogo. Quem ve do alto e do centro ve "coisas" que 

quem esta em baixo e na periferia nao ve,a medida que perde-se a no9ao de 

profundidade, dizem os comentaristas esportivos em geral. E, a partir disso, como 

afirma Soares (1979), 

Tentam oferecer a sua vers乞o como verdadeira, buscando reduzir a 
pluralidade das percep96es do jogo a sua visao onipotente. E. atrav6s 
aos~ comentanos", procuram conjugar o acaso, domesticar o 
arbitr自rio prprio dos jogos, impondo a posterion um princmnio de 
causaliaacle Thatura1', submetendo os fatos heter6clitos a ordem 
tautol6gica (no caso) da determina9ao e da necessidade (:12) 

No lado oposto, onde antigamente se encontravam as arquibancadas superiores 

agora esto as cadeiras centrais e, acima delas, os camarotes. Estas cadeiras nao sao 

numeradas e tampouco nomeadas, como as cativas e, portanto, a cada jogo, seu publico 

varia significativamente. Enquanto os frequentadores das cativas e dos camarotes ー  
locados por perodo determinado - se conhecem uns aos outros a medida que ocupam 

lugares fixos, preestabelecidos e assegurados, o publico das centrais 6 formado ad hoc 

O sol escaldante e o poente s vezes ofusca a visao de quem se encontra nas centrais e, 

talvez por isso, as cativas e as tribunas estejam do lado oposto 

De qualquer modo, as cadeiras em geral, mesmo aquelas situadas atras das 

goleiras, demarcam com preciso o espao destinado a cada torcedor. Nada de disputas 

e acotovelamentos, como ocorre no anel inferior. Ali, das cadeiras, cada torcedor tem 

seu lugar assegurado; poder frequentar o bar e os sanit自rios sem correr riscos de ver 

seu espa9o usurpado. Em geral, a distancia em rela9o ao campo e ao torcedor do lado, 

determina um - comportamento mais contemplativo, distanciado e individualizado, bem 

diverso do que ocorre no andar de baixo 

Nao 6 mera contingncia que as torcidas organizadas do Gremio ocupem as 

arquibancadas inferiores ou, simplesmente, gerais. Elas sao, por iniciativa prpria ou 

por atribui9ao consensual, respons自veis pelo "agito"; palavras de ordem, xingamentos e 

coreografias. Delas partem, em geral, as manifesta6es de apoio ao time, seguidas, 
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nesta ordem, pelos demais ocupantes das gerais, das sociais e, por fim, pelos do andar 

de cima. A "ola" - o feito domin6 produzido pelo contraste concatenado entre 

sentar/p6r-se em p6 -, por exemplo, sempre inicia com os torcedores das gerais e nem 

sempre se completa com os torcedores das cadeiras, fato este passivel de protesto. As 

"organizadas", tendo suas prprias coreografias, dificilmente iniciam a "ola" e dela 

nem sempre participam ou, quando a Super Ra9a o faz a Jovem nao, e vice-versa. S6 

quando a "ola pega", e isto requer uma certa insistencia,6 que as "organizadas" 

aderem. Trata-se de uma esp6cie de "narcisismo das pequenas diferen9as",a s vezes 

levado a s 丘  ltimas consequ6ncias 

Quando as vaias partem ou sao endossadas pelo publico das cativas e, em menor 

escala pelo da social, supostamente os mais identificados com o clube,6 indicio de que 

a rela9きo gremistas-Gremio-dirigentes一comissao t6cnica-jogadores esta conturbada. Os 

torcedores das gerais, tem maior liberdade e legitimidade para vaiar; segundo dizem os 

dirigentes, pois af esto os que sacrヂcam seu dinheirinho pri vir ao estdio e, 

portanto, a vaia' um direito deles. Contudo, nao se deve entender tal permissividade 

como dadiva ou concessao. Nas entrelinhas, especialmente os dirigentes, fazem crer 

que estee o tpico torcedor passional, uma caracteriza9ao que objetiva desqualificar a 

referida manifesta9ao. A l6gica bastante simplista sugere que, quem ve das gerais no 

pode mesmo entender a dinamica do jogo e, por extensao, as dificuldades oferecidas 

pelo adversrio. Povdo quer ver gol e ponto final, dizem alguns dirigentes e at6 mesmo 

alguns comentaristas esportivos que, n乞o raro, usam esses "torcedores" para veicular 

suas opini6es - mais ou menos como o uso do "povo" pelos politicos. Porm, a vaia das 

sociais 6 considerada como um protesto que vem de "dentro", de iguais, de gremistas 

para gremistas. Se o phblico das cativas tamb6m adere aos protestos e motivo para 

mudan9as na comissao t6cnica e at6 dos dirigentes ligados ao futebol 

As "organizadas" tamb6m nao vaiam o time do Grmio, ou nao sao orientadas 

para tal; a resigna9ao parece constituir o6 nus do acesso subsidiado pelo clube. Sao 

delas porm, que partem, freqientemente, os canticos e xingamentos mais insultantes; 

como esses, a seguir, quando o adversrio 6 o Inter.63 ---.--_. 
/ 

Atirei um pau no Inter 
Eoんter sefudeu 
Mwacada, 戸仇a daputa 

63 Quando ocorre Gre-Nal, o espao destinado 自  torcida visitante 6 ampliado, seja no Olmpico ou 
no Beira Rio. Cadeiras cativas, sociais e camarotes n吾o mudam, mas o restante dos espaos sao, em geral, 
divididos meio a meio, at6 mesmo para evitar que torcedores rivais fiquem sobrepostos, impedindo que 
objetos sejam arremessados de cima para baixo 
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Chupa rola e dio cu 
Hei,んter 
Uai tomd no CW 
Ole Gremio! Ole Gremio!64 
(Na melodia de "Another brinck in the wall", Pink Floyd.) 

Explode chiqueiro 
Pri solt,a macacada 
Eu v6 chamd o Ibama 
Pr d banana Pr torcida coんrada' 
Explode にJ 
(Na melodia de "Explode Cora9ao", samba-enredo da escola de 
samba Academicos do Salgueiro, 1989. E cantado em grenais no 
Beira Rio.) 

Aたus colora ブo 
Feiたgauchdo 
Que tudo se realize 
No d mbito regional 
Mls nunca se esqueca, macaco 
取s6 campedo mundial.' 
(Na melodia de "Adeus ano velho/Feliz ano novo". Cantico recorrente 
nos anos oitenta, segundo depoimento de Edson, colorado, ex- 
integrante da Camisa Doze do Inter.) 

a)lOrado, favelado, ladro. 
Dd o cupra um gremisto! 
(Xingamento) 

E dificil precisar a razao pela qual esses canticos - s6 listei aqueles que so 

dirigidos especificamente aos coborados - hostis e permeados de "palavres" partam, 

quase sempre, das "organizadas" do Grmio e nao raro fiquem restritos a elas. Talvez 

porque os torcedores que participam das organizadas sintam-se mais protegidos - 

dificilmente algu6m se atrevera a contest -los - e assim possam servir como porta-vozes 

para os demais torcedores, especialmente para os do andar de cima, onde raramente se 

ouve um xingamento nos termos citados.65 E tamb6m das "organizadas" do Inter que 

64 ノ、 ‘ 	'' 	.. 	 . 	. 	 ． 	 」、  o termo~ macaco ' tem cunno notaclamente racista; um eutemismo nara substituir 'negro". 
negraaa e assim por cijante. E attica precisar quando ti mventado mas acredito que desde os anos 

quarenta os coborados sejam assim referidos. De qualquer forma, no final dos anos sessenta o termo j自  era 
de domnio popular, como indica um dos versos de "Desafio Gre-Na!", uma trova gravada por Teixeirinha 
e Meri Terezinha mais ou menos nessa poca. "(...) Faz um velho ficar novoNoces pr自  n6s 6 barbada/Teu 
time 6 perna de pau/S言o uns frio n乞o joga nada/Dez minutos bate a sede/O Gremio 6 uma paredelP6e 
cinco golos na rede/termina com a macacada." 

65 - 一 	，  上二  m geral, esses canticos e xinganientos mais flostis limitam-se ao espa9o dos estadios. Em meio 
aefervescencia, atd mesmo os gremistas negros ou de origem proletria se juntam ao coro. Fora dos 
est'dios, porm, onde a os sentimentos de perten9a s言o mais frgeis, podem gerar constrangimentos 
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surgiu, recentemente, uma tentativa de assimilar o racismo, mas isto necessita ser 

melhor contextualizado e o momento mais apropriado ser o h ltimo capitulo 

A rigor, o que foi dito sobre o Estdio Olimpico poderia, em linhas gerais, ser 

estendido ao Beira-Rio. Como o objetivo aqui nao 6 uma compara 豆o tete-d-tte, 

conv6m fixar uma diferen9a que, por ser contrastiva, acaba prevalecendo sobre as 

demais. At6 no que se refere aos cuidados para proteger do sol os torcedores mais 

ilustres, Grmio e Inter estao empatados. Porm, enquanto o primeiro se orgulha das 

tribunas e camarotes, incluindo o servi9o de copa considerado um dos melhores do 

Brasil, o segundo se exibe por ter em seu estdio um espa9o popularmente conhecido 

como "cor6ia"; embora os bilhetes de acesso a definam como "popular", para, quem 

sabe, salvaguard-la das men96es pejorativas a ela associadas, extensivas tamb6m a 

seus frequentadores 

Com capacidade estimada para 15.000 torcedores - "com 5.570 metros lineares 

ocupados, na m6dia de 2.69 espectadores por metro (...)" (Beira Rio 25 Anos:13) - a 

"coria" circunda a pista atldtica, adjacente ao gramado, e dela 6 separada por um fosso 

e uma cerca de arame farpado para impedir as invas6es de campo. Tamb6m existe uma 

murada seguida de arame para impedir que os "coreanos" saltem para as arquibancadas 

inferiores, estrat6gia de muitos adolescentes e que se constitui numa esp6cie de 

espetculo a parte, antes do incio dos jogos. H quem v para a "coria" pelo prazer da 

aventura, para burlar os policiais e assistir de um local mais privilegiado pagando o 

minimo possiveL Se quisesse podia ir at de superior, mas gosto mesmo' da 

aventura... me confessou um adolescente cujo nome nao tive tempo para perguntar; 

quando pensei em faze-lo ja no o tinha ao meu lado, mas dependurado na tal cerca. H 

outros mais resignados e at6 mesmo convictos do lugar que ocupam, como um jovem 

que se negou a saltar com o grupo do qual fazia parte, afirmando que tinha orgulho de 

ser popular e, portanto, iria permanecer onde estava. 

Se da "coria" nao se tem no9言o de profundidade, pois se est no mesmo nvel 

do campo, em compensa9ao, pode-se xingar ou incentivar os jogadores, "bandeirinhas" 

e comisso tcnica pois, com certeza, o interlocutor estar ouvindo. Por esta e outras 

Numa viagem a So Paulo, por exemplo, os torcedores da Super Raa recolheram o lixo do6 nibus e 
atguem arremessou os sacos pela janela, no meio do caminho. Entre trocas de acusa9o, algu6m sugeriu 
que aquuo~ so pocua ser coisa de macaco (negro)". No sei quem foi este "algu6m", pois nao estava nesse 
mas no outro onmus. que transportava, os torcedores・  Fiquei sabendo do ocorrido por intermedio de 
iionato, 也  anos,qりe lamentou o episodio: isso'baixaria,'racismo. ．・ lio dizendo que fui eu que toquei 
o saco ae IIXO peia janela so porque s negro! 
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raz6es, a "coria" sugere uma apreensao do jogo extremamente fragmentada e, assim 

sendo, tida como suscetivel a s rea6es emotivas. De fato, aqueles torcedores em p, 

grudados uns nos outros, muitas vezes ouvindo em duplas ou em trios as transmiss6es 

pelo rdio ou, de outro modo, com aparelhos diferentes sintonizados em emissoras 

igualmente diversas, contrasta com os walkmans e as cadeiras numeradas. Parece haver 

um acordo tcito entre os torcedores da "coria"; eles partilham algo mais do que o 

apre9o pelo seu clube, partilham tamb6m uma determinada condi9o de classe, atitudes 

e comportamentos. Quando o gol do time acontece, a etiqueta nao sugere gestos 

contidos, sorrisos largos ou murros para o alto; na "coria", se urra, se corre, se salta. 

Talvez ali, empregado e empregador pudessem comemorar abraados, se este 立  ltimo 
no estivesse la no alto e, de la, irnica e contemplativamente, a regozijar-se pela festa 
que se faz ca embaixo. 

Por tudo isso, a "coria"6 diferente e, enquanto existir, os coborados tero 

respaldo para afirmar, como sugere o hino do clube, que pertencem ao "clube do povo 

do Rio Grande do Sul". Nem mesmo a constru9ao dos 19 camarotes no segundo 

semestre de 1997 parece desmentir esta cren9a. E que o Inter 6 o nico clube brasileiro 
com est自dio privado que mant6m sua "popular" 

Por fim,6 preciso colocar algumas d自vidas acerca de uma versao amplamente 

aceita, segundo a qual, no estdio desaparecem as diferen9as e os preconceitos em 

detrimento de um sentimento ldico e festivo. Se existem momentos de intensa 

sociabiidade, em que o sentido de perten9a faz desaparecer, temporariamente, no96es a 

priori de status e hierarquia, no 6 menos verdade que a distribui9ao espacial recompe, 

num momento subsequente, as categorias que aparentemente haviam sido suplantadas 

A cren9a de que patro e empregado alegram-se ou entristecem-se abraados constitui- 

se numa fic9ao, at6 certo ponto romantica, pois embora ambos possam torcer para um 

mesmo clube e frequentar um. mesmo jogo, provavelmente, ocuparo espaos 

diferenciados, o primeiro, no andar de cima e o "outro", no andar de baixo. E isto vale 

tanto para gremistas quanto para coborados. 

Assim que concluir a leitura deste pargrafo, o leitor poder retomar a epigrafe 

do captulo e reencontrar-se com o preto e o branco discutindo o "ranca". No quero 

sugenr com isso que eu tenha percorrido uma circunferncia e, finalmente, chegado ao 

ponto de onde parti. Tampouco que o que foi dito aqui esteja condensado no texto de 

Verssimo. Ou talvez esteja, e por isso mesmo foi citado em epgrafe. Seja como for, o 

Gre-Nat est em pauta ha quase noventa anos e, por mais discutido que tenha sido, 
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ainda se está distante de saber quem é o melhor, se o Inter ou o Grêmio. Por isso o preto 
e branco seguirão discutindo e deles poder-se-ia dizer muitas coisas além das que foram 
ditas sobre gremistas e colorados ao longo deste capítulo. O que não se pode dizer, 
contudo, é que o "ranca" é "coisa do futebol". Não, o "ranca", ou melhor, o duelo 
verbal acerca do Gre-Nal é, antes de tudo, uma forma de manifestar, publicamente, o 
que se pensa sobre si mesmo e sobre os outros. E tanto melhor que o Gre-Nal exista, 
pois assim pode-se expressar mais abertamente determinados valores, atitudes e 
sentimentos primordiais e, portanto, "muito sérios", como se fossem futilidades; 
"coisas do futebol", da "rivalidade Gre-Nal". 
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O team gremista, em 1994, em pose encomendada pelo Intendente 
Municipal Dr. Josd Montaury para exibi-la na Exposi9ao Internacional 

de Saint Louis, nos Estados Unidos como simbolo da modernidade 
porto-alegrense (in: Hist6ria do Grmio, n。  1) 

No alto: Alberto Knewitz, Alfredo Cattaneo, Jose Mussnich, Guilherme Kallfelz, Joao Knewitz. 
Augusto Koch, Carlos Bohre, Otto Mussnich, Fernando Strehlau, Oswaldo Siebel e Pedro Cleres: 

no centro: Joao Geske, Pedro Schuck, Joaquim Ribeiro, A. Becker, Jacob Molter e Leopoldo Diefenthaller; 
sentados. Guilherme Kraemer, Guilherme Uhrig, Alvaro Brachado, 

Alberto Siebel, Joao Stelczyck e Frederico Panitz 

Frederico Panitz (ajoelhado), s6cio-fundador e player gremista, 
com seus amigos, no tucolico matagal da Mostardeiro, em 1906 

(in: Hist6ria do Grmio, no I) 



• ] , ,  1:,), • .....i;,,• . .  ::\,u, lir 19!1  

A influência do remo e dos teuto-brasileiros no futebol e no Grêmio: 
acima, os atletas do Sport Club Germânia, elite do futebol paulista 
no princípio do século (in: História do Clube Pinheiros). Abaixo, 

o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, tricampeão do 
Wanderpreis, 1904-6 (in: História do Grêmio; nº 1). 



O primeiro pavilhao social, construido em 1904: sinal de "ordem e progresso" 
da familia gremista (in: Histria do Grmio, n。  1). 

Jogadores e torcedores do Inter na Chcara do Eucaliptos 
(in: Revista do Sport Club Internacional, edi9ao especial) 



O Rolo Compressor em 1948 
Em p: Ivo, Alfeu, limo, Nena, Viana e Abigail: 

agacnaaos: I esounnhla, Vilalba, Ado乞ozinho, Fandinho e Carlitos 
(in: Revista do Sport Club Internacional, edi9ao especial) 

"B6ia cativa": o Beira-Rio em julho de 1965 
(in: Beira Rio 25 anos). 



Sampaulo 
m4C〕く馴正O VLJ- フーi 、M'p11 EeJ」-OUく UECEU! 

l 

麟鷺  

ARCO AURELIO  

Gre-Nal tamb6m 6 bom para se divertir: 
quando os gremistas pedem a reelei9ao do 
presidente do "outro", acima/esquerda (in 
ZH, 12/12/96); quando o papai-noel tem de 
se adequar-se a rivalidade acima/direita (in: 
ZH, 17/12/96); 	chimarreando, 	centro! 
esquerda (in: ZH, 16/12/96); com a festa dos 
"outros", centro/direita (in: ZH, 17/12/96); e 
at6 quando o governador Britto6 fustigado 
pela oposi9ao, abaixo (in: ZH, 2/1/97) 



At a Pr rtr,rn i rem-los 
Para c que Ger e vIer 
Mas o certo' que ns estaremos 
Coro （訳E“めonde om'Mb""f 

Noventa anos degbrie 
tCn' 'mく〕rtaI tricolor 
Os feitos dro tua Hist ria 
Cante o Rot Grande som amor 

At a pと  nos ,r.r.,os 	 

I難難蕪盤麟  

At a p n6sI remos 	 
Lata o craque imortal；叫そ護嘉曹響惑  
Soube o teu nome elevar 
i-lo;e corr, o rr,eerne ideal 
N6s saberemos te honrar 

ノ破‘a p n6sI ram-roe 	 

LUlユ1《二1鷲灘二》 V!f'rt,- J.U.tS_.d 
vEREAD〔護1' ．ー夢1う恒；  

GREMISTAS 
Em tempo de vacas magras 

no Beira-Rio, at treinador de 
futebol troca o cargo de alto 
flsco pela trtbuna de uma 
cmara municipal. 

Jorge Ant6nio Carpes, mais 
conhecido como CASSIA, 
deixou de treinar o I ntemacional 
para concorrer a vereador pelo 
ロTロ  

Cassi N9 14.620 seg r器.器d0 Zambisi d白  mais 

語農S漂eto distribu do p-atleta gremista,農ニ器器自nos 
Internacional e candidato a vereador em 1996 (nao se elegeu) 

Abaixo/esquerda: Raul Pont (colorado) e 
Josd Fortunatti (gremista), atuais prefeito e vice 
de Porto Alegre, participando de um Gre-Nal 
entre os militantes petistas durante a campanha 
eleitoral/96 (in:ZH. 22/9/96) 

Abaixo/direita: Lupicinio 
Rodrigues Filho, valendo-se da 
heran9a paterna ao longo da 
campanha para vereador/1996 
(tambem nao foi eleito) 
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A reeinven9ao das tradi96es: acima, o slogan 
e o mascote, criados em 1946 (in: Grmio 70) 
Ao lado, Lupicinio Rodrigues, autor do 
Hino do Cinqiientenario (in: Naao Tricolor, 
ano 1; n。  1). Abaixo, uma esp6cie de mea 
culpa, com um manequim preto exposto no 

Museu do Grmio. 
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Acima: passagem pelo centro 
de Porto Alegre da comitiva 
gremista campea da 
Libertadores da Am6rical95, 
chegada de Cali/Col6mbia 
e dirigindo-se para o 
Olimpico. 
Ao lado: pai e filha em frente 
ao Palacio Piratini, onde 
a delegaao campea da 
Am6rica foi recebida pelo 
governador (setJ95). 



À direita: Super Raça com o 
"Grêmio onde o Grêmio 
estiver" ( dezJ96). 

Ao lado: viagem de retorno de 
São Paulo (Palmeiras versus 
Grêmio) das Tore idas 
Organizadas ( dezJ96). 

À esquerda: não é apenas o 
"amor ao clube" que mobiliza 

certas torcedoras, especialmente 
as tietes (murada interior das 
sociais do Olímpico, dezJ96) 
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Acima: distico do Grmio 
pintado na Rua Jos6 do 
Patrocinio, centro de Porto 
Alegre, aps a conquista do 
Campeonato Brasileiro/96 
(in: ZH, 17/12/96) 
Ao lado, foto-montagem 
das correspondencias 
enviadas ao Grmio 
- todas elas superior a 
20 metros de comprimento 
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O Grêmio, o Rio Grande 
do Sul e o Brasil. Ao lado, 
no pátio e, abaixo, nas 
sociais do Estádio 
Olímpico. Comemorações 
pela conquista da Copa do 
Brasil/97 (maio/97). 



Acima: gremistas pousam junto 
ao símbolo de Porto Alegre, 
após a conquista da Copa do 
Brasil/97 (in: ZH, 24/5/97). À 
esquerda: adesivo forjado na 
esteira de Ah! Eu sô gaúcho! 
(nov/97). Abaixo: gremismo e 
gauchismo; a parceria que 
rendeu títulos, alegrias e muitos 
adesivos ( nov/97). 



FAPP日巴  

Nada como uma semana ap6s outra: acimalesquerda, em 7 e 8/9/97, 
quando se aproximava a Semana Farroupilha, Juventude, Internacional e 

Gremio venceram America-RN, Botafogo e Vasco, respectivamente 
No final de semana seguinte, acimaldireita, os trs representantes gauchos 

foram mal no Campeonato Brasileiro. O Gremio empatou, em casa, 
diante do Bahia; o Inter perdeu para o Sport, em Recife; e o Juventude 

perdeu para o Atl6tico-PR, em Curitiba (in: ZH, 8 e 15/9/97) 

E o mesmo pode-se dizer do motivo abaixo: O misto de met自fora 
alimentar/sexual embalou os sonhos do mosqueteiro antes do jogo 

contra a Portuguesa de Desportos, pelas finais do brasileiro/96,  esquerda. 
Mas, no meio da semana, o coloradissimo Sampaulo, como "bom secador", 

no deixou passar em branco a inesperada derrota gremista,a direita 
(in: ZH, 9 e 13/12/96) 

Sampaulo 





CAPTULO Iv 

N
~ 

ACAO GREMISTA 

Eu n証o sei como dizer! 
Ser gremista' experimentar todas as emoc6es. 
Ser gremista ' ter orgulho de s-lo! 

(Bianca Pinheiro Machado, "uma pessoa que ama o 
Grmio". Aluna da 6a s6rie do Col6gio Santa Ines e 
2a colocada no I Concurso de Reda9ao/1997 
promovido pelo Consulado Escolar do Grmio.) 

4.1. Comunidade de sentimento e na9ao-clube de futebol 

O futebol em geral e os clubes em especial tm se notabilizado, desde longa 

data, pela facilidade com que conseguem mobilizar extenso contingente de pessoas. O 

que mais impressiona, contudo, n豆o 6 a quantidade mas a diversidade desse pblico e, 

talvez por isso, seja dificil defini-lo adequadamente 

A sociologia da d6cada de setenta e oitenta, na esteira dos frankfurtianos, usava 

o termo massa; uma categoria acadmica contestada, mais tarde, no a mbito da prpria 

disciplina e cujoemprego no contexto do futebol produziu uma esp6cie de discurso 

tautol6gico, cujo objetivo se resumia a afirmar, de modos diversos, a mesma premissa. 

Ou seja, a alienaao generalizada das massas e a manipula 言o do povo pela elite; de 

onde surgiu a conhecida "tese" do futebol como "6pio do povo".66 Porm, admitindo-se 

a inadequa9ao desta categoria, que outra haveria de ser proposta? A categoria mica, 

66 A bibliografia que empregou as no96es frankfurtianas - tais como massa, aliena o, 
represso, entre outras 一,para explicar o fenmeno esportivo em geral e o futebol em especial 6 extensa. 
Um dos expoentes tericos deste movimento contestat6rio em 含  mbito internacional foi o soci6logo Jean- 
Marie Bromn, muito citado, inclusive, pela literatura brasileira sobre o tema. Uma colet合nea de seus 
escritos pode ser encontrada em" Deporte, cultura y represi6n' (1972). Seguindo o mesmo arcabou9o 
terico, poder-se-ia citar Sebrei (1981) e Ramos (1984); sendo o primeiro mais voltado ao contexto 
argentino e o segundo enfocando o Brasil. Os trabalhos mais recentes acerca do fenmeno esportivo, 
especialmente no. caso brasileiro, parecem ter, simplesmente, deixado de lado o discurso contestat6rio das 
dcadas de setenta e oitenta, sem proceder uma crtica mais acurada. De qualquer modo, para uma crticaa 
"tese" do "fhtebol como pio do povo", sugiro DaMatta (1982). 
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talvez? Mas, nao se estaria, neste caso, assumindo o discurso nativo e, portanto, 

adotando um procedimento contestado do ponto de vista antropol6gico? 

No a mbito do futebol e do pertencimento clubistico, pode-se observar o uso 

frequente do termo e mico "na9o" para se referir a totalidade dos que torcem para um 

determinado clube. O Grmio, em parceria com a Editora Escala, por exemplo, publica 

uma revista, com distribui9ao nacional, chamada "Na 豆o Tricolor": A Torcida 

Organizada Super Raa conclui uma retrospectiva de seus 15 anos de existncia 

afirmando ser ela, "ontem, hoje e sempre a 'VOZ DA NA叫O TRICOLOR" 
(Informativo Super Ra9a Gremista, no 1; nov/96). O editorial de "Colorado: o jornal do 

Inter" (ano I, n。  1), faz um apelo nos seguintes termos: "O POVAO COLORADO - 
verdadeira na9ao ・  precisa confiar no trabalho da atual diretoria". Manchetes de jornais 

do tipo, "A naao tricolor est em festa", sao muito frequentes. Nos sites dos clubes, na 

internet, o termo naao 6 recorrente, assim como no cotidiano dos clubes. Quantoa 

auto-representa9ao, portanto, nao resta a menor dvida: a categoria "na9乞o" encontra-se 
amplamente disseminada. 

O comportamento dos torcedores em relaao aos simbolos que os identificam 
com os clubes e 良  estrutura poltica-administrativa dos mesmos, sugerem um paralelo 

entre a representa oe mica e a categoria analitica na96es-Estado. Veja-se o caso do 

Grmio, por exemplo. Seu presidente, que centraliza as decis6es mais importantes, tem 

mandato de dois anos e 6 eleito pelo Conselho Deliberativo. Este, por seu turno, atua 

como uma esp6cie de parlamento e 6 renovado, em 1/3, de quatro em quatro anos pelo 

voto dos associados. O Grmio tem ainda o Departamento Consular, em atividade desde 

a d6cada de quarenta e, recentemente, instituiu o Consulado Escolar; possui um 

"territrio", o Estdio Olimpico; um "exrcito", com alguns "soldados" formados no 

prprio clube - "nas categorias de base" e outros trazidos "de fora"; museu, sala de 

trofus e, principalmente, um extenso contingente de gremistas 

Poder-se-ia seguir, indefinidamente, neste paralelo entre na96es-Estado e 

na6es-clube de futebol; elementos empiricos no faltam. Contudo, se a compara o 

fosse levada sh ltimas conseq ncias, logo surgiria uma s6rie de contrastes e um 

nmero tao grande de retifica6es e adendos teriam de ser introduzidos a ponto de 

torn-la injustificada. Do contrrio, permanecendo-se no campo das analogias, ou seja, 

mantendo-se a aproximaao to gen6rica quanto possivel, perde-se qualquer 

possibilidade de delimita9ao conceitual 
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Uma sada para o impasse pode ser encontrada retomando-se a prpria defini9o 

de na9ao que, segundo Weber (1974), constitui-se, em termos gen6ricos, numa 

"comunidade de sentimento" (:207). Embora tendendo a constitui9言o de um Estado 

prprio, com fins especificos de auto-prote9o - integridade fisica, cultural, fronteiras, 
etc -・  h outros aspectos da no9o webenana que, uma vez deslocados do Estado 

propriamente dito, justificam a apropria9o. O conceito de naao, 

num certo sentido, (...) significa, acima de tudo, Que nodemos arrancar 
de certos grupos de homens um sentirnnt6 esnecifico --e 
solidariedade frente a outros grupos. Assim, o conceit nertencea 
esfera dos valores. Nao obstante, nao h自  acordo sobre como esses 
grupos devem ser delimitados ou sobre que a9ao concertada deve 
resultar dessa solidariedade (Weber, 1974:202) 

A partir deste alargamento conceitual,6 possivel identificar pelo menos quatro 

premissas genericas que podem ser remetidas ao contexto futebolistico, quais sejam: a 

id6ia de solidariedade grupal em tomo de um sentimento especifico (pertencimento 

clubistico); a incerteza em rela9ao a s a6es decorrentes desta solidariedade (violncia 

fisica/violncia simb6lica); a segmenta9ao e fluidez grupal (Torcidas 

Organizadas/"outros" torcedores); e, finalmente, as disputas em tomo de valores 

("ra9a ,,, "classe soc .誠  ,,( raa , classe social , etc). 

Um exemplo claro de como essas quatro premissas esto articuladas na 

"comunidade de sentimento" e no contexto do pertencimento clubistico, pode ser 

encontrado nos enfrentamentos simb6licos e, nao raro, corpo-a-corpo, de torcedores 

identificados com clubes rivais ou ainda, entre torcedores e cidadaos nao-torcedores 

Com frequencia os individuos, na pessoa de torcedores, hostilizam os 
individuos no-torcedores, cidados alheios a totalidade imposta nela 
vontade geral instituda pelos torcedores (na torcida vale o todo enao 
o indivduo). Nao 6 raro no-torcedores serem execrados (como 
perdedores) por grupos torcedores, como se no tivessem a onc豆o 
individual de nao pertencerem a nenhuma associa9ao de torcedoiもる,a 
estrutura segmentar, hierrquica e relaciona! estabelecida nela 
estrutura do jogo. Este fato explica porque as abordaens e 
hostilidades geralmente ocorrem entre grupo§ de torcedores"contra 
individuos isolados. Quando torcedoreg se encontram sozinhos a 
caminho dos estdios,6 raro configurar-se este estado de nimo 
alterado observado quando esto em grupo. Sozinhos, romnem o 
sentimento de pertenca e retomam ao anommato da individualidade 
Cessam os xingamentos e as provoca96es (Toledo, 1993:26-7) 

A passagem de indivduo a pessoa instaura a "comunidade de sentimento", um 

estado de a nimo alterado, como sugere Toledo, a partir do qual um indivduo passa a 
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mtegrar uma totalidade que o engloba e a desempenhar determinados pap6is, em geral 

preestabelecidos, como o de dirigente, membro de torcidas organizadas, torcedor- 

simbolo e assim por diante. Aqu6m dessa totalidade, a no9ao de pessoa - espcie de 

mhscara que transforma um indivduo em torcedor, muito bem simbolizada pelo uso 

das cores do "clube do coraao", especialmente da camisa - toma-se desprovida de 

sentido. Em outras palavras, a "comunidade de sentimento"6 , a um s6 tempo, o suporte 

e a manifesta9ao mais eloquente do pertencimento clubistico 

Todavia, a relativiza9豆o e apropria9ao da no9乞o weberiana, combinadaa 
representaao e mica de "na 豆o", s6 se justifica plenamente a medida que for til para 

pensar a rela9ao que os torcedores estabelecem entre si, com seu clube e com os 

"outros", os que se declaram alheios a s "coisas do futebol" ou pertencem a "outras 

nacionalidades". Essa rela9ao, extremamente diversificada, pressup6e diferentes formas 

de comunica9ao mediadas pelo uso da vestimenta, pela evoca9ao de canticos e 

xlngamentos e por emo96es partilhadas face a face ou suscitadas pelo rdio e pela 
televisao. 

Nesta perspectiva, a influncia exercida pela midia eletrnica 6 t乞o importante 
no contexto das na6es-clubes de futebol que n谷o pode ser negligenciada. No 

"territ6rio" do Grmio, por exemplo, s6 h espao para 60.000 torcedores, ao passo que 

a "na9ao gremista"6 estimada em 5.000.000 de pessoas (proje9ao do prprio clube a 

partir da pesquisa Ibope/Placar - 1993; ver Tabela 2.1). Ou ainda, quando o Grmio 

joga em outras cidades e estados brasileiros ou ento no exterior, como se comporta a 

"comunidade de sentimento"? 

A no9言o de "comunidade imaginada", enunciada por Anderson (1989) e jh 
apropriada para o contexto futebolistico por Souza (1996),6 muito 立  til para se pensar 

as rela96es espao-tempo na esfera do pertencimento clubistico 

（・・）  no futebol brasileiro, as torcidas possuem caractersticas de 
(micro-) na6es. (...) Sao limitadas, pois tamb6m existem outras, aldm 
das "fronteiras clubisticas", de bairros, de cidades, de municipios, de 
Estados, de regi6es ou de Na6es. Isto significa que as torcidas de 
futebol, onde quer que apare9am, sero sempre relacionadas com a 
identidade do torcedor derivando da defini9扇  em relaao a um outro 
As torcidas sao tamb6m imaginadas. Um torcedor de futebol no se 
encontra, ouve ou interage com todos os outros membros da torcida da 
qual faz parte, nem com os integrantes da equipe de sua preferncia. 
mas imagma-'S "-' l肥1一tencendn - lml - - ql,,9rn1 -ti、  I -ョ口 1"”。  '"'~"’』“ら“"‘ーuJ 、ノ、’且lwPし‘‘しuし‘muU awiia mesma coieuvicaue, uma 
mesma comunhao. Por fim, as torcidas sao comunidades, pois sao 
concebidas como profunda e horizontal camaradagem, apesar das 
diferen9as existentes dentro delas. As torcidas so compostas por 
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indivduos de diferentes niveis cultural e s6cio-econmico, de 一.一 	 ーー  ーーーーーーー一  ー  vvv~ vvv'~""vv. u、  
"“、ノlレ』」‘" iし  gIuしさ, しvil' ピmus ue CT1VOnnmentn Pl"n' icinりIp ,，、り＋ロ，・i司  

diferentes, e assim por diante. No entanto, elas no deixam de ser 
concebidas como uma unidade ou uma totalidade 丘  nica em si 
prprias. (:45) 

Especialmente no que se refere a rela 言o espao-tempo, a no9ao de 

"comunidade imaginada" vai ao encontro da posi9ao de Schutz (1979), para quem, do 
ponto de vista de um determinado indivduo (pessoa), existem diferentes formas de 

vivenciar a realidade social; pois 

(.) um homem vivencia seus semelhantes mesmo auando estes 
ltimos nao esto presentes fisicamente. Ele tem conhecimento no 

somente de seus Cons6cios diretamente vivencjados.lnあ  tambdm de 一ーー  ’ ー ’ーーーーーv"’ …”J '""~vl" “、  

Jしuさ  A,iiLcl1lpulai1eos mais uistantes I力sniSP n int1a dA il,ftrmり 'Aロc 
empiricas sobre seus Dredecessores histicns Artha-ce ce rtaArpoi 
画dos que lhe dlzell - claramente 	-- i品「  -i品「n需i; -?篇 AS*S4J1 }fl.J1objetos que lhe dizem claramente one fornm nrMii 'i t c, 

‘ 一． 	 二 一  ーーーーー一ーーー  りーー  ～…」“ γ～“一“HvJ PJI UUL1 

dP ciollハc 1i,，市、‘o‘ハハn 。ー、~．ーー ノ  、ノ． 1～、 C, ue signos. klfl2UlSflcos e nnfrns I' 、  ( ・ 1fMリ‘ 

Cons6cios, contemporneos, predecessores e sucessores so categorias analiticas 
muito teis para se pensar diferentes formas de intera5o social em geral e, 

particularmente, o contexto das na96es-Clube de futebol. Identidads clubisticas 

podem coexistir sem a necessidade de partilhar o espao, ja que 6 s torcedores 

encontram-se dispersos em diferentes pontos geogrficos, desconhecem a existencia 

real uns dos outros e, ainda assim, cultuam as mesmas cores, emblenias, cnticos, 

xmgamentos, mitos, idolos e assim por diante. Se, por exemplo, os iitegrantes da 

Super Raa configuram-se em tipos sui generis de cons6cios, a "naao gremista 
imaginada" extrapola, e muito, os limites geogrficos de Porto Alegre, d Rio Grande 

do Sul e at6 mesmo do Brasil. 

Por fim, convm explicitar uma ltima premissa, tomada de eiiprstimo de 

Hobsbawm (1990), acerca do "elemento do artefato, da inven9ao e da engenharia social 

襲難難麟  
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que entra na formaao das na6es" (:19). Isto implica que "o nacionalismo vem antes 

das na6es" e, assim sendo, "as na6es no formam os Estados e os nacionalismos, mas 

sim o oposto" (:19). Admitindo-se uma analogia ad hoc, segundo a qual os cubes e o 

pertencimento clubistico esto para os Estados e o nacionalismo assim como as na96es- 

clube de futebol estao para as na6es-Estado, pode-se atestar, no contexto gremista, a 

procedencia da formula9ao hobsbawmiana. De fato, a funda9ao do Grmio e os ideais 

associacionistas precedem, historicamente, a estima e a adesao popular que o clube foi 

adquirindo ao longo de sua trajetria. Jh a auto-representa9ao dos gremistas, enquanto 

pertencentes a uma "na o", pode ser considerada um corol自rio deste processo e os 

contornos que o mesmo apresenta na atualidade 

A partir das considera6es preliminares, o restante deste capitulo esth subdivido 

em trs partes distintas e com objetivos igualmente diversos. A primeira trata 

justamente do "elemento do artefato, da invenao" da na 谷o-Clube de futebol, no caso 

especifico, da "na9含o gremista". N乞o me refiro ao contexto de funda9o do clube, ja 

explicitado no capitulo anterior, mas de um processo de profundas mudanas 

desencadeadas ao longo das d6cadas de quarenta e cinquenta, notadamente ligadas え  
consolidaao do profissionalismo e ao fim da segrega 豆o racial. Embora j自  tenha me 

reportado ao Grmio daquelas d6cadas, em "Gre-Nal em preto e branco" (cap. ifi), 

urge, agora, detalhar este processo no que se refere aos esforos empreendidos, pelos 

seus dirigentes e torcedores, para impedir que o futebol fosse extinto do clube 

A segunda parte contempla o presente etnogrfico. Descrevo alguns jogos, sob a 

perspectiva da mobiliza9乞o dos torcedores, evidenciando aqueles aspectos que tornam 

denso um ritual disjuntivo. Tambem descrevo uma das viagens realizadas com as 

Organizadas do clube, para Sao Paulo. Por fim, procuro traduzir um pouco do que foi a 

festa pela conquista da Copa do Brasil, edi9ao 1997, do ponto de vista dos que ficaram 

em Porto Alegre enquanto o time jogava no Rio de Janeiro 

Na h ltima parte, transito pelo cotidiano do Grmio, acompanhando, de um lado, 

o trabalho dos c6nsules e, de outro, o dia-a-dia de Dona Ema e Tia Dalva, a primeira na 

casa (museu) e a segunda na rua (no p自tio) do Estdio Olimpico. As trs partes tm um 

objetivo em comum, qual seja, descrever as m丘ltiplas possibilidades de pertencer ao 

Grmio e, por extens豆o, a uma na 乞o-Clube de Futebol. 
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4.2. Crise de identidade e reinven9ao das tradi96es 

4.2.1. A derrocada do amadorismo no Gremio 

Surgido como um clube-equipe, o Grmio se constituiu, rapidamente, num clube 

de elite. Al6m de ter-se consolidado patrimonialmente desde seus primeiros anos de 

existencia, o clube da Baixada da Mostardeiro notabilizava-se pela sele9ao criteriosa de 

seus associados e pela convic9ao de que, para se constituir num club respeitvel, o 

Grmio nao poderia se descuidar da forma9ao do carter de seus associados. O futebol 

pode ter sido a principal razo da existencia do Gremio - "criado da bola e para a bola" 

(Naao Tricolor, ano i, n i:12) - mas est longe de ser sua h nica preocupa o.68 

Numa das primeiras publica6es do Grmio destinada a seus associados, a 

"Revista do Gremio Foot-Ball Porto-Alegrense", constam as "11 m自ximas para 

jogadores"; uma orienta9o de como deveriam se portar os gremistas em relaao ao 

clube, aos demais atletas, advers自rios e at6 mesmo diante do juiz 

1) Onde representares o Grmio, apresenta-te bem e mostra boa 
conduta, pois por esta se julgar o club 
3) Comparece ao jogo com boa disposi9ao corporal, o que garantir a 
resistencia at6 o fim; pois muitas vezes numa pugna os 丘  ltimos 
minutos sao decisivos. 
6) Cuida bem o teu fardamento, afim de honrares as tuas cores 
7) Fala pouco e pensa muito durante o jogo e aprende do advers自rio o 
que de bom ele tiver que tu ignorares 
9) Se um advershrio jogar "foul", no faas o mesmo, pois se um6 
grosseiro, nao 6 necess自rio que tamb6m o sejas 
11) Cumpre em todas as ocasi6es, como um sportman bem educado, 
a s ordens do juiz, pois ele 6 uma pessoa que trabalha pelo Sport 
merecendo por isto estimaao e respeito (ano 1 (1916), n 3). 

As "11 mximas" constituem-se num verdadeiro manual de civilit', s6 que com 

uma grande diferena em rela 豆o ao De civilittate morum puerilium de Erasmo de 

Rotterdam (cf. Elias, 1994). Enquanto este ltimo tratava, fundamentalmente, do 

68 A sociabilidade intensa no interior do Grmio resultou em vrios casamentos. Bruno 
Schuback, por exemplo, j自  conhecia muito bem o futebol quando chegou ao Brasil e logo se incorporou ao 
'Grmio. Era primo de Walter Schuback, que integrou a primeira equipe do Fluminense e este, por seu 
turno, era concunhado de Oscar e Edwin Cox (que foi capitao do Grmio no inicio dos da dcada dc 10), 
fundadores do clube carioca. Bruno, que formou dupla de zaga com Mohrdieck, tamb'm imigrante 
alemo, acabou se casando com uma das filhas de John Day, um prspero comerciante da 6 poca e pai de 
Alfredo, que tamb'm jogava no Grmio. Carlos Mostardeiro, conhecido como Chir1, era descendente de 
tradicional famlia porto-alegrense, a mesma que cedeu o terreno para a constru9言o do primeiro est自dio do 
Grmio. Cons6cio de Mohrdieck e Alfredo, casou-se com a outra filha de John Day e, sendo assim, 
tornou-se concunhado de Bruno. 
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comportamento a mesa e, portanto, do uso correto das maos, as "11 mximas" se 

referem, basicamente, s boas maneiras de se portar num campo de futebol, onde 

sobressai o uso dos ps 

As "mximas" nao se limitam, contudo, 良  indicaao de como deve se comportar 

um atleta, mas sugere, tamb6m, "respeito" e "estima 乞o" ao juiz e ao advers自rio, enfim, 

o minimo necessario para que um jogador pudesse ser chamado de sportman. Poder-se- 

ia pensar que isto6 , antes de tudo, um sinal dos tempos, ou seja, que o futebol era assim 

naquela 6 poca e, portanto, as "maximas" no seriam uma orientaao endere9ada 

unicamente aos atletas gremistas. Podem nao ler sido uma exclusividade do Grmio 

mas tamb6m nao sao representativas dos procedimentos da grande maioria dos clubes 

daquela 6 poca, え  exce9ao dos clubes de elite, evidentemente.69 

A prop6sito, o Grmio se parecia muito com esses clubes de elite que, como no 

caso do Sao Paulo Atlhetic Club ・  cujos estatutos serviram de modelo para o Grmio - e 

do Germania ・  de quem foi copiado um dos primeiros uniformes - abandonaram o 

futebol to logo as classes trabalhadoras dele se apropriaram. E bem prov自vel que nem 

todos os primeiros gremistas pertenciam a alta sociedade porto-alegrense mas, os ares 

aristocr自ticos sobravam na Baixada. Na mesma revista em que aparecem as "11 

maximas para os jogadores", constam tamb6m "lo irnicos mandamentos para s6cios 

insaciaveis" (ver anexos) e, entre eles, o 6。  merece ser destacado: "Fala mal do teu club 

para os estranhos, porm acautela-te de faz -lo no recinto do mesmo". 

0 "6。  mandamento" nada mais 6 do que a versao da 6 poca para o popularissimo 

"roupa suja se lava em casa" dos dias atuais. No Grmio, um ou outro, pouco importa,6 

seguido a risca por seus dirigentes, como uma "tradi9o" do clube, inclusive, para 

diferenci-lo do arquirrival. Por isso,6 diflcil acessar as atas, encontrar algum que se 

disponha a falar abertamente sobre o problema da segregaao racial ou, mais 

recentemente, de uma gesto deficitria, cujo ento presidente levou o clube para a 

segunda divis石o nacional e, da noite para o dia, "herdou de uma tia-av6" considervel 

ortuna. Estes e outros temas polemicos so considerados "assunto de economia interna" 

e, portanto, dizem respeito a "familia gremista". 

69 No Rio de Janeiro, por exemplo, ja havia se institudo, muito antes, o "ganha mas no leva", 
uma forma que os clubes menores encontraram para burlar o fair-play. Como escreveu Mrio Filho, 
quando a decis三o era no subrbio, "o clube da cidade podia ganhar o jogo. A ta9a, porm, ficava com o 
clube local" (:2 1). H outros exemplos do "ganha mas no leva", como aquele jh referido no segundo 
capitulo, em que o S吾o Paulo Athletic Club abandonou o futebol alegando que a "baguna" se tornara 
insuportvel. 

139 



O que entendiam por "familia" e "tradi9ao" os gremistas, especialmente seus 

dirigentes, est claro nos depoimento orais e letrados veiculados a partir da crise dos 

anos quarenta, e isto se deve a duas razes principais. De um lado, ao surgimento de 

publica6es sistem自ticas, como "Mosqueteiro", um tabl6ide surgido em 1946, que mais 

tarde deu origem a "Revista do Grmio", publicada entre 1956 e 1963. De outro lado, 

os anos quarenta se constituem no perodo mais intenso da crise de resultados e esta, 

por seu turno, desencadeia uma serie de discuss6es onde o passado "glorioso" da 

"familia gremista" passa a ser questionado 

E dificil precisar o incio da crise e, diga-se de passagem, isto tem import含ncia 

relativa. O Grmio perdeu o campeonato gacho de 1940, mas isto por si s6 no era 

motivo para transtornos. Contudo, seguiu perdedor nos anos seguintes at6 que, em 1945, 

o Rolo Compressor chegou ao hexacampeonato, uma conquista indita no futebol local. 

O ento presidente Jos6 Gerbase, numa atitude inusitada, viajou ao Rio de Janeiro e 

trouxe do Vasco tres reforos e solucionou, temporariamente, o problema do Grmio: 

com Jorge, Cordeiro e H6lio o clube rompeu com a s6rie de ttulos do arquirrival. Foi 

uma solu 乞o parcial, pois o "outro" seria novamente campeao por dois anos 

consecutivos e venceria, com longa margem, os grenais do perodo. Veladamente, os 

prprios gremistas admitiam que a segrega 乞o estava custando-lhes um pre9o 

excessivo, inclusive em termos financeiros. Por6m, aboli-la ainda nao estava nos planos 

de seus dirigentes, pois, do contrrio no haveria necessidade de importar jogadores de 

outros estados. 

Antes disso, em 1942 o Departamento de Futebol esteve por ser fechado. 

Segundo o Dr. Renato Souza, que na 6 poca ja integrava a diretoria do clube e mais tarde 

viria a ser presidente (Dr. Renato, como 6 conhecido no Grmio,6 pai do atual Ministro 

da Educaao Paulo Renato Souza; delegado de policia aposentado, foi tamb6m 

deputado estadual pelo PTh e teve seu mandato cassado na 6 poca da ditadura), o clube 

s6 no fechou gra9as a interven9o do Dr. Py (ver adiante), chamado a s pressas para 

aplacar os 合  nimos dos demais dirigentes. Ainda de acordo com o depoimento do Dr. 

Renato, o clube tinha dificuldades para se adequar s novas exigencias do 

profissionalismo, especialmente no que se refere s questes econ6micas, sal自rio dos 

jogadores e comissao tcnica, compra e/ou aluguel do "passe" dos atletas, despesas com 

treinamentos, viagens e, at6 mesmo o Fortim da Baixada, orgulho dos primeiros 

gremistas, precisava ser substitudo 
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O fim do amadorismo impunha certas exigncias com as quais o Grmio no 

concordava, entre as quais, a admissao de negros no time. Eram pessoas de bem, como 

o Dr. Fulano,7 amigo meu, incapaz de negar atendimento m'dico a um pobre ou um 

negro que ndo tivesse dinheiroにJ mas no queria negro no Grmioのr. Renato). 

O foco de resistencia, usava a "tradi 9 ao" como argumento para barrar os negros. 

Para romper com a "tradi9o" era preciso que o Conselho Deliberativo se manifestasse 

favoravelmente e, sendo o Conselho o portador da "tradi 叫o", a segrega9ao persistia. Os 

conselheiros, ou melhor, o foco de resistencia que dele fazia parte, alegava a existncia 

de uma "clausula" imposta pela familia Mostardeiro, de quem o Grmio adquirira o 

terreno da Baixada. Tal cl自usula nunca chegou ao dominio p丘blico e 6 bem prov自vel 

que jamais tenha existido e se era apenas um "acordo de cavalheiro" poderia ter sido 

renegociado. Seja como for, o certo 6 que os trmites burocrticos para que a "ruptura 

da antiga tradi9ao" fosse efetivada tinham que passar pelo conselho e este era 

terminantemente avesso s reformas. 

Porm, quando os interesses convergiram, nada impediu que se reformulasse 

prontamente os estatutos. Sendo assim, em 1946, talvez o perodo mais intenso da crise 

de resultados vivida pelo clube at entao, 

coube ao egrgio Conselho Deliberativo a nobre tarefa de submeter a 
aprova9ao (...) uma altera9o nos Estatutos (...), calorosa e 
unanimemente aorovada. com  o seguinte teor: "ARTIGO 161 - O 
GREMIO FOOT-BALL PORTO A EURENSt, alem das categorias 
de s6cio constantes do artigo 40 de seus Estatutos, ter mais a de 
"PATRONO DO (iREMIO", cujo titulo somente sera contendo a um 
associado. S li nico - Como homenagem esnecial e em atencao aos 
servi9os excepcionais prestacios ao uicniviiu ruo i -tiu.i ruit lo 
ALEGRENSE, 6 conferido ao Professor Dr. AURELIO DE LIMA PY 
o ttulo de PATRONO. O PATRONO tem o direito de comparecer s 
sess6es de diretoria, propondo, discutindo e votando (Grmio 70, 
"Edi9乞o Especial": 153) 

E evidente que a escolha do Dr. Py para ocupar o cargo de patrono, a prpria 

cria 言o deste posto e as atribula6es da 6 poca indicam se tratar de uma simples 

homenagem prestada ao ex-presidente do clube, fundador e presidente por longo 

perodo do Conselho Deliberativo. Longe de ser um cargo decorativo, o monarca 

gremista era dotado de poderes que lhe permitiam intervir em todas as esferas do clube, 

70 Omito o nome a pedido da fonte 
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sempre que julgasse pertinente e enquanto tivesse disposi9乞o para tal. 71 Do ponto de 

vista politico, a nomeaao do Dr. Py pode ser interpretada como uma tentativa de 

arrefecer as disputas internas e possiveis desaven9as entre a administraao - executivo ・  

e o conselho - legislativo ・  do clube. 

Entre o cargo rec6m criado e seu primeiro ocupante, havia uma identidade tal a 

ponto de no se poder desvincular um do outro. Em outras palavras, o patronato era 

uma funao tao talhada ao Dr. Py que foi criado a sua imagem e semelhan9a. Neste 

particular, tanto o Dr. Renato quanto Seu Bordin (historiador do clube), s乞o unnimes 

em relaao a presen9a conciliadora, aglutinadora e ponderada do Dr. Py. Tanto 

verdade que, desde a morte do Dr. Py, em 1949, apenas um outro conselheiro foi 

homologado patrono do clube e, segundo informa96es de Seu Bordin, ja se votou, 

inclusive, a supresso do artigo 161. Com  a morte do segundo patrono, Dr. Fernando 

Kroeff, ocorrida em agosto de 1997, o cargo foi definitivamente extinto, e as raz6es so 

compreensiveis: criou-se dentro do Conselho uma disputa tao acirrada entre os 

postulantes a patronagem que desvirtuou-se a prpria razo de sua existencia. 

A aclama9ao un含nime do Dr. Py revela, por um lado, como deveria ser 

processada a escolha do patrono e, de outro, atesta o prestigio daquele que havia 

presidido o clube em nove oportunidades, entre 1912 e 1930, e o Conselho Deliberativo 

de 1937 a 1943. ilustre entre os ilustres, Dr. Py tamb6m se destacou como primeiro 

presidente da Federa をo Rio-Grandense de Desportos, Diretor da Faculdade de 

Medicina, reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul entre 1937-39, e tres 

vezes deputado estadual (1925, 30 e 34) pelo Partido Republicano, de inspira o 

positivista. Entre tantas credencias inclua-se o forte vnculo afetivo que ele e outros 

membros de sua familia - Jorge Py, seu irmo mais mo9o fora jogador do Grmio na 

d6cada de vinte - nutriam pelo Grmio e, acima de tudo, a clareza das convic96es que 

norteavam sua atuaao no clube e na esfera mais ampla da sociedade. A manifesta o 

mais eloqiente do modo como pensava o Grmio ocorreu no seu discurso de posse 

que, por orientaao do ento presidente Jos6 Gerbase, foi reproduzido na i ntegra no 

livro de atas e posteriormente reeditado em v自rias publica6es do clube. 

Penso que todos os clubes deviam tomar como lema a m自xima da 
filosofia comteana que reza: "AMOR POR PRiNCIPIO, ORDEM 
POR BASE E PROGRESSO POR FIM". Isso, aplicado ao esporte, 

" Segundo a Folha da Tarde (10/12/46) urn dos prop6sitos do Dr. Py era promover a fusao entre 
o Gremio, a Sogipa e o Club Canottieri Duca Degli Abruzzi, ou Cruzeiro, como passou a se chamar a 
partir do Estado Novo. J o Dr. Renato, desmente, veementemente, esta informa 豆o que, segundo ele, nao 
passa do boato do jornal. 
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seria: "Apresentaao pblica de um padro de dignidade esportiva 
servida por insofism自vel cordialidade, sinceridade de atitudes, 
lealdade e fraternidade, o que integraria o AMOR por principio. 
Procurar o engrandecimento e a prosperidade de seus clubes, o que 
seria a base construtora e ordem, a disciplina e a obediencia por base, 
e o engrandecimento e a prosperidade que seria o objetivo ou fim do 
postulado. 
E 6 sob a 6 gide desse principio que eu formulo o CREDO DO BOM 
GREMISTA: 
CREIO no Grmio Foot-Ball Porto Alegrense porque sempre foi,6 e 
serh um propugnador leal e honesto do esporte integralmente pelos 
esportes e para o esporte, com a finalidade bendita do aprimoramento 
fisico e moral dos seus associados mo9os. 
CREIO no Grmio porque ele 6 um dos baluartes da grandeza 
esportiva do nosso querido Rio Grande do Sul 
CREIO no Grmio porque ele 6 um centro de brasilidade de nossa 
mocidade. 
CREIO no Gremio porque ele foi,6 e ser forte nas horas alegres 
como nas tristes. 
CREIO no Grmio porque propicia aos mo9os associados as bases de 
uma educa9ao fisica, preparando uma gera9ao s5 e forte para o 
engrandecimento de nossa P自tria. 
CREIO no Gremio porque sempre defende as boas causas da 
mocidade. 
CREIO no Grmio porque 6 um centro de educaao e luta da virtude 
contra o vicio. 
CREIO no Grmio porque, procurando integrar a frmula do MENS 
SANA IN CORPORE SANO, ele batalha para a forma9ao fisica e 
mental do homem para as lutas da vida. 
CREIO no Grmio porque ele e , a um s6 tempo, um centro de 
irradiaao esportiva e de educa9ao moral. 
CREIO no Grmio porque, trabalhando pelo aprimoramento da ra9a, 
colabora na forma 豆o de uma ra9a eugnica para o nosso futuro. 
CREIO no Grmio porque a tradi9ao mant6m a familia gremista 
unida, forte e entusiasta. 
CREIO no Grmio porque ele cultua a tradi9ao dos seus feitos atravs 
de vrias gera96es. 
CREIO no Grmio pela vibra 吾o de alma que esse culto real9a. 
CREIO no Grmio pela continuidade de suas vit6rias glorificadoras 
CREIO no Grmio por tudo isso, e mais, pelo destemor de suas 
atitudes na defesa do bom nome esportivo da nossa amada gleba. 
CREIO, por fim, no Grmio, com o entusiasmo que faz milagres, pelo 
bem de todo gremista sincero. 
Pe9o perdao a familia gremista pelo pouco que aqui fica dito em face 
do muito que mereceria ser dito. (Mosqueteiro, n i; ano 1:2) 

O "credo do bom gremista" se notabilizou como a "ora 豆o do Dr. Py". Embora 

pensado e proferido num contexto muito peculiar, no ha qualquer indcio de que a 
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"oraao" traga elementos novos ou contraditnos com a atuaao do Dr. Py em 

diferentes esferas diretivas do Grmio. 

Numa perspectiva mais ampla, os vnculos do Positivismo com o esporte e a 

Educa9ao Fisica sao bem conhecidos. Para um clube como o Grmio que viveu 

intensamente a ascensao e derrocada do amadorismo no futebol, a presena de no96es 

comteanas nao deve causar estranhamento. Outros clubes, e o esporte como um todo, 

encontraram no pensamento m6dico-higienista e, por extensao, no Positivismo, um 

suporte te6rico adequado.72 

De outro modo, o discurso do Dr. Py apenas ratifica determinadas filia96es cuja 

procedencia poderia ser detectada indiretamente. Se as premissas positivistas foram 

determinantes para o sucesso do Grmio, especialmente at6 a d6cada de quarenta, a 

reciproca tamb6m 6 verdadeira. Em outras palavras, a disciplina, a organizaao e as 

conquistas do Gremio, invariavelmente atribuIdas ao trabalho perseverante e a 

dedica o de seus atletas, dirigentes e associados, criaram um terreno apropriado para a 

disseminaao de tais id6ias. 

Al6m de se constituir numa importante prova documental, o "credo do bom 

gremista" impressiona pela clareza e contundencia das manifesta96es ali expressas mas, 

6foroso admitir, a trajet6ria do Grmio independe de sua existencia, embora nao se 

possa dizer o mesmo a respeito do Dr. Py. Sua nomea 乞o como patrono e todas as 

manifesta96es da decorrentes adquirem maior relevncia quando cotejadas a partir do 

contexto gremista da d poca. Como j自  frisei anteriormente, o clube estava mergulhado 

numa verdadeira crise de identidade agravada pelos resultados negativos do time, se 

bem que, estes 自  ltimos, antes de serem a causa constituiam-se num sintoma daquilo que 

se passava nos bastidores. 

Sem a ret6rica dissimulativa que notabiliza os dirigentes de clubes, Oswaldo 

Rola daria, anos mais tarde, um depoimento contundente e preciso do Grmio daquela 

epoca. 

O Grmio estava muito mal, o Noronha - seu maior jogador - voltando 
da Sele9ao Brasileira e rebelando-se contra os dirigentes, o clube 
falindo, muitos associados at6 querendo que fechasse (...). E o Inter, 
ainda por cima, com um time que era muito bom (...). O Grmio no 
tinha nem jogadores suficientes para fazer o time, de modo que 
tivemos [Foguinho era o t6cnico na 6 poca] at6 que colocar o "Seu" 

72 Cf. Soares (1994), especialmente "Em nome da sade do corpo social" e "A educa9ao Fsica no 
Brasil: sa立de, higiene, ra9a e moral". 
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Gomes. (...) Acontece que no Grmio ele era apenas "marrecao" 
(gandula)" (in: Dienstman, 1987:17). 

Se este epis6dio tivesse se passado em um clube de segunda linha, ele seria 

apenas c6mico. Como ocorreu no Gremio, deve-se interpret-lo como indicativo do 

caos poltico, administrativo e financeiro da 6 poca. Em razo desse contexto, os 

discursos de posse dos presidentes da d6cada de quarenta - boa parte deles sequer 

conseguiu completar o mandato73 - evocavam, invariavelmente, o "passado glorioso" e 

a necessidade de resgatar a "tradi9言o" do clube. Nesta linha, a nomeaao do Dr. Py e o 

poder que lhe fora outorgado tinham como objetivo reconduzir o clube ao trilho do qual 

se distanciara; ele era a pessoa-simbolo das "tradi96es" e das "gl6rias da famlia 

tricolor". Se pairasse qualquer d丘vida acerca disso ela seria redimida anos depois, mais 

precisamente em 1957, atravs de um pronunciamento de Martim Aranha. 

Povo que nao tem tradi9ao nao 6 povo,6 um aglomerado passageiro 
Assim, meus senhores e minhas senhoras, se hoje no tivssemos, 
aqui, em plena Semana Tricolor, comemorando o 540 anivers自rio do 
glorioso Grmio relembrando seu passado de gl6rias, evocando a 
mem6ria dos que ja nos deixaram e saboreando os feitos que 
enobrecem nossa gente, por certo, n豆o justificaramos a nossa razo 
de ser, nem tampouco teramos mais alma ou for9a para gritar, a todo 
pulm豆o, dois simbolos de nossas tradi96es: Aurlio Py e Eurico Lara 
(Revista do Grmio, no11; ano 11:9) 

Pelo menos naquele 1946, a nomeaao do patrono e a conseqiiente mobiliza o 

extracampo, somada aos reforos trazidos do Rio de Janeiro, surtiram o efeito desejado 

e o Grmio impediu o heptacampeonato gacho do arquirrival. Porm, no ano seguinte, 

seria novamente massacrado pelo Rolo Compressor e a crise se intensificaria outra vez 

Jos6 Antnio Casa, eleito presidente no final de 1947, faz uma analise taxativa sobre a 

conjuntura poltica e administrativa do clube, algo no muito corriqueiro em se tratando 

do Grmio. 

(...) para afligir mais os inevitveis problemas que se apresentam num 
Clube da proje95o como o nosso, concorre tamb6m a constante 
ingerncia prejudicial, direta ou indiretamente, de elementos 

73 A instabilidade administrativa era mais um dos sintomas mais evidentes da crise. No (3rmio 
havia uma "tradi9o" de continuidade nos postos politicos mais importantes, entre os quais o de 
presidente. Embora os mandatos fossem de apenas um ano, o prprio Dr. Py fora presidente em 9 
oportunidades, e o Major Augusto Koch em outras 5, entre 1903 e 1930. Entre 1931 e 39, o Grmio teve 
cinco presidentes diferentes. No mesmo espao de tempo, entre 1940 e 1948, quando a crise foi mais 
intensa, nada menos de 11 nomes diferentes assumiram o Grmio e, posteriormente, quando os problemas 
foram superados, entre 1949 e 57, apenas Satumino Vanzelotti e Aiy Delgado ocuparam o posto m自ximo. 
Nos anos mais intensos da crise, em 1942, por exemplo, 3 nomes diferentes passaram pela presid6ncia e o 
mesmo iria se passar entre 1947 e 48 (Hist6ria do Grmio, n。  1-5). 
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desagregadores, os chamados "gremistas de fachada", que se intitulam 
"prceres", sem excluir tamb6m certos benem6ritos que no honram a 
forma o espiritual e esportiva que conseguiram no seio confortador 
da gloriosa familia tricolor, e cuja eliminaao se imp6em 
imediatamente, a bem da d tica e disciplina desportiva. 
E constrangedor declarar que nos 自  ltimos anos, houve descuido e 
negligencia - permaneceu-se no c6modo "laissez-faire" e n乞o foram 
estruturadas as bases econ6micas do nosso clube. 
Penso portanto, que ja se toma inadi自vel uma reaao, mediante uma 
completa transforma o em nossos velhos metodos (...) (Mosqueteiro, 
が5: ano I:2. 

Romper com "nossos velhos mtodos"? Quais deles, afinal? Polida e 

indiretamente, o novo presidente mostra-se c6nscio das contradi96es enfrentadas pelo 

clube. 

Entendo que as consequencias do profissionalismo transformou 
inteiramente o modo de se estabelecerem as rela6es, n豆o s6 entre os 
clubes e os jogadores de futebol, como dos prprios clubes entre si, 
visto que s乞o neg6cios a efetuar, deixando de haver cabimento para 
preocupa6es sentimentais ou para atitudes inspiradas em meros 
caprichos (idem). 

Os caprichos e sentimentalismos aos quais Jos6 Casa se refere como causadores 

dos problemas do Grmio nao estao explicitos, mas pode-se deduzi-los facilmente. A 

segregaao racial era um dos "caprichos" mas no o 丘  nico dos "velhos m6todos" que 

necessitavam ser urgentemente repensados. A "tradi 9 ao" tornar-se-ia, dai por diante, o 

campo de batalha entre os conservadores e os reformistas. Para os primeiros, a no9きo de 
tradi9豆o englobava todo o passado do clube, suas conquistas dentro de campo, os 

procedimentos administrativos e os principios morais que lhes davam suporte. Para os 

reformistas, muito mais pragm自ticos, importava resgatar a hegemoma futebolistica 

mesmo que para tanto fosse necessrio extirpar alguns "sentimentalismos" considerados 

ultrapassados, dentre eles a cren9a nos valores do amadorismo. 

Quando o Dr. Py justificou seu credo, ele simultaneamente definiu quem era o 

Grmio.74 Ao proceder desta forma, deixou claras algumas orienta6es seguidas pelo 

74 i 	"---- I 
u creao co oorn gremista pode ser lido como um texto clssico de asser 言o e razo: a 

Prirneira aェirma ーー’creio no tiremio'ノー e a segunda justifica -'争orque・・・”・ Com pequenos arraiりos de ordem 
smtatica, sem contudo provocar qualquer altera 豆o de natureza semntica, pode-se abstrair de cada frase 
a)uina.aennlaosoore o ser no qual se depositavam as cren9as, neste caso o Grmio e b) a afirma 瓦o de 
pnncipios que suosisnam independente da entidade a qual estavam associadas. Por exemplo, a frase "creio 
no旦emio porque eie e um aos baluartes da grandeza esportiva do nosso querido Rio Grande do Sul" 
poaena ser aecomposta em: a U (irmio' um dos baluartes da grandeza esportiva do (...) Rio Grande do 
aul; e O) creio na granaeza esportiva do Kbo (irande do Sul. Para os prop6sitos deste trabalho e da 
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clube entre as quais devem ser destacadas a segrega 乞o racial - "(creio no) [o] Grmio 

(porque), trabalhando pelo aprimoramento da raa, colabora na formaao de uma raa 

eugnica para o nosso futuro - e a profiss豆o de f no amadorismo - "(creio no) [o] 

Grmio Foot-Ball Porto Alegrense (porque) sempre foi,6 e ser um propugnador leal e 

honesto do esporte integralmente pelos esportes e para o esporte, com a finalidade 

bendita do aprimoramento fisico e moral dos seus associados mo9os" 

Se o "credo do bom gremista" no era apenas um discurso oportunista, mas uma 

espcie de carta de principios s6 formulada tardiamente mas desde muito vigente no 

grmio, e no indcios para crer no contrrio, pode-se afirmar que a nomeaao do Dr. 

Py como patrono serviu apenas para protelar a crise, O hiato entre as novas exigncias 

do profissionalismo e a cren9a reiterada no amadorismo apontavam um futuro pouco 

promissor para o clube. A necessidade de intercambio com agremia96es de outros 

estados e o incremento dos negcios exigiam maior competitividade dos clubes e um 

dinamismo administrativo com os quais o Grmio nao estava habituado. Al6m de fechar 

suas portas para os negros, exigia de seus jogadores apego e dedica9ao. S6 que o "amor 

ao clube", a exemplo de Lara, Foguinho, Luis Carvalho e outros tantos j n言o era mais o 

mesmo. Os tempos eram outros, e o dinheiro tornara-se um mediador da rela o 

jogador/clube, sendo o pr6prio "amor ao clube" proporcional ao valor dos sal自rios. 

Criava-se um ambiente de desconfiana generalizada dos torcedores e dirigentes, 

especialmente destes ltimos, em relaao aos jogadores profissionais 良  medida que 

permaneciam enrai7adas as no96es do amadorismo, "do esporte pelo e para o esporte" e 

do fair-play. O verdadeiro desportista era algu6m cujas atitudes se pautavam pela 

abnega o, entrega e superaao; virtuosismos que, para os gremistas, eram 

incompativeis com o dinheiro 

Embora o Grmio no se reduzisse a um grupo restrito de dirigentes enredados 

em seus prprios egos, o rumo das discuss6es tornava-se cada vez mais preocupante, 

com o clube correndo s6rios riscos de tornar-se moribundo. Como a trajetria do 

Grmio e o prprio futebol haviam se consolidado no imagin自rio popular, esta hiptese 

era bastante remota. Se os "velhos m6todos" e as antigas tradi96es contribuiam para 

aprofundar a crise ao inv6s de arrefec-la, j自  estava na hora de produzir algo novo. As 

gl6rias do passado haveriam de ser lembradas, mas era necessrio reinventar o Grmio, 

atualiz-lo e, principalmente, populariz自-lo. Motivados pelos lucros de distin9ao e, 

afirma 百o que exigiu esta nota interessa-me a decomposi9石o "a", ou seja, aquela que define o Grmio da 
poca, na perspectiva do Dr. Py e daqueles que o aclamaram patrono. 
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portanto, mais sensiveis a performance do clube, os "notveis" foram se afastando, 

gradativamente, a medida que a crise de resultados se intensificava e o prestgio do 

Grmio agonizava. O que, diga-se de passagem, no foi de todo ruim para o clube, antes 

pelo contr自rio. Jh os torcedores, evidenciando um dos aspectos mais instigantes do 

pertencimento clubistico, davam mostras da intensidade da paixo pelo Grmio mesmo 

em meio a cnse. 

4.2.2. A mobilizaao dos torcedores e o fim da crise 

Com a chegada de Vanzelotti a presidencia, definido por Dr. Renato Souza 

como o grande presidente da histria do Grmio, os ares do profissionalismo 

come9aram a soprar mais forte na velha Baixada e, se me permitem uma ironia, quase 

puseram-na abaixo. Sabendo que os "caprichos da tradi恒o" eram os grandes 

responsaveis pela crise de resultados, Vanzelotti tratou de extirpa-los de forma lenta e 

gradativa, "para no causar muito impacto" (Coimbra & Noronha, 1994:67). 

A mudan9a da Baixada para a Azenha, com a constru9ao do Estdio Olimpico, 

era uma medida admitida e siudada por todos e, sendo assim, o Conselho nao se 

opunha. Ja o fim da segrega9豆o racial teve de ser imposto, em 1952, 良  revelia dos 

ilustres conselheiros (ver "Grenal em preto e branco", Cap. ifi). Antes disso, porm, o 

Grmio haveria de protagomzar um dos epis6dios mais bizarros e deplorveis de sua 

histria: a versao gremista do "p de arroz".75 

Aquele 1949 representou a primeira gesto de Saturnino Vanzelotti 
como presidente do Grmio. Era o inicio de um doloroso processo (...) 
cujo objetivo principal era acabar com a norma dos estatutos que 
impedia o clube de incluir em sua equipe de futebol atletas de cor. 
(...) Mas o bem intencionado presidente sabia que nao conseguiria 
derrub-la com um chute de primeira, porque parte do conselho ainda 
mantinha fortemente enraizado o preconceito racial. Optou pela ttica 
do "tanto bate at que fura" e aos poucos foi amorenando o time. O 
meio-campista Hermes, por exemplo, campe乞o naquele 49, era negro 

75 Foi como ficou conhecido o mulato Carlos Alberto e, em fun9ao dele, o pr6prio Fluminense do 
Rio de Janeiro. Para driblar os olhares obtusos da aristocrtica torcida do Fluminense, Carlos Alberto 
usava p6 de arroz no rosto e no cabelo. Flagrado pela torcida do seu ex-clube, o Am6rica, foi 
ridicularizado e. desde ento. com  ou sem Carlos Alberto. o Fluminense nassou a ser "saudado" nelos 
torceaores nvaxs. como --o ciuDe ao po ae arroz( mario runo, 1)ox'z).b oom msar ainda, que o 
epis6dio envolvendo o atleta do Fluminense ocorreu no ano de 1914, multo antes, portanto, do "p6-de- 
arroz" gremista. 
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e, por isso, vivia uma situaao constrangedora. Os coborados que 
cruzavam por ele nas ruas perguntavam: 
- O que voc6 est自  fazendo no Grmio, traidor da raa? 
Hermes agientava calado. Precisava de dinheiro para sobreviver e, 
al6m disso, gostava muito do clube. Sua atitude, inicialmente criticada 
e considerada submissa na verdade foi decisiva para que Vanzelotti 
pudesse aos poucos dobrar os mais preconceituosos de seus 
conselheiros. Estes, diante do fato inegvel que era a presen9a de 
Hermes como ponta-de-lana titular, diziam que o jogador tomava 
muito sol e era, isto sim, bronzeado (Coimbra & Noronha:66-70). 

Coincidncia ou nao, o "amorenamento" teve' inicio no mesmo ano em que 

faleceu o Dr. Py. Nao quero crer que tenha sido ele o 丘  nico respons自vel pela insistencia 

com a segregaao mas, se nao era contrrio a inclusao dos negros, por que no se 

manifestou a respeito? Seja como for, o fim da segrega9ao tornara-se irremedi自vel, bem 

como a substitui9ao das "antigas tradi96es". Para tanto, era necess自rio que, al6m dos 

dirigentes, tamb6m os torcedores se mobilizassem e isto de fato ocorreu. 

Neste processo de mobilizaao dos torcedores, que culminou com a reinven o 

de algumas "tradi96es", o hino do Grmio ocupa um lugar de destaque. Nota-se o 

apre9o que os torcedores tem por ele pela frequencia e pelo entusiasmo com que 

cantado. A letra e a mhsica sao maravilhosas dizem os torcedores; foram compostas por 

Lupicinio Rodrigues e, afinal, trata-se do hino do "clube do cora o". Tudo isto6 

verdade, s6 que os torcedores de outros clubes tamb6m exaltam a beleza de seus hinos 

e, no caso dos clubes do Rio de Janeiro, foi ningum menos que Lamartine Babo quem 

os comp6s. Entao, como compreender as razes pelas quais os gremistas tem um apre9o 

diferenciado pelo hino do seu clube? Onde reside esta particularidade?76 

Todos os chamados grandes clubes do futebol brasileiro possuem, alm das 

cores que caracterizam seus uniformes, uma s6rie de simbolos com os quais podem ser 

identificados, dentre os quais se destacam os hinos, as bandeiras, distintivos, totens, 

entre outros.77 Embora constantemente remodelados, os uniformes preservam as 

mesmas cores desde a funda9ao dos clubes e o mesmo se pode afirmar acerca das 

76 Sao perguntas diflceis de serem respondidas a medida que envolvem juzos de valores. 
Demonstrar o apre9o dos gremistas 6 tarefa relativamente simples mas o mesmo no se pode dizer quando 
se afirma que eles apreciam mais seu hino que outros torcedores os seus. Se esta constata 豆o6 
procedente, ento deve-se tentar justific-la Minhas impresses de campo sao decorrentes da compara o 
inevit自vel entre os torcedores gremistas e coborados e s乞o partilhadas por jornalistas do centro do pas cujo 
universo comoarativo 6 bem mais amolo. 

'' A respeito da manlpulaao destes simbolos por parte das Torcidas Iirganizaaas, especiaimente 
dos animais que s乞o operacionalizados como totens, ver "As marcas distintivas" (Toledo, 1996a:52-61) 

149 



bandeiras.78 Os totens - animais, personagens de revistas em quadrinhos, santos, etc ー  
sao mais recentes e, alheios a tutela dos conselheiros, sao inventados pelos prprios 

torcedores. J自  os hinos datam do final dos anos quarenta e incio da d6cada seguinte. 

Em geral foram escolhidos atravs de concurso, como o do Internacional ou, no caso do 

Rio de Janeiro, Lamartine Babo os comp6s em s6rie - embora fosse flamenguista. 

No caso do Grmio, as datas coincidem, mas o processo foi bem diverso e talvez 

isto explique, em parte, o apre9o diferenciado que os gremistas tem por ele. Poder-se-ia 

dizer que o Hino do Cinqienten自rio se imp6s ao "oficial", escolhido em concurso 

pblico no Cine Teatro Carlos Gomes, e as raz6es pelas quais isto ocorreu devem-se a 

verossimilhana entre a letra de Lupincio e o contexto da 6 poca. Trata-se de uma 

esp6cie de inven9o coletiva, tendo Lupicinio o m6rito de ter juntado, em 1953, v自rios 

fragmentos que estavam na mem6ria dos torcedores e combin-los adequadamente. 

Tudo come9ou muito antes, em plena crise de resultados, o que nao implica, 

necessariamente, crise de pertencimento, como recorda Salin Nigri, na 6 poca 

bibliotecario e assessor de contabilidade do Gremio. 

切na vez kvamos dezoito vages de trem ルtados de torcedores α 
M'vo Hllmburgo(..り．  
Se consegussemos uns cinqilenta ou sessenta torcedores,a Viaぐdo 
Frrea levaria toda a delegaぐdo de trem. Num iriam os jogadores, α 
direぐdo, aquek coisa toda e se eu conseguisse uns cinqロenta 
torcedores iria outro vago. Ai na segunda予ira eu saf com uma 
piha de papel almaco：ー Arlei, vamos, vamos, ndo vamos; ah, ento 
t. eu vou! Bota a: Arlei ndo sei das auantas. fl..) Quando chegou na 
sexta-feira, (che, come9ou afazer fila la na sede' - do (irmio Pr 
compr passagens pr ir a Novo Hamburgo にJ.Pr te encurtar α 
加tria, tchE, de hora em hora eu telefonava pro cara da Viα戸oe 
dizia: olha, mais um vago にJ e afila ndo acabava nunca. Foram 
dezoito vages, com gente sentada e em pd d s pampas. に.) Acho que 
foram mais de duas mil pessoas! 

7 g No caso do Grmio, o primeiro uniforme foi azul, havana e branco mas durou apenas um ano 
Com dificuldades de encontrar havana no mercado local, este foi substituido pelo preto, mantendo-se as 
tr6s cores que caracterizavam o "estilo ingles". Neste aspectb, o Grmio seguia um padro adotado por 
outros clubes "de elite" do futebol brasileiro, dentre os qJI2is, o Fluminense e o S乞o Paulo. Ap6s sucessivas 
mudanas, em que o Grmio copiou o iniforme dos remadores, adotou, em 1929, as trs listras verticais 
que ainda hoje identificam o clube; o que mudou de l自  para ca foram o design, constantemente atualizado, 
e os chamados fardamentos reservas. Em rela 乞o s bandeiras, o Grmio teve quatro, incluindo a atual. 
Exceto a segunda, que imitava a brasileira - veio a tona depois que o Grmio venceu a Sele9ao do Uruguai 
em 1916 e teve de ser substituida, em 1944, por ordem do Conselho de Seguran9a Nacional - as demais 
no sunerem alus6es a outras instituic6es. Cf. Nacao Tricolor (Ano L n 1: 14.3 6-7. 

'I Tanto o (.irCmio quanto o Inter mantiveram, ate os anos sessenta, sedes no centro de Porto 
Alegre. Era onde os associados se reuniam para discutir futebol, praticar jogos de salo, pagar as 
mensalidades e outras atividades afins. A sede do Grmio ficava na Rua da Praia, esquina com a Caldas Jr., 
no eifrio onde atualmente esth o Correio do Povo. 
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O jogo amistoso foi realizado no inicio de junho de 1945, ano em que o "outro" 

chegaria ao hexacampeonato. Marcava a estria de Beresi, um argentino buscado pelo 

Grmio no Rio de Janeiro e isto explica, em parte, a mobiliza o dos torcedores. O 

sucesso da excursao, independente da vit6ria de 2 a 1 sobre o Floriano, representou o 

inicio de um processo de mobilizaao dos torcedores. 

Na 6 poca com 19 anos, Salin saiu-se tao bem neste epis6dio que passou a 

reivindicar mais espao e autonomia para organizar os torcedores. Segundo ele, o 

Gremio se ressentia por no ter alguem como Vicente Rao, popularssimo antes mesmo 

de ter sido eleito Rei Momo e chefe da torcida dos "outros". Os dirigentes gremistas 

no se opuseram, embora tivessem ressalvas quanto a s consequencias de se entregar 

para uma pessoa to jovem um cargo que exigia tanta responsabilidade. Armando 

Ciaglia, respons自vel pelo quadro social decidiu ento efetivar Salin como chefe dos 

torcedores e Francisco Maineri, chefe de Salin; 

()wn cara que tinha uns quarenta anos, gordo, barr稽udo()e eu 
logo vi que a intenぐdo dele 一 Ciaglia 一 era pro cara esse me controlar, 
me cortar aなwna bobagem que eu quisesse fazer. Af eu comecei α 
ノhzer戸ixa no camPq P町,ei P icado, soltar)b8uete (,.) 

Querendo ou no, o Grmio estava se popularizando e nao era porque sua 

torcida ganhasse novos adeptos, mas pela forma inusitada com que passara a se 

comportar nos jogos. Muitos gremistas ilustres criticaram e outros tantos mostraram-se 

c6ticos quanto ao futuro carnavalesco da torcida. Para eles, aquilo era coisa da torcida 

do "outro"; o Grmio era diferente, sem tanto estardalha9o. Prova disso 6 que o termo 

"torcedor" 6 pouco freqiente nas fontes letradas mais antigas do Grmio, onde, em 

geral, aparece "associados e simpatizantes" ao inv6s de "torcedores", como na 

atualidade. De outra parte, sao freqientes referncias s "torcedoras", como se coubesse 

a estas o papel de co-participa9o, agita9o, enfm, aquilo que, nos dias de hoje, esta a 

cargo das Organizadas. 

Contrariando as expectativas, as faixas e foguetes tiveram grande aceita 言o do 
pblico e tornar-se-iam indispens自veis da por diante. Atento, Vicente Rao percebeu a 

guinada gremista e, em tom sarcstico, confeccionou uma enorme faixa com a seguinte 

mensagem: "Imitando crioulo, hem?" (Revista Beira Rio 25 Anos, 1984:36) 

Se a popularizaao era salutar, a comparaao nem tanto; pior ainda era a 

acusa95o de "imitaao". Como sempre fora e permanece sendo, haveria de se orquestrar 

a diferena, por menor que fosse. 
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Ela surgiu mais por causa desse jogo do Beresi, dessa e,xcurso de 
trem. Todo mundo falava, todo mundo comentava que a torcida do 
9rmio era formidvel: onde o Grmio vai, a torcida vai junto. 
Na queた  中oca. ndo havia essas excursうes de 6 nibus pelo interior e 
ento era aquele negcio, todo mundo dizia: onde o Grmio vai, α 
torcida vai ノ“nto,a torcida do Grmio vai com o Grmio onde o 
Grmio pr e tal (...). Da 'que estava caindo de maduro afaixa: 
"Com o Grmio/Onde estiver o Grmio" (Salin Nigri) 

A estria da faixa no foi muito animadora. Ocorreu no jogo de abertura do 

Campeonato Gacho de 1946 contra o Renner, cujo campo se localizava no final da 

Avenida Sertrio, prximo a fabrica de A. J. Renner. O Grmio perdeu por 4 a 2 com 

faixa e m9squeteiro juntos.8O De qualquer modo, a faixa e o mascote acompanharam os 

torcedores durante todo o campeonato e, graas a conquista do Gremio, acabaram sendo 

incorporados como i cones do clube. Em agosto daquele ano, o Grmio voltaria a editar 

uma revista, como ja o fizera na d6cada de dez. A id6ia nao era nova mas o nome da 

revista ー  "Mosqueteiro" ー  comprovava o prestigio do mascote tricolor. 

O mesmo ocorreu com a faixa, cujo e xito pode ser atestado nas controv6rsias 

que se seguiram. Sua paternidade 6 disputada at6 hoje entre Salin Nigri e a familia 

Obino. Um epis6dio de campo ilustra muito bem esta disputa e revela detalhes 

importantes sobre a rela9豆o torcedor-dirigente. Ao me despedir de Salin Nigri, no dia 

em que conversamos sobre a invenao do slogan gremista, este me solicitou, 

emocionado, para que eu confinnasse em meu trabalho que "Com o Grmio/Onde 

estiver o Grmio" era de sua autoria. Fao-o aqui nao apenas como um gesto de 

reciprocidade, mas tamb6m porque outros gremistas daquela 6 poca confirmam a verso 

precedente.81 

go 一  」  ‘ ，. 
ー  -If - ?egunuo さa讐・  o mosqueteiro. toi mesmo mven9o do charlsta Pompeu, da Folha da 
iaroeioxeio ao 1-ovo. Antes mesmo ae iniciar o Campeonato (iacho de 1946, disputado apenas pelos 
civaes ae J'orto Alegre, ak'otha da Tarde ja anunciava que, s teras e sextas-feiras, seriam publicadas as 
enarges. ao rompeuー  e razia uma breve 一  explanaao sobre o enredo e o perfil dos personagens. 
xtesumioamente, ．ー’u Casamento da Rosmha" era uma metfora sexual na qual a Rosinha, "mo9a esbelta e 
valoosa, simoonzava o campeonato e, seus pretendentes, os clubes. Tinha o Z6 Marmita, representando 
os coioraaos - 1 aemocrata 一  cem por cento/quando surge o povo grita/Salve o Dr. Marmita'-, o 
Mosqueteiro, gremista - 、、  esgrunista das palavras e da pelota" -e outros como o Seu Dindirn, do Fora e 
LUZ - cume ugano aL.Mmpanma CamS, responsavel pelos bondes - e o Seu Sert6rio, do Renner - um dos 
ultimos ー  ciubes de tabrica" do ttebol gacho e tamb6m o血  ltimo a vencer um campeonato estadual antes 
que a uupia ure-INal polarizasse a disputa; depois de 1954 apenas os dois "grandes" da capital sairiam 
venceaores. o tierte cia semana seguia de acordo com os resultados do domingo e, a medida que se 
aproximava o nnai ao campeonato,. a Kosintia voltava suas aten戸es apenas para Z6 Marmita e 
Mosqueteiro; tencio, este Ultimo, seduzido a mo9a. Cf. Folha da Tarde entre 18/5/1946 e 1/10/1946. 

各」 A 一一‘ 一！」  」 	エ 	， 	 . . 	 , 	.. 	. ． 	一 	一  
. it paicmioaue一  ao slogan - poderia ser ate negligenciada no tOsse motivo de disputas e 

controversias. Aversao de Coimbra & Noronha (1994) converge com a minha e isto se deve, em grade 
parte, ao tato de termos consultado a mesma fonte. SalinNigri n豆o nega a contribui恒o de Alfredo Obino 
- e nao nIavio, seu soormno, como aparece em Coimbra & Noronha:64 - mas deixa claro que (...) eu criei 
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A consagraao definitiva do slogan viria alguns anos depois, mais precisamente 

em 1953. Era domingo, 19 de abril e o Grmio jogava a tarde contra o For9a e Luz, na 

Timbahva, bairro Santana. Lupicimo Rodrigues e um grupo de gremistas aguardavam a 

passagem do bonde que os levaria at6 o local do jogo, no Copacabana - um 

bar/restaurante situado na esquina das atuais avenidas Get丘lio Vargas e Aureliano de 

Figueiredo Pinto, na Cidade Baixa, mas que h自  poca ainda pertencia a Ilhota e era 

muito frequentado por boemios. Os bondes estavam em greve mas, "como bons 

torcedores", deveriam seguir o slogan e estar "Com o Grmio/Onde estiver o Grmio" 

Segundo Lupicinio Rodrigues Filho, Salin Nigri e outros tantos, o grupo come9ou a se 

impacientar at6 que algu6m sugeriu que fossem todos a pd.d Ato continuo, Lupicimo 

tomou um papel qualquer e, sentado a mesa do Copacabana, deu forma aos fragmentos 

Rumaram entao para o Timbahva cantando: "At6 a p6 n6s iremos/para o que der e 

vier/mas o certo 6 que n6s estaremos/com o Grmio onde o Grmio estiver." 

Gravado por Jo5o Dias, no ritmo da 6 poca, a "Marcha do Cinquentenrio" 

acabou substituindo uma antiga partitura para piano, cuja existencia at mesmo os 

gremistas mais antigos desconhecem, e se transformou no Hino Oficial do Clube.E 

interessante notar como em seu refro nao ha qualquer exalta9ao do clube, mas, antes,a 

fidelidade e ao desprendimento dos torcedores. Ao contrrio da maioria dos hinos dos 

"grandes" do futebol brasileiro, em que aparece, logo no inicio, uma exalta9ao ao 

clube,82 no caso do hino do Grmio, as dadivas so dirigidas aos torcedores; o "n6s" 

aparece duas vezes no refro do hino. Hh uma certa dramaticidade em "atd a p6 ns 

iremos" e "mas o certo 6 que n6s estaremos", que nada mais d do que uma prova de 

e alguns dizem, no sei se'verdade, que no Rio este slogan戸era usado pela torcida do Am'rica. Mas 
aqui no Grmioaidia foi minha e o Alfredo Obino s autorizouacompra da faixa; fui eu mesmo que 
escrevi e levei pr aquele jogo contra o Renner. J' Dienstmann (1987) afirma que a frase "foi instituida 
pelo dirigente Alfredo Obino (...) que mandou pessoalmente pintar a primeira faixa com o letreiro" (:8 1). 
Nesta verso, Salin figura como uma esp6cie de "porta-faixa", um papel secundrio e ate certo ponto 
decorativo muito diferente daquele por ele reivindicado. Mais desconcertante ainda 6 a vers五o "oficial" do 
clube, publicada na Hist6ria ilustrada do Grmio: "Alfredo Obino, entre outras iniciativas nas quais 
empregou a sua capacidade de trabalho, teve a seu favor a idia de criar o slogan e mandar confeccionar a 
primeira faixa com os dizeres: 'COM O GREMIO ONDE ESTWER O GREMIO', destinada a congregar 
a torcida gremista, missao confiada ao diretor desse departamento, Francisco Maineri (...) (n。  4:27). Como 
se percebe, Salin sequer d mencionado e isto lhe causa ressentimento; especialmente agora que, em razao 
de sua deficiencia visuaL s vivencia o Grmio neto rdio. 

8 2 NO caso do Inter, por exemplo, toda a primeira estrofe6 de exaltaao ao prprio clube. "Glria 
do desporto nacional/Oh Internacional/Que eu vivo a exaltar/Levas a plagas distantes/Feitos 
relevantes/Vives a brilhar. /Correm os anos, surge o amanh/Radioso de luz, varonil. /Segue tua senda de 
vit6rias/ Colorado 6 das gl6rias! Orgulho do Brasil (...). O hino do Cornthians segue a mesma linha: 
"Salve o Cornthians/ O campe豆o dos campees (...)"; e o mesmo ocorre com o hino do S豆o Paulo: "Salve 
o 垣color paulista ('..)".J no hino do Grmio, a men 乞o ao clube fica restrita a uma das estrofes, 
enquanto nas demais e no refro, exalta-se a pessoa do torcedor 
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fidelidade ao clube, mesmo que as vezes esta paixo seja correspondida, como no caso 

do Grmio daquela 6 poca. Porm, nada pode ser mais expressivo daqueles tempos 

dificeis do que "para o que der e vier", a rigor, a nica frase que Lupicinio inseriu por 

conta pr6pria no refro. Nem precisava fazer mais e, diga-se de passagem, dificilmente 

algum teria feito melhor do que o "poeta da dor-de-cotovelo" (Jardim, 199 1:85-90) 

Como afirma Leite Lopes, "o sofrimento, tema comum ao amor a ao ato de 'torcer' por 

um time, acaba sendo uma ponte entre a mhsica popular que canta a dor do amor e do 

futebol" (1994:83) 

Paradoxalmente, o clube identificado com a Baixada da Mostardeiro, no 

Moinhos de Vento, estava, na v6spera de seu cinquenten自rio,a s voltas com a Ilhota, 
reduto negro e bero de seu rival. No bastasse a contrata9谷o de Tesourinha, no ano 

anterior, o hino alusivo ao meio s6culo de sua funda9ao havia sido composto num bar 

da antiga comunidade africana e por um de seus mais ilustres representantes 

Tanto Tesourinha como Lupicinio contriburam decisivamente para reabilitar a 

imagem do Grmio arranhada pelas acusa6es de racista e elitista. O primeiro tornou- 

se simbolo da derrocada dos "antigos caprichos". Dentro de campo, a contribui9豆o de 

Tesourinha foi apenas regular mas, do ponto de vista simb6lico, a "cor que ele deu ao 

Grmio" serviu como uma esp6cie de divisor dea guas na hist6ria do clube. Embora no 

tendo o mesmo impacto de Tesourinha, a paixo de Lupicinio serviu como prova de que 

o Grmio tinha inserao popular e, acima de tudo, de que em se tratando de racismo 

nem o rival era inocente. Tanto 6 verdade que os depoimentos de Lupicinio justificando 

seu pertencimento acabaram num dos pain6is do Museu gremista 

Com o fim da segrega9ao dos negros, a constru9ao do novo estdio e a 

reinven9ao das tradi96es, cujo hino ocupa um lugar central, que no Grmio se 

processou, um tanto tardia e atribuladamente, a passagem do amadorismo para o 

profissionalismo e recriaram a id6ia de clube no imagin自rio dos torcedores. Claro que 

os pnmeiros anos dos clubes, seus modelos administrativos, seus procedimentos para 

inclusao/exclusao de associados e simpatizantes e os padres 6 ticos e estticos foram 

decisivos na constru9ao de uma imagem, de uma identidade que, condensada na e pela 

tradi9o, sきo ainda hoje objeto de discussao, O que mudou, fundamentalmente, foi a 

no9ao de pertencimento clubistico. Enquanto nos prim6rdios esta no9ao se configurava 

atrav6s de rela96es face a face, tendo os clubes uma existencia real, concreta, moldada 

良 imagem e semelhana de seus partIcipes, ja na dcada de quarenta os clubes passaram 

a ter uma existencia virtual cuja imagem passou a ser constituda, simultaneamente, em 

154 



espaos e tempos no necessariamente conectados e por pessoas e grupos no raro 

alheios 良  existencia uns dos outros. A crise do Grmio nos anos quarenta deveu-se, 

portanto, a intransigncia de seus dirigentes para com as transforma6es no a mbito do 

prprio flitめolブ  

A idia de "familia", por exemplo, sofreu uma transforma 豆o radical, embora 

seja dificil precisar em que momento isto ocorreu, mas creio que foi ao longo dos anos 

cinquenta e sessenta. "Famlia" ainda 6 uma expressao muito presente no cotidiano do 

clube, s6 que no mais para representar a totalidade dos "s6cios e simpatizantes", como 

fora at6 o final da dcada de quarenta, mas restrita aos conselheiros. No funeral do Dr 

Fernando Kroeff, por exemplo, Dr. Paulo Odone Ribeiro (presidente do Gremio no final 

da dcada de oitenta e, atualmente, deputado estadual pelo PMDB), fez inmeras 

referencias aos ensinamentos deixados pelo Fernando d famlia tricolor. A simples 

supressao do "Dr." indica uma forma diferenciada de tratamento entre pessoas de status 

equiparado e atesta a atualidade da id6ia de "familia". Mas repito, trata-se de uma 

no9ao restrita, em geral limitada aos membros do Conselho. De qualquer forma, uma 

no9ao laica da familia burguesa, moderna, nuclear, cujos indivduos e, neste caso 

pessoas, "Se aproximam por sua semelhan9a moral e pela identidade de gnero de vida" 

e, portanto, constitutiva de um "corpo social 自  nico" bem distinto da diversidade do 

mundo social (Ari6s,1981:178). Ou por outra, a "familia" e sua "tradi9ao" divergem, 

substancialmente, da heterogeneidade da na9ao-Grmio. A tarefa de definir o Grmio 

deixou de ser exclusivIdade de pessoas como o Dr. Py e o pertencimento clubistico6 

hoje professado em vrios lugares, por grupos distintos e das mais variadas formas. 

4.3. Pertencimento e e xtase coletivos 

Embora o pertencimento clubistico seja "eterno" e os torcedores se reconhe9am 

enquanto comunidade mesmo que dispersos no tempo e no espao, este sentimento 

precisa ser atualizado de tempos em tempos. Para isto existem os jogos ou, se se 

preferir, os rituais disjuntivos, momentos de intensa sociabilidade atravs dos quais se 

refora a coesao e o sentimento de pertena a na o, ja n豆o mais virtual ou imaginada, 

mas real e concreta. Como escreve Guibemau (1997), em rela9ao aos rituais do 

nacionalismo, 

nesses momentos, o indivduo esquece de si mesmo e o sentimento de 
pertencer ao grupo ocupa a primeira posi9o. A vida coletiva da 
comunidade coloca-se acima do indivduo. Atravs de simbolismo e 
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ritual, os indivduos podem sentir uma emo9豆o de intensidade 
incomum, que prov6m de sua identificaao com uma entidade - a 
naao - que os transcende, e de que eles ativamente se sentem Darte. 
N essas ocasioes (...) gannam tOr9a e adaptabilidade, e s乞o caoazes de 
se empenhar em atos her 》icos , bem como brbaros (...) (:94). 

S6 que nem todo o jogo encerra estas caractersticas, o que equivale a dizer que 

nem todo o ritual 6 absorvente em sua plenitude. A prop6sito, o que faz um jogo ser 

absorvente? E dificil precisar e talvez a etnografia preste um grande auxilio 

4.3.1. "Para o que der e vier": Grmio versus Palmeiras 

O Gremio iniciou, em 1994, com a conquista da Copa do Brasil, uma fase de 

recupera o do prestigio que havia perdido trs anos antes quando o clube foi rebaixado 

para a segunda divisao nacional. Na verdade, a conquista de 1994 foi importantissima, 

pois reconduziu o Grmio a disputa da Libertadores da Am6rica e serviu para afirmar 

uma politica de renova 乞o do time, dando preferncia aos jogadores formados nas 

categorias de base do prprio clube. A "solu9言o caseira" foi idealizada pelo ent谷o 
presidente F自bio Koff e seus acessores, objetivando a redu9言o dos custos na montagem 

da equipe e, principalmente, privilegiando atletas identificados・  com a "camisa" do 

Grmio. Esta estratgia sofreu alguns percal9os no principio mas, a m6dio prazo, 

produziu os resultados esperados. Embora taxado de "violento" pela imprensa do centro 

do pas, o Gremio foi acumulando ttulos importantes na esfera regional, nacional e 

continental, impondo-se perante os adversrios. 

A cada conquista, o Grmio reforava um paradoxo - ao inv6s de dilui-lo - 

inerente ao prprio e xito. As vitrias eram explicadas, desde a comissao t6cnica at os 

torcedores, em fun9o de atributos como o "amor a camisa", a "solu 乞o caseira" e a 

"pegada".83 Isto pressupunha, nas entrelinhas, uma espcie de retomada da "tradi9きo" e 

das "origens" do futebol gacho e, por conseguinte, do regionalismo e do passado 

(voltarei ao assunto no captulo seguinte). O contraponto era o Palmeiras, representante 

da modernidade ou talvez, da ps-modernidade do futebol brasileiro. Em co-gestao com 

uma multinacional, a Parmalat, o clube paulista formou uma equipe "milionria", 

83 ,- ー  ‘L一  工，, 
i termo pegaua uenota cerras' caracterisncas ce orem moraL de uma equipe, entre elas: a 

soncianeoaae grupal;. a persistencia do princpio ao flm; a valoriza 豆o do resultado acima do espet自culo; 
emim, o coletivo soureponao-se ao maiviauai e a busca da vitOna quase que a qualquer preo - isto 
impaca no9oes ce sacrinclo, perseveran9a, superaao e outras tantas que, as vezes, v豆o de encontro ao 

,1αlrゾmly. 
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contratando jogadores formados por outros clubes e que compunham a base do 

selecionado brasileiro. Os resultados foram imediatos embora circunscritos a esfera 

regional e nacional. A "academia palmeirense", comparada aos tempos de Ademir da 

Guia e Leivinha, era comandada por Wanderley Luxemburgo e seus mtodos de auto- 

ajuda e psicologia aplicada; as "ltimas" do futebol brasileiro. Luiz Felipe, tcnico do 

Grmio, nao estava menos preocupado com a "cabe9a" de seus comandados, embora, 

para muitos, se valesse da velha e eficaz "pedagogia do grito", bem de acordo com o 

legado de suas origens: a col6nia italiana da serra gacha. 

Esta breve resenha d suficiente para se entender por que Grmio versus 

Palmeiras tomou-se, em 1995 e 96, um jogo absorvente; uma rivalidade at6 ent5o 

inexistente ou menos densa e de natureza bem diversa do Gre-Nal. Transcendendo os 

limites do embate propriamente dito, Grmio e Palmeiras passaram a mobilizar e 

confrontar uma gama extensa de valores ticos e estticos e isto explica, em parte, a 

ansiedade e a exacerba9o dos a nimos que marcaram a hist6ria recente deste 

enfrentamento. O jogo "de volta", valendo vaga s finais da Copa do Brasil de 1996, foi 

um deles. 

Foi uma semana "cheia" para os gremistas. Na tera-feira, o Grmio enfrentou o 

Am6rica de Cli, da Col6mbia, no jogo "de ida" pelas semifinais da Libertadores da 

Am6rica; na sexta da mesma semana, o jogo "de volta" contra o Palmeiras, pela Copa 

do Brasil. A mobiliza9ao dos torcedores por parte dos dirigentes gremistas come9ou 

ainda na semana anterior e intensificou-se no domingo. Em programas das rdios e TVs 

locais, Z6lio Ocksmann e Denis Abrao se revezavam nos apelos tentando lotar o 

Olimpico nas duas partidas. A prioridade era o jogo contra o Am6rica pois, segundo 

eles, a Libertadores era mais importante que tudo o mais naquele momento e, supondo 

que os torcedores pensassem da mesma forma, a diretoria providenciou a redu9ao no 

valor dos ingressos para o jogo contra o Palmeiras. A prpria derrota por 3 a 1 no jogo 

"de ida" e um certo consenso diante da superioridade tcnica dos paulistas fez crer, nos 

dirigentes, que esta era uma "guerra perdida" e, nesta perspectiva, a "batalha" nao 

passava de um irremedi自vel protocolo. A argii9ao financeira e utilitarista dos dirigentes 

tentava persuadir os torcedores sobre os lucros de se chegar s finais de uma 

Libertadores e a possibilidade de voltar a T6quio, a "Meca" dos gremistas 

Desconsideraram, porm, os elementos simb6licos subjacentes aos respectivos 

enfrentamentos. 
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Se pairasse alguma dvida sobre o equvoco estratgico dos dirigentes e de 

alguns setores da imprensa, mais tarde repassados aos torcedores -porque ndo seguiram 

α nossa orientado, o Grmio acabou eliminado de ambas as disputas, quando deveria 

ter optado por uma delas, a Libertadores - esta seria redimida ja no jogo de tera-feira. 

A vit6ria por escore minimo, quando se esperava goleada, foi apenas uma das 

frustra96es daquela noite fatidica. Dentro de campo, o time deixava a desejar, errava 

passes e sequer parecia o Grmio de outras jornadas, um time de "raa" e de "pegada" 

Nas arquibancadas, menos de vinte mil espectadores, um tero do esperado, assistiu, 

literalmente, ao fraco desempenho do time 

A sexta, porm, foi memor自vel; no um jogo, mas uma batalha. Eu, que havia 

prenunciado o equivoco da dire9ao - valendo-me, para tal, do feeling antropol6gico 

agregado ao de torcedor - e decidira ir aos dois jogos para comprov自-lo, n乞o cheguei a 

me surpreend9r com o a nimo alterado dos torcedores que aguardavam o jogo entre 

Gremio e Palmeiras; era simplesmente o oposto do que havia presenciado na tera. O 

estdio estava lotado, especialmente as gerais e, sendo assim, entrei nas cadeiras 

laterais, embora meu ingresso fosse para as arquibancadas. Mesmo nas cadeiras o 

p丘blico estava inquieto e isto se explicava, em parte, pelo expressivo contingente de 

torcedores habituadosa s gerais que para la foram deslocados. Nao se importando com a 

precariedade das acomoda6es, alguns foram tomando os espaos dos corredores 

verticais e outros tantos permaneceram em p6, no corredor horizontal acima das 

cadeiras. 

O foguet6no anunciou a entrada do time em campo e, quando este silenciou, 

pde-se ouvir, em unissono, os gritos de Grmio, Grmio, Grdmio. A entrada ritualistica 

dos jogadores e a sauda 言o habitual foi seguida pelo incentivo individual a cada atleta: 

Danrlei, Danrlei, Danriei (...) gritavam os torcedores at6 que este se voltasse, com os 

braos elevados ou com os punhos cerrados, retribuindo a confiana dos torcedores. Do 

goleiro ao ponta-esquerda, passando pelo tcnico e, naquele dia, at6 o presidente, todos 

foram ovacionados. Seguiram-se as vaias ao Palmeiras, os gritos de ta-ra-do! dirigidos a 

Luxemburgo - que h poucos dias havia sido denunciado por ass6dio sexual - e de 

Djalmiiinha, viaaado!, o "eleito" naquela oportunidade. 

O juiz, que jh havia sido notificado, ah, ah, ah, se roubd vai apanhd, deu incio 

ao jogo e este transcorreu como era previsto: uma en6rgica disputa pelo espao e pela 

bola, jogadas 自  speras e lances de gol de parte a parte. Para os gremistas, que 

necessitavam da vitria por 2 a O, o empate do primeiro tempo constitua-se num 
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pdssimo resultado e seria ainda pior quando, logo no incio da etapa complementar, um 

chute de longa distancia que se encaminhava para as maos de Danriei, desviou, 

acidentalmente, num atacante palmeirense e a bola entrou mansamente no canto oposto 

Fez-se um silencio fnebre; agora o Gremio precisava fazer quatro e nao apenas dois! 

Se em aproximadamente 150 minutos fizera apenas um, como poderia, nos 30 restantes, 

fazer quatro? A "guerra" parecia perdida mas a "batalha" ainda nao, empatar e virar o 

jogo tornara-se questao de honra e isto ficou claro quando o silncio deu lugar, naoa 

temida vaia, mas ao coro de ol, ol, ol, ol, Grmio, Grmio! 

A torid p6s-se em p e assim haveria de permanecer o restante do jogo. A bola 
si 

101 posra no centro e, dai por diante, o time se desvencilhou daquilo que havia sido 

cornrnnaao nos treiramentos e no vestiano, lan9ando-se ao ataque de forma at6 certo 

ponto suicroa. rarecia agora, atender as onenta96es da arquibancada. A estrat6gia deu 

jesuuauo e, aez minutos Qepois, Jarciel empatou a partida. Se algum duvidasse da co- 

parucipaao aos torceaores e cia transterencia de a mmo das arquibancadas nara o 

' campo, lena encontrado ali a prova em contrrio. As advertencias do tiDo senta! e olha 

i o myo.', rnngiclas aqueles torcedores que p6em-se em p equivocadamente ou tardam a 
J 	 f 

sentar depois de um lance perigoso, quando todos levantam, deram lugar a outras como 

t vamo que, d!, vamo peg junto! e a hora' agora! Em p6, os torcedores pediam mais 

讐
一nzis um・ mais um! e・ diga-se de passagem加ram atendidos 

Nova explosao nas arquibancadas e o que parecia impossivel se tornara vi自vel; 

nem era preciso ser muito entendedor para perceber que o time do Palmeiras estava 

completamente perturbado, os jogadores erravam passes 6 bvios e cediam espa9o para 

os gremistas. A "batalha" estava ganha, n豆o restava qualquer dvida e a "guerra" 

poderia ser vencida, era questo de tempo. Fazer dois gols era quase impossivel, mas 

com apenas um a classifica 豆o seria decidida nos tiros livres e ningum apostaria num 

fracasso do Grmio; a tranqilidade e a autoconfian9a, fundamentais nesta modalidade 

de decisao, favoreciam os atletas tricolores. 

O gol to aguardado foi anotado e, com ele, a alegria desmedida, uma festa 

indiscritivel que, ato contnuo, transformar-se-ia em ira. O auxiliar, ao invs de correr 

para o centro do campo permaneceu esttico, com a bandeira levantada, indicando 

impedimento. O 自  rbitro, que j自  se voltara em dire9きo ao circulo central, mudou sua 

trajet6ria, confabulou com o auxiliar e invalidou o gol. Os dirigentes e jogadores 

tentaram pressionar mas de nada adiantou e, o que d pior, no havia a quem e nem 

como recorrer da sentena. Nas arquibancadas, a euforia deu lugar a inconformidade e, 
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como neste caso o poder de uma pessoa sobrep6e-se ao desejo da multido, no restava 

outra alternativa sen5o xingar: o juiz, a mae dele, os jogadores do Palmeiras, os 

paulistas em geral, os que inventaram o impedimento, enfim, algu6m deveria ser 

culpado. Um torcedor ao meu lado, percebendo que eu havia recolocado os fones de 

ouvido - com o volume mximo para poder ouvir alguma coisa - interpelou-me para ter 

certeza de que sua impresso nao lhe havia trado. Quando lhe informei: , realmente 

to dizendo que o gol foi legtimo, tratou de comunicar aos seus parceiros a informa o 

recebida e, lacrimejando, incorporou-se ao unissono de fIlha daputa,JIlha daputa (...) 

Ainda restavam uns poucos minutos para serem jogados mas nada mais poderia 

ser mudado. O Grmio "ganhou mas nao levou", frase antiga no futebol, e a revolta se 

estendeu com invas6es de campo, agress6es aos jogadores do Palmeiras, tentativas de 

linchamento do a rbitro e de seus auxiliares, confrontos com a policia e assim por 

diante. Alem de assimilar a desclassificaao havia o erro da arbitragem, uma dupla 

decep9ao que, dadas as circunstancias, serviu para reforar a coes乞o entre os torcedores 
e o pertencimento ao Grmio. 

A disjun9ao promovida pelo embate e, neste caso, a parcialidade da arbitragem - 
o video-tape confirmou que o gol foi mal anulado - serviram como pretextos para a 

exacerba 谷o de opini6es mais gen6ricas, at6 certo ponto alheias ao futebol. A id6ia de 

que "n6s", da periferia, nao apenas os gremistas, mas os gahchos como um todo, 

"fomos, estamos e seremos sempre roubados" poderia ser ouvida da boca de qualquer 

torcedor. At6 o presidente Koff, tido como um homem ponderado, presidente do "Clube 

dos 13", deu a entender que havia uma conspira9豆o orquestrada para prejudicar o 

Grmio. Chegou, inclusive, a conclamar o arquirrival para uma cruzada contra a 

cartolagem do centro do pas, contra o poder econ6mico, a intromissao das 

multinacionais e assim por diante 

Se me perguntassem como foi o jogo, diria que foi absorvente. Acrescentaria, 

talvez, que nao foi um jogo mas, reeditando uma metfora, diria que foi uma "batalha" 

simulada. Aquela dimens乞o vertical da temporalidade enfatizada por Bachelard (1988), 

a descontinuidade que diferencia o ritual do cotidiano pde ser vivenciada intensamente 

naquele jogo. A riqueza simb6lica de Grmio vs. Palmeiras, a experiencia do e xito e do 

fracasso, do possivel e do imagin自vel, no戸es primordiais de hombridade e lealdade e, 

acima de tudo, o poder e a fragilidade do coletivo - apoiando o time e sendo vtima do 

equivoco da arbitragem, respectivamente - transcenderam o jogo propriamente dito 
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Nessas circunstncias o futebol pode ser considerado mero pretexto e o 

pertencimento clubistico uma forma particular de vivenciar a alteridade, O "outro" 

pode ser o torcedor adversrio, aquele que se alegra com a "nossa" desgra9a, mas pode 

tamb6m ser o torcedor ao lado, que se revela mais ou menos agressivo ou indignado do 

que se pressupunha. O coletivo, seu poder coercitivo e a legitimidade que empresta a 

atitudes individuais muitas vezes impensadas fora deste contxto - xingamentos, 

agress6es, etc - afloram sentimentos que podem causar estranhamento ao prprio 

sujeito que as manifesta. 

4.3.2. "Com o Grmio onde o Grmio estiver": Palmeiras versus Grmio 

S6 em 1996, Gremio e Palmeiras se enfrentaram em seis oportunidades. No 

inicio da temporada, em jogo amistoso no Parque Antartica; nos jogos "de ida e volta" 

pelas semifinais da Copa do Brasil - um dos quais foi descrito anteriormente; outro pela 

fase classificat6ria do Campeonato Brasileiro, no Olimpico e, finalmente, outros dois 

pelas quartas-de-finais deste mesmo certame,84 No primeiro jogo, em Porto Alegre, o 

Grmio venceu de virada por 3 a 1 e, de acordo com o regulamento, poderia perder por 

escore minimo no jogo em So Paulo que ainda assim passaria a fase seguinte da 

competi9乞o. Apesar do risco - ningum duvidava que o Palmeiras pudesse vencer por 

dois ou mais gols de diferena o jogo "da volta" - os gremistas lotaram cinco 6 nibus, 

com torcedores "organizados" e alguns "independentes", para acompanhar o time na 

capital paulista. 

A sada do Est自dio Olimpico, em6 mbus fretado, estava marcada para as 17 

horas mas acabou atrasando em mais de trs. Os contratempos ocorreram com a torcida 

Super Raa, com a qual eu havia acordado minha incluso. Quando cheguei ao local 

combinado, fui informado que dois 6 nibus, com a Torcida Jovem, haviam partido h自  
um bom tempo; outro, com torcedores de vrias fac96es que no dispunham integrantes 

suficientes para ter exclusividade - Mquina Tricolor, Fora Azul e Garra Tricolor - 

84 ▲ 一  ‘一 」  I, ー  ュ  ．  ‘』 一七 	1 ',. iw wuo roram ires vitonas. paimeirenses, toaas em sao k'auio, e, no Ulimpico, um empate e 
cuas vitorias tricolores. O J'almeiras elinimou o (irmio da Copa do Brasil, no primeiro semestre e, no 
seguneo, suceaeu o contrario. Na somatona, o (r&mo anotou oito gols e o Palmeiras nove. J em 1995, 
ocorreram sete confrontos tendo havido trs empates, os paulistas venceram trs e os gachos apenas um 
jogo. O Grmio marcou dez e sofreu treze gals. Apesar da nitida superioridade estatistica, a cornbina o 
de resultados acabou favorecendo os gremistas que eliminaram os palmeirenses, em confrontos diretos, da 
Copa do Brasil e da Libertadores da Amrica daquele ano. Em 1997 houve apenas um jogo, pelo 
campeonato brasileiro, vencido pelo Palmeiras por 5 a 1. 
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estavam embarcados e, finalmente, os torcedores da Super Raa, estavam empenhados, 

pois um dos 6 nibus contratados nao apresentava condi96es de enfrentar a longa viagem. 

Delmar e Gil, presidente e vice da Ra9a, ja tinham decidido que com aquela porcaria 

no viajariam de forma alguma: ou a agente que o contratou providenciava a troca ou 

parte dos torcedores teriam que desistir da excurso, uma situaao dram自tica que 

acabou se resolvendo de forma satisfat6ria. 

Em meio え  indigna 言o e a ansiedade, crticas contundentes eram dirigidasa 

dire9ao gremista, em especial ao diretor do Departamento Eurico Lara, ao qual as 

Organizadas sao vinculadas.85 Para Gil, que mais tarde ratificaria estas crticas, o Sr 

Paulo estava aconchavado com Nilson,, presidente da Jovem, e isto era evidente, 

segundo ele,a medida que os 6 nibus destinados aos "outros", como sempre, eram os 

melhores. De mais a mais, o Diretor que deveria ser o ll ltimo a embarcar, depois de 

tudo conferido e organL-ado, foi um dos primeiros a sair. Ap6s solicitar que eu e 

Alexandre Pretsel, rep6rter da R自dio Gacha, averiguassemos o tal6 nibus para 

testemunhar seu p6ssimo estado, fz um extenso relato de outros epis6dios nos quais a 

Ra9a havia sido preterida. 

E sempre assim 一 dizia ele. A Jovem sempre‘ノavorecjorecld por este 
sujeito que ndo tem gabarito Para o cargo que ocupa.Mと respondam: 
este 6 nibus tem condi9うes de chegar em So Paulo? No, ndo chega 
nem at a ponte do Rio Mampituba, na divisa com Santa Catarina 
にノ・ Ele devia estar aqui mas, ao invs disso, est bem longe, 
tomando seu whiskynho numa boa にJ.A Raa sempre pr可udicada, 
eles tm cimes da gente にJeles no conseguem admitir queaRaa 
d a melhor, que bota maisgente no estdio, que votaPr Presidente 
にJ・ Ml prxima reunio com a diretoria vou botar os podres pr 
fora; vocs so testemunhas - dirigindo-se a mim, ao reprter e a 
outros torcedores que no faziam parte da Raa. Este cara vai ter que 
se explicar pro Miguelo! [Secretario-Geral do grmio, tido com um 
homem "sem meias palavras"] (Gil, 40 anos, atual presidente da 
Super Raa 6 carioca, vascaino no Rio e militar). 

As divergncias entre as Organi7athis, neste caso a oposi9五o entre a Raa e a 

Jovem, apenas reafirmava uma constata9ao j自  observada atravs do comportamento 

destas durante os jogos. A segmentaao das diferenas e a produ o de identidades 

85 Uma das diferenas fundamentais entre as Organizadas de So Paulo e as de Porto Alegre 
que enquanto la as Torcidas possuam autonomia, antes de serem proibidas de freqientar os jogos, aqui 
elas so vinculadas aos clubes, sendo inclusive subsidiadas por eles. O desconto no preo dos ingressos6 
unia prerrogativa que nenhuma das Torcidas do Grmio quer perder. Em contrapartida, o Clube tem 
legitimidade para intervir sempre que julgar necessrio evitando, え  medida do possvel, a policia e, por 
extens乞o, a presena do Estado. Assim, o Grmio pode exercer um controle rigoroso determinando o que 
6certo e errado, instituindo puni96es e, acima de tudo, preservando sua imagem. 
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contrastivas segue uma l6gica mais ampla, endmica ao prprio futebol.A medida que 

se formam grupos de torcedores a partir da totalidade que os engloba, certas marcas 

diacrticas vo perdendo sua capacidade de distin9o e outras tantas tendem a ser 

engendradas. "Ns, os gremistas" por oposi9きo aos "outros", sejam eles pertencentes a 

outras "na96es" ou simplesmente alheios a s predile96es clubisticas, perde sua efichcia 

distintiva pois, no a mbito das Organizadas do Grmio, "todos somos gremistas". Nem 

mesmo as diferen9as entre "n6s, das Organizadas" e os "outros, que nao sao"6 

suficiente para demarcar a identidade desses grupos de torcedores. "Ns, da Raa", ao 

contrrio "deles, da Jovem",6 apenas mais uma segmenta9ao que, a rigor,6 seguida por 

"n6s, da Raa que viajamos com o Grmio" e os "outros, da Raa, que nao viajam". 

Estas segmenta6es de natureza estrutural podem ser ilimitadas, mobilizando c6digos e 

pertencimentos at6 certo ponto aleatrios - de bairro, col6gio, gosto musical, e outras 

tantas afinidades ex6genas ao clube do coraao e ao futebol.86 

Para provar que a Raa era, efetivamente, diferente da Jovem, Gil foi 

intransigente com um dos torcedores que pretendia viajar com a torcida embora nao 

pertencesse a ela. Tao logo os torcedores do primeiro 6 nibus da Raa foram 

embarcados, Gil fez-lhes uma breve e contundente prele9ao sobre como deveriam se 

comportar: pediu respeito para com aqueles que nao pertenciam a Organizada e, 

portanto, nao quisessem participar das brincadeiras; solicitou que se evitassem os 

palavres, depreda96es do 6 nibus e, principalmente, nada de bebida alco6lica ou 

b aseado ・且 Raぐa'uma /21111如e devemos mostrar nossa educadくフ， α尼Po智ue tem 
ノornalistas 一 eu seria um deles 一 e outras pessoas viq(ando com a gente~no outro 

6nibus, chefiado por Delmar, iriam apenas componentes da Raa. 

Meia hora depois, se tanto, enquanto aguardhvamos a substitui9ao do tal 6 nibus, 

um murmrio transformou-se em algazarra・ Bh, tem um bebum no bus do G沼mo 

cara vai seferr, o Gil vai bot ele pr fora! Realmente, Joao Luis bebera, em parceria 

com alguns integrantes da Ra9a, meio litro de Nata Nobillis e adormecera, a esta altura 

com o rosto coberto de creme dental. Gil entrou, despertou Jo乞o Luis e o fez 

desembarcar. Devolveu-lhe o dinheiro da passagem e sentenciou: tu no viaja mais com 

a Raca! Eu tinha avisado (...). De nada adiantaram os apelos desesperados de Joao Luis 

- eu s6 quero ver o meu Grmio! -' suas reitenidas desculpas e o lobby que tentou 

organizar. Gil nao retificou sua decisao e, quando jh est自vamos saindo da cidade, ainda 

86 Cf. tb. Toledo (1996a) 
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vimos Joao Luis nos ultrapassar em um txi que, supostamente, o levaria a rodovi自ria; 

foi uma esp6cie de despedida, com acenos de parte a parte. Muitos se solidarizaram 

com o transgressor mas ningum ousou contestar a deciso do chefe da delegaao. Este, 

apesar da intransigncia no epis6dio Jo豆o Luis, mostrar-se-ia um lider carismtico 
entoando os c合nticos de guerra da Raa e o hino do Grmio assim que tudo foi 

resolvido. Estvamos a caminho de Sao Paulo. 

De hora em hora, at6 a madrugada, Pretsel entrava na programaao da Rdio 

Gacha indicando o lugar onde nos encontrvamos e colocando os torcedores "no ar" 

Sossego s6 ao amanhecer. Um breve repouso depois que os jovens torcedores foram 

tomados pela exaustao e, por volta das duas horas da tarde, estvamos chegadoa 

metrpole paulistana; para a maioria, desconhecida e misteriosa: que tamanho ndo 

devem ter os shoppings? Em cada janela esvoa9avam bandeiras ou camisas do Grmio, 

em outras, bra9os acenavam aos transeuntes e os mais atrevidos expunham-se da 

cintura para cima. Fora porco imundo/ tricolor' campedo do mundo! - era o coro 

predileto.87 A medida que nos aproxim自vamos do Morumbi, a comunica95o com os que 

estavam na rua se intensificava. Muitos, provavelmente corinthianos, santistas ou sao- 

paulinos, retribuam os acenos com gestos de solidariedade, enquanto outros, 

certamente palmeirenses, dirigiam-nos obscenidades; e havia ainda os indiferentes, com 

seus olhares desdenhosos. 

Mesmo os que conheciam razoavelmente Sao Paulo no tinham a no9吾o precisa 

de como se chegava ao local do jogo, de tal forma que acabamos surpreendidos pelo 

bombardeio de paus e pedras em meio a sirene da policia e aos gritos de uh, vai morr! 

Uh, vai morr!. Tinhamos chegado. Dentro do 6 nibus, os xingamentos deram lugar ao 

medo,a insegurana e a indigna 豆o; sentimentos que se intensificaram quando, 

conduzidos at uma rua cercada por muros e residencias - uma espcie de curral - onde 

se encontravam os demais 6 nibus que integravam o comboio. Quase todos haviam sido 

hostilizados e um 6 nibus s6 nao foi tombado graas a aao repressiva da tropa de 

choque. 

87 ，、  一 L ．  」 	I 	」 	1 	I 	I . 	 - 
ropuianzaoo peiostorceaores aciversarios em razao do comportamento agressivo da Mancha 

verde, a mais numerosa Org'ni72rla do Palmeiras, o porco foi incorporado - "domesticado" ー  aos simbolos 
ao ciuoe na tentativa de neutralizar as alus6es indesejadas. Na verdade, fora porco imundo/o tricolor 
campeao ao munao trata-se rn de um xmgamento institudo pelos s豆o-paulinos, tricolores e campees 
munaiais.assmi como os gremistas. Ao enuncia-!? os gremistas estavam, simultaneamente, 1) "agredindo" 
os paimeirenses; 2), regozijanuo-se ae uma conquista que"" eles" no tem; e, o mais importante 3) incitando 
urna nvauaaue local. 
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Antes mesmo de desembarcarmos, um dos comandantes do policiamento 

anunciou que ningu6m poderia entrar no estdio com emblemas que identificassem as 

Organizadas, qualquer que fosse; mquinas fotogrficas, roj6es e assim por diante. No 

haver separacdo entre as torcidas e, portanto, tratem de ndo fazer provocaぐ6es; ndo 

nos responsabilizamos pela integridade de vocs! O pnico foi geral, especialmente 

entre aqueles que no pertenciam s Organizadas: onde' que eu fui me met? Tivessem 

me avisado teria ficado em casa, o jogo vai dar na TV] A polcia no pode trat a gente 

assim にJ・ EstesPadistas sdo uns seんagens, s6 tem margmal ed4フ015dizem 9ue n6sd 

que somos mal educados! 

Os integrantes das Organizadas partilhavam o desabafo embora fizessem 

questao de dissimular o medo; alguns, inclusive, entre a valentia e o desprop6sito, 

ensaiaram um contra-ataque verbal mas foram imediatamente repreendidos pela 

maioria. Na verdade, os membros da Ra9a, da Jovem e das outras Torcidas ressentiam- 

se do golpe duplo pois, al6m de serem impedidos de se manifestar verbalmente, a 

proibi9ao das vestimentas caractersticas de cada subgrupo como que destituiu-lhes a 

mscara. Abruptamente, todos haviam se tomado gremistas ou melhor, apenas 

gremistas. 

A caminho do Estdio, escoltados pela policia, cada qual tratou de se proteger 

dos objetos arremessados pelos palmeirenses. Nao foram muitos, porque a PM reprimiu 

com veemencia o minimo flagrante e isto era, paradoxalmente, reconfortante. A PM 

no estava assim to alheia s hostilidades dos palmeirenses, mas, para quem tem por 

hbito xingar os policiais, era at6 certo ponto constrangedor sentir-se protegido por eles. 

"Pente fino" na entrada e finalmente nos dirigimos s arquibancadas e, por 

determinaao da PM ou no, nos posicionamos rente a uma da quatro divis6rias do anel 

superior do Morumbi. Nao havia como reivindicar melhores acomoda6es e, embora 

acossados, estavamos protegidos, 良  esquerda, por uma cerca e,a direita, nao mais que 

trs ou quatro PMs observavam, de cacetete em punho, a aproximaao dos 

palmeirenses. 

Como os xingamentos no se constituem apenas numa modalidade de 

manifestaao mas numa esp6cie de necessidade a ser expressa a qualquer custo, os 

gremistas, impossibilitados de hostilizar os palmeirenses, passaram a xingar os 

coborados. Havia sim um torcedor ostentando, ao longe, uma camisa vermelha e isto foi 

o pretexto para, metonimicamente, suscitar a idia de uma "naao" rival que, mesmo 
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dist言ncia, deveria estar se locupletando com "nossa" angstia. A no9ao de comunidade 

imagin自ria tinha ali uma prova incontestvel 

Se os coborados estavam presentes virtualmente, os palmeirenses constituiam-se 

numa amea9a real e isto ficou claro la pela metade do primeiro tempo. O Grmio 

controlou o i mpeto inicial do Palmeiras e passou a contra-atacar. Num desses lances, a 

bola chutada por um atacante gremista desviou num zagueiro palmeirense e foi em 
dire9乞o linha de fundo. O goleiro Veloso tentou evitar o escanteio mas nao pode faz - 
lo a tempo; o bandeira assinalou o tiro-de-canto e o goleiro protestou, atitude que lhe 

rendeu uma advertencia. Os gremistas se empolgaram e iniciaram o coro tradicional 

Vel000so, viaado! A resposta foi imediata, primeiro um murmrio generalizado que 

logo se transformou em u/i, vai morr! U/i, vai morrl. Os palmeirenses se puseram em 

pe e houve uma tentativa de nos encurralar mas a PM os conteve. Os gremistas se 

repreenderam uns aos outros e dali por diante jamais voltariam a incitar o time, 

jogadores ou torcedores adversdrios. 

O jogo terminou 1 a O e desta vez foi o Palmeiras quem "venceu mas nao 

levou". O estdio foi esvaziado, primeiro os palmeirense e s6 ento os gremistas. Na 

sada muitos torcedores cumprimentaram a atua 乞o da PM com rasgados elogios e at 

apertos de mao. Foram retribuIdos com sorrisos agradecidos embora se pudesse 

perceber um certo cinismo neste gesto. Fomos novamente xingados na rua: uh, u/i, uh 

gremista (galchり ‘pau no cu! b奴 6la6 la, no sul s6 tem boiola! Uta, uta, uta, em 

Porto Alegre s6 tem puta! Nenhuma rea9ao, a nica preocupa9言o era sair, o mais rpido 
possivel, do territrio inimigo. 

Contrariando a chegada festiva e provocativa, a sada de S豆o Paulo foi 

apreensiva e silenciosa; vitimados pelo estresse fisico e psiquico, a maioria adormeceu 

e somente algumas horas depois, num posto de gasolina 6 que a tranqilidade foi 

recobrada. Quem pde ligou para casa avisando que estava a salvo - embora os 

familiares sequer imaginassem as adversidades enfrentadas - e saber quais as imagens 

dos torcedores gremistas haviam sido editadas pela TV, qual rede e quem podia ser 

identificado. 

A noite foi calma e apenas na manh seguinte 6 que se iniciaram as narrativas e 

a reconstitui9乞o detalhada dos epis6dios. As proezas pessoais, sempre muito valorizadas 

no grupo, praticamente inexstiram e, assim sendo, logo se passou a leitura dos jornais 

adquiridos no caminho. Aten9ao centrada no notici自rio esportivo, no futebol, nas fotos, 

manchetes e, principalmente naquelas cujos torcedores fossem o alvo da reportagem 

I 
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Primeiro veio a indignaao com os jornais de S乞o Paulo, a "Folha" e o "Estado" - 

diziam que o time de pior campanha na fase classificatria, o Gremio, havia passado 

adiante, uma injusti9a (...) ・, depois com "A Noticia", um jornal de Joinville que, 
devido ao padro standard foi confundido com a Folha de Sao Paulo. Finalmente pde- 
se comprar o Zero Hora ー  agora me Sinto em casa dizia Irene, uma senhora de meia 

idade que acompanhava o filho de 12 anos - e com ele nova frustra9ao: apesar dos 

elogios 良  fa9anha do time, sequer uma linha sofre os contratempos enfrentados pelos 

torcedores. Apenas uma reportagem sobre o assessor do presidente que fora agredido e 

tivera a clavcula fraturada; , dos almグadinha eles falam! Algum戸viu esse cara na 
torcida? 

Porto Alegre nos recebeu indiferente na tarde de segunda-feira. Os porto- 

alegrenses tinham mais o que fazer para se preocupar com as vozes roucas, quase 

emudecidas, que buscavam no apenas manifestar seus pertencimentos mas um gesto, 

qualquer que fosse, de reciprocidade a aventura, ao heroismo daqueles que estiveram 

com o Grmio onde esteve o Grmio. 

Nem s6 de paixo clubistica vivem esses torcedores. O gosto pela aventura e a 

possibilidade de conhecer outros lugares, outras pessoas, por mais hostis ou indiferentes 

que elas se pare9am, torna esta experiencia ainda mais excitante. Rafael, 14 anos, boy, 

o mais franzino dos que nao estavam acompanhados pelos pais 6 um exemplo deste 

espirito ousado e despreendido. Ele viaja, sei l! Porque' legal! D pr conhec um 
monte de coisa afud. Bagu,l戸  com a galera, entendeu?Itnj! 

O "estar la", "para o que der e vier", como diz o hino do Gremio, al6m de se 

constituir numa experiencia peculiar, torna esses torcedores diferentes dos demais, dos 

que "ficam aqui" e principalmente dos que, mesmo torcendo por um clube, jamais 

perdem a no9ao da realidade e do cotidiano. Al6m da visibilidade e do prestigio que se 

adquire, vai-se construindo uma hist6ria, uma biografia pblica que, embora 

circunscrita a Organizada - quando muito extensiva ao clube e, em caos excepcionais, 

ao futebol - nem por isso deixa de ser valorizada. Participar das Organizadas 6 ira sede 

da Torcida, ao Esthdio, s excurs6es; 6 partilhar determinados c6digos - verbais, 

gestuais, visuais, etc ・, marcas que atestam a diferena; pichar muros, namorar, formar 

novas amizades. Trata-se, antes de mais nada, de uma forma de sociabilidade concreta, 

no presente, de rela96es face a face. Por um lado, pouco se difere de outras tantas redes 

de pertencimento. De outro, recria uma idia de associacionismo, gremiu ou club, 

intrnseca a emergencia do futebol mas que foi se transformando ao longo de sua 
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popularização e de outras tantas transformações na esfera mais ampla da sociedade. 
Neste particular, as Organizadas e outros grupos de menor visibilidade - desde a reunião 
de amigos que, a cerveja e churrasco, assistem o jogo pela TV, até o botequim lotado, 
pelos mesmos motivos - constituem-se numa espécie de contraponto à noção de 
comunidade imaginada, dispersa no tempo e no espaço. 

4.3.3. "Ao vencedor as batatas": Flamengo versus Grêmio - parte I 

Grêmio e Flamengo criaram uma forte rivalidade ao longo dos anos oitenta. 
Ambos acrescentaram, aos respeitáveis cartéis regionais, títulos nacionais, continentais 
e intercontinentais. Enfrentaram-se inúmeras vezes tendo, inclusive, disputado a final 
do Campeonato Brasileiro de 1982, vencida pelo Flamengo em pleno Estádio Olímpico. 

Este "clássico" sempre despertou interesse por confrontar dois estilos de jogo 
tidos como diametralmente opostos. De um lado, o Flamengo, caracterizado pelo toque 
de bola e por jogadores habilidosos, "malandros", no melhor "estilo carioca". De outro, 
o Grêmio, um time guerreiro e de muito vigor fisico, representando os gaúchos que,
para uns se aproxima do estilo europeu e, para outros, dos uruguaios e argentinos (ver
próximo capítulo). Sendo que, para cada diferença existem várias explicações, muitas
delas calcadas na formação étnica e na "índole" de gaúchos e cariocas, Grêmio e
Flamengo, quando se confrontam, põem em jogo noções que transcendem o tempo e o
espaço do futebol.

Foi o que ocorreu na última decisão da Copa do Brasil, em 23 de maio de 1997. 
No primeiro jogo, no Olímpico, houve empate sem gols e a decisão ficou para o 
Maracanã, dois dias depois. Desta vez permaneci em Porto Alegre; assisti ao jogo pela 
TV, na Casa de Estudantes das Faculdades de Agronomia e Veterinária, periferia da 
cidade e depois percorri as principais ruas onde, costumeiramente, ocorrem as 
comemorações. O jogo foi tenso e apresentou inversões no placar, favorecendo, ora o 
Grêmio, ora o Flamengo. A cada gol, a vibração era intensa: primeiro dos gremistas 
depois, em duas oportunidades dos colorados - naquela ocasião jlamenguistas desde 
pequenininhos - e, finalmente, outras duas explosões tricolores: no gol de empate e no 
apito final. O Grêmio conquistava, num breve espaço de seis meses, seu segundo título 
nacional - em dezembro de 1996 vencera o Campeonato Brasileiro. 
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A cidade foi tomada pelas cores azul, preta e branca. Em sinaleiras e 

congestionamentos, o buzinaco e o foguetrio punha os habitantes das cercanias s 

janelas de seus apartamentos; nas avenidas menos movimentadas jovens tresloucados 

dirigiam em alta velocidade. Em quase todos os cruzamentos e bares, uma pequena 

multidao completava o cen自rio festivo. Os carros buzinavam e as pessoas retribuIam 

com acenos, ou vice-versa, independente de idade, cor, credo ou filia9ao poltico- 

partid五ria. Bastava no ser colorado para partilhar a festa. 

A frente de casas noturnas freqiientadas por jovens de camadas m6dias, como6 

o caso do Opiniao e do Dado Bier, a movimenta9きo era intensa. Muitos de seus 

freqentadores, que haviam assistido ao jogo num "telo", permaneceram no local, 

enquanto outros tantos rumaram para a Avenida Goethe. Se a festa tinha um centro, um 

lugar preestabelecido para o qual os gremistas deveriam se dirigir caso conquistassem o 

ttulo, este lugar era a GOethe e adjac6ncias. L自  a comemoraao nao tinha hora para 

acabar. Os acessos estavam congestionados e as ruas e canteiros centrais tomadas por 

gremistas, jovens e adolescentes na grande maioria. Alguns eufricos, de caras pintadas 

ou enrolados na bandeira do clube auxiliavam a compor o espetculo, enquanto outros 

acompanhavam a distncia, como se ali estivessem para presenciar as perfonnances 

pessoais e coletivas. Em meio aos gritos de Eh! Tri-cam-pedo! e do refro do hino do 

Grmio, havia uma novidade: adaptando Ah! Eu t maluco! dos funkeiros cariocas 

Claudinho e Bochecha, que logo tomou conta dos estdios brasileiros, os gremistas 

gritavam: Ah! Eu s6 gallcho! 

Os gremistas na rua revelavam os vinculos indissoci自veis entre o pertencimento 

clubistico e a vida pblica. Deve-se destacar o fato de, nas comemora96es, mesmo no 

havendo qualquer tipo de orienta 言o para tal, as pessoas serem como que impelidas 

para fora de suas casas subvertendo as no96es habituais de espao e tempo. At6 mesmo 

o estdio deixa de ser, temporariamente, o "pedao" dos futebolistas, a medida que 

estes tomam conta dos bares, ruas, praas e assim por diante. A madrugada, geralmente 

tida como o tempo do repouso e do silencio transforma-se em algazarra e agita9o. 

Claro que nem todos participam da festa mas isto no implica que esta perca 

legitimidade. Hoje ela 6 dos gremistas, amanh ser dos coborados e quem nao se 

enquadrar em nenhuma destas "na6es" nao ter outra alternativa seno a resigna9o 

diante dos eventuais transtornos. Quem vence passa de englobado a englobante e a 

cidade dos porto-alegrenses 6 , durante algum tempo, dos gremistas ou coborados. No 

satisfeitos com as cai-reatas e confraterniza6es imediatamente ap6s s conquistas, 
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pintam o meio fio, o dstico do clube no meio da rua e vestem o Laador, simbolo da 

cidade, com as cores dos clubes. Nem todas estas manifesta6es sao bem vistas, embora 

seus contestadores raramente encontrem motiva9ao para tal. Seria, antes de mais nada, 

admitir publicamente o ressentimento e isto contraria uma regra, segundo a qual, a 

experiencia exitosa deve ser partilhada - ela se completa na coletividade - enquanto a 

derrota, a desilusao e o sofrimento sao sentimentos para serem vivenciados, 

preferencialmente, na esfera privada. 

O centro das manifesta6es toma-se tamb6m o da cidade, dos acontecimentos e 

das aten96es. Aqueles que desejarem exibir adere9os exticos, serem filmados ou 

entrevistados quando o Grmio conquistar seu prximo Campeonato devem se dirigira 

Goethe; ela se tomou um ponto de referencia das con aterniza96es tricolores. As 

raz6es desta escolha podem ser creditadas a conqel tra o d bares que existe naquele 

local. Pode mas nao deve ser tomada como a 

cidade, outros locais com caractersticas simi1are 
!stifiativa, pois existem, na 

9 s bares da Goethe atraem 

jovens de camadas m6dias e altas e, o Gremio, sup6e-se, possui forte inser きo entre 
elas, a escolha estaria pautada pelo denominador econmico; refletiria tamb6m, uma 

faceta elitista dos torcedores gremistas. N乞o 6 uma hip6tese despropositada; a primeira 

asserao 6 verdadeira embora a segunda seja desmentida pelos dados estatsticos 

Indagar aos torcedores de pouco adianta e quando o fiz obtive respostas 6 bvias:' pra c 

que vem a galera( ）・ ‘aqui que a gakraseノ“nta()， α9waノesta vm al'tarde () 

Soma-se a estas justificativas certa aleatoriedade na primeira escolha que, em virtude 

do sucesso, teria se transformado em "tradi9ao". No entanto, o fato do Grmio ter 

jogado meio s6culo no Fortim da Baixada, onde hoje 6 o Parcao e cuja Goethe6 seu 

limite a leste, constitui-se num dado no minimo curioso. Os poucos que conhecem o 

passado do Clube parecem nao dar a esta coincidencia muita importancia e ningudm 

soube me responder quem foi Luiz Carvalho,i dolo gremista nos anos trinta e cujo busto 
est no cruzamento da Mostardeiro com a GOethe. De qualquer modo convm registrar 

que, o atual centro das festividades gremistas foi, at6 a dcada de cinqenta, a "casa" do 
G元mio. 

Os gremistas eram maioria esmagadora tamb6m em outros pontos da cidade, 

como no Cavanha's uma lancheria da Perimetral, no limite do centro com o bairro 

Cidade Baixa. S6 que, ali, a dinmica era outra. Havia um clima de euforia entre os 

frequentadores mas nada que pudesse ser comparado 良  GOethe. Enquanto garrafas 

vazias se acumulavam sobre as mesas, discutia-se os principais lances do jogo, a 
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performance indlividual e coletiva das equipes, as tticas empregadas pelos treinadores e 

outros temas ligados ao futebol. A conquista era manifesta verbalmente, atrav6s de 

enunciados que sugeriam pequenas teses, O p自blico de meia idade e o fato do Cavans 

ser freqentado por muitos funcion自rios pblicos, banc自rios e universit自rios explica, em 

parte, o gosto pelas abstra6es e a discursividade como forma de sociabilidade criadas 

pelo futebol 

Na manh seguinte, muitos torcedores foram receber a delegaao no aeroporto 

Salgado Filho. To logo o Boeing 737 taxiou, j自  se observava a bandeira do Gremio, 

empunhada por Paulo Nunes, tremulando por uma das janelas da cabina do 

comandante. O capito Mauro Galvo foi o primeiro a descer exibindo o trofu 

conquistado e, enquanto a delega9ao gremista desembarcava pela frente, os demais 

passageiros faziam-no pelo fundo. Raul Pont, prefeito de Porto Alegre, entregou ao 

presidente do clube as chaves da cidade e, em seguida, a comitiva se dirigiu ao carro de 

bombeiros que os conduziria at6 o Olimpico. O cortejo rumou para o centro e, como 

acontecera dois anos antes, quando o Grmio conquistou a Libertadores da Am6rica, o 

trnsito ficou completamente congestionado.. A caminho do Esthdio, sem passar pelo 

palcio Piratini como acontecera em 1995 - agora o governador estava s voltas com 

uma greve do magistrio e outras polmicas -, os jogadores e dirigentes eram saudados 

com papel picado e gritos de Ah! Eu s6 gallcho! No Olimpico, aproximadamente oito 

mil pessoas, segundo levantamento do Correio do Povo (24/05/97), saudaram a eitrada 

do carro de bombeiros. Era o reencontro dos jogadores com a torcida, a cidade e o lar: o 

Est自dio Olimpico. 

Antes de se recolherem a concentraao, lugar de onde haviam partido trs dias 

antes, os jogadores ainda fizeram a "volta olimpica", a h ltima cena do reencontro. To 

logo foi concluida, os torcedores iniciaram a dispersao - exceto a tietagem - e as 

reportagens "ao vivo", que tomaram conta das duas principais emissoras de rdio- 

jornalismo da capital, a Gaicha e a Guaba, deram lugara programa 乞o normal. Era 

como se a festa estivesse chegado ao seu final e com ela a id6ia de temporalidade 

ciclica. O time iniciaria em breve a participa豆o em outras competi96es, os torcedores 

voltariam para o cotidiano e a cidade, enfim, tinha sua ordem restabelecida. Conclua- 
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Se, com a volta olimpica dos jogadores e a exibi9ao do trofu, o ritual festivo que 

suscitara uma ruptura no tempo.88 

4.4. Nos bastidores do Grmio 

Enquanto para a maioria dos torcedores o clube se constitui numa entidade 

virtual, para outros, ele faz parte do cotidiano. Nao me refiro aos funcion自rios, uns 

identificados com o clube outros no, mas sim queles que mesmo no exercendo 

cargos remunerados prestam servi9os a institui9ao. Nesta categoria se enquadram os 

dirigentes e conselheiros que desempenham fun96es poltico-administrativas; os 

c6nsules,89 representantes do clube no interior do Estado, em diferentes cidades do 

Brasil e do exterior; os c6nsules escolares,9o com atua9ao mais restrita a seus 

respectivos col6gios; os chefes de Torcidas Organizadas e outros tantos gremistas 

atuantes. Alguns tem seus direitos e deveres previstos no estatuto enquanto outros 

atuam de acordo com seus prprios crit6rios. Entre os que tem ou no legitimidade para 

se manifestar em nome do clube h自  um limite tenue e isto tende a gerar muitas 

controv6rsias. 

A diferen9a entre os gremistas an6nimos e os gremistas ilustres - como sugere o 

video "Grmio: coraao e ra9a", dirigido pelo cineasta gacho Carlos Gerbase, filho do 

ex-presidente Jos6 Gerbase - cria uma "fronteira simb6lica" (Velho, 198 1:16) dentro da 

prpria na 豆o-Grmio. Ocorre que, para passar de individuo a pessoa 6 relativamente 

simples, a medida que torcer por um clube de futebol est ao alcance de todos, no caso 

brasileiro, praticamente se nasce com esta mscara. Porm, como a naao-Clube de 

futebol 6 extremamente heterognea, estabelecem-se hierarquias por grupos de status 

cujo objetivo principal 6 a produ9o de diferen9as. Sendo assim, para agregar statusa 

no9ao de pessoa, que nada mais 6 do que a passagem de gremistaa Dr. (gremista) 

一  一  88 Afesta teve tamb m um saldo tr gico com o assassinato de dois torcedores 
g

remistas em 
urunstancias oniusas・  urn aeies rol oateano na rua, sem. que o autor aos clisparos tenha sido identthcado, 
e outro rot inq rio por um viguame numa resta com ruteooi e rock realizada no SESU (ZFL 25/5/97). 

S9 ハ 	 エ  ,二  ， I、． . ... ,. 	, 	.. 	．、．.. 	．ー  ，． 	、一一 ‘ 

nャ合ー；ーh認讐黒黒響恐賀豊豊豊？讐 ニ竺讐費豊聖o鷲讐竺竺誉竺些ualmente o 

SS 	 frflJOOU LLLoutros 50 no xteri90 	峯二二了ごご LIU UAL二  U二竺U, .,v二讐  civaues orasneirase 
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Fulano de tal, existem certas exigncias que demandam um esforo considervel, 

especialmente se esta passagem for galgada no interior do prprio clube.9' 

Em geral, os ilustres sao indivduos com prestigio reconhecido em outras esferas 

da sociedade, especialmente na poltica e na economia e, portanto, s乞o aproximados do 

clube, nao raro por terceiros, em virtude daquilo que podem oferecer institui9ao. Eles 

emprestam dinheiro, legitimidade, poder e dedica 言o, alguns mais, outros menos, em 

troca de mais status e visibilidade do que jh possuem. 

4.4.1. Os c6nsules gremistas 

Os c6nsules gremistas constituem casos paradigmticos para se entender a 

passagem do anonimato a condi9ao de ilustre,a medida que se encontram a meio 

caminho. Podem ocupar uma posi9o de destaque na cidade onde representam o 

Grmio, especialmente nas pequenas e m6dias. Entretanto, estao "em baixa" na cota9o 

da diretoria do clube pois, at6 bem pouco tempo, tinham livre acesso s cadeiras 

numeradas mas, recentemente, foram literalmente rebaixados para as sociais, sob 

protestos, evidentemente. 

De acordo com as "normas para funcionamento da 'representaao consular" os 

c6nsules e vice-c6nsules "sao lidios representantes do Clube entre os adeptos e s6cios 

em suas cidades". Alem de organizar excurs6es a capital em jogos importantes eles 

promovem jantares de confraternizaao - para os quais o clube faz-se representar por 

algum membro da diretoria e dois ou trs jogadores -' organizam carreatas, tel6es e 

outras atividades. O Consulado Pradense, de Antnio Prado, por exemplo, arrecadou 

mais de seis mil pe9as na campanha do agasalho em 1996 e elegeu, com mais de trs 

mil votos, o jornalista Paulo Sant'ana como o gremista "nota 10". Todavia, a realiza o 

do concurso Garota Tricolor 6 dentre todas, a atividade que mais tem mobilizado os 

c6nsules.92 

91 Este rpido enquadre para explicar a diferena entre gremistas annimos e gremistas ilustres, a 
partir de categorias mais amplas, no tem a pretens豆o de seguir, pari passu, o modelo dumontiano (1992) 
explicitado pela oposio hierarquialmdividualismo, nem mesmo sua reelaboraao para o contexto das 
"sociedades complexos", como aquele foijado por Duarte (1986). Um estudo detalhado no contexto das 
na96es-Clubes de futebol a partir da teoria de Dumont exigiria uma etnografia especfica, o que foge aos 
objetivos deste sub-captulo. De qualquer forma, devo deixar claro que a leitura de Dumont, Duarte, e 
outros que abordam o mesmo tema, foi extremamente h til na organiza9五o dos dados etnogrflcos que 
dizem resneito ao "cotidiano do Grmio". 

ー  A tinal da Jl' edi9o do tiarota Incolor reuniu tnnta representantes de diversos mumctpios do 
interior e da regiao metropolitana. A disputa realizou-se por etapas com seletivas locais e micro-regionais 
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Para Seu Paiva, chefe do Departamento Consular, 73 anos, militar da reserva e 
s 6cio-propriet自rio desde 1946, a IF Edi9乞o da Garota Tricolor realizada em 1996 serviu 
para mostrarad弟renぐa entre os cnsules atuantes e aqueles que s6 esto interessados 
no ttulo. Seu Paiva admite que o Departamento estava desorganizado at6 dois anos 
atras, quando声chamado para p6r ordem na casa. Segundo ele, de l para c muita 
coisa mudou mas a estrutura ainda' precdria (..)O maior problema at nem est no 
Departamento em si mas na impossibilidade do Clube fIscalizar a atuacdo dos cnsules 
no interior. Para o C6nsul de Bento Gon9alves, 

o clube deveria dedicar mais tempo e aten戸O aos Gnsules. O 
potencial do Grmio no interior刀antstico. O torcedor do interior se 
entrega ae corpo e alma ao clube. f preciso aproveitar melhor este 
entusiasmo todo. 
Alrece-me que so poucos os c6nsules que se dedicam realmente.Hd 
que haver maior participa戸o de todos. No basta ser Cns妃 ‘ 
preciso merecer tal dist加cao. 
M尺ioncurso Garota Tricolor, por exemplo, houve pequena adeso de 
Cnsules, pelo que o referido concurso no teve o desempenho e o 
brilho que merecia (.) (Paulo Joao Nichetti, 48 anos, economista e 
c6nsul h 28 anos). 

Valdecir de Moraes Laus, 声Patro de CTG em diversas cidades, 
radialista - comentarista esportivo -, coordenador de campanha poltica [PMDB], 

gerente de banco, etc, segue o mesmo raciocinio. Segundo ele, os c6nsules deveriam 
passar por 

uma seletMdade llla加r, com melhor aval加cdo, escolhendo Pessoas 
que queiram qudar sem interesses ou vaidades e sejam integrantes db 
comunidbdb. 
Ser Cnsul do Grmio, acima de tudo, signfIca um gremismo intenso, 
s6lido, particzpativo, voluntrio e desejoso de ajudaradiretoria 
(Empresrio, 54 anos; foi indicado pelo C6nsul de Restinga Seca em 
1975 e exerceu o cargo em outras cidades como Barros Cassal, Arroio 
do Tigre, Silveira Martins, Sertao, entre outras). 

O gremismo ao qual se refere Valdecir no implica dedica9ao ao clube sem o 

devido retomo. De acordo com o principio da reciprocidade, ser cnsul do Grmio 
（・・・） 'wna honra・ llhla grandb distin9do.月121mlia se orguIjm muito e 
α comunidade respeita a posifdo do Cns妃  especialmente os 
gremistas que veem no Cnsul o leg加mo representante do Grmio e 
at como smbolo de gremisra (Joao Paulo Nichetti) 

at se chegar え  final realizada em novembro de 1996. Foi vencida por Janaina Krug, representante de Dois 
Irmos. 
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Guido Spengler, 47 anos, industrial, primeiramente c6nsul em Santa Rosa e 

atualmente em S乞o Leopoldo, observa que, enquanto a familia o v como um gremista 

distinto, as comunidades reconhecem nele um lder esportivo - em seu curriculun 

inclui-se a participaao na Campanha do Cimento para a qual os gremistas de Santa 

Rosa doaram o valor equivalente a mil sacas do produto visando a conclusao do 

Olimpico, em 1978. Luiz Carlos de Arajo, do Consulado Pradense, representante 

comercial, 42 anos e no cargo h 4, vai mais longe. Ser c6nsul, para ele, signfIca a 

honra de representar o Clube do meu coragdo, ndo s6 na minha cidade mas em 

qualquer parte do mundo. 

Al6m dos lucros de distinao alguns c6nsules se beneficiam economicamente, 

de forma indireta, do ttulo que ostentam. Lino Bruschi, banc自rio aposentado e vice- 

c6nsul em Santa Maria desde 1995, afirma que o C6nsul daquela cidade, propriet自rio de 

uma珂a de m6veis,(.,.)‘ノavorecido at na atividade comercial. A pessoa se torna 

conhecida; Por ocasio de jogos i加portantes a tekviso Procura Para dar entrevistas 

(・ ..). A loja tamb'm se torna um ponto de encontro dos gremistas e acaba vendendo 

mais. Joao Paulo Nichetti tamb6m uniu o 丘  til ao agradavel e, no ano passado em 

parcena com o irmao, inaugurou a "Tudo Azul Artigos Esportivos Ltda", uma loja 

voltada para a venda exclusivamente de artigos com a marca Grmio. Atravs dela, 

continua, temos prestado muitos servicos ao torcedor daqui de Bento e da regido 

Todos os anos ocorre, prximo ao aniversrio do clube, 15 de setembro, a 

Conven 乞o do Conselho Consular, que, no ano de 1997, contou com a participa 百o de 

130 representantes de vrias cidades do interior do Rio Grande do Sul, do Brasil e at 

do Exterior. Na abertura dos trabalhos foi cantado o hino do Grmio e, na seqiencia, foi 

composta a mesa diretiva, com a participaao de vrios dirigentes, estes sim, pessoas 

importantes. Dr. D己ms Abrao, vice-presidente de Assuntos Extraordinrios, abriu a 

Conven9ao e depois de uma breve explanaao - tinha compromissos particulares - sobre 

a fase atual do time, que estava de mal a pior, abriu espao para perguntas; s 

perguntas, vamos tentar ser oりetivos. 

D Ivone, vice-consulesa de IJruguaiana, foi a primeira a ocupar o microfone e 

fez uso dele em vrias outras oportunidades. Trazia consigo um roteiro de sugestes, 

relatos e indaga6es, uma pesquisq corpo-a-corpo com os torcedores de 加guazana e, 

sem muito constrangimento, foi logo questionando o trabalho da diretoria, como a 
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venda de jogadores importantes, a condescendncia diante das fracas atua6es dos 

jogadores Z6 Alcino e Rivarola, entre outros 

Seguiram-se outros depoimentos, questionando os c6nsules por que nao eram 

destitudos os c6nsules ndo-atuantes; pedidos de desculpas pela nao participaao no 

concurso Garota Tricolor, do C6nsul de Santa Cruz; relatos de ocorrncias, como fez o 

vice-c6nsul de Gravata, exigindo explica6es por que os jogadores nao foram na 

seletiva da Garota Tricolor, enfim, uma s6rie de protestos, relatos e at6 exibicionismos 

O mais prestigiado de todos os c6nsules foi Max Powarczuk, residente em 

Portland, Oregon, e saudado como o "c6nsul do Grmio nos EUA". Gacho de 

Erechim, vive nos EUA desde 1965 e afirma que, mesmo n言o sendo o futebol um 

esporte muito popular naquele pas, com as credenciais de c6nsul participa de vrias 

atividades importantes como convidado. De mais a mais, ser c6nsul ajuda nos 

neg6cios・  aSPessoas o!んlm Pro cara de outro四Ito, com mais re響peIto 

A conven9ao, que tinha t6rmino previsto para o meio-dia, acabou se estendendo 

at6 as duas da tarde e, do Salao Nobre do Conselho, os c6nsules seguiram para um 

almo9o de confraternizaao nas dependencias do prprio Olimpico. Embora os c6nsules 

no desfrutem do mesmo status dos dirigentes, estes sim, verdadeiros ilustres, o titulo 

que lhes 6 conferido permite uma distin9乞o clara em relaao aos demais torcedores. De 

qualquer forma, ascender nas hierarquias internas do clube 6 muito dispendioso, tanto 

verdade que apenas uns poucos conseguem chegar ao posto de conselheiros,a 

"verdadeira familia gremista". 

4.4.2. Tia Dalva e Dona Ema 

Elas no sao consulesas, mas o status que adquiriram no Grmio e atravs dele 

certamente inveja muitos c6nsules. atuantes. Cada qual a seu modo e, diga-se de 

passagem, ocupando posi96es distintas, ambas se tornaram conhecidas de quase todos 

os que freqentam o dia-a-dia do Olimpico, sendo recompensadas por isso. Enquanto os 

c6nsules aproximam o Grmio de outras cidades, deslocando-o no espao, Tia Dalva e 

D Ema contribuem para fixar a idia de que o clube tem uma sede; elas nao apenas 

vivem o Grmio como o fazem no prprio clube. Esta no9ao de "viver" no clube, de 

fazer dele a segunda casa, contrasta com a no9ao de "representar", muito presente entre 

os c6nsules. 
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Dli Ema, formada em Administra 豆o de Empresas e ex-diretora do Departamento 

Municipal de Limpeza Urbana, freqenta os jogos do Grmio desde os tempos de 

solteira, nos primeiros anos do Olimpico. Chegou a participar dos "Ch自s das Senhoras 

Gremistas", um grupo de mulheres cujos maridos exerciam cargos diretivos. Meu amor 

ao Grmiq era tanto que este tipo de reunio ndo me sa俺fazia, eu tinha vontade de 

jazer mais por ele （・・・）,algo concreto, entende? Como volunt白ria, come9ou 

organizando a lavanderia: tinha muito desperdcio por falta de racionaliza9do das 

m勾umas （・・） e a relacdO custo/bengflcio acabavaかazendo P肥luzos; qIフγoveitei mEnhα 

experincia administrativa e os resultados foram excelentes. Contudo, nao era bem este 

o tipo de contribui9ao ao qual Dli Ema pretendia se dedicar. Afastou-se durante algum 

tempo e retomou quando o Grmio sagrou-se Campeao da Libertadores em 1983. 

Os torcedores vinham aqui pr ver o trofu, alguns vinham de longe, 
s6 pr isso. S que no Grmio ningum sabia dizer onde ele estava e 
quando sabia nem sempre os torcedoresPodiam chegar aだ危,na saル
而Presidente, do conselho, etc.Ento tive a id 加 de criar uma sala 
1ara e響7OS1cdo, ノuntar outros trqlぞus 9ue estavam atirados Por ai 
sem conservaぐdo, alguns no almoxarifado e os mais bonitos ou 
importantes nas salas dos viceァresidentes; tinha aだ briga Pr ver 
quem ficava com eles. Expliquei minha intenぐdo pr alguns diretores 
e eles concordaram. O Dr. Bittencourt, o Tio Bitenca, como ns 
chamamos, por exemplo, hi muito tempo tinha idia de formar uma 
biblioteca, como o Grmio tinha antigamente no centro da cidade 
(. . . ). 

Comecei praticamente sozinha, tirando p, lustrando, etiquetando, 
colocando em ordem e enviando alguns pri conserto. (...) Quando 
viram que a coisa era pr valer, contrataram uma estagiria que 
entendia do assunto e mandaram mais funciondrios pr 加dar no 
trabalho bracal(...).Tu ndo imaginas minha satisfa戸o quandoaSala 
de Trofus戸cou pronta! Eu queria mais, queria botarptos antigas, 
quadros, tem verdadeiras relquias por af(..,).No deu, faltava 
espa9o e tal. Meu trabalho pl muito elogiado e a sala era muito 
visitada (‘・ノ． Dai em 198タ， m4oca do Pau！くHフdone na presidncia, 
esta segunda partepl inaugurada. 
Eu quero mais espao porque no tem mais onde colocar os trofus, 
t tudo empilhado(...),cada vez que precisa tirar o p6'uma 
trabalheira danada e na ora de colocar de volta eles acabam ficando 
jora ae oraem. As vezes vem gente querendo ver um trojeu desses 
mais antigos e n6s temos d/Iculdades de encontrar. S que o museu 
ndo tem verba. Todos dizem que ele'o carto de visitas dcl Grmio 一  
diz isso visivelmente emocionada 一 s6 que quando precisa alguma 
coisa, uma rげflorma, um ar condicionado e tal, tenho que sair por af 
implorando (..,).Eu entendo que o futeboルa coisa mais importante 
do clube mas eles - referindo-se aos dirigentes - poderiam ser mais 
atenciosos. Se a 何inha Grmio Mania, aqui do lado, tem αγ 
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condicionado, por que aqui tambm no Pode ter? Tenho pena de 
quem traるaiha aqui no vero(.．り  

O trabalho de Dona Ema redundou, entre outras distin96es, em sua indica 乞o 

para o Conselho Deliberativo. Ela 6 uma das trs mulheres que fazem parte deste seleto 

grupo de gremistas. Diz que no se interessa muito pela poltica interna e faz questo de 

se ater ao espa9o do Museu. 

No gosto nem de subir l pra cima 一 setor administrativo ー； semvre 
rem jojoca・ L. uma ciumeira aanaaa, tem coisas que eu Prダiro nem 
戸car sabendo(.,,).Gostaria que as coisas fossem dilレentes mas acho 
que'assim em todo o lugar. O Grmio que eu aprendi a gostar' 
outro, um sentimento quem vem de dentro, ento eu prefiro ficar no 
meu canto e simplesmenた ignorar essasPicu加んis. 

Diz tambem que no percebe retalia6es pelo fato de ocupar espaos 

importantes num universo dominado pelos homens. Evoca sua experiencia nos tempos 

da prefeitura, onde ocupou cargos de chefia, e afirma que isto se tomou uma constante 

em sua trajetria. Admite, no entanto, que no Grmio sempre desempenhou fun6es 

tidas como tipicamente femininas. Foi secret自ria do Conselho, organizou a lavanderia e, 

a prpria administra 乞o do museu, segundo ela, n豆o afronta o predominio masculino e a 

mant6m distante das finanas, do patrim6nio e do futebol, a mais importante e cobi9ada 

de todas as vice-presidncias. 

Entre uma viagem a Europa e outra aos Estados Unidos, a ordem do museu n豆o 

chega a ser abalada, embora a ausencia de Da Ema seja muito sentida. Ela e o museu 

so praticamente indissoci自veis e, a partir desta constata o, perguntei-lhe se no teme 

que no futuro isto possa resultar na interrup9ao dos trabalhos em raz豆o de um 

afastamento mais prolongado ou definitivo. Responde-me que esta 6 uma possibilidade 

remota, ao menos por enquanto, e seus inuineros projetos so prova disso. 

Que o Museu 6 sua segunda casa no resta a menor dvida.. Eu mesmo almocei 

vrias vezes em sua companhia na mesa que, no horrio de expediente, havia utilizado 

para manusear documentos, fazer registros e atividades afins. Quando lhe falta tempo e 

acumula tarefas, leva-as para casa. O fato de um quadro estar fixado naquele e no 

noutro lugar pode ter sido idia de Melissa, Fernanda, Michele, Edson, Bira - a equipe 

do museu - e at do Seu Bordin - jornalista aposentado e historiador do Grmio -, mas 

certamente foi D且  Ema quem deu a palavra final. Revistas ou documentos importantes 

at6 podem ser emprestados ou consultados, desde que Da Ema autorize. Isto 
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evidentemente lhe dA poder, especialmente de uns tempos para ca, quando o museu 

passou a ser ponto de referncia para quem deseja obter informa96es sobre o passado 

do clube; jornalistas do centro do Pais e at6 do exterior, eu mesmo e muitos curiosos 

dependemos dos arquivos e da disponibilidade de D Ema 

No creio, contudo, que sua dedica o e sua busca tenha como 丘  nica finalidade 

o poder do qual desfruta; nada que possa ser comparado a urn vice-de-futebol, por 

exemplo, embora nao deva ser menosprezado pois, com a mesma disposi9ao que "abre 

portas", pode fechh-las. Desde meu primeiro contato fiquei impressionado com o 

resultado de seu trabalho - especialmente se comparado ao museu colorado -, 

entusiasmo e acima de tudo, por ter-me dito que aquilo era fruto de seu amor pelo 

Grmio. Com  a convivencia, fui percebendo o retorno deste empenho atrav6s do 

prestigio que ela desfruta. Mas isto nao 6 tudo. O fato de se manter em atividade e 

exercer influencias subverte sua condi9ao de aposentada, de algu6m que deveria 

abandonar a vida phblica. Nesta perspectiva, se nao estivesse militando no Gremio 

provavelmente estaria noutra institui9ao, numa entidade beneficente qualquer. Contudo, 

ela prpria admite, s6 o Gr6mio pode lhe proporcionar a justa recompensa pela sua 

dedica9ao; um retorno calcado na subjetividade e na emo9豆o de quem se satisfaz mais 

com o tanto que pode oferecer sem se preocupar com o pouco que muitas vezes recebe 

em troca, uma das tantas facetas do pertencimento clubistico. 

J自  Tia Dalva, embora aposentada, nao desfruta das mesmas prerrogativas que a 

condi9ao econmica permite a Dona Ema. Mora na periferia e, nao fosse o passe livre 

para os idosos, provavelmente nao estaria quase todos os dias no Olimpico. Seu traje 

simples, a fala e o prprio corpo atestam sua origem prolet自ria e estabelecem diferenas 

incontest自veis em rela o a Dona Ema. Enquanto individuos sao muito diferentes mas, 

como torcedoras, podem ser aproximadas. Se Dona Ema faz do Museu sua segunda 

casa, Tia Dalva faz o mesmo do ptio do Est自dio Olimpico; a primeira tomou-se 

conselheira em raz豆o de sua dedicaao ao clube, enquanto a segunda, pelas mesmas 

raz6es, conquistou uma "cadeira cativa", o que lhe permite ver o jogo lh de cima e no 

mais das arquibancadas, como nos tempos em que participava da Super Raa, para 

ganhar o ingresso. Tia Dalva nao tem placa alusiva por servi9os prestados ao Gr6mio 

mas freqentemente 6 procurada pela midia como uma espcie de torcera-simbolo 

Conheci Tia Dalva no museu, numa tarde em que ela se preparava para posar, 

junto a sua cole9豆o de camisas presenteadas e autografadas pelos jogadores, para a 

revista Na 乞o Tricolor. Cada camisa tinha uma hist6ria, havia sido conquistada em 
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circunstancias diferentes e doada por atletas e ex-atletas do clube, em sua maioria 

idolos entre os torcedores. Tia Dalva exibia-as com orgulho e isto se acentuava 良  
medida que muitas crian9as e adolescentes, em visitaao ao museu, faziam-lhe 

perguntas e se mostravam admiradas diante da sua condi9ao de torcedora privilegiada. 

Presenciei a se9ao de fotos, no gramado do Olimpico e, tempos depois, soube 

que a Revista nao as tinha publicado. Marcelo, um dos editores da Na9ao Tricolor, 

disse-me que as fotos no foram bem feitas e por esta razo nao puderam ser editadas 

Tia Dalva que havia, inclusive, comprado a revista, estava desapontada. Tinham criado 

expectativas e agora restava-lhe a frustra9谷o. Aproveitei a circunstancia para agendar a 

"entrevista" que j自  haviamos combinado em outras oportunidades: deveria ser em sua 

residncia para que eu pudesse conhecer o restante da sua cole9ao de artigos do 

Gremio. 

No dia e hora marcados, fui at6 sua casa, mas, alegando problemas de doen9a na 

familia, disse-se que nao estava em condi96es de conversar. Nos encontramos outras 

vezes no ptio do Olimpico e, em determinada oportunidade, ela ofereceu-se para 

atender minha antiga solicita9ao. Marcamos outra data mas, novamente, ela no 

apareceu. Entre estes e outros tantos desencontros, ouvi Tia Dalva ser entrevistada no 

rdio e a vi na TV. Pensei entao que seu comportamento arredio derivava da diferen9a 

entre o retorno do rdio e da TV e aquele que eu poderia lhe proporcionar. O fato de 

no atender outras solicita96es suas, muito frequentes, mesmo que indiretas, como por 

exemplo, ajudazinha pr compr rancho e conseguir um emprego pro filho, 

contribuiram para que a tal "conversa" jamais se realizasse. Compreendi que o 

comportamento dela com rela9ao a mim nao diferia da rela 言o paternalista e at6 certo 

ponto interesseira que estabelecia com outros torcedores e mesmo com jogadores e 

dirigentes do Grmio. 

Revisei meus procedimentos de campo e as estratgias que vinha utilizando. 

Por fim, decidi que nao mais insistiria na tal "entrevista", supondo, antes de mais nada, 

que Tia Dalva no estava disposta a conced-la; no seria o primeiro e nem o h ltimo 

despiste de pessoas das quais tentara me aproximar. Se havia sido conivente com a 

justificativa de alguns dirigentes - em geral, falta-lhes "tempo" - por que haveria de 

insistir com Tia Dalva? Al6m do mais, outro torcedor que frequenta os treinos e a 

conhece de longa data fez-me perceber, ns entrelinhas, que eu estava sendo 

ingenuamente ludibriado. Entre outras coisas, nao via raz谷o alguma para Tia Dalva 
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despertar interesse, especialmente porque todo mundo t de saco cheio dela por aqui 

(F., 20 anos, assiduo freqentador do Olimpico) 

Sabia que ela xingara uma criana que entrou no museu com a camisa do Inter; 

que os vigilantes estavam impacientes com seu vaiv6m em espa9os interditos aos 

torcedores e de uma discussao que teve com outro torcedor. Entretanto, no poderia 

imaginar que sua presen9a se tornara to inconveniente a ponto de ser espancada. 

To incompreensivel quanto a agress谷o sofrida por Tia Dalva - vitimada por um 

sujeito corpulento e fujao. - foi constatar que boa parte daqueles que presenciaram o 

epis6dio pouco se importaram com o mesmo. Depois de socorr-la, tentei investigar 

como e por que tal fato ocorrera. Tia Dalva, aos prantos, afirmava nunca ter visto 

aquele sujeito - nem mais gordo nem mais magro! -, que se dirigira at6 ele para vender 

algumas camisas de sua cole9ao e fora agredida sem qualquer justificativa. As 

vendedoras ambulantes que presenciaram a cena ndo viram direito, nada sabiam a 

respeito do agressor e assim por diante. Disseram tamb6m que a velha j estava avisada 

e que mais dia menos dia isto ia acontecer. Como o epis6dio se deu na rua, os 

seguran9as apenas refor9aram a opiniao das ambulantes: ndo temos nada a ver com isso 

(・ ..), ela tva procurando sarna pr se co戸. De torcedora-simbolo a vtima de 

violncia, Tia Dalva deixou cabisbaixa o Olimpico, ressentida nao apenas pela agresso 

sofrida mas pela traicdo dessa gente que se diz amiga, especialmente das vendedoras de 

rua, das quais esperava solidariedade. 

Em dia de jogo, dificilmente a agressao teria se consumado ou, caso contrrio, 

teria gerado repres自lias por parte de outros torcedores gremistas. Nestas circunstancias, 

os supostos xingamentos de Tia Dalva teriam o respaldo da naぐdo e, sendo assim, ela 

estaria a salvo. Mas ela escolheu o dia errado ou n乞o percebeu o limite, muitas vezes 

tnue, entre o tempo e o espao do jogo e do cotidiano. 

Retomando a distin9ao entre indivduo e pessoa, enunciada no incio deste 

capitulo, pode-se afirmar que a agressao a Tia Dalva se caracteriza pela assimetria em 

relaao a s circunst合ncias usuais que geram conflitos entre torcedores ou entre estes e os 

simples cidados. Foi em razao de comportar-se como torcedora em tempo integral e, 

no raro, expressando seu pertencimento em lugares impr6prios, que Tia Dalva se 

tornou inconveniente e alvo de hostilidades, tanto do sujeito que a agrediu quanto dos 

demais que se mostraram indiferentes ao epis6dio. A cristaliza9乞o do papel-simbolo de 

torcedora no serviu apenas para incitar a violencia, mas acabou comprometendo sua 

condi9乞o prestigiosa galgada com ousadia e persistencia. O epis6dio se passou quando 
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minhas visitas ao Olimpico se tornaram mais espordicas, medida que meu trabalho 

de campo estava quase concludo. Retornei outras vezes ao ptio do Est自dio, em dias de 

jogos ou treinos, sem jamais ter cruzado com Tia Dalva; ela simplesmente desapareceu. 

Embora a escolha do "clube do cora95o" ocorra muito cedo, ainda na infncia 

ou, quando muito, na adolescencia, e tende a ser preservada indefinidamente,6 

necess自rio, contudo, atualizh-la de tempos em tempos. Alguns o fazem 

permanentemente, participando de Torcidas Organizadas, viajando com elas, visitando 

suas sedes, frequentando quase todos os jogos, trabalhando pelo clube ou dele se 

apropriando para os mais variados fins, inclusive materiais. Outros o fazem 

esporadicamente; vao apenas aos jogos decisivos, ou simplesmente ouvem e v6em seu 

clube pelo rdio e pela TV. Entre os ilustres, existem os mais ilustres e, entre os 

an6nimos, os mais an6nimos. H自  os que se satisfazem com a mscara que lhesd 

imposta e outros que procuram dar a ela um contorno diferenciado, tornam-se ento 

torcedores-simbolos. Pertencer a um clube implica compor uma rede de sociabilidade 

ampla - a "na9ao gremista", por exemplo -, e simultaneamente, restrita a familia, aos 

amigos, aos vizinhos, enfim,a queles com os quais se vai ao est自dio ou se rene para 

assistir ao "clube do coraao". Pode-se at6 abdicar da presen9a real de terceiros e ainda 

assim nao se estara s6, pois, "a imagin自ria comunidade de milh6es parece mais real na 

forma de um time de onze pessoas com nome. O individuo, aquele que apenas torce, 

torna-se o pr6prio simbolo de sua naao" (Hobsbawm, 1994:171) 
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C AFITULO V 

AH!EUSdGAじCHO! 

O NACIONAL E O REGIONAL NO FUTEBOL 
BRASILEIRO 

A moda antiga: tiremos o chap'u pro Grmio. Silenciar 100 mil 
pessoas no Maracan五, francamente, n五o ' pra qualquer um. 
Muito menos quando se encara a torcida delirante do Flamengo. 
(...) Ao ver o Gremio fazer murchar a multid五o rubro-negra, revi 
a cena daquela tarde sinistra de 1950, em que a sele恒o uruguaia 
deixou a multid三o prostrada. Sem a nimo, sequer, pra ir embora 
do estdio, levando pra casa sua esperanca morta (Armando 
Nogueira, in: "Silncio no Maracan", OESP, 25/5/97) 

Em 1996 os argentinos ganharam tudo: o Campeonato Mundial 
Sub-20, a Libertadores, o Mundial Interciubes, a Supercopa e at' 
o Campeonato Brasileiro (Claudio Besserman Vianna, 
"Bussunda", humorista do Casseta & Planeta, in: "Carto 
Verde/TV Cultura") 

5.1. Futebol e "futeb 6is": estilo brasileiro e diversidades regionais 

A tese de que o futebol dramatiza os dilemas sociais, especialmente no caso 

brasileiro, nao 6 nova e, talvez, tenha sido DaMatta (1982) um dos primeiros a lhe dar 

um contorno antropol6gico. Segundo este autor, o futebol promoveria a coesao nacional 

え medida que permitiria a expresso e o reconhecimento de quem somos e do que 

somos em detrimento dos outros, dos ingleses - e por extensao, dos europeus - dos quais 

apropriamos este esporte, e at6 mesmo dos nossos vizinhos sul-americanos, 

simultaneamente t言o prximos e tao distantes. Noutra perspectiva, o futebol permitiria 

uma esp6cie de auto-reflexao. Num pais tao extenso geograficamente, diversificado 

social e culturalmente, o futebol expressaria, de um lado, as hierarquias s6cio- 

econmicas e, de outro, as diferen9as regionais. De acordo com esta segunda 
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perspectiva, jh no se poderia mais falar em futebol, no singular, mas em "futeb6is", no 

plural, ou, se se preferir, em estilos de jogo, de futebol e assim por diante. 

Num Pas que se diz existirem 160 milhes de treinadores, cada qual se julgando 

expert, a ponto da crnica especializada ter que imprimir esforos considerveis para se 

distanciar dos "leigos" e impor sua legitimidade, definir estilos de futebol 6 deveras 

complexo. Ao contrrio das discuss6es entre os torcedores, para os quais esta no9o 

permanece implicita, sem que isto acarrete num debate anacrnico, do ponto de vista 

acadmico, urge precisar, antes de mais nada, o significado que se est atribuind ao 

termo "estilo" para, num segundo momento, associ-lo ao futebol. 

Definir estilo parece uma tarefa relativamente simples, bastando, para tanto, 

consultar um dicionrio, um autor ou um livro sobre o tema. Ao proceder desta forma 

se ver que, ao contrrio do que se pensava, a palavra estilo nao tem um 丘  nico 

significado e, na maioria das vezes,6 usada licenciosamente sem qualquer preocupa9言o 

com delimita96es mais precisas. Ewen (1991) relata sua experiencia desconcertante, at 

certo ponto frustrante, ao se dar conta que o termo estilo, tema de sua investiga ao, 

estava em todos - revistas esportivas, de msica, moda, arquitetura, etc ・  e ao mesmo 

tempo em nenhum lugar - no fichrio da biblioteca as escassas referncias eram 

genericas ou indiretas. 

Estilo era definitivamente algo ms que una cuesti6n de modas en la 
ropa o Ia espressi6n literana. Era parte de um 6 ter, una sensibilidad 
general que tocaba incontables esferas de la vida cotidiana, pero que 
no estaba limitada por ninguna de ellas. Era algo intangible pero 
importante, en todas partes y ninguna, incipiente (:17) 

Inicialmente vinculada a arquitetura,a literatura e a s artes plsticas e, portanto, 

objeto de discussao e exclusividade do "gosto dominante", a no9ao de estilo se encontra 

atualmente disseminada em todas as esferas da sociedade. 

La idea de que el estilo es una manera a trav6s de la cual valores, 
estructuras y supuestos humanos en una sociedad determinada son 
expresados y recibidos estticamente, parece una reflexi6n 
convinvente. (...) A pesar de que sus nociones con frequencia est自n 
vinculadas an con el prestigio, hoy el estilo es una preocupaci6n de 
casi todos los setores de la sociedad. Extrae su inspiraci6n de 
cualquier parte, y ei variado surtido de estilos que pasan ante nuestros 
ojos parece ser qualquier cosa menos una espresi6n unificada (:18) 

Tomado em sua acepao mais ampla, "como un dispositivo por medio del cual 

las personas buscan fortalecer un frgil equilbrio con el mundo" (:46), um estilo, 

qualquer que seja, est permeado por discuss6es, incoerencias e vulnerabilidades, como 
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tantas outras categorias construidas socialmente e, portanto, permeai.la por interesses 

variados. E o que 6 mais importante, o estilo existe para ser gasto pois "parte de su 

signiflcaci6n es que perder sigrnflcaci6n (:72). 

Esta id6ia de volatilidade e polissemia, apontada por Ewen como endmicaa 

prpria defini9ao do termo,6 central para a compreensao das razes pelas quais, em se 

tratando de estilos de futebol, as discuss6es parecem nao ter fim. Em parte porque tais 

discuss6es operam a l6gica do dissenso e, acima de tudo, porque cada torcedor tem sua 

prpria visao futebolistica. Assim, as discuss6es sobre determinados estilos - de 

jogadores, t6cnicos, times, etc - transformam-se em um estilo de discursividade. 白  por 

esta e outras raz6es que o estilo brasileiro de se jogar futebol e, principalmente, os 

estilos regionais nunca saem de pauta. 

5.1.1. A inven9ao do estilo brasileiro 

Subjacente ao estilo, qualquer que seja, esth a no9ao de ruptura. Ele serve para 

demarcar e, no raro, opor determinadas vis6es de mundo, perodos histricos e 

posi96es sociais. No caso do futebol brasileiro, esta fun9ao 6 clara e reveladora. Logo 

que o futebol foi trazido da Europa, como simbolo da modernidade, os esforos se 

concentraram na apreensao da prtica e de todos os c6digos e valores a ela associadas. 

O importante no era apenas jogar, mas jogar de uma determinada forma, como os 

ingleses; vestir, torcer, falar, tudo como os ingleses; via de regra, a autenticidade era 

diretamente proporcional 良  imita9o. 

Porm, o gosto pela imita 言o foi cedendo lugar a criatividade e, paulatinamente, 

foram sendo produzidas diferen9as nao apenas na forma de jogar mas tamb6m no 

torcer. Os contrastes, apesar de evidentes, eram dificeis de serem definidos e, 

acompanhando o relato de Mario Filho (1964), pode-se observar como as diferen9as 

foram percebidos tendo o "estilo ingles" como referncia. Se era impossivel 

caracterizar o novo a partir dele mesmo, pelo menos havia uma certeza: nao era ingles. 

Os matches internacionais e, a partir de 1930, as Copas do Mundo acentuaram ainda 

mais esta diferen9a. Em 38, na Fran9a, o Brasil sequer chegou s, finais, mas Le6nidas 

da Silva, artilheiro daquela Copa, "barbarizou" (Cabral e Ostermann, s/d). Os europeus 

jh sabiam da fora do futebol sul-americano - o Uruguai ja havia conquistado duas 

medalhas Olimpicas no futebol e a Copa de 30 - mas nunca tinham visto nada parecido. 
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O Brasil de Le6nidas era algo novo, peculiar, tinha uma maneira de jogar que se 

destacava de todos os demais; um estilo prprio, brasileiro. Talvez o distanciamento e o 

inusitado tenham feito com que os europeus percebessem algo que para os brasileiros 

ainda era um tanto confuso, embora as diferen9as ja estivessem sendo elaboradas. 

5.1.1.1. A contribui9乞o fundante de Gilberto Freire 

Para explicar a rpida e bem sucedida ascens乞o do futebol no Brasil, Gilberto 

Freire contrasta Domingos da Guia e Le6nidas da Silva; o primeiro mais clssico, 

apolineo e europeu, enquanto o segundo estaria mais afeito ao romantico, dionisiaco e 

tropical. 

A capoeiragem e o samba, por exemplo, estao presentes de tal forma 
no estilo brasileiro de jogar futebol que de um jogador um tanto 
algido como Domingos, admirvel em seu modo de jogar mas quase 
sem floreios - os floreios barrocos t乞o ao gosto brasileiro - (...) M自rio 
Filho p6de dizer que ele est para o nosso futebol como Machado de 
Assis para a nossa literatura, isto 6 , na situa9ao de uma esp6cie de 
ingles desgarrado entre tropicais. Em moderna linguagem sociol6gica, 
na situa9ao de um apolneo entre dionisacos. O que nao quer dizer 
que deixe de haver alguma coisa concentradamente brasileiro no jogo 
de Domingos como existe alguma coisa de concentradamente 
brasileiro na literatura de Machado de Assis. Apenas ha num e noutro 
um dominio sobre si mesmos que s6 os clhssicos - aue so. Dor 
aennl9ao, apoiineos - possuem de modo absoluto ou quase absoluto, 
em contraste com os romanticos mais criadores. Mas v自  algu6m 
estudar o fundo de Domingos ou a literatura de Machado que 
encontrar, decerto, nas raizes de cada um, dando-lhes autenticidade 
brasileira, um pouco de samba, um pouco de molecagem baiana e at 
um pouco de capoeiragem pernambucana ou malandragem carioca. 
Com  esses residuos 6 que o futebol brasileiro afastou-se do bem 
ordenado original brit合nico para tornar-se a dan9a cheia de surpresas 
irracionais e de varia6es dionisiacas que 6 . A dana dan9ada 
baianamente por um Le6nidas; e por um Domingos, com uma 
impassibilidade que talvez acuse sugestes ou influncias amerndias 
sobre sua personalidade ou sua formaao. Mas, de qualquer modo, 
dan9a (in: "Prefcio da ia edi9o" de O negro no futebol brasileiro, 
Rodrigues Filho, 1964[1947]). 

A atualidade deste fragmento 6 impressionante e, acrescente-se, ele foi escrito 

hh cinqenta anos atrs, antes, portanto, do Brasil ter conquistado as quatro Copas do 

Mundo e outros tantos torneios que o colocaram numa posi9ao singular em relaao aos 

demais paises em termos de futebol, O reconhecimento de um estilo brasileiro, peculiar 
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e associado a certos "tipos regionais", tomaram esta interpreta 豆o original e fundante 

da sociologia, antropologia e at6 mesmo de muitos discursos nao academicos sobre o 

futebol no Brasil. 

Em primeiro lutar, deve-se destacar que a identidade do futebol brasileiro 

representada a partir de uma s6rie de oposi96es tendo como pano de fundo os europeus; 

nem poderia ser diferente. Entretanto, ao buscar a autenticidade brasileira, Freire evoca 

a molecagem baiana, a capoeiragem pernambucana e a malandragem carioca, 

desconsiderando, por assim dizer, outros "tipos regionais" que contriburam para dar ao 

futebol os contornos de brasilidade. Este recorte 6 extremamente significativo no 

apenas porque ignora paulistas, gachos, mineiros e outros tantos "tipos regionais", mas 

porque hh neste esquecimento certa intencionalidade. Poder-se-ia argumentar que, ao 

destacar apenas a contribui9ao da molecagem, malandragem e capoeiragem, a anlise 

de Freire 6 superficial e politicamente tendenciosa, para no dizer incorreta.93 Em 

contrapartida, a men9ao de todos os "tipos regionais" exigiria um estudo mais 

aprofundado; algo despropositado para um prefcio de livro e, sendo assim, Freire 

estaria desde logo aqu6m das contesta96es. Seja como for, ha de se lan9ar uma 

indagaao acerca de como resultaria o carter "genuinamente" brasileiro se fossem 

consideradas as contribui96es daqueles "tipos" esquecidos por Freire. E, a par das 

discuss6es atuais, por que 6 ue eles ainda no foram lembrados? Ou entao, se foram, 

por que esta questをo permanece em debate, em aberto? 

Se os excluidos fossem integrados - esta 6 antes de mais nada uma especulaao ー  
provavelmente Freire seria obrigado a reconhecer o vi6s apolineo do futebol brasileiro 

ou, ento, admitir que certos "tipos regionais" sao mais originais que outros.94 Esta 

segunda hip6tese me parece implicita em sua analise, certamente influenciada pela 

93 Se meus informantes, especialmente aqueles que advogam a marginaliza o dos gachos, 
soubessem da importncia de Gilberto Freire na forma o da intelligentsia brasileira e de sua contribui9ao 
para a compreensao do nosso futebol, certamente n言o hesitariam: t vendo, ele nos deixou de lora! 

AO aoornar a questao aa iorma9ao ao L staao Nacional e das diversidades regionais, em 
"Unidade e diversidade, Na9ao e Regio", Freire (1971) deixa transparecer alguns pontos de vista que me 
parecem, est言o conformes a no9o de brasilidade expressa no prefcio de "O negro no futebol brasileiro" 
Em determinado momento, afirma que os Estados de S三o Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, 
"desenvolveram-se em alguma coisa semelhante a partidos politicos, com prejuizos para a unidade e para o 
desenvolvimento harmnico do Brasil" (:89). Logo abaixo, critica a demasiada autonomia poltica destas 
unidades federativas, em virtude da qual, por ocasi豆o de uma viagem a Minas Gerais - o mesmo 
equivalendo para Sao Paulo e para o Rio Grande do Sul -' havia ficado com a "impress五o de ter estado 
numa Prssia brasileira" (89). Para Freire, portanto, "os brasileiros do Nordeste - das zonas ridas e senil- 
ridas dessa regio ou sub-regi百o - s圧o como os primeiros paulistas, tipicamente caboclos, ou indigenas, e 

mais teluricamente e tradicionalmente brasileiros pelo espirito e pela conduta do que qualquer outro tipo 
regional" (:94). 
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versao de Mrio Filho, em "O negro no futebol brasileiro" (1965), e amplamente 

disseminada no universo futebolistico. Apesar de preponderante, ela 6 tamb6m muito 

contestada. Trata-se, antes de mais nada, de um ponto de partida para infind自veis 

discuss6es que atestam, simultaneamente, a presena de diferen9as regionais 

atualizadas no e pelo futebol e tamb6m os pontos de intersec9ao entre a elabora o 

academica, miditica e popular. 

Em segundo lugar e n言o por acaso, os residuais ao quais Freire se refere como 

determinantes do estilo brasileiro - capazes, inclusive, de contagiar o apolineo Ademir 

da Guia - esto ligados a irracionalidade e s influncias amermndias. Freire toma estes 

tra9os como constitutivos do carter brasileiro e, diferentemente do que I o fizeram os 

evoluciomstas do principio do s6culo ou os modernistas da primeira fase do 

movimento de 1922, eleva-os a condi9谷o de uma arte barroca. Os regionaismos - nem 

todos,6 verdade - bem como os negros e os i ndios sao valorizados e trazidos da 

periferia para o centro. Eles se tornam, por assim dizer, os portadores daquilo que ha de 

mais genuino e puro no Brasil, sao os simbolos do que mais tarde se c onvencionou 

como futebol-arte. 

Daquelas poucas linhas contendo diversas oposi96es, muito nitidas apesar de 

gen6ricas, produziram-se outras tantas que podem ser melhor apreciadas no quadro a 

segrnr. 

versão de Mario Filho, em "0 negro no futebol brasileiro" (1965), e amplamente 

disseminada no universo futebolistico. Apesar de preponderante, ela é também muito 

contestada. Trata-se, antes de mais nada, de um ponto de partida para infindiveis 

discussões que atestam, simultaneamente, a presença de diferenças regionais 

atualizadas no e pelo fiitebol e também os pontos de intersecção entre a elaboração 

acadêmica, mididtica e popular. 

Em segando lugar e nab por acaso, os residuais ao quais Freire se refere como 

determinantes do estilo brasileiro - capazes, inclusive, de contagiar o apolineo Ademir 

da Guia - estão ligados i irracionalidade e is influências amerindias. Freire toma estes 

traços como constitutivos do cardter brasileiro e, diferentemente do que .o fizeram os 

evolucionistas do principio do século ou os modemistas da primeira fase do 

movimento de 1922, eleva-os condição de uma arte barroca. Os regionalismos - nem 

todos, é verdade - bem como os negros e os indios são valorizados e trazidos da 

periferia para o centro. Eles se tornam, por assim dizer, os portadores daquilo que ha de 

mais genuino e puro no Brasil, são os simbolos do que mais tarde se c,onvencionou 

como futebol-arte. 

Daquelas poucas linhas contendo diversas oposições, muito nitidas apesar de 

genéricas, produziram-se outras tantas que podem ser melhor apreciadas no quadro a 

seguir. 

futebol brasileiro futebol europeu 	, 
artístico competitivo 

espetáculo eficiência 
dionisíaco apolineo 
barroco clássico 
intuitivo racional 
natureza cultura 

dom aprendizado 	. 
rua clube/escola 

jogo esporte 
individual coletivo 
agilidade rigidez 
habilidade força 
malandro caxias 

candomblé/umbandismo catolicismo/protestantisnio 
futebol-arte futebol-força 

O quadro poderia ser mais extenso e, diga-se de passagem, petmanece em 

aberto. Isto se deve, em grande parte, ao fato do futebol estar vinculado s quest6es 

0 quadro poderia ser mais extenso e, diga-se de passagem, petinanece em 

aberto. Isto se deve, em grande parte, ao fato do futebol estar vinculado As questões 
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estticas, s idias de valor, 良  subjetividade e, portanto, por mais que se discuta, sempre 

se estar sujeito a uma certa intangibilidade que faz com que o tema seja inesgotvel 

Deve-se notar tamb6m, como estas categorias, n乞o raro estereotipadas, circunscrevem- 

se a dialtica das oposi96es e, o que mais impressiona,e como elas sao atuais. Tanto6 

verdade que, de tempos em tempos, o futebol-arte 6 questionado, em geral a partir do 

modelo europeu.95 

5.1.1.2. Idas e vindas do futebol-arte 

O bom e o belo, diziam os gregos, devem andar juntos; eles so, a rigor, dois 

lados de uma mesma moeda. Ja no futebol, o bom e o belo nem sempre esto de acordo 

com os ideais gregos. O bom e vencer, no resta a menor dvida e, nos h ltimos tempos, 

com o incremento mercadol6gico, vencer se tornou o principal objetivo dos dirigentes, 

jogadores e at6 dos torcedores. O belo, que para os ingleses passava pelo fair-play e 

para os brasileiros, segundo Gilberto Freire e outros tantos, est ligadoa arte da 

malandragem (a negaao do fair-play), tomou-se uma esp6cie de ideal secundrio 

Embora esta seja a tendencia predominante, ha controv6rsias a respeito. 

Provavelmente esta questo tenha atingido seu pice nos meses que antecederam 

a Copa da Su6cia, em 1958. As qualidades t6cnicas do selecionado eram indiscutiveis 

mas, paradoxalmente, isto vinha nos prejudicando. Era senso comum afirmar que 

tinhamos arte demais e objetividade de menos, o oposto dos europeus e principalmente 

dos soviticos que pensava-se, haviam sido treinados na Sib6ria com todos os mtodos 

modernos que impressionavam o mundo durante a Guerra Fria. 96 

95 Explicar as razes deste dualismo 6 deveras complexo, pois envolve quest6es alheias ao 
futebol. Entretanto, do ponto de vista deste esporte, deve ter em conta, em primeiro lugar, a pr6pria l6gica 
dual dos embates; em segundo, o fato da tradi9ao europ6ia e sul-americana preponderarem 
internacionalmente. Talvez algum dia se possa inserir uma nova coluna com o Y estilo africano, asitico e 
caribenho, entre outros. 

96 Num jogo amistoso contra a Fiorentina, antes da Copa, a "molecagem" de Garrincha, simbolo 
do futebol-arte, quase lhe custou a desconvoca9五o. Aos trinta minutos do segundo tempo, quando o Brasil 
j自  vencia por 3 a O, ele driblou praticamente toda a defesa Fiorentina, inclusive o goleiro e, "com o gol 
vazio, Garrincha poderia ter chutado, mas Robotti conseguira voltar para combat6-lo. Garrincha tirou-o da 
jogada com um drible de corpo e Robotti teve de segurar-se na trave para no cair. Garrincha, entao, 
apenas caminhou com a bola at6 dentro do gol. Jh no fundo das redes, deu-lhe um peteleco para pega-la 
com as m豆os, enfiou-a debaixo do brao e come9ou a voltar, frio, devagar e mudo, para o centro do 
campo. No houve pirmide humana sobre Garrincha. (...) Apenas gritos dos outros jogadores contra ele. 
(...) Os italianos estupefatos pelo gol (...) [enquanto] quase todo o time estava fulo com ele. (...) Tinham 
medo de que, em plena Copa, quando fosse para valer, brincadeiras como essa fizessem o Brasil perder um 
jogo (Castro, 1995:143). Sobre os preparativos do Brasil para aquela Copa ー  "at6 as supersti96es eram 
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Nelson Rodrigues, por exemplo, afirmou, numa crnica publicada dias antes da 

Copa, que os brasileiros padeciam do "complexo de vira-latas", especialmente quando 

se tratava de futebol. No acreditvamos no nosso potencial, colocando-nos, 

voluntariamente, em posi9ao de inferioridade em relaao ao resto do mundo.97 A 

preparaao meticulosa, uma verdadeira operaao de guerra montada pela comisso 

t6cnica antes e durante aquela Copa, bem como a parania dos brasileiros em relaaoa 

Unio Sovi6tica faz crer que o sarcasmo de Nelson Rodrigues tinha procedncia (Cabral 

e Ostermann, s/d:67-75). 

Contudo, bastou a conquista para que, da noite para o dia, se passasse a elogiar 

aqueles mesmos atributos que na v6spera despertavam desconfian9a e temeridade, O 

exito bem poderia ter sido explicado a partir dos bem sucedidos m6todos de prepara o 

empregados naquela oportunidade, aliados a incontestvel qualidade individual dos 

atletas brasileiros - Didi, Pel6, Garrincha, Nilton Santos, entre outros. Salvo algumas 

exce96es, o que se fez foi a apologia das individualidades e de Pel6 e Garrincha em 

especial. As qualidades tcnicas de Garrincha, por exemplo, s言o descritas como 

instintivas, "todos n6s dependemos do raciocinio (...) ao passo que Garrincha nunca 

precisou pensar, (・ ..) tudo nele se resolve pelo instinto, pelo jato puro e irresistivel do 

instinto".98 

cumpridas com rigor cientifico" 	e a temeridade diante do cientificismo sovitico cf. "O Sputnik 
fl.ilminado" (Castro: 145-88). 

97 "Em Wembley [1954], por que perdemos? Porque, diante do quadro inglさs, louro e sardento, a 
equipe brasileira ganiu de humildade. Jamais foi tao evidente e, eu diria mesmo, espetacular o nosso vira- 
latismo. Na (...) vrgonha de 50,6 ramos superiores aos advers自rios. Alem disso, levvamos a vantagem do 
empate. Pois bem: ー  e perdemos da maneira mais abjeta. Por um motivo muito simples: - porque Obdulio 
nos tratou a pontap6s, como se vira-latas ffissemos. Eu vos digo: - o problema do escrete n乞o 6 mais de 
tt.itebol (...). t um problema ee te em si mesmo. (...) insisto: para o escrete, ser ou nao ser vira-latas, eis a 
quest乞o. ("Complexo de vira-latas" foi publicada na Manchete Esportiva cm 31.5.58 e posteriormente 
reeditada (in: Rodrigues. 1993:51-2). 

E interessante notar como a metalra dos vira-latas - segundo o "Aurelio ","' cao de rua, sem raa 
determinada" - lembra as teses evolucionistas do principio do s6culo. Ao contrrio de Gilberto Freire, que 
v6 na miscegena9乞o um dos aspectos positivos na forma9ao do "carter brasileiro", Nelson Rodrigues, no 
findo, culpabiliza-a pela nossa suposta frouxido 

Sobre a derrota de 50 e a estigmatiza9きo dos jogadores negros ver, entre outros, Leite Lopes 
(1992:123-4).

Cf. "Garrincha no 
p

ensa", in: Rodrigues:62-4 
Creio importante destacar aqui a posi9をo de D6cio de Almeida Prado sobre a genialidade de 

Garrincha. Ele me parece uma voz quase isolada a este respeito, um dos poucos a lembrar da for9a 
muscular e da velocidade deste jogador. Sem desconsiderar o fi.itebol-arte de Garrincha, D6cio vai aldm da 
maioria das representa96es nas quais, invariavelmente, contrastam-se as pernas tornas com a' genialidade 
intuitiva. "Como jogava Garrincha, por exemplo? (...) Ele amea9ava sair para um lado, para o outro numa 
sbia e medida dan9a de nega9as. Quando sentia o marcador ligeiramente desequilibrado, apoiado na perna 
errada, partia com a bola como um raio (...). De pouco valia saber que ele investia quase certamente pela 
direita. A sua vantagem nesses lances era tamb6m de ordem fisica, a sua arma estava na prontid豆o da 
partida, no pique inicial, na capacidade de atingir o m自ximo da acelera 豆o logo nas primeiras passadas 
(Prado, 1992:23). Ver tb. Leite Lopes (1992). 
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Anos depois, por ocasiao do tricampeonato no Mxico, a apologia do futebol- 

arte chegaria ao ponto mais elevado de sua escalada. E nao era apenas em razo do 

ufanismo propagandista da ditadura militar. Joao Saldanha, o t6cnico que classificou o 

Brasil para a Copa afirmou - depois do tricampeonato,6 verdade - que os jogadores 

brasileiros eram t言o habilidosos que dispensavam a presena de um comandante.99 
Bastava escolher os melhores e dar-lhes liberdade de aao para o Brasil se tomar 

imbativel. Enquanto para os demais selecionados, o t6cnico exercia uma fun9o 

primordial, fosse ele urn estrategista ou disciplinador, para os brasileiros sua: 

contribui9ao era escassa e, na maioria das vezes, prejudicial 

Passados quatro anos, todas as convic96es foram abaladas diante da 

desclassifica 貸o do Brasil na Alemanha e do surgimento do "carrossel holands", 

"futebol total", ou "laranja mecanica", qualificativos atribuIdos aos holandeses 

Zagallo se confundiu, pois achava que a Holanda mostrou "algo 
novo", para depois afirmar que "no houve evolu9ao no futetl 
europeu", acabando, durante a Copa, por recair uma afirmativa 
evolucionista ao dizer que "a raa europia 6 superior". Parreira 
acompanhou Zagallo em sua perturbaao quando afirmou que "os 
germanos e eslavos sao raas superiores". (...) Jos6 Incio Wemeck. 
um influente defensor da moderniza9乞o de nosso futebol, dizia ciue o 
"Brasil se esclerosou desde 1970" e Luis Fernando Verssimo 
reconhecia que o Brasil vivia na pr-hist6ria do futebol, "quando a 
bola era quadrada" (Gil, 1994:105-6) 

At6 mesmo a propaganda militar foi abalada pela derrocada do futebol-arte, O 

bem sucedido slogan de quatro anos antes, "Pr frente Brasil/Salve a nossa sele9ao" e 

outros tantos que faziam crer ser este um pais jovem, criativo, moderno e vencedor, 

foram sugados pelo fracasso futebolistico 

A prpria forma de pensar nossa identidade a partir do futebol teve de 
ser redimensionada・  Nesse "drama social", em que todos os 
arqudtipos, palavras e express6es so investigados e apreendidos a luz 
de novos sentidos, nossa "brasilidade futebolistica"ど  que foi afetada 
Aquele "mulatismo" passou a ser visto como um obst自culo para nossa 
inserao no primeiro mundo do esporte; aquela "malandragem e 
"irracionalidade" to elogiadas tornaram-se empecilho ao progresso 
Zagallo definiu esse impasse representacional em nosso irnain自rio 
dizendo que dificilmente acompanharamos o futebol solidrio e 

99 Claro que esta opiniao deve ser contemporizada 良  medida que, al6m de ser um exmio criador 
de frases pelo simples prazer de cri-las, Joao Saldanha havia sido destitudo do cargo meses antes do 
embarque para o Mxico, entre outros motivos, pela insubordina o aos militares que, pouco a pouco, se 
infiltravam no futebol. De qualquer modo, a contribui9言o de Zagallo como t6cnico em 70 segue at6 hoje 
sendo contestada. Cf Mximo (1996:85-113) 

191 



dinmico dos europeus, 'l que o brasileiro 6 individualista e no 
pratica o futebol coletivo" (Gil:106). 

Depois de 1974, as discuss6es se intensificaram a medida que o Brasil no 

vencia outras copas. Em 1978, na Argentina, o vilao foi o futebol burocrtico e 

militarizado incentivado por Cl自udio Coutinho; tinha fora em demasia, mas faltava-lhe 
qualidade. Com  Tel Santana, em 1982, fomos "campe6es morais"; arte demais e 

competitividade de menos. Em 1986, fomos abatidos pelo "destino", pela 

imponderabilidade dos penais. J自  em 1990, na Ithlia, o vil乞o foi La7aroni e sua 

fracassada tentativa de introduzir o "lIbero" e, por extensao, um modelo "europeizado" 

O tetracampeonato amenizou, apenas em parte, a ansiedade dos cronistas e 

torcedores brasileiros; o Brasil venceu mas nao convenceu. Dunga, um jogador gacho 

com passagem rpida por S乞o Paulo e por vrios clubes e paises europeus - atualmente 
est no Japo - tomou-se o simbolo do futebol brasileiro nos anos noventa. Cultuado 

aqui no Sul, mas execrado no centro do Pais, Dunga condensou as mazelas da 

desclassifica 豆o na Itlia, em 1990. 0 "estilo Dunga", comedido, arrojado e fiel s 

orienta96es tticas dos treinadores, foi visto como um afronto ao futebol-arte. Poucos 

imaginavam que ele seria o capito do tetra e muito menos que sua participa 言o possa 
ser dada como certa no prximo mundial. 

Ainda que breve, estas considera6es acerca das elabora6es d ticas e estticas 

do futebol brasileiro demonstram, antes de mais nada, que muitas representa96es 

forjadas no universo futebolistico esto intrinsecamente relacionadas a outras esferas da 

sociedade brasileira. O mais importante talvez, seja perceber que os dramas evocados 

pelo futebol nをo residem no futebol como um todo, mas num certo modelo ou estilo 

mais ou menos apreciado pelos brasileiros. Em si mesmo o futebol nao 6 bom nem 

ruim. A menos que se esteja discutindo com um remador ou um tenista, por exemplo, 

ele6 apenas uma das tantas prticas esportivas disseminadas pelo mundo todo. Mas, 

quando se agrega uma ou outra adjetivaao, o futebol adquire contornos bem 

determinados. No caso brasileiro, pode-se afirmar que o futebol-arte 6 uma elabora9o 

hist6rica, seno inven9o, colada a prpria constru9ao da identidade nacional. 

Nesta perspectiva, o futebol sugere, de um lado, uma certa vulnerabilidade desta 

identidade e, de outro, contradi96es endmicas em cuja base residem as diversidades 

regionais, d tnicas, raciais, etc. Enquanto no primeiro caso as atualiza96es ocorrem, em 

geral, de quatro em quatro anos, por ocasio das copas do mundo, no segundo elas so 

permanentes, desde que se confrontem clubes de regi6es distintas em disputas 
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nacionais. Todavia, num e noutro caso, o futebol-arte serve de parmetro 

encompassador das diferenas regionais, evocando juizos acerca das forma6es 6 tnicas, 

polticas e histricas das unidades federativas. E, como tentarei explicitar a seguir, a 

partir das diferen9as se reforam e atualizam certos valores regionalistas, incorporando 

discursos que transcendem o futebol, mas, que s6 ele permite expressar de forma 

simultaneamente amistosa e contundente. 

5.1.2. A inven9ao do estilo gacho 

(...) Dezenove minutos da etapa complementar aqui em Sao Janurio. 
no Rio de Janeiro, uma bola solta at6 onde est五  colocado Fabinho. 
Fabinho dominou, soltou atrs pr Edinho, Edinho de p direito: 
levantou pra Leandro, Leandro tentou tornear de cabe9a, cortou a 
zaga voltou pr Enciso, dominou, fora da 自  rea, tentou bater, bateu a 
bola pr Arilson, Arilson recolhe l pela ponta esquerda, contra Caio, 
vai tentar envolve-lo, ainda Arilson, passou, pr l e pr c, deu atrs, 
pro Fernando, Fernando divide a bola com o adversario que 6 Z6 
Roberto, tentou levar vantagem, sofreu falta, o 自  rbitro marcou, ele 
prprio cobrou, rapidamente, pro Luiz Gustavo, dominou, fora da 
自rea, passou pelo marcador, ajeitou, vai pr bomba, atirou, gool; 
g000000000000000l! Um gol ma-ra-vi-iho-so de Luiz Gustavo! Para 
explosao da FICO, da Camisa Doze, do contingente de torcedores 
coborados presentes aqui em Sao Janurio, no Rio de Janeiro. Ele 
passou pelo marcador e desferiu uma bomba sen-sa-cional e meteu a 
bola na gaveta. Um golao! Eu disse: o Inter depois de sofrer o gol 
tinha garra, tinha alma, o Inter era o Inter da sua hist6ria e da sua 
tradi9ao e foi buscar o gol de empate e conseguiu. S6 falta o da vitria 
agora. Esse gol acontece a vinte minutos da etapa complementar e 
como disse o Belmonte antes, ainda tem tempo, claro que tem tempo 
colorado. Rrre-pi-ta comigo torcedor colorado: o nome do gol6 IJu- 
iz Gustavo, Farid. 
- Como diz uma das letras, uma das mhsicas mais bonitas do Rio 
Grande: nao ta morto quem luta e quem peleia. E o colo (sic) 
- Leanaro, uma Domba, g000000000oo0000000ol! Do In-ter-na- 
cional! Portugueses do Rio e de Sao Paulo, saiam definitivamente da 
vida coborada! Leandro, que d do Inter, que 6 do Val6ncia, mas que 
ainda 6 do Inter e que ainda usa a camiseta coborada est fazendo um 
golao. A Portuguesa nem tinha se acomodado do susto do golao de 
Luiz Gustavo, Leandro pega uma bola, gira na frente do gol, mete l自  
na mesma gaveta. O Clemer, goleiro da Portuguesa, coitadinho, nem 
ve onde a bola entra. Sen-sa-cional, hist666rica 	virada do 
Internacional! Eu disse: hist66rica, inesquecivel, virada coborada em 
So Janu自rio. Quando apareceu a garra, a fora, o sangue colorado, ai 
come9aram os gols, ai come9ou a pressao, ai vieram os golaos e a 
vinte e um minutos Leandro est fazendo dois a um. Dois para o Inter, 
um para a Portuguesa! A confirmar este resultado at o final do jogo 
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esta ser uma vitria inesquecivel na vida de todos os coborados. Rrre- 
Tu・ね cnmicu toreAtr co lr.r.,A,s・ se Tni7 fi...4 ..n f二，7 n -n f二，7 n nrin,--l．ハ nハ  i ハ  1J'""vv""6v~'vv"vlv、ハv""'v・コし, J」U1L J uidvv tCL o primeiro g oi O 
nome ao goi agora e Leandro. Conta tudo a Farid. 
- Eu dizia, como diz uma das m立sicas mais bonitas do Rio Grande: 
no t morto quem luta e quem peleja. E o colorado de f, o colorado 
que 6 o primeiro no ranking nacional do campeonato brasileiro (...) 

Assim foi o Inter naquela vitria sobre a Portuguesa, num shbado a noite, feriado 

de 15 de novembro de 1996. 0 jogo era importante mas no valia titulo e, no estdio do 

Vasco - a Portuguesa tinha perdido o mando de campo e por esta razo o jogo foi no 

Rio e nao em Sao Paulo - no havia mais que 600 torcedores. Mesmo assim, a narra9o 

de Pedro Emesto foi empolgante. Tanto 6 verdade que, no dia seguinte, ela foi 

reproduzida inmeras vezes ao longo da programa9ao esportiva da Radio Gacha, a 

pedido dos coborados, e muito elogiada pelos demais narradores, rep6rteres e 

comentaristas da referida emissora. 

Pelo que se pode depreender na prpria transcri9豆o da locuao dos gols 

coborados - lamentando o tanto que se perde neste processo de conversao da oralidade 

em escrita ー, o problema do Inter n瓦o era de ordem ttica ou tcnica, mas de identidade, 

haja vista que, "quando apareceu a garra, a fora, o sangue colorado, ai come9aram os 

gols (...)". A lembrana de Farid, rep6rter de campo, evocando uma m丘sica gauchesca 

de dominio popular, nao apenas refora a constataao precedente mas tamb6m denota 

que tipo de identidade o Inter havia resgatado quando os gols foram marcados 

Pouco importa se o problema do Inter era, efetivamente, de identidade. Se se 

pudesse reunir um nmero relativamente grande de coborados para analisar os defeitos 

do time naquela oportunidade, certamente haveria multiplas explica6es; de ordem 

ttica, de orienta9ao tcnica, de diretoria, e assim por diante. Talvez mencionassem 

tamb6m a questo da identidade pois, no segundo semestre de 1996, de fato esse era um 

dos principais temas nas rodas coboradas. Todavia, se perguntados acerca de quais 

traos fazem do Inter o "Inter da sua hist6ria, da sua tradi9ao", certamente no haveria 

tanta multiplicidade de opini6es e tampouco discordncias: garra, raa, determinaao, 

for9a, pegada, etc. 

No por acaso, trs das cinco Torcidas Organizadas do Grmio fazem, no 

pr6prio nome, referencia a estes mesmos atributos. A Super Ra9a, a Garra Tricolor e a 

Fora Azul demonstram que os gremistas, apesar da rivalidade Gre-Na!, partilham 

determinados traos da identidade coborada e vice-versa. Nos enfrentamentos locais, 

estes tra9os tendem a ser sublimadosa medida que, por serem partilhados, perdem seu 
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valor de distinao. Entretanto, nas disputas envolvendo clubes de outros estados, tais 

atributos so frequentemente evocados, por ambas as torcidas. Dizem que eles fazem 

parte da tradiぐdo do futebol gallcho e, portanto, sao exclusividade dos times daqui. Se 

"outros" tamb6m os reivindicam, nada mais fazem do que reconhecer o valor do 

"nosso" estilo de jogar, torcer e pensar o futebol, a politica, a economia, a autonomia, 

etc. 

Em tennos genricos, o estilo do futebol gacho resulta, por um lado, da 

apropriaao, por parte dos futebolistas - sei am eles torcedores, dirigentes, jogadores ou 

cronistas esportivos -, de um discurso preestabelecido de culto s tradi96es gachas. De 

outro, seguindo a mesma l6gica das reivindica6es regionalistas forjadas na esfera 

econ6mica, politica e cultural, o futebol gacho 6 pensado por oposi9ao ao futebol-arte, 

declinando desta, outras tantas oposi96es dentre as quais se destacam o "n6s"! "outros" 

ou "eles", gacho/brasileiro e regional/nacional. 

5.1.2.1. Do regionalismo ao gauchismo 

Como as quest6es regionais ligadas ao futebol passam, necessariamente, pela 

referncia a outros discursos sobre o mesmo objeto, abrirei uma esp6cie de parntese 

enfocando alguns aspectos relativos a constru9ao da identidade gacha. Trata-se de uma 

resenha breve, at certo ponto gen6rica, evidenciando as rela6es contradit6rias do Rio 

Grande do Sul com o Brasil, a importancia do Movimento Tradicionalista Gacho 

(MTG) na ideologiza9ao destas contradi96es e das prprias incongruencias deste 

Movimento. 

As representa6es que colocam o Rio Grande do Sul numa posi9きo diferenciada 

em rela9ao a s demais unidades federativas e, at6 mesmo, em contraposi9ao ao Brasil, 

so muito frequentes. Elas podem ser encontradas na mhsica, na literatura, no futebol, 

nas espordicas e vulnerveis ondas separatistas e, nao raro, at6 mesmo na 

historiografia. Em geral, tais representa96es buscam fundamenta9ao numa s6rie de 

elementos que permitem estabelecer o contraponto do Rio Grande do Sul em rela9ao ao 

Brasil, "esquecendo-se" de outros tantos aspectos a partir dos quais a suposta disjun9o 

desapareceria 

Neste rol de desencaixe sao evocadas, com maior frequencia, a posi9o 

geogrfica, a partir da qual se estabeleceriam intercambios m立ltiplos com os paises do 

Prata e, portanto, diferentemente da popula o dos demais estados brasileiros, os 
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gachos teriam forte influencia hispnica; a postura politica e sua tradi9ao de 

enfrentamento ao poder central; a presena maci9a dos imigrantes europeus e, como 

corol自rio, as no96es de "civilidade" e "progresso" trazidas por eles do "velho mundo"; e 

finalmente, a convivencia permanente com os levantes armados. De todos estes e outros 

tantos traos fonnadores da identidade gacha,6 justamente o 丘  ltimo o mais 

frequentemente evocado. Da Revolu9ao Farroupilha (1835-45)a "Legalidade", que deu 

sustenta 乞o a Joao Goulart aps a renncia de Jnio Quadros, em 1961; passando pela 

Revolu9ao Federalista (1893-95), a Coluna Prestes e. a Revolu9ao de Trinta, somam-se 

outros confrontos internos ou fronteiri9os em nome dos quais se afirma ser o gacho um 

"produto das guerras".'00 

Embora tais singularidades, especialmente esta ltima, tenham sido 

evidenciadas desde longa data, a partir dos anos cinqenta elas adquiriram maior 

visibilidade. Com  o surgimento do MTG, elas passaram por um processo de 

ressemantiza9ao atravs do qual o gabcho adquiriu uma valorizado sem precedentes, 

algo comparvel a transformaao operada por Gilberto Freire em relaao a 

mesti9agem.'' Porm, no sentido inverso; para o MTG vale o autentico, o genuino, o 

puro. 

Em 1947, os jovens que cavalgaram com a Chama Crioula chegaram a ser 

ridicularizados pela popula9ao porto-alegrense, diferentemente do que ocorreu em 

setembro h ltimo.'o2 O ritual foi praticamente o mesmo; mais pomposo, mais 

emocionante, talvez, e nem poderia ter sido diferente 

No ptio da escola, um enorme Galpao Crioulo atestava a valoriza9o 
do tradicionalismo. No hail, dezenas de pessoas pilchadas esperavam 
para acender a Chama Crioula. A cerim6nia foi simples. De maos 
dadas, todos cantaram o Hino Rio-Grandense. Ao entoar o Hino 
Nacional, Paixao C6rtes chorou, O peso da tocha e da emo9ao faziam 
seu brao fraquejar. Se em 1947 Fernando Vieira salvou a honra do 
piquete, cinqienta anos depois foi a vez de seu filho. Jos6 Fernando 
se adiantou e ajudou Paixao a sustentar a tocha ("Arde a Chama 
Crioula", in: Revista ZH, 14/9/1997). 

100“ハ  ーー七  L 一  ！ 	・ L一  一 
ノ～-―て r- .i g4u(110 e suciaimenie um prouuIo ao pampa, como politicamente e um produto da guerra" 
(uuveira yianna m ouve馬 I YYZコリ．  

'o' Cf. "Da raa a cultura: a mesti9agem e o nacional", in: Ortiz (1994:36-44) 
' "H 50 anos, no dia 7 de setembro, oito estudantes do Coldgio Jlio de Castilhos, em Porto 

Alegre, se reuniram para fonnar o movimento tradicionalista gacho. O simbolo que promoveu o incio do 
culto s tradi96es do Rio Grande do Sul foi a Chama Crioula, uma centelha retirada do fogo simb6lico da 
Ptria e que permanece acesa, h meio s6culo, de 7 a 20 de setembro" (ZR 8/9/97) 

um aos cavatos escorregou no paralelepipedo e se pranchou (caiu de lado). N哀o fosse a 
presteza de Fernando Vieira a bandeira do Rio Grande do Sul teria se estatelado ao ch乞o em companhia do 
cavalo e do cavaleiro ciue a conduzia. 
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A emo9ao de Paixo C6rtes 6 compreensivel, dadas as propor6es que o 

Tradicionalismo adquiriu ao longo deste meio seculo. A partir do impulso daquele 

grupo de estudantes secundaristas, com um p6 na capital e outro no campo, criaram-se 

inmeros Centros de Tradi96es Gachas (CTGs) espelhados por todo o Estado, pelo 

Brasil e at no exterior. No principio, os "intelectuais do MTG", dentre eles Barbosa 

Lessa, Paixo C6rtes e Glauco Saraiva, estavam preocupados to somente em recriar na 

cidade um espao de sociabilidade capaz de arrefecer o saudosismo do mundo rural que 

haviam deixado para traz. Por mais fascinante que fosse o meio urbano, as ofertas da 

ind立stria cultural e as filosofias da moda, nada lhes proporcionava a segurana e o 

afago pampiano. O resgate da historiografia gacha, a inven9ao das tradi96es e do 

prprio "gacho" vieram depois, a ideologizaao - sem qualquer cunho pejorativo - 

tamb6m. 

Mas gauchismo no6 regionalismo e, para alguns, o MTG - fundado em 1961 - 

e, em especial, os GTGs, cultuam um passado idilico que jamais existiu e, como tal, 

seguem mascarando a "verdadeira" hist6ria do Rio Grande do Sul. Para Tau Golin 

(1983), talvez o mais algoz de seus criticos, o Tradicionalismo 6 machista, conservador 

e reacionario. Em 自  ltima instncia, nada mais 6 do que a junao entre a elite burguesa e 

latifundi自ria que, a partir do impasse conjuntural dos anos quarenta e cinqenta, teriam 

se colocado frente a frente e, "de braos dados, uniram-se na cria 言o e fomento do 

mundo mitico e hipot6tico do Tradicionalismo" (:13). 

Mesmo reconhecendo a importancia e a influencia do MTG no resgate da 

historiografia e seu sucesso na inven9乞o de tradi96es, os trabalhos academicos tem 

apontado inmeras contradi96es em relaao ao "modelo" de ga丘cho veiculado pelo 

Movimento. Oliven (1996) demonstra como a exalta9o da figura do gaucho da 

Campanha, enquanto tipo representativo de todo o Rio Grande do Sul, exclui mais do 

que inclui medida que ignora a contribui9ao dos i ndios, negros e imigrantes europeus 

na construao da identidade regional.'o3 Apesar destas contradi96es, os CTGs se 

disseminaram na regiao Norte e Nordeste do Rio Grande do Sul, zonas povoadas por 

imigrantes europeus. Mais impressionante, ainda,6 que os descendentes destes 

imigrantes, ao se deslocarem para outros estados - especialmente Santa Catarina, 

Parana e Mato Grosso -, construram e seguem construindo GTGs.'o4 

103 Acerca da constru9豆o imaginria da "figura do gacho" como tipo representativo de todos os 
"rio-grandenses do sul". su&o Maciel (1994a: 1994b1 

Lt. em~A nexos a I aveia I contenao o numero e a iocaiizaao, por estado ou regiao, dos 
CTGs. Acrescentei tamb6m, o nimero de C6nsules gremistas distribuidos pelo interior do Rio Grande do 
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Detestado por uns e cultuado por outros, a legitimidade do MTG 6 inegvel,a 

medida que conseguiu impor no imaginrio dos gachos sua prpria visao do 

gauchismo. Como isto se tomou possivel? As razes sao muitas, mas a principal delas 

se deve a condi9ao de verossimilhana entre as representa96es do Rio Grande do Sul 

como um estado diferenciado dos demais - autnomo, isolado, discriminado, etc -, 

id6ias estas anteriores ao MTG, e os simbolos e ideologias evocados por este u ltimo. De 

acordo com Oliven (1992), 

faz parte dessa relaao autonomia-isolamento utilizar um discurso aue 
anrma que o luo Urande do Sul esta simultaneamente em situa o 
calamitosa e de grande vitalidade. O que chama a atenao 6 como so 
recorrentes os temas que ocupam os gachos em perodos tAo 
diversos. H uma constante evoca o e atualizaao das peculiaridades 
do estado e da fragilidade de sua rela o com o resto do Brasil. O Rio 
Grande do Sul pode ser visto como um estado onde o regionalismo 
constantemente reposto em situa96es hist6ricas, econmicas e 
politicas novas. Mas, embora as conjunturas sejam novas e a 
roupagem dos discursos se modernize, o substrato basico sobre o qual 
estes discursos repousam 6 surpreendentemente semelhante. Nesse 
sentido, poder-se-ia afirmar que o gauchismo 6 um caso bem sucedido 
de regionalismo, na medida em que consegue veicular reivindica6es 
politicas que seriam comuns a todo um estado. A continuidade e 
vigncia desse discurso regionalista indicam que as significa6es 
produzidas por ele tm uma forte adequaao a s representa96es da 
identidade gacha" (:65). 

Disseminado em quase todas as institui96es gachas e perpetuado desde os 

prim6rdios do s6culo passado, o regionalismo est presente tamb6m no futebol; seria 

um achado preciosissimo qualquer indicio contrrio a esta constata9ao. E evidente que 

existem torcedores, da dupla Gre-Nal ou de clubes do interior, menos suscetiveis ao 

discurso regionalista, embora este possa ser considerado hegemnico. O mais 

impressionante, porm,6 que o modelo de gacho adotado pelos futebolistase 

justamente aquele propagado pelo gauchismo, o que revela, mais uma vez, a fora do 

Tradicionalismo. O ga立cho altivo, valente e destemido, o centauro dos pampas cujo 

mito se tomou ideologia com a atuaao do MTG,6 tamb6m o estere6tipo que orienta, 

ao longe, as manifesta6es dos torcedores e, principalmente, os discursos miditicos.105 

Sul, do Brasil e no exterior bem como as emissoras de rdio que retransmitem, em cadeia com a Gacha 
ou a Guaba, os jogos da dupla Gre-NaL 

105 Cf. "Violento n豆o, pegado?', no decorrer deste capitulo. 
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5.1.2.2. 0 regionalismo no futebol 

O regionalismo no futebol 6 , em grande parte, produto de um discurso 

englobante produzido em outras esferas da sociedade gacha. Contudo, constituiria um 

grande equivoco tomar a veiculaao destas idias como simples reprodu 乞o, alheia s 

peculiaridades do segmento futebolista que, por vezes 6 englobado, mas, em outras 

tantas, opera no sentido inverso. Partindo-se do pressuposto de que a legitimidade do 

gauchismo foi conquistada, entre outros fatores, pela sua capacidade de pinar do 

processo histrico inmeros epis6dios a partir dos quais o regionalismo pde ser 

apresentado como verossimil - e quando nao os encontra, os cria ー, convm, agora, 
estender esta premissa ao universo futebolistico. 106 

Tal como ocorre no gauchismo, o isolamento geogrfico constitui-se num dos 

eixos centrais a partir do qual o futebol gacho estaria em situaao desvantajosa em 

relaao ao Brasil, especialmente ao eixo Rio-So Paulo. Para sustentar esta tese, sao 

evocadas as grandes distancias, as longas viagens e o desgaste fisico aos quais os clubes 

daqui estariam submetidos quando necessitam jogar no Norte e Nordeste brasileiro 

Outros fatores como o clima hostil - frio, chuvoso, etc - e, por extensao, os gramados 

enlameados do interior do Estado, exigiriam mais e nfase na prepara 豆o fisica dos 

jogadores em detrimento da t6cnica e, consequentemente, isto teria sido determinante 

para o estilo diferenciado do futebol gacho, mais europeu e portenho do que 

propriamente brasileiro 

O isolamento geogrfico prejudicaria tambdm os atletas que, ao permanecerem 

por seis meses disputando o regional, tornar-se-iam invisiveis ao tcnico da sele車o 

Pouco importam os recentes avan9os das telecomunica96es ou mesmo as disputas 

nacionais durante o ano todo. Sempre que um jogador da dupla Gre-Nal se destaca, 

algum e nao raro a maioria dir自:自  se jogasse por um clube carioca ou paulista戸estaria 

na selecdo! Neste caso, acrescenta-se ao suposto isolamento uma s6rie de raz6es 

politicas - aao dos lobistas, parcialidade dos dirigentes da CBF e at6 mesmo o fato 

106 TT 
- - - um empreenaimento aesta envergadura exigiria muito mais tempo e espao do ciue disoonho 

no momento. isto porque, ao contrario cio'' tutebol-arte", o"" ttebo1-for9a" que caracteriza o "estilo 
gacho" nao teve seu Gilberto Freire. Existem, isto sim, muitos "gilbertos freires" dispersos dentro e fora 
do Rio Grande do Sul mas, え  medida que seu discursos s百o fragmentados - uma cr6nica aqui, outra acol自  - 
ou ligados 良  oralidade, fica dificil, seno impossivel, identificar um ponto de partida comum ou um 
referencial partilhado. Neste caso 6 preciso evocar determinados dispositivos do "mtodo", como a 
satura 五o por repeti9ao, mas que, num universo t豆o vasto podem deixar margem え  contesta 豆o. 
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desta estar sediada no Rio de Janeiro - a partir das quais os clubes, jogadores e 

dirigentes gachos estariam permanentemente em situa9ao desvantajosa. 

No entanto, os prprios gachos esquecem-se, com freq ncia, que 

representaram o Brasil e conquistaram, em 1956, o II Campeonato Pan-americano 

realizado no Mxico. A base desta representa 谷o era coborada, tal qual aquela que, 

vestindo amarelo, verde e azul foi a Olimpiada de Los Angeles, em 1984, e voltou com 

medalha de prata. Entre os tetracampees estavam Taffarel, Gilmar, Branco e Dunga, 

todos gachos, e Mrcio Santos, com passagem pelo Internacional; em 70, no Mxico, 

Everaldo, lateral-esquerdo do Grmio foi titular de Zagalbo; e, Luiz Carvalho, 

centroavante gremista, s6 nao foi a Copa de 34 porque declinou do convite alegando 

"inadiaveis compromissos profissionais" (Histria Ilustrada do Grmio, n 3:11) 

Os mesmos gachos lembram-se, porm, que Falcao foi preterido por Cl自udio 

Coutinho em 1978; que Leao, na6 poca goleiro do Grmio, no foi convocado por Tele 

Santana em 82 e, se isto nao bastasse, Paulo Isidoro, tamb6m gremista, ficou no banco 

de reservas. Pior ainda foi em 86, quando o mesmo Tel, pouco antes do embarque para 

o M6xico, desconvocou Renato, do Gremio, por indisciplina.'07 

Mas nada enrubesce tanto os brios gachos como as quest6es envolvendo 

arbitragem. Um epis6dio recente, envolvendo o a rbitro Sidrack Marinho dos Santos, me 

parece bastante elucidativo a este respeito. Escalado para apitar Internacional vs 

Flamengo, a contragosto dos coborados - segundo informa6es dos prprios dirigentes, 

ele teria sido vetado antes mesmo da escala ser confirmada por Ivens Mendes, na 6 poca 

diretor da CONAF - e mais tarde afastado devido a s denuncias de corrup9ao -, foi 

submetido a uma s6rie de press6es que resultaram, inclusive, em invasao de campo 

seguida de agressao ao a rbitro por parte de um torcedor. 

Haroldo de Souza, narrador da Radio Guaiba, acredita que as press6es acabaram 

prejudicando a prpria atuaao dos jogadores, mais preocupados com o pnalti que 

Sidrack marcaria, com certeza, para beneficiar o Flamengo, do que com o jogo em si 

Admite, tamb6m, a leviandade de certas acusa6es dirigidas ao a rbitro; desde o fato 

dele ser sergipano - ndo existe futebol naquele estado! - at6 sua suposta parcialidade 

clubistica " debaixo do preto ek usa camiseta rubro-negra! 

107 Indisciplina ou m' vontade com os gachos? A polemica em torno do epis6dio Renato rendeu, 
inclusive, dois processos judiciais impetrados por Tele contra Lauro Quadros, comentarista da Rdio 
Gualba, e Marco Aur6lio, chargista de ZH. Ambos chamaram o t6cnico de burro, cada qual a seu modo. 
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Renato Marsiglia, ex-自rbitro e atualmente comentarista pela Gacha, bem que 

tentou demonstrar a incoerencia e a inconveniencia das acusa96es 

dizer 9ue ek lldo Podb'4フltar Por9ue d serg4フano ' bazrrismo Puro; 
este tipo de pressdo pode prejudicar o Inter; conheFo Sidrack e nada 
me Permite duvidar de sua idoneidade; e, se esta cekuma toda 
Porque ekteria Pedido Para ser Presenteado com uma camiseta do 
Flamengo, ento eu, que声dCopa, tambdm era corrompido: meus 
戸訪os tm uma grande cole戸o de camisas, inclusive de 比ibes do 
exterior, que eu trouxe para eles (Sintese da argiiao de Marsiglia 
proferida no programa Sala de Redaao, no dia do jogo, 17/4/97) 

Marsiglia foi tripudado por quase todos os demais integrantes do programa. Acusaram- 

no de puxa-saco, advogado da CONAF, oficialista e outros designativos do gnero 

Sidrack apitou um penalti de cada lado e expulsou, quase no final do jogo, o 

meia Arilson por insinuar, com o gesto habitual, que estava sendo roubado. A jornada 

esportiva da Guaba foi mais longa do que a normal a medida que uma unidade m6vel 

acompanhou o d rbitro na delegacia onde se dirigiu para registrar a agressao. Foi 

seguido tamb6m por um grupo de torcedores enfurecidos: Uh, vai morr! (1h, vai 

morr! Haroldo de Souza comandou a cobertura da persegui9ao, uma verdadeira 

operaao de "guerra", do posto da Guaba no Beira Rio. Passado algum tempo, ele ja 

no tem tanta convic9ao acerca dos procedimentos adotados naquela oportunidade 

Entretanto, 

hJ ndo s6 o Sidrack d um cobra-mandada, como a maioria dos 
drbitros brasileiros sdo cobra-mandadas にプ， hd exce戸o de uns trs 
ou quatro. にJ No sei se naquele dia ele tinha sido cobra-mandada, 
mas que a maioria das vezes, quando vai deci凌r um jogo de nacional 
que envolve princ4'almente o futebol carioca e o futebol do Rio 
Grande do S以 o d rbitro d procurado, ah isso dにi'ontra So Paulo 
ndo, Minas Gerais ndo, agora, quando colocam ofutebol carioca em 
choque d a mesma coisa que uma deciso Rio-So Paulo,'a mesma 
coisa que uma decisdoRlO-Beん Horizonte; sempre, sempre, vai ter 
αなum problema com αα功itragem p0智ue ela vem sob encomenda. 
[Apesar do futebol carioca estar em decadncia], eles tm todo o 
poder na mdo. Voce ndo pode admitir hqe, se n山 temos Bras如  
centralizando todas as decisうes にJ,por que a CBF d no Rio de 
Janeiro? (Haroldo 6 paranaense com passagem pela Radio Itatiaia de 
Belo Horizonte, pela qual narrou a Copa de 1974, antes de se 
transferir para a Gacha e, desde 91, esta na Guaiba. Filiou-se 
recentemente ao P113 pelo qual pretende se eleger deputado estadual.) 

Ibsen Pinheiro, na 6 poca vice-presidente de futebol do Inter e um dos artfices da 

ret6rica anti-Sidrack, tamb6m reconhece que os resultados da "cruzada" n谷o foram os 

esperados. Embora afirme desconhecer qualquer prova formal evidenciando a 
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manipula9ao das arbitragens, concorda com uma "tese", de Paulo Sant'ana, segundo a 

qual, a margem de interpretaao que excede as regras do futebol 6 administrada de 

acordo com a conveniencia; na dvida, apita-se favoravelmente ao mais influente. 
雪  mais声cii errar contra o Gremio ou o Internacional do cue contra 
Flamengo ou CorInthians,'menos arriscado para a cai元ira de um 
drblかo・ Ellldo, vgla bem: um drbllro suborndyel se'9ue ex活た， ek 
pode servir tanto ao Gremio quanto ao Flamengo, mas um d rbitro 
influencidvel, este vai servir muito mais ao Flamengo. Agora, issod 
da natureza das coisas! O Rio de Janeiro tem mais influncia cue 
.rono Alegre. と como nos nos queixarmos auando o New York Time.s 
ノaz comentrios deザworveis ao Brasil. Ora, ns tambdm podemos 
ノ2izer comentdrios d賀lgivordveZ aos Estados 切uldos sづ9ue lldo 
produz予ito脇 enquanto o comentrio desfavorvel do Newro所  
Times produz efeito aqui.(.)No futebol brasileiro, Rio e So Paulo 
so centrais, Porto Alegre e Belo Horizonte sdo perlfricos. i natural 
que Rio e So Paulo preponderem na imprensa, na renda, na escolha 
da CBF, do juiz （り・ Agora, denunciar isso'uma forma de tentar 
anular, at mesmo exagerando. E se voc vai no interior, o que 
dizem os dirigentes do interior? Ah ndo, eles roubam nr duDla Gre- 
ival! L mais jacu errar a javor aa aupla Gre-Nai do cue afavorde 
um clube do interior? Em termos. No confronto direto sim, mas na 
medida em que o con)h)fltO interessa ao outro grande, af ndo pode 
errar afavor do grande contra o outro grande. Ento, aqui, α 
rivalidade Gre-Nal compensa, de certa forma, possveis equvocos em 
rela戸o aos mais fracos (Ibsen Pinheiro, advogado e jornalista, foi 
deputado federal pelo PMDB por v自rios mandatos consecutivos at 
ser acusado de corrup9ao e, posteriormente, cassado. Integrou "os 一一一」  」  ”lox manaarins '’一ーー  no inicio (los anos 7U e retomou ao Internacional em 
1996. Afastou-se do clube no segundo semestre de 1996 e retornou em 
1997). 

E interessante notar como Ibsen "naturaliza" as diferen9as regionais. Ao 
proceder desta forma legitima o uso de determinados dispositivos, inclusive os que 

considera exagerados, para equilibrar as disputas. O futebol gaucho teria que lutar at 
mesmo contra a fora da "natureza", como se j自  no bastasse a fora das circunstancias. 

108 Os mandarins constituram-se num grupo de aproximadamente uma dezena de jovens que, 
depois de intensas discuss6es, aproximaram-se da Comiss豆o de Obras do Beira Rio com um projeto 
ousado. Sugeriam mudan9as no estatuto para que a referida comissao exercesse um mandato tamp石o de 
tres anos, afastando da dire9五o do clube antigas fac96es de forma que, neste vcuo, suas id6ias pudessem 
ser implementadas. Segundo Ibsen, os mandarins - foram batizados por Luis Fernando Verssimo em 
alus乞o aos antigos mandarins chineses que "tudo sabiam, tudo faziam mas poder no tinham" - pretendiam 
inaugurar o Beira Rio com titulos e para tanto era preciso mudar a "mentalidade" que fizera o Inter perder 
doze dos treze ttulos gachos disputados entre 1956 e 68. Conseguiram impor algumas idias mas 
sucumbiram, quatro anos depois, em razao das disputas internas, da acusa9ao de "gremismo", de 
comunismo mas, acima de tudo, pela pol6mica em torno de Brulio, um jogador "t6cnico" mas barrado por 
n豆o preencher dois dos tres mandamentos dos mandarins: for9a e velocidade; o terceiro, habilidade, 
Brulio tinha "em demasia". 
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Surpreendentemente, no Rio Grande do Sul o i mpeto da "natureza" foi como que 

domesticado gra9as a contingncia ou, porque nao, a astcia dos gachos que se 

definiram pela polariza 豆o Gre-Nal e, conseqlentemente, pela transparncia inerente 

competitividade. 109 Seja como for, excetuando a conquista do Renner em 1954, a dupla 
Gre-Nal det6m a hegemonia regional desde 1940 

Nem os temas atuais como a economia de mercado e a globalizaao modificam 

o substrato regionalista. O Palmeiras, a partir da parceria com a Parmalat, primeiro 

modelo de co-gestao ou clube-empresa a se beneficiar com Lei de Diretrizes e Bases do 

Desporto, tamb6m conhecida como Lei Zico, entrou em rota de colis乞o com o Grmio 

A rivalidade instituida de 1995 para ca no se limita ao futebol. Enquanto para alguns, o 

Palmeiras representa o maior avan9o do futebol brasileiro nos 立  ltimos tempos, outros 

tantos lamentam a derrocada do amadorismo ainda presente no pertencimento 

clubistico; agora teramos nao mais torcedores mas consumidores e propagandistas 

Para os primeiros a co-gestao, administrada por empresrios ao invs de "cartolas", 

seria a salvaao do nosso futebol, ao passo que os segundos, como F自bio Koff, ex- 

presidente do Grmio, se insurgiram diante da provvel perda de autonomia poltica dos 

associados, conselheiros e dirigentes de clubes 

Estas e outras tantas divergncias esto presentes numa crnica de Paulo 

Sant'ana publicada ap6s Grmio vs. Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro de 1996 

A grandeza da classificaao do Grmio ontem em S谷o Paulo talvez 
seja imperceptivel a muita gente. O Gremio ganhou do grande 
Palmeiras da Parmalat, do Palmeiras globalizado, do Palmeiras 
privatizado, do Palmeiras neoliberalizado. O Grmio ganhou do maior 
time do Brasil, com certeza do maior time da Am6rica, o Grmio 
passou por uma prova de fogo na maior cidade da Am6rica do Sul, 
esta Sao Paulo de estuante progresso, que assistiu inteira ontem, 
juntamente com todo o Brasil, a uma verdade irrefut自vel: o Gremio6 
com justi9a e propriedade o maior time do Brasil, para orgulho de ns 
gahchos, que temos assistido nos u ltimos anos a esta equipe estupenda 
do Grmio encher de civismo todos os filhos da Provincia de So 
Pedro (Paulo Sant'ana 6 comentarista da RBS TV e Radio Gahcha, 
colunista de ZH h mais de 25 anos e, embora atualmente escreva 
sobre temas diversos, notabilizou-se atravs do futebol e, 
principalmente, como torcedor gremista. In: ZH, 2/12/96) 

109 Ao comentar a instala9ao da Ford no Rio Grande do Sul, anunciada recentemente, Lasier 
Martins, da Rdio Gacha, lembrou da "tradi9ao" competitiva deste estado. Segundo ele, a chegada da 
Ford era salutar a medida que criaria uma rivalidade com a General Motors, anunciada no inicio de 1997, 
e, assim sendo, consolidaria uma tradi9言o de bipolaridade que viria desde chimangos e maragatos, 
passando pelo PTB e UDN at6 o Gre-Nal. Para ele, esta bipolaridade seria um dos elementos que 
explicaria a lisura e a pujana dos gachos, na poltica, no futebol e agora tamb6m na economia (Gacha 
Rep6rter, 1/10/97). 
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Deve-se observar, em primeiro lugar, que Sant'ana se refere ao "Palmeiras da 

Parmalat" e n谷o ao Palmeiras-Parrnalat o que, nas entre-linhas, faz crer que a propalada 

co-gesto, segundo seu ponto de vista, no passe da apropriaao do clube pela 

multinacional. E nao se trata apenas de uma divergncia de principios. Se ja no 

bastassem o isolamento geogrfico, a desfavorvel correla o de foras polticas e as 

contingncias prprias do jogo, o Grmio, "orgulho de n6s gachos", estaria, agora, 

enfrentando os interesses econmicos decorrentes da globaliza o e do neoliberalismo. 

E o mais importante: venceu-os. Mas, o que ocorre quando se d o inverso? Dir-se-a 

que existe uma conspira o, um "esquema Parmalat" orquestrado para beneficiar o 

Palmeiras, como afirmou F自bio Koff, em junho de 1996 depois daquela "tragdia" 

descrita no capitulo anterior ("Para o que der e vier": Grmio versus Palmeiras). 

Se, por um lado, tais declara96es serviram para reconfortar os gremistas, de 

outro, geraram indignaao. 

Toro para o futebol. Bem jogado, limpo, sem violncia e sem 
vulgaridade. Nao suporto o "ganhar a qualquer pre9o". Nao suporto o 
"vale at6 gol de mo", O futebol 6 um terreno propicio a um grande 
nmero de declara6es infelizes, grosseiras. Pouca gente sabe perder 
E pouca gente sabe ganhar. Sim, saber perder 6 tao importante quanto 
saber ganhar. Pois bem. Desde que a Parmalat assumiu a co-gesto do 
Palmeiras, corre 良  boca pequena que existe o "esquema Parmalat", que 
da ao Palmeiras titulos que normalmente ele nao conseguiria. (...) No 
fosse o "esquema", o velho Palestra nao teria ganho nem sequer um 
titulo. Nao sou escoteiro, nao sou ingenuo para achar que n5o existe 
corrup9ao no futebol. E dlar que existe, e existir自. Mas s6 um bobo 
ainda no se convenceu de que no existe o tal esquema. Vejamos. O 
Gr6mio foi o grande prejudicado em Porto Alegre, certo? Errado 
Quem assistiu ao jogo viu que deveriam ter sido expulsos trs 
gremistas - Arce, que bateu え  farta, Paulo Nunes, que chutou um 
palmeirense depois da correta expulsao de Sandro, e como jao definiu 
muito bem o nosso Matinas, o moleque poltrao Danriei, que chutou 
Cafu. Nao viu quem no quis. Mas, depois que o tira-teima da Globo 
mostrou que o terceiro gol do Gremio foi bom, pronto! Foi o esquema 
Parmalat! Fico pensando por que s6 se fala em esquema Parmalat. Por 
que nao se fala em esquema Renner? O Grmio, no melhor estilo 
subdesenvolvido, faz o diabo no Olimpico, seu estadio no 6 
interditado (...) (Pasquale Cipro Neto, 41,6 professor apresentador do 
programa "Nossa Lingua Portuguesa", da TV Cultura. "Esquema 
Parmalat 6 choro de mau perdedor", in: FSP, 2 1/6/96). 

Este contraponto 6 muito elucidativo medida que desconstri os discursos que 

punham em suspensao a idoneidade da co-gesto. Embora inocente a Parmalat, 

Pasquale admite que existe corrup9ao no futebol mas, em 立  ltima instncia, ela estaria 
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para o fair-play tal qual a vulgaridade, a grosseria e a violencia; marcas do "melhor 

estilo subdesenvolvido" adotado pelo Gremio. 直  evidente que adjetivos desta natureza 

provocaram a ira dos gremistas e at dos coborados,a medida que, mais dia menos dia, 

sero eles que estaro evocando as diferen9as regionais e sendo acusados de 

subdesenvolvidos. Por6m, como 6 possivel contestar tais adjetiva6es se o discurso 

regionalista reivindica sua prpria marginalidade? Este me parece um paradoxo central 

para o entendimento de como opera o gauchismo no futebol. 

Em primeiro lugar,6 preciso ter claro que a exalta9ao do adversrio, antes e 

depois do jogo, constitui-se numa estrat6gia dos jogadores, t6cnicos e dirigentes para 

valorizar a vitria ou justificar a derrota.11o Em outras palavras, valoriza-se a si mesmo 

enaltecendo o adversrio. O gauchismo no futebol opera este principio de maneira 

extremamente exitosa. Ele transforma cada conquista numa verdadeira epop6ia 

emprestando ao futebol uma gama variada de elementos com forte apelo emocional 

Neste caso, a tarefa dos mediadores - narradores, cronistas, etc - consiste em captar no 

gauchismo determinados residuais e adapt -los s conquistas futebolisticas. 

Milagre! Milagre! Milagre! 
Depois de quase morto no Maracan de 100 mil flamenguistas, 
ressuscitou a garra farrapa do Grmio, ressurgiu a flama maragata e 
chimanga do Gr6mio, a tradi9ao gacha da for9a, garra, 
combatividade, a alma ancestral da bravura gacha foi mostrada e 
lavada no gramado do maior estdio do mundo. Que vit6ria, que 
titulo, que extraordinaria demonstra9ao de obstina ao, de f no 
destino de vit6ria, que dana9ao incrvel no corpo e no espirito diante 
da adversidade. Simbolizada numa atuaao de leao, numa rea 言o de 
fera do grande Otacilio em todo o gramado 
Fantstico Gremio, que det6m agora os dois titulos de abrangencia 
nacional, 6 campeao brasileiro e campeao da Copa do Brasil, nao da 
mais para nenhum paulista, nenhum carioca, nenhum brasileiro 
contestar esta grandeza gigantesca de um time provinciano, que agora 
ganha o Brasil como ja ganhou duas vezes a Amdrica e o Mundo 
(Paulo Sant'ana; "Grmio Supercampeao!" In: ZH, 23/5/97) 

Se o futebol, em si mesmo, "nao transmite mensagem" - "6 uma seq配ncia de 

jogadas sem sentido em sua totalidade", como afirma Gumbrecht (in: FSP, 24/9/97), 

ent豆o 6 preciso dot-lo de algo que o transcenda. E assim procederam Paulo Sant'Ana 

110 Pode-se perceber claramente esta "troca de gentilezas" na crnica de Paulo San'Ana, cujo 
fragmento foi reproduzido anteriormente. Ja os torcedores me parecem um tanto alheios a este tipo de 
raciocinio. Claro que quando a vit6ria ocorre sobre um adversrio qualificado o ufanismo 6 maior. Jh na 
derrota, poucas ou raras vezes se percebe os m6ritos alheios e,6 deste descompasso que surgem as vaias; 
manifestaao p自blica de repbdio ao prprio time, uma prerrogativa da qual os dirigentes n乞o disp6em pois 
sua aao, objetiva a preserva 豆o dos "interesses do clube" que s言o tamb6m os seus. 
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na crnica acima e Pedro Ernesto na narraao dos gols coborados, reproduzida no incio 

deste sub-capitulo. 

Ganhar e perder podem ser consideradas contingncias do jogo e, como tal, 

prestam-se apenas para tornar claro quem e o que se perde ou ganha. Trata-se de um 

gesto de reciprocidade do Grmio, do Internacional e mais recentemente do Juventude, 

para com o gauchismo que lhes empresta sentido. Quando os clubes gachos vencem, o 

gauchismo tamb6m vence e, quer queiram quer no, ele se atualiza e se envaidece. 

Ento eu acho que quando um clube do Rio Grande do Sul ganha um 
campeonato nacional, no' porque ele' melhor que os outros, 
Porque ek'muito melhor que os outros.Hgora, quando um cんbe do 
Rio-SoP'mlo ganha lml cai雄フeonato brasileiro ' Porque eled 
eventualmente, pouca coisa melhor que a m'dia. Ou, por outra,' 
possvel um time medocre como oBotafogo ganhar o campeonato 
brasileiro de 95. Para o Rio Grande do Sul d muito difcil isso 
acontecer com um time que no esteja num nんei de excelncia (Ibsen 
Pinheiro, colorado'). 

Se o Tradicionalismo empresta subsidios aos discursos enunciados no futebol, 

este h ltimo mostra-se generoso pela forma com que opera tal discursividade. Atrav6s do 

enfrentamento e, portanto, da disjun9きo, o futebol permite uma compara 乞o entre 

"n6s", os gauchos, e os "outros", sejam eles cariocas, paulistas ou brasileiros em geral 

Enquanto os CTGs, por exemplo, promovem uma esp6cie de cultoa prpria identidade, 

os times gachos possibilitam mostrar aos "outros" nao apenas quem ou o que "somos" 

mas qu言o poderosos "ns somos". E6 nesta complementaridade que reside a fora do 

regionalismo e, mais especificamente, da parceria gauchismo-futebol. 

5.2. Encaixes e desencaixes do estilo gacho no futebol-arte 

Afirmei na primeira parte deste capitulo que o Brasil nao 6 propriamente o "pais 

do futebol" mas "dos futeb6is", no plural, e isto nao se deve exciusivamente ao fato de 

ser jogado em v自rios lugares e por pessoas e grupos igualmente distintos. Subjacente 

aos "futeb6is", existe uma no9ao est6tica que, manifesta no estilo, institui determinadas 

diferen9as reconhecidas tanto pelos experts quanto pelo publico torcedor 

Disse tamb6m que, mesmo contestado em determinadas circunstncias, o 

futebol-arte tem servido como parametro comparativo aos demais estilos praticados e 

discutidos no Brasil. Enquanto sinnimo de brasililidade, ele permite expressar 
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inmeros aspectos relativos ao carter nacional ou, se se preferir, como DaMata (1992), 

o futebol-arte dramatiza a realidade brasileira. 

Uma dessas realidades, a qual deverei me ater, envolve as questes regionais e, 

para compreend-las,6 preciso retomar "A contribui9乞o fundante de Gilberto Freire" 

(5.1.1.1. deste capitulo). Al6m das considera6es ja suscitadas deve-se, como ponto de 

partida, reconhecer na referida "contribui9ao" um discurso de segunda ordem. Em 

outras palavras, Freire converte certos "traos das identidades regionais" em sImbolos 

de brasilidade. Ao evidenciar a presen9a da malandragem, da molecagem e da 

capoeiragem no estilo brasileiro, ele opera um recorte na multiplicidade dos "futeb6is", 

deixando uma fratura que, como explicitarei a seguir, permanece exposta at os nossos 
dias. 

Trata-se, na verdade, de uma tensきo endmica a constru9乞o da identidade e da 

mem6ria nacional. Como demonstra Ortiz (1994:127-42), a integraao dos valores 

populares e nacionais concretos em uma totalidade mais ampla, que os engloba e os 

transcende, se caracteriza como um processo inacabado, constantemente 

problematizado e atualizado. Nesta perspectiva, no 6 de se estranhar o fato do 

"futebol-arte" ser contestado de tempos em tempos; ele 6 uma constru9ao de segunda 

ordem e, portanto, permeado de paradoxos. A realidade 6 o time do Grmio, do 

Corinthians, do Bahia ou outro qualquer, enquanto o "futebol-arte" 6 uma "fic9ao" com 

pretens6es a totalidade. Nesta perspectiva, padece de um "essencialismo" endemico 

que, se por um lado, permite expressar de forma clara as diferen9as em rela9ao ao estilo 

europeu - igualmente reificado -, de outro, cria um mal-estar para os "futeb6is" que no 

se percebem ou nao sao percebidos como portadores da malandragem, da capoeiragem 

e assim por diante. 

5.2.1. 0 Gremio e o mal-estar no futebol-arte 

Se se pretendesse uma defini9豆o abrangente acerca do impacto das recentes 

conquistas do Gr6mio no cenrio nacional e continental, poder-se-ia afirmar que estas 

se caracterizaram como um mal-estar no futebol-arte.'1 ' Este mal-estar foi decorrente 

da eficcia de um estilo de jogo considerado diferente e, em determinados momentos, 

oposto ao brasileiro. Para os adeptos do "futebol-arte", o dilema consistia em como e 

m Sobre as recentes conquistas do Gr6mio cf. Tabela II, em "Anexos" 
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onde enquadrar o estilo adotado pelo Grmio, ja que este clube, sendo gacho, era 

brasileiro mas, paradoxalmente, afrontava uma concep9ao de futebol que 6 , em si 

mesma, sinnimo de brasilidade. J os defensores do estilo gremista tinham a dificil 

tarefa de fazer crer aos primeiros que o Grmio, apesar das diferen9as, ainda era um 

time brasileiro. Mas, como reivindicar esta inclus豆o se eles prprios sugeriam a 

incompatibilidade das diferenas? Eis a raz言o das disputas e a seguir se ver como este 

jogo se processou nas arquibancadas e na mdia.112 

5.2.1.1. 0 antiestilo 

Em 1995, eu ainda n乞o havia decidido qual seria o tema desta disserta 言o, 

embora jh me inclinasse para o futebol. Mesmo assim, um fato ocorrido em um jogo 

entre Grmio e Sao Paulo, pelas quartas-de-final da Copa do Brasil, me chamou 

aten9ao. L自  pela metade do segundo tempo, quando o Gremio marcou o segundo gol, os 

torcedores da arquibancada se puseram em p para, ao invs de reverenciar os jogadores 

gremistas, xingar os sao-paulinos. Um pequeno grupo iniciou o coro: Uh, uh, uh, 

paulista pau no Cu! Antes que este se tomasse unssono, um torcedor tentou corrigir o 

que, inclusive para mim, se caracterizava num equivoco.l so-paulino pau no cu e ndo 

paulista, disse o an6nimo torcedor, sem contudo ser atendido. Os demais nao lhe deram 

ouvidos e, assim sendo, os paulistas e nao apenas os jogadores, a comissao t6cnica e 

torcedores do Sao Paulo Futebol Clube,6 que foram xingados naquela e em outras 

tantas oportunidades em que eu, mais atento, pude registrar dai em diante. 

O xingamento nきo se constituia propriamente num equivoco consideradas as 

criticas que o Gremio vinha sofrendo no centro do pais, especialmente na midia 

paulista. Era em raz乞o destas opini6es adversas que os torcedores se insurgiam e nao 

apenas contra o time do Sao Paulo. Mas havia tamb6m uma coincidncia: Tel 

Santana, talvez o mais prestigiado dos t6cnicos brasileiros e um dos primeiros a 

112 Quando me refiro' s arquibancadas, tenho em mente a torcida gremista, especialmente suas 
manifesta96es coletivas, sejam elas advindas das ruas, das excurs6es ou mesmo do Est'dio Olimpico. Jh 
em rela 三o 良  "mdia" gostaria de fazer algumas considera6es. Em primeiro lugar, devo deixar claro que 
parto do principio de que os discursos no fi.itebol se caracterizam por uma esp6cie de circularidade, de tal 
forma que dirigentes, cronistas e torcedores se comunicam entre si e, portanto, a atua9乞o de uns e outros 
n五o pode ser dissociada. Em segundo lugar, devo advertir o leitor que tentarei evitar, ao mximo, o uso de 
termos genricos como "imprensa gacha", "paulista", "opini6es do centro do pas" e assim por diante. 
Quando isto nao for possivel, entenda-se, por "imprensa gacha": os jornais Zero Hora e Correio do Povo 
as rdios e Tvs Gacha, Gualba e Bandeirantes. E, em rela oa "imprensa paulista": "Folha de Sao 
Paulo" e, num segundo plano, "O Estado de Sao Paulo" e "Gazeta Esportiva"; programas "Apito Final", 
da Rede Bandeirantes e "Cart言o Verde", TV Cultura. 
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contestar o estilo gremista, era o tcnico do S言o Paulo naquela oportunidade e, como 

tal, tornara-se uma esp6cie alvo ao alcance dos xingamentos. 

O Grmio ja tinha eliminado o Palmeiras num jogo tumultuado no Parque 

Antrtica, em Sao Paulo; desclassificado o prprio Sao Paulo de Tel e o Flamengo, de 

Wanderley Luxemburgo, em dois jogos marcados por expuls6es e incidentes extra- 

campo. Quando chegou s finais, diante do Corinthians, o Gremio jh tinha contra si 

uma opiniきo nada favorvel. 

A final da Copa do Brasil reveste-se de importncia porque vale 
uma vaga para a Taa Libertadores, que n6s, no S谷o Paulo, jd 
vencemos duas vezes. E a porta de abertura para um eventual 
ttulo mundial. A decisao entre CorInthians e Grmio, que tem 
gerado muitas discuss6es entre os aficcionados pelo futebol, 
est virando uma "guerra". Como eu defendo o futebol limpo, 
bem jogado, nao posso concordar com um clima assim. (...) O 
Grmio 6 um bom time, mas, em diversas ocasi6es, toma-se 
violento. Tanto 6 verdade que, em quase toda a partida, algum 
jogador gremista 6 expulso (in: FSP, 1816/95). 

Se a acusa9ao de violento dirigida a um atleta gera pol6mica, muito mais 

controversa 6 a mesma acusaao referindo-se a uma equipe. Foi justamente isto que fez 

de Tel Santana inimigo declarado dos gremistas, desde o vesti自rio at as 

arquibancadas. Nem um pouco preocupado com as obje96es, culpabilizou o tcnico 

Luiz Felipe, seu colega de profissao, pelo comportamento do tithe. Depois da decisao, 

vencida pelo CorInthians, Tele se manifestou da seguinte forma: 

Continuo batendo na mesma tecla: futebol nao se ganha fora de 
campo. Eu j自  havia dito que os gremistas iriam colocar 
seguran9as no gramado, que haveria amea9as (...). Nao seria 
bom para o futebol que eles ganhassem assim (...). Eles tem uma 
boa equipe, mas ela poderia ser melhor aproveitada. Jogando 
futebol, o Grmio poderia ter tido melhor sorte. Quanto 
arbitragem, acho que o juiz poderia ter sido mais rigoroso com o 
Grmio. Houve pelo menos dois lances em que o time de Luiz 
Felipe bateu muito duro. Foram lances que poderiam e deveriam 
ter resultado em expuls6es. 
O time gacho 6 um reflexo do Luiz Felipe, seu treinador. Na 
6 poca em que ele era jogador, sempre foi considerado um atleta 
violento. Tinha pouca t6cnica e fazia muitas jogadas agressivas 
O Grmio, em certas ocasi6es, mostra-se uma equipe desleal 
(...) (in: FSP, 25/6/95) 

Para legitimar sua posi9ao, a esta altura muito contestada, pelos gremistas e pela 

midia porto-alegrense, Tele evocou sua experiencia e englobou, no rol dos violentos, o 

futebol gacho como um todo. 
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Futebol nao 6 violencia. Futebol 6 espetculo. (...) Em 1977, 
quando fui trabalhar no Grmio, encontrei o futebol gacho 
numa situaao triste. Quando se enfrentavam, os jogadores de 
Grmio e Internacional n乞o se preocupavam em jogar, mas 
apenas em dar pontap6s e em reclamar do a rbitro. Consegui 
convencer meus jogadores a mudarem de atitude, mas os do 
Internacional continuaram com a mesma mentalidade. Por isso, 
naquele ano fomos campe6es estaduais, interrompendo uma 
srie de oito titulos do nosso rival (FSP, 30/7/95). 

E interessante notar como a acusa 甘o de viol6ncia suscitada por Tele Santana 

segue uma esp6cie de "efeito domin6". Ele inicialmente contesta os jogadores, mais 

tarde o t6cnico e os dirigentes e, por extensao o clube, at6 chegar ao futebol gacho. Ao 

evocar sua experiencia em 1977, ele est, simultaneamente, sugerindo que os gachos 

sempre estiveram a s voltas com o antijogo e colocando-se na posi9o de um 

moralizador ex6geno, como se os gachos, por conta pr6pria, fossem incapazes de 

perceber seus equivocos. 

Na verdade, TeI nao era o nico a tripudiar o estilo gremista. Marcos Augusto 

Gon9alves, editor da "Folha", tomou um depoimento de Lus Felipe veiculado no 

programa "Cart乞o Verde" ー  exibido pela TV Cultura em 27/8/95 - para exemplificar a 

competitividade exacerbada no universo futebolistico 

Queiram ou nao seus fs, entre os quais me incluo, o fato 6 que o 
futebol - o jogo em si e a rede de discursos e prticas que o envolve - 
vem se mostrando no uma methfora, mas um verdadeiro 
prolongamento da guerra. A ideologia que cercou a atua9ao do Brasil 
(mas nao s6) na Copa de 94 6 sintomtica: nao interessa o 
"romantismo" da t6cnica e da fantasia. Interessa o "hiper-realismo" da 
vit6ria, o esquema militarmente cumprido, o resultado final para o 
velhaco gozo nacionalista. Que ganhe meu pais e meu time, nao o 
futebol. No domingo, por exemplo, ouviu-se na TV o senhor que 
treina o Gremio (time que se nao vence por pontos vence por nocaute) 
dizer que o violento jogador Bernardo foi o artifice das recentes 
conquistas do Corinthians, no o requintado Marcelinho.E essa a 
cabe9a vitoriosa do futebol atual. E 6 esse universo violentamente 
competitivo, sectrio, machista e chauvimsta que empresta mascaras 
para cobrir os rostos revoltados e sem identidade social dessa legiao 
(...) que cresce nas franjas do admirvel e cruel mundo novo em que 
vivemos (in: FSP, 3 1/8/95). 

A condenaao do "futebol atual" no chega a constituir novidade, tampouco a 

contundencia da argumenta9ao. Deve-se ressaltar, por6m, o uso do depoimento de Luiz 

Felipe para exemplificar as prticas e discursos "hiper-realistas" que, segundo Marcos 

Augusto, seriam responsaveis pela onda de violencia entre as Torcidas Organizadas em 
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So Paulo.113 Mesmo que sua apropria9豆o seja legtima,6 importante destacar o fato da 

crnica ter sido publicada exatamente no dia subseqiente a conquista da Libertadores 

da Am6rica pelo Grmio. Em outras palavras, a chamada da Rede Globo, "o Grmio 6 o 

Brasil na Libertadores", parece no ter tido boa receptividade, pelo menos para aqueles 

que, como Marcos Augusto, prefeririam ver outra "cabe9a vitoriosa". E, diga-se de 

passagem, eram muitos; se considerarmos a opini乞o de Paulo Renato So1I7 / Ministro 

da Educaao. 

Ao acompanhar jogos do Grmio por rdios e TVs de Sao Paulo e do 
Rio, tenho a impressao de que esto se referindo a um time 
estrangeiro. Contra o Flamengo, o locutor de uma emissora de alcance 
nacional deixou escapar um "nossa sorte 6 que fulano (do time do 
Rio, claro) est bem na cobertura". Nossa sorte, ora vejam! Agora, a 
midia do centro do pais elegeu a violncia como o pior defeito do 
futebol do Sul. Ocorre que qualquer estatstica sobre nmero de faltas 
ou jogadas perigosas prova o contrrio: a dureza no jogo e o abuso da 
violencia atingem equipes de todas as regi6es do pas. Falta 
objetividade a cobertura do futebol, que coloca o regional acima do 
sentimento nacional. Talvez isso aconte9a at6 mesmo no Sul (Paulo 
Renato Souza,49,6 filho de Renato Souza, ex-presidente 
administrativo e do conselho deliberativo do Grmio. In: FSP, 
21/6/95). 

Paulo Renato evoca pelo menos dois aspectos importantes presentes nos debates 

da 6 poca. O primeiro 6 a acusa9ao de violncia dirigida ao Grmio e ao futebol do Rio 

Grande do Sul, amplamente disseminada no centro do Pais. Segundo Paulo Renato, este 

"mito", decorrente de "falta de objetividade" na imprensa, estaria criando uma esp6cie 

de estere6tipo pouco condizente com os ga自chos. O segundo, corolrio do primeiro e, 

na minha perspectiva, o ponto central das discuss6es, evoca o desencaixe do Gremio do 

futebol nacional - "tenho a impressao de que esto se referindo a um time estrangeiro" 

Mais tarde, esta questao se resolveria de forma satisfat6ria, mas antes que isto 

ocorresse p6de-se registrar muitas polmicas. Ainda em 95, o Grmio viajaria a T6quio 

para enfrentar o Ajax, de Amsterda, valendo o titulo Mundial Interciubes. O 

representante da Am6rica do Sul e, para alguns, do Brasil, perderia nos penaltis. 

Tristeza dos gremistas, alegria dos coborados - justificadamente - e de outros tantos 

crticos que viam no Grmio pouco ou nada al6m da violncia. 

Na Copa do Brasil, o time do Grmio deu porrada em S自vio e Juninho 
e tirou o Flamengo e o Sao Paulo da competi9ao. O Grmio s6 no foi 
campeao porque encontrou o Corinthians, lider em cart6es vermelhos 

113 Sobre a quest言o da violncia entre as Torcidas Organizadas em S百o Paulo cf. Toledo 
(1996a). 
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do Paulisto 95. Na Libertadores, todos viram a pancadaria contra o 
violento Palmeiras, time que o Grmio tamb6m tirou da Copa do 
Brasil, depois de trs expuls6es. Em T6quio no podia ser diferente, O 
Grmio deu porrada, teve jogador expulso, muitos cartes amarelos e 
tomou um verdadeiro passeio em campo. Mas desta vez a sorte esteve 
com quem buscou jogar bola, mesmo que uma bolinha meio sem 
cintura como a dos holandeses do Ajax. Como escreveu o 
correspondente Brian Homewood (Esporte, 24/11), "o futebol violento 
do Grmio n乞o faria tanto sucesso na Europa..." (Fernando de 
Sampaio Barros, Sao Paulo, SP. "Painel do Leitor", in: FSP, 3/12/95). 

Ento, todos no centro do pais contestavam o Grmio? Alguns cronistas, como 

Matinas Suzuki, por exemplo, percebiam certos m6ritos no estilo gremista. Depois da 

decisao em T6quio, Matinas prenunciou - equivocadamente -, o desmantelamento do 

time e fez questo de registrar que "se ficar o mito de um time violento, ser injusto. 

Ele deveria ser lembrado por ter sido um time de disciplina t自tica, que se posicionava e 

marcava modernamente" (in: FSP, 30/11/95) 

Moderno? Era tudo o que os gremistas reivindicavam. Porm, em seu balan9o 

futebolistico de 1995, o ja citado Marcos Augusto Gon9alves, fez o seguinte 

comentrio: 

Muitos acrescentariam ao rol dos avanos a competitividade 
demonstrada pelo Grmio. Aqui, prefiro ser cego com Ray Charles ou 
Stevie Wonder e lcido como Tosto (...). Esse negcio de time de 
"pegada" pode funcionar, mas nao ser da mentalidade do "full- 
contact" que o futebol brasileiro extrair suas vantagens comparativas 
Certo, Danrlei? (FSP, 4/1/96) 

O ano de 1996 parecia iniciar nada favor自vel a imagem do clube gatho; pelo 

tom da critica era custoso acreditar que 95 tivesse acabado."4 De fato, o Grmio teria 

vrias competi96es a disputar, com enfrentamentos diretos contra equipes como o 

Botafogo e Corinthians, pelas oitavas e quartas-de-final da Libertadores, 

respectivamente, e o Palmeiras pelas semifinais da Copa do Brasil. Outra vez o 

Palmeiras e novamente jogos tumultuados, uma verdadeira "guerra" iniciada no Parque 

Anthrctica e continuada no Olimpico."5 

114 A respeito da acusa96es de violncia dirigidas ao Gremio e veiculadas pela "Folha" entre 94 e 
97 cf Tabela ifi, em "Anexos". 

115 Desclassificado de ambos os torneios - na Libertadores, depois de ter passado pelos clubes 
brasileiros, sucumbiu diante do Am6rica de Cli - o Gremio teve de se voltar ao Gauchao e contentar-se 
em azedar o "leite B ". Sendo a Parmalat uma multinacional voltada 良  industrializa9乞o de laticinios, o 
Gremio tomou-se, para a jocosidade dos torcedores, uma esp6cie de bact6ria ou fungo capaz de azedar 
tanto o leite "tipo A", associado ao Palmeiras, quanto o "B", relativo ao Juventude - que tamb6m6 
patrocinado pela Parmalat. Como o Palmeiras s6 conseguiu superar o Gremio em uma oportunidade, a 
Parinalat julgou necess自rio contratar Lus Felipe, t6cnico do Grmio nas temporadas de 95 e 96, que est 
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A acusaao de violncia, que havia deslocado o Grmio no apenas do futebol- 

arte mas do futebol e do esporte como um todo voltaria a tona, O estilo gremista, para 

muitos um antiestilo - ja que falar em estilo violento 6 deveras complicado - se 

caracterizava, na visきo de seus crticos, como uma espcie de versao futebolistica do 

punk agressivo, subdesenvolvido, enfim, um tremendo "mau gosto". 

No domingo, dia da decisao do Campeonato Brasileiro entre Grmio e 

Portuguesa, "O Estado" publicou uma crnica de Aldir Blanc na qual o poeta e 

compositor afirmava torcer ardorosamente pela Portuguesa e desdenhar o estilo 

gremista. 

No acho que o time do Grmio seja apenas viril, valente, "pegador", 
como querem alguns. E tamb6m desleal. Foi um prazer v -lo batido 
pela Portuguesa, enredado na t自tica de Candinho, um tcnico 
ponderado, que no 6 visto nas derrotas gritando ameaas e palavres 
na margem do campo. Se o Gremio vencer a Portuguesa no jogo de 
hoje, em seu campo, que o faa na bola e no nas canelas do 
adversrio ou jurando transformar o saco do juiz e dos bandeirinhas 
em boleadeiras, tch. 

Mais adiante, afirmava ser tamb6m vascaino, clube carioca fundado por 

portugueses, e preferir "a eliminaao com Carlos Germano e Edmundo a ser campeo 

com dois paraguaios na zaga"; caso do Grmio, que mantinha entre seus quadros Arce e 

Rivarola. 

Pr encerrar, parodio canhestramente o estilo inimitvel de Nlson 
Rodrigues, patrono dos cronistas tresloucados: cada vez que um atleta 
do Grmio dh um carrinho desleal nos diafanos tornozelos do 
adversario, vejo em campo, de camisa tarjada de negro, o general 
Garrastazu M6dice, mutilando a grama,a testa de uma tropa de 
centauros torturadores, com ferraduras superfaturadas (in: OESP, 
15/12/96). 

A Portuguesa foi derrotada, mas isto n豆o impediu que Aldir Blanc voltassea 

carga, no domingo seguinte, culpabilizando o 自  rbitro por tr permitido as jogadas 

desleais. 

Voces pensam que eu ia sair de fininho? De jeito nenhum. Nao retiro 
uma s6 palavra da crnica de domingo passado.(...) Ainda no primeiro 
tempo, um atreta do Grmio fez uma falta e, com o jogador da Lusa 
estendido no ch谷o, outro gremacho-ch6, se n乞o me engano o inot自vel 
Dinho, foi chegando com um jeitao sonso e pisou em cheio na mo do 
advers自rio. Coisa de crpula, de canalha, de pilantra. Jogo que segue e 

agora no Palmeiras como uma esp6cie de antdoto a servi9o da multinacional. Se esta especula9o 
procede, d dificil saber. Seja como for, no primeiro Palmeiras (com Luis Felipe) versus Grmio (sem Luis 
Feipe) deu Palmeiras por 5 a 1. 
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難難鷺藻鷲 

驚欝麟難麟鷺 
 

Ao contrrio da maioria dos profissionais da crnica esportiva, que geralmente 

omitem a paixo clubistica pois se pretendem imparciais, Blanc manifesta claramente 

sua inclina 言o pelos clubes lusitanos - Portuguesa e Vasco. Talvez por esta razao - ele 

se posiciona como torcedor - sua crnica nao contenha meias-palavras e, por isso 

mesmo eia 6 reveladora. Os termos utilizados por Blanc para se referir aos "atretas" 

gremistas - gremsculos, broncocentauros, etc - tocam fundo na questo da 

masculinidade e, ao suscitar uma comparaao entre o estilo gremista e a figura do 

ditador M6dice, ridiculariza tamb6m o estere(tipo do gacho, excessivamente m自sculo 
e, como tal, grosseiro. 

5.2.1.2. Violento nao, pegador! 

Apesar da acidez de Aldir Blanc, depois de quase trs anos de acaloradas 

discuss6es, o Grmio alcan9ava, senao a unanimidade, pelo menos a dignidade. Na 

proporao direta de suas conquistas - regionais, nacionais e continentais - o Grmio 

ganhava credibilidade, especialmente fora do Rio Grande do Sul. Contudo, permanecia 

uma tensao em tomo dos adjetivos e, por extensao, do enquadramento ao qual o Grmio 

deveria ser submetido. A pura e simples acusa9ao de violento perdera legitimidade mas, 

nem mesmo os gremistas,ousariam aproximar o estilo do Grmio ao futebol-arte. 

Antagonismo ainda mais profundo 6 o de Grmio e Goi自s. Um, 
gacho, tradicionalista, forjado h tempos nas disputas de morte do 
tipo atual, slido na marcaao esquivo no ataque, com timbre 
internacional. Outro, do Brasil Central, jovem, quase imberbe, lpido 
como um currupira esgueirando-se pelas matas virgens como a cor e a 
tradi9ao de sua camisa, com os p6s virados ao contrrio s6 nara dar a 
iiusao ae que vai quando vem. 
Voce olha o Grmio, e v o paraguaio Rivarola, de bombachas. Voc6 
olha o Goias, e ve L立cio, saci de duas pernas h geis e matreiras. Como 
se v, dois estilos, nenhuma previsao (Alberto Helena Jr., in: 4/12/96) 
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A comparaao 6 paradigmatica. Ela no apenas atualiza o quadro "futebol 

brasileiro X futebol europeu", apresentado no incio deste capitulo, como coloca o 

Grmio do lado direito, mais para o futebol-europeu, platino, gacho quem sabe. O 

certo 6 que ele representa a antitese do futebol-arte, como se pode perceber numa 

crnica publicada pelo mesmo Helena Jr., ainda no primeiro semestre de 96, no dia do 

primeiro jogo entre Grmio e Corinthians, valendo classifica o s semifinais da 

Libertadores. 

(...) O Grmio, campeo [da Libertadores no ano anterior],6 
essencialmente vibra o, embora harmonizada com sabedoria pelo 
tcnico Luiz Felipe e maturada pelo longo tempo em que esses 
jogadores atuam juntos 
O diabo 6 que o estilo do Grmio me lembra sua antitese, em matria 
de brilho - o drible de Garrincha. Todo mundo sabia de cor e salteado 
quais os movimentos que faria, sempre para a direita. E ningum 
conseguia impedi-lo de repetir a jogada hipntica e fatal. Assim 6 o 
Grmio. Joga fechadinho, durssimo na marcaao, partindo para os 
contragolpes que culminam invariavelmente no cruzamento para o 
cabeceio de Jardel. E assim vai o Grmio construindo sua legenda ("A 
palavra de ordem hoje6 'Vai, Corinthians! ", in: FSP, 15/5/96) 

Esta crnica traduz o que poder-se-ia considerar uma opinio generalizada sobre 

o estilo gremista. Ele era eficiente e, portanto, era bom. Mas era tamb6m a anttese de 

Garnncha, um dos sImbolos do futebol-arte e, sendo assim, nao era t言o belo. 

Pois o Gremio 6 um campeao muito peculiar, cuja for9a maior, al6m 
da tradi9ao, repousa num treinador competente e num elenco unido 
at6 a morte. Olha-se o Grmio como um todo, uma combina9乞o de 
setores e fatores que quase sempre d certo. N豆o se v 
individualidade, exatamente porque ela se anula em fun9ao do 
conjunto. As estrelas nao brilham. S6 o Grmio (Alberto Helena Jr.; 
"Campeao tem um elenco unido at6 a morte", in: FSP, 18/12/96) 

Como se percebe, h elogios 良  tradi9ao, a competncia do treinador e 

principalmente, a coletividade. "Nao se ve individualidade, exatamente porque ela se 

anula em funao do conjunto"6 mais do que uma simples constata o. Mesmo que 

implicitamente, o estilo gremista6 deslocado do cen自rio nacional. Ao contrrio do 

futebol-arte, o sucesso do Grmio reside na coletividade, no espirito de grupo, na 

superacao, na solidariedade e em outros tantos valores que, seno anulam as 

individualidades, colocam-nas em segundo plano."6 "As estrelas nao brilham", o 

116 Matinas Suzuki sugeriu, inclusive, "um paralelismo" entre este "esprito de solidariedade" e "o 
comportamento poltico-social do gacho, 自  nico na vida brasileira" (FSP, 3/8/95). Para alguns o "espirito 
de solidariedade", a partir do qual os talentos individuais eram negligenciados em fun9ao da coletividade, 
explicaria o fato do Grmio, apesar de campeao brasileiro, no ter nenhum atleta convocado para a 
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Grmio no tem "garrinchas", "le6nidas" e "deners" ou, se os tem, trata de convenc- 

los a disporem seus talentos a servi9o da coletividade. Opiniao partilhada, desde 

sempre, pelos cronistas gachos e expressa, mais tarde, por Ruy Carlos Ostermann. 

O Grmio fechou na quinta-feira um ciclo de vit6rias, quase todas 
hericas. A dimens言o do heroismo 6 uma prova de resilu o dos 
problemas no limite do possivel. No houve um jogo desse ciclo de 
acontecimentos exitosos que oferecesse a contempla9ao da crtica ou 
do torcedor a margem de vantagem, facilidade ou aproveitamento que 
superasse a condi9o de dor e sofrimento que cada vitria carreou 
nas costas. Por isso, a melhor explicaao para o sucesso dos muios 
times do Grmio (...) no est no plano das considera6es ttico- 
estratgicas. Esth na profunda realidade da bravura coletiva, da 
coragem individual e do time. Enfim, esta justificada em valores 
permanentes da luta, da guerra e do conflito bem resolvido. E poucas 
dimens6es vitoriosas de um time servem mais a esse momento difuso 
do futebol brasileiro. O time do Gremio nao tem um astro consumado, 
de altssima voltagem tcnica como os principais brasileiros tm ou 
imaginam ter. 一  Tem, ao contrrio, um grupo que sabe jogar 
basicamente o futebol, tem boa tcnica, mas que s se vale di'so 
depois de ter quebrado a resistencia ofensiva do advers自rio e se 
assegurado de que a bola 6 o primeiro triunfo dos times vitoriosos. 白  
essa identidade de guerra, luta e afirma まo coletiva que est 
concedendo ao Grmio as benesses de jogos encruados resolvidos 
positivamente, pelo regulamento ou pelo escore, na unha. A unha 
prdiga do jogo (in: ZH, 24/5/1997). 

Na verdade, seja por interm6dio de seus dirigentes, comissao t6cnica e 

jogadores, ou mesmo dos torcedores e da crnica gacha, o Grmio nunca pretendeu ser 

reconhecido como um prot6tipo do futebol-arte. Muito pelo contr自rio, os qualificativos 

empregados, quase que unammemente, pelos segmentos acima citados, situavam-no do 

lado direito do quadro referido em "A contribui9ao fundante de Gilberto Freire". Nesta 

perspectiva, o Grmio era o mais europeu e, por extensao, moderno, e tamb6m o mais 

portenho e, consequentemente, obsoleto dos times brasileiros. Isto n乞o significa que o 

futebol dos vizinhos uruguaios e argentinos, com os quais os brasileiros rivalizam desde 

o principio do s6culo, seja considerado antiquado. O que sempre se disse 6 que eles so 

to competitivos a ponto de usar dispositivos contrrios ao fair play. E o Grmio era um 

exemplo desta competitividade, por vezes excessiva, incompativel com o futebol-arte 

que caracteriza a "tradi9ao" brasileira. 

sele9こo; ao contrrio do Palmeiras que, mesmo eliminado teve seis de seus jogadores solicitados por 
Zagallo. Para outros, como Juca Kfouri, estava-se cometendo injusti9a com o Grmio e chegou at6 a 
ironizar: "(...) o Grmio deveria pedir inscri9豆o no Campeonato Alem言o, porque parece que no6 
considerado um time brasileiro" ("Zagallo e o Gremio", in: FSP, 13/12197). 
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De qualquer forma, o Grmio se colocou, intencionalmente, numa posi9ao de 
enfrentamento do que poderia ser denominado de status quo do nosso futebol. Se 
existia algum tipo de reivindicaao nesta atitude, e isto me parece evidente, ela tinha 

por base a afirma9ao das diferenas e, considerando-se que o Grmio foi exitoso dentro 
de campo, tal reivindica 言o poderia ser resumida da seguinte forma: ns, gremistas, 
rejフresentantes dos ga"chos, somos d弟rentes Por gue temos uma concej写db singular 
而futebol e, simultaneamente, somos os melhores d medida que nosso estilo atesta sua 
eficicia na razo direta das conquistas do Grmio. 

Nos u ltimos trs anos o Grmio foi o representante do Rio Grande do Sul mas 

este raciocinio 6 extensivo tamb6m ao Internacional e, vez por outra, ao Juventude. Ou, 
se se preferir, ao e xito de qualquer clube gacho. 

As vitrias de Inter e Grmio sobre Botafogo e Vasco da Gama, ー  ーーーーー  ーーーーーロ、J ー  ’ ー～v "“ 、」“I且且“，  

iui.uui し  uiiua ouwi. suneraua e aesnrezive.i nor t'nnt&r 9 ,iPnり戸者i Hハ ご  ‘ 	ーーーIーーーーー ’ー  rー  ’一ーー  “ '~b"Y"v "v 

uesencantaua, vernua Delas emissoras de rdio do Rin dP Tりi戸ir- 
sobre a campanha do Internacional, mostra que os colegas cariocas 
no sao bons alunos. Desde 1975, quand6 o Inter desbancou o 
Fluminense, considerado um time quase insupervel na velha corte, o 
futebol gacho vem repetindo li96es que nao conseguem sensibilizar a 
festiva comunidade carioca. S6 no s自bado foram duas, uma no 
Maracan三  e outra no Olimpico. Uma conformada e antiga expresso 
popular fala em "pobre, mas caf bem doce", o que equivale a 
"perder, mas jogando bonito". O futebol gacho 6 mais pragmtico 
Prefere "vencer, mesmo jogando feio". Questao de gosto (Wianey 
Carlet; "Sabado Gacho", in: ZH, 8/9/97') 

E de onde provm este pragmatismo to ao gosto dos gachos? 
に・.) Nうs temos uma influencia natural dos uruguaios e argentinos, 
alm da nossa formaぐdo espec(fIca. Ento o futebol no p諏e estar 
dissociado deste contexto e, evidentemente, quando se diz que uma 
equipe do Rio Grande do Sul'mais aguerrida que umc equipe 
carioca, ndo est sendo dito que elad apenas isso porque b万‘ 
orientada por um treinador eventual. Mas porque ela tem, me parece, 
o ga'cho tem uma caracterstica atvica que ele leva prl dentro do 
futebol. Agora, tamb'm existiram grandes equipes do k10 Grande do 
Sul que tiveram o concurso de jogadores de pra do Rio Grande do 
Sul；ノogadores lmllortantes e que desempenharam lフ‘4,dis 
importantssimos tanto no Grmio quanto no Internacional. Mas, 
esses jogadores, quando chegaram aqui, tinham um esMo de futebol 
que foi se modfIcando no contato com outros jogadores ga"chos. E' 
curioso que euたnho ouvido de treinadores, e recentemente eu ouvi 
isto: toda vez que o Grmio e o Internacional tem no seu time um 
grpo de jogadores Predominantemente gazlchos ou vindos das 
categorias de base, tanto o Grmio quanto o Inter sdo vitoriosos. Eu 
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tenho ouvido seguidamente esta afirmado e ela est sujeita α厄 α 
uma verrcacdo.Mis, me parece que o jogador formado aqui, 
nascido no Rio Grande do Sul, tem mais conhecimento da 
importncia da camiseta do Grmio ou do Internacional, ele tem mais 
conhecimento da rivalidade.E se ek tem mais conhecimento da 
rivalidade, ele tem mais conhecimento do seu compromisso face α 
esta realidade, o que ndo ocorre com o jogador pernambucano 
carルca ou baiano, que chega aqui, Passa hgeiramente, ddsua 
contribuido remunerada e volta a jogar em outro lugar. 
- Sim, mas o Dinho 6 o oposto disso. Como 6 que um sergipano p6de 
ser elevado a smbolo de uma equipe que se diz ter alma gacha? 
O Dinho ndopi elevado a smbolo do Grmio P 0智ue ele d serg4フano. 
mpl elevado d smbolo do Grmio porque ele'um galcho nascido 
no Sergipe. Quer dizer, em matria de temperamento. O 
temperamento do Dinho'um temperamento ga1lcho. Se disserem que 
o Dinho nasceu no Rio Grande do Sul, ningum vai sentir falta do 
nascimento do Dinho em Serg4'e ou em outro estado do Nordeste. 
ー  Ent豆o o gauchismo independe de fronteiras? 
Oequena pausの Eu acho que existe um estilo de comportamento, 
existe um estEんdeca厄ter.Quando um individuo'capaz de superar 
adversidades, atravs de seu esforo, da sua nobreza de carter e da 
sua vaたntia, ekest tendo lmla aIiIl'de ga"cJla;ndo ll響フorta se おto' 
na Amaznia ou no Mranhdo.Mと parece que d uma prma de 
comportamento perante a vida,Perante os desafios da vida・ Eo 
gallcho ' muito isso, ele no se deixa abater pelas circunstncias 
adversas da vida. Esse'o ga'cho na minha defini9do. Existem 
indmeras defini96es, mas o galIcho tradicional, o campeador, da 
sesmaria, db conquista da terra, ek'um homem acostumado α 
enfrentar adversidades,a viver com pouco. Ele forjou seu cariter em 
meiod adversidade e ele nunca deixa厄 de ser isso (Kenny Braga, 
nascido em Sant' Ana do Livramento 6 jornalista e trabalha na R自dio 
Gacha, onde desempenha o papel de torcedor-simbolo do 
Internacional). 

Pouco importa o fato do ga丘cho ser simultaneamente "universal" e 

"campeador", forjado pelas guerras fronteiri9as que caracterizaram o Rio Grande do Sul 

nos s6culos XVIII e XI く. Ele 6 tido como um tipo habituado a s adversidades, embora 

eternamente inconformado e, por isso mesmo, muitas vezes mal compreendido. Se 

pairar alguma dvida acerca da sobreposi9豆o entre as representa6es veiculadas pelo 

futebol e aquelas dissemidas pelo Tradicionalismo, basta confrontar o slogan "Grosso 

no, Tradicionalista" com "Violento no, pegador". O primeiro pode ser observado nos 

autom6veis de muitos dos freqentadores de CTGs, ao passo que este 立  ltimo eu o criei 

a partir das inmeras vezes em que ouvi meus informantes gremistas contestarem a 

acusaao de violencia. O Grmio nao e violento:' viril, raFudo, pegador, chega junto 
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mas na bola, enfim, est no limiar tnue que separa a busca pela vitria, da busca a 

qualquer pre9o. E aqueles que no compreendem o "estilo gacho", 

（・） so pessoas que se forem assistiraum espetculo de ballet 
percebero a leveza dos passos dos bailarinos mas ndo percebero α 
讐lssa muscular que lhes d sustentado e no imaginaro quantas 
horas de ensaio, quantos joanetes, quantas deformi1ades esido por 
traz daquelas sIlfidez que vocd v num palco como se fosse apenas 
uma man抄stacdo artstica (Ibsen Pinheiro). 

Os adeptos do futebol-arte s言o freqentemente chamados de romnticos, poetas 

e outros qualificativos do gnero. Eles veriam, como diz Ibsen, o espetculo e to 

somente o espetculo, ao passo que os "verdadeiros" entendedores saberiam contemplar 

tamb6m o esforo dos bastidores, do cotidiano e, no futebol, o treinamento intensivo 

traduzido no resultado e na eficcia. Em uma s6 palavra: "trabalho". Neste particular, o 

descompasso entre aqueles que desdenhavam o Grmio e os que o aplaudiam,6 

tamb6m o resultado de um olhar distanciado, de espectador, e outro, prximo, que6 o 

de torcedor. Os prprios gremistas - e os gachos no tao coborados - admitiam que seu 

time ndo era l essas coisas, no tinha um toque de bola refinado, bom de se ver, mas 

cumpria o seu objetivo que era vencer e quando no o fazia, muitas vezes por 

deficiencia tcnica, ainda assim era aclamado pelo empenho, pela dedica 乞o, pela raa, 

etc. A este respeito nada me parece mais elucidativo do que o depoimento de um 

gremista diante de mais uma derrota do Grmio no Campeonato Brasileiro 1997 

Depois de uma an自lise pormenorizada acerca da atual fase do time, ele fez mais ou 

menos o seguinte coment自rio: voc sabe quem eu gostaria de ver outra vez no Grmio? 

Adilson, o grande capito Adiムon; o Gremio precisa de um lider nato como ele. Um 

cara que na palestra antes dajlnal da Libertadores pediu a palavra e disse:戸quebrei 

duas vezes a mesma Pemla e, se Precisar quebrar uma terceira Pra conquistar este 

ttulo, volto com uma perna gessada, mas com o trofu na mo! (Ronaldo, 28 anos, 

funcionrio phblico) 

5.2.2. Com a palavra os torcedores 

De maneira geral, as vozes torcedoras, quando ouvidas em separado, tratavam 

de contestar as acusa6es de violencia dirigidas ao Grmio, usando, basicamente, os 

mesmos argumentos veiculados pela midia; ou quem sabe, a midia 6 que se apropriava 
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,da fala torcedora. E bem verdade que em muitos casos se podia notar um sorriso 

matreiro dando a entender que determinados jogadores gremistas realmente se 

excediam, e com freqencia. Outros admitiam a acusa9ao mas procuravam minimiz-la, 

evocando, por exemplo, o comportamento "civilizado" da' torcida. O time poderia ser 

"pegador", "viril" e s vezes violento mas, em compensado, os torcedores gremistas e 

at mesmo os coborados exibiam um comportamento exemplar, diferentemente daquele 

verificado entre as Torcidas Organizadiis do centro do Pas. Lances mais duros eram 

admitidos dentro de campoソaz parte do jogo,ノute boi ' um esporte de intenso contato 
声co・ quem ndo bate・叩anha e, portanto, ' preciso ser precavido, chegar primeiro; ou 
ainda,ノuteboi ' pr macho, quem no quiser correr riscos que v pro vlei e assim por 

diante. Ja torcer seria um divertimento e, sendo assim, o comportamento dos gadchos 

era exemp！αγ； aqui vai muita mulher no estdio, o pessoal torce numa boa e aだ tem uns 

que puxam um fuminho mas 's6 pra d um barato; enquanto os "outros'二  
especialmente os paulistas, seriam um bando de marginais, vndalos, briges e assim 

por diante. Violencia por violencia, segundo estes torcedores, era prefervel aquela 

circunscrita ao gramado e, posso afirmar, para muitos era at desejada. Havia tamb6m 

aqueles com quem era aconselhavel nem tocar no assunto: isso' acusagdo leviana de 

Paulista e carioca, o Svio一姐e加do flamengo ー ‘que d Uma boneca,d bairrismoPuro; 

tu ndo pensa como eles? Pensa? Bem, nesse ponto era melhor desconversar, trocar de 

assunto, enfim, se ha alguns convictos de que os ga丘chos sao eternamente subjugados, 

h outros ainda mais convictos e, com estes, recomenda-se cautela. 

Se estas opini6es, expressas individualmente pelos torcedores, sao importantes, 
mais ainda s谷o as manifesta96es coletivas. E nelas que reside a diferen9a entre o que 

pensam os torcedores e um dirigente ou cronista isoladamente. A rigor, o substrato pode 

ser o mesmo mas existe uma distancia muito grande entre, por exemplo, um 

xingamento evocado por este ou aquele individuo e o mesmo insulto dito pelo estadio 

todo. E por esta razao, at certo ponto 6 bvia, que me deterei a seguir no relato de trs 

manifesta6es nas quais o pertencimento clubistico e o gauchismo estiveram 

sobrepostos. 

5.2.2.1. O pacto 

No documentrio "Grmio coraao e raa" o jogador Dinho, tido como violento 

no centro do pas mas i dolo entre os gremistas, afirmou que a manifestaao mais "forte" 
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ds trcedores no foi o desfile em carro aberto por ocasiao da conquista da 

Libertadores em 95, nem a festa do Brasileiro de 96, nem outra qualquer, seno aquela 

depois da derrota frente ao Corinthians pela Copa do Brasil em 95. Como jogador, 

Dinho empresta legitimidade a uma constataao que eu faria de qualquer forma. 

Era o auge das acusa6es; em todos os programas de rdio e televisao este 

assunto era debatido. Seria o Gr6mio um time violento ou apenas pegador? Para os 

torcedores gremistas esta parecia ser apenas uma questo secundria, o importante era 

estar com o Grmio fosse ele violento ou no. 

O jogo iniciou tenso, equilibrado, com o time gacho precisando atacar, mas 

ressentindo-se da ausencia de vrios titulares - alguns lesionados, outros suspensos. O 

pnmeiro tempo terminou em zero a zero e, no incio do segundo, ocorreu o que todos os 

gremistas temiam mas preferiam nao acreditar. Marcelinho, logo ele, atleta de Cristo 

porm malandro, intempestivo, provocativo, fez o gol corinthiano num contra-ataque 

Festejou com os Gavi6es da Fiel, atrs do gol, e voltou para o centro do campo 

exigindo, com o indicador diante dos l自bios, silencio no Estdio. Os gremistas no 

atenderam seu pedido, ou melhor, nao se resignaram. Provocados, puseram-se em p6 

tentando ajudar o time mas a resposta no foi a esperada. O Grmio "sentiu" o gol - de 

acordo com o regulamento teria de fazer dois para levar a decisao para os tiros-livres, 

ou trs para conquistar o ttulo no tempo regulamentar - e a rea 乞o tardou 

demasiadamente. Quando ocorreu, ja nao havia mais tempo; o Corinthians era campeo 

em pleno Olimpico. 

Pode-se ouvir, entao, os gritos da empolgada torcida paulista presente no est自dio 

- E, campeao! E, campeao! - e o foguetrio colorado fora dele. Mas isto foi apenas um 

instante, uma fra9ao de tempo imediatamente ap6s o apito do final. Em seguida os 

torcedores come9aram a aplaudir e, incentivados pela Super Raa, o hino do clube foi, 

lentamente, sufocando a festa coborada e corinthiana.'17 Quem estava batendo em 

retirada permaneceu esttico, os que haviam xingado os jogadores se reconciliaram e 

quem s6 sabia o estribilho apenas balbuciou as estrofes, inclusive aquela em que 

Lupicinio escreveu "Os feitos da tua hist6ria/Canta o Rio Grande com amor". 

Se levado em considera 言o apenas o aspecto clubistico, ainda assim a 

manifesta9ao dos torcedores gremistas merece destaque. Nao 6 sempre que a frustra o 

n7，、ー 	」  L 	一・  一．, . 4 	.. 	4 一 	- 
,―一 ’c巴po'9epois・ pergunm a uu・ ．au平」 presioente oa’叩ダ讐9a・ quais tenam siclo昭 prmc甲ais 

reanzaoes oa i orcicia e ele, coiocou, em primeiro lugar, este episOciio. Isto revela, por si s6, a intensidade 
daquela manifestaao. 
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da' derrota possibilita a coeso e mais raro ainda 6 ver o coro do perdedor, dos 

"sofredores", calar o ufanismo dos vitoriosos.E bem verdade que quase todos os hinos 

dos clubes trazem uma mensagem de fidelidade e at6 se diz que o bom torcedor se 

conhece na derrota. Porm, o mais comum 6 que este sofrimento se expresse pelo 

silencio, como ocorreu na derrota do Maracana em 50 e, recentemente, em maio de 

1997, na derrota do Flamengo frente ao Grmio pela Copa do Brasil. 

Mas, parafraseando Helena Jr., citado anteriormente, o Grmio no tinha apenas 

"um time unido at a morte", tinha uma torcida que estava com o time "para o que der e 

vier". Ambos estavam unidos pela reciprocidade pr6pria dos atletas e torcedores, 

mediados pelo clube, mas tamb6m pelo sentimento de exclus豆o e auto-exclus乞o. No 

auge das crticas, os atletas eram violentos e os torcedores, embora ningu6m ousasse 

expressar publicamente, eram no minimo esquis6ides. Quem aplaudiria Dinho saindo 

expulso de campo senao a torcida gremista? Como poderia algum ter um 

"broncocentauro", um "atreta", como i dolo? 

O Gremio nunca seria belo e naquela decisao da Copa do Brasil nem bom era. 

Ainda assim, o pacto foi firmado e, quer queiram quer no, todos os clubes que 

passaram pelo Olimpico sofreram com o rigor do jogo e da arquibancada. Inclusive a 

Portuguesa, que havia resistido a 150 mil mineiros, cruzeirenses e atleticanos, 

respectivamente, sucumbiu diante da persist6ncia dos gremistas, dentro e fora de 

campo. 

5.2.2.2. Indignaao e protesto 

No capitulo anterior relatei minha viagem a Sao Paulo com a Super Raa. Agora 

6a vez de descrever, nまo to detaihadamente, a excursao com a Torcida Jovem, 

tamb6m do Grmio. Como este capitulo trata das questes envolvendo o regionalismo, 

vou direto a parte que diz respeito a este assunto; a Jovem que me perdoe por nao te-la 

tratado, aqui, em mincias como o fiz com a Raa. 

Tratava-se do primeiro jogo pelas finais do Campeonato Brasileiro de 1996 e o 

Grmio enfrentava a Portuguesa no Morumbi, em Sao Paulo. Os torcedores da Jovem 

saram daqui com os a nimos regionalistas a flor da pele. Nao bastassem a humilha9o 

sofrida diante dos palmeirenses dez dias antes e o lobby pela "namoradinha do 
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Brasil","8 os torcedores viajaram com uma manchete de jornal presa na garganta. Na 

vspera da partida, dia da sada de Porto Alegre, o jornal "Gazeta Esportiva" estampou 

a seguinte manchete de capa: "CUIDADO, RODRIGO! Craque da Lusa tem apanhado 

muito e agora vai pegar Dinho & Cia.". E, abaixo da foto do meia-atacante: "Rodrigo 

foi ca9ado pelos zagueiros do Atltico e nem foi treinar ontem. Amanh ele encara a 

viril defesa do Grmio". 

Na chegada え  capital paulista, debaixo de temporal, os gremistas ainda teriam o 

dissabor de serem informados de que nenhum atleta do Grmio, nem mesmo Paulo 

Nunes, havia sido convocado por Zagallo para o u ltimo amistoso da sele9言o. Com  a 

derrota por dois a zero, a indigna9ao foi geral. Depois do jogo, enquanto aguard貞vamos 

os torcedores da Lusa sarem do Estdio, surgiu, a beira do gramado, um senhor de 

cabelos brancos que os gremistas supuseram ser Zagallo. A rea9乞o foi imediata: o,d o, 
do, Paulo Nunes seleぐdo! Seria apenas uma justa reivindica oa medida que Paulo 

Nunes era um dos artilheiros da competi9ao. Em seguida porm, passaram aos 

xingamentos: Recordar ' viver, a Nigria acabou com vocs! Pois bem, a Nigria 

desclassificou o Brasil nas Olimpiadas e muitos foram os que acharam justa a derrota 

frente a prepotncia do nosso selecionado. At a nada de mais. Mas por que "voces"? 

Por acaso os gremistas n豆o sao brasileiros e como tal n言o haviam, tamb6m eles, sido 

derrotados? Em termos; o coro seguinte esclareceria o "voces": Ar-gen-ti-na! Ar-gen-ti- 

na! E, para meu prprio espanto, o quarto cantico seria ainda mais contundente: s, Is, 

Is, o Rio Grande'meu pals!去， Is, Is o Rio Grande d meu pas! E assim prosseguiram 

at a saida do Morumbi. 

Como interpretar manifesta6es desta natureza? Estariam os ideais separatistas 

latentes na cultura gacha de tal forma que na primeira oportunidade eles seriam 

manifestos? A resposta seria dada pelos prprios torcedores alguns meses depois mas, 

posso adiantar desde logo, nao se trata propriamente de uma reivindicaao separatista, 

mesmo que muitos afirmem jh terem sonhado cOm a Rep丘blica do Pampa ou, quem 

sabe, uma fusao englobando Paran自  e Santa Catarina. 

n8 Segundo estimativa da Placar (1088) os torcedores da Portuguesa somavam, ao todo, mais ou 
menos 20 mil no ano de 1993, restritos, basicamente, 良  col6nia lusitana e alguns poucos simpatizantes. 
Sendo assim "ela necessitava" do apoio das demais torcidas de S乞o Paulo e, de fato, no Morumbi, p6de-se 
observar torcedores de todas as grandes "na6es" paulistas, tamb6m denominados pelos gremistas de 
"torcedores de aluguel". 
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5.2.2.3. "Ao vencedor as batatas": parte H 

J自  me referia festa por ocasiao da conquista da Copa do Brasil de 97 no 

capitulo anterior. Naquela oportunidade, descrevi as comemora6es que tomaram conta 

de Porto Alegre como um ritual coletivo. Agora dedicarei mais aten 豆o a questo do 

regionalismo, tal qual os subtemas precedentes. 

Na verdade, a festa da Copa do Brasil e o ritual como um todo foram 

praticamente os mesmos daquele quando o Grmio foi campeo da Libertadores, em 95 

S6 que desta vez os aspectos regionais eram mais evidentes, em parte porque o 

derrotado havia sido o Flamengo e, acima de tudo, um carioca, e, de outra, porque a 

Copa do Brasil 6 , de fato, uma competi9言o voltada a atualiza9ao das rivalidades 

regionais. 

Depois do empate frente ao Corinthians, no Olmpico, que classificou o Grmio 

as finais p6de-se ouvir, como em outras tantas oportunidades, o coro: Oh, uh, uh, 

paulista pau no Cu! No era corinthiano e desta vez ningum contestou, eu mesmo ja 

esperava o xingamento. O Corinthians, patrocinado pelo Banco Excel-Econmico 

representava, em linhas gerais, o mesmo que o Palmeiras-Parmalat nos anos anteriores 

Vence-los sempre foi uma faanha e o Grmio o fizera novamente. 

Na saida do Estdio, os alto-falantes do Olimpico, que sempre anunciam o hino 

do clube ap6s os jogos, desta vez anunciavam "Querncia Amada", uma mhsica 

gravada na dcada de setenta por Teixeirinha e recentemente relan9ada por Osvaldir e 

Carlos Magrao. Embora a maioria dos gremistas, mesmo os mais antigos, s6 cantassem 

a primeira e a 丘  ltima estrofes, a letra merece ser reproduzida na i ntegra, pela 

peculiaridade com que expressa o "amor ao Rio Grande" 

I 
Quem quiser saber quem sou 
Olha para o c6u azul 
E grita junto comigo 
Viva o Rio Grande do Sul 

n 
O leno me identifica 
Qual a minha procedencia 
Da provncia de Sao Pedro 
Padroeiro da querencia 

VII 
Te quero tanto 
Torro gacho 
Morrer por ti 
Me dou o luxo 

Vifi 
Querncia amada 
Planicies, serras 
Os braos que me puxa 
Da linda mulher gacha 
Beleza da minha terra 
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ifi 
Oh meu Rio Grande 
De encantos mil 
Disposto a tudo 
Pelo Brasil 

N 
Querncia amada 
Dos parrerais 
Da uva vem o vinho 
Do povo vem o carinho 
Bondade nunca 6 demais 

V 
Bero de Flores da Cunha 
E de Borges de Medeiros 
Terra de Gethlio Vargas 
Presidente Brasileiro 

VI 
Eu sou da mesma vertente 
Que Deus sade me mande 
Que eu possa ver muitos anos 
O ceu azul do Rio Grande 

Ix 
Meu cora o6 pequeno 
Porque Deus me fez assim 
O Rio Grande 6 bem maior 
Mas cabe dentro de mim 

x 
Sou da geraao mais nova 
Poeta bem macho e guapo 
Nas minhas veias escorre 
O sangue heri de farrapo 

XI 
Deus 6 gacho 
De espora e mango 
Foi maragato 

Ou foi chimango 

XII 
Querncia amada 
Meu c6u de anil 
Este Rio Grande gigante 
Mais uma estrela brilhante 
Na bandeira do Brasil 

No era, contudo, a primeira vez que eu ouvia os gremistas entoando 

Teixeirinha, ou Osvaldir e Carlos Magro, como queiram. Na viagem a S言o Paulo, com 

a Super Ra9a, me surpreendi com as inhmeras vezes em que a fita K7 que continha esta 

msica foi posta no toca-fitas do 6 mbus. Reapareceu naquele Grmio e Corinthias e, 

dali em diante, passou a ser executada com muita freqi6ncia, tendo Osvaldir e Carlos 

Magro desfilado em carro aberto no Estdio Olimpico, no domingo subseqientea 

conquista da Copa do Brasil 

Embora haja, na letra de "Querncia amada", referncias indiretas s cores do 

Grmio ("c6u azul"/"c6u de anil"; estrofes I, VI e XII), certamente ndo 6 este o motivo 

pelo qual a m立sica era to apreciada naquele contexto. Era o auge, pode-se dizer, da 

evoca きo simultanea do gremismo e do gauchismo. O "amor ao clube", por exemplo, 

em muito se parece com o "amor ao Rio Grande" (estrofes II, VI,VH e IX) e, deste 

"amor", resulta a evoca9ao das "belezas do Rio Grande" (estrofes II, III, IV e Viii) que, 

a rigor, podem ser associadas a grandeza do Grmio. H na letra um jogo entre 

sentimentos contraditrios que tamb6m estavam muito presentes entre os gremistas. O 

"amor ao Rio Grande" se faz sentir no culto a Borges de Medeiros e a Flores da Cunha 
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(estrofe V), lideres "separatistas" do passado, na idolatria dos farrapos (estrofe X) e de 

chimangos (federalistas) e maragatos (republicanos) (estrofe XI). A \1IF estrofe, por 

exemplo, sugere que o amor pelo Rio Grande ("Te quero tanto/Torro Gacho") vale a 

prpria vida ("Morrer por ti/Me dou o luxo"). Tamb6m faz crer que 6 pelo Brasil que 

esta entrega se justifica, como na estrofe II ("（うh meu Rio Grande/De encantos 

mil/Disposto a tudo/Pelo Brasil"). A auto-exclusao, to presente nos xingamentos a 

"Zagallo", depois do jogo diante da Portuguesa, no Morumbi, pode ser comparada 

referncia a "provincia" na estrofe II ("(...)/Qual a minha procedncia/Da provncia de 

S乞o Pedro/(...)"). Por isso se exaltou tanto a vit6ria do Gremio pois, no fundo, as 

conquistas nacionais, em 1996 e 1997, representavam a realizaao do desejo de 

reconhecimento frente aos demais torcedores,a midia do centro do Pas, enfim, ao 

Brasil como um todo. O culto a "pegada", a "raa" e s "tradi96es", que por vezes 

tomaram o estilo do Grmio um anti-estilo, mas que, tempos depois, foi exaltado, talvez 

tenha a ver com as recorrentes afirma6es de que os gachos sempre esto dispostosa 

guerra (estrofe X) mas, simultaneamente, s乞o representados como cordiais e 

hospitaleiros (estrofe IV). Por tudo isso, as duas ltimas estrofes eram aquelas que 

quase todos sabiam cantar e, os que n言o sabiam, tiveram muitas oportunidades de 

aprender. Gremismo e gauchismo se fundem, finalmente, enquanto o primeiro 

comemorava mais um titulo nacional e, sendo assim, o segundo podia ser exaltado. Ou 

seja, atravs do Grmio, "Este Rio Grande gigante" tornara-se "Mais uma estrela 

brilhante/Na bandeira do Brasil". 

De qualquer forma, constitui-se em algo inusitado ouvir jovens e adolescentes 

cantarem, a todo pulmao, uma musica imcialmente gravada ha mais de duas d6cadas e, 

por Teixeirinha, um cantor/compositor tido como "brega" por jovens urbanos de 

qualquer 6 poca. Talvez o slogan dos funkeiros cariocas Carlinhos e Buchecha 

combinasse melhor com o pblico preponderantemente jovem dos gremistas em geral e 

das Organizadas em particular. Ah! eu t maluco! havia se tomado mania nacional, 

inclusive nos estadios de futebol. Era imperioso que os gremistas tamb6m o adotassem 

mas, nao haveria a uma esp6cie de imita9言o? 

E verdade que os torcedores nunca se importaram muito com este tipo de 

apropria 乞o, embora, neste caso, porque a decisきo da Copa do BrasilJ97 era contra o 

Flamengo - segundo os gremistas e coborados, nenhum outro clube representa tao bem o 

futebol-arte como Flamengo - o plhgio seria evidente. 白  impossivel saber de quem 

partiu a idia, mas o certo 6 que naquele jogo do Olimpico o Ah! Eu t maluco! jh se 
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transformara em Ah! Eu s6 galIcho! E a consagra o definitiva viria dois dias depois, no 

Maracan. 

Na noite de quinta-feira, as ruas de Porto Alegre foram tomadas de gremistas. 

Portando bandeiras do clube, a maioria distribudas pelo jornal da RBS - o logotipo bem 

identificado, tal qual o das Lojas Colombo e da APLTJB, ironicamente, a "Previdncia 

do Sul"6 patrocinadora das camisas do Inter -, os torcedores festejavam aos gritos de , 

tricampedo! e Ah! Eu s6 ga'cho! Entre as bandeiras do Grmio tamb6m podia-se 

observar as do Rio Grande do Sul e at mesmo do Brasil, juntas ou separadas: "O 

La9ador", monumento-simbolo da cidade, inspirado em Paixo C6rtes, gacho-simbolo 

do Tradicionalismo, foi coberto com uma enorme bandeira gremista.. 

O Grmio era, segundo manchete do Correio do Povo (24/5/97), "dono do 

Brasil", com dois titulos nacionais conquistados num perodo de seis meses. A festa era 

dos gremistas mas os canticos, os sImbolos eram mltiplos; as manifesta6es evocavam 

a identidade clubistica e tamb6m o gauchismo. Mesmo que a contragosto de muitos, o 

Gremio se encaixara no futebol nacional. E pelo caminho mais 自  rduo, qual seja, 

contestando o "futebol-arte". Agora ningum ousaria evocar as maximas do separatismo 

pois, em se tratando de futebol, tripudiar o "outro" e tao importante quanto cultuar a 

prpria identidade. E para tripudiar 6 preciso, antes de mais nada, estar prximo, 

encaixado. 

Passadiis algumas semanas, os gremistas teriam de provar "em casa" (Olimpico) 

a fama conquistada "no territ6rio inimigo" (Maracana). No dia do primeiro jogo 

decisivo pelo Campeonato Gacho, no Olimpico, os gremistas ainda mantinham aquele 

ar de superioridade e arrogncia decorrentes das 立  ltimas faanhas. No se limitavam a 

cantar Ah! Eu s6 galIcho!, como se os coborados nao o fossem, mas tripudiavam os 

torcedores advers自rios: Ah! Tu' macaco! 

O Grmio parecia ter perdido o interesse pela rivalidade local. Desmotivado, 

acabou derrotado no Beira-Rio e, o que parecia ser apenas mais um incidente de 

percurso, acabou se transformando em tragdia. Eufricos pela campanha no Brasileiro 

de 97, os coborados chegaram ao Estdio Olimpico, dois meses depois, cantando Ah! 

Eu s6 macaco! e saram de la em e xtase: o Inter aplicou 5 a 2 no Grmio e, vejam bem, 

na casa do tricolor; um placar to elstico que fez os torcedores mais antigos lembrarem 

da inaugura o do Olimpico -6 a 2 para o Inter - hh 43 anos."9 

119 Os derivativos do Ah! Eu t maluco! seguiram em alta ao longo de segundo semestre de 
1997. Os torcedores do Juventude, de Caxias do Sul, regi五o de coloniza 乞o italiana, foram recebidos no 
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Encerrava-se, ento, um ciclo vitorioso do Grmio. Inicia-se, quem sabe, o ciclo 

colorado. O futebol opera uma temporalidade ciclica, um constante perde e ganha. J自  o 

regionalismo, parece mais inclinado a linearidade, ele preserva um substrato que 

precisa ser constantemente atualizado e, assim sendo, nada impede que o Inter, em 

breve, passe a desempenhar este papel. Seja como for, as rivalidades locais e regionais 

ainda ocupam o imagin自rio dos torcedores e no ser a modernizaao, a globalizaao ou 

as parcerias que iro atenu-las. Pelo contrrio, a tendncia 6 fortalec-las ainda mais, 

como mostra a recente trajetria do Grmio. 

Beira Rio - em jogo pela fase classificat6ria do brasileiro/97 ・  com: Ah! Tu' colono! O Juventude 
venceu e, na sada, pode-se ouvir, ento: Ah! Eu s colono! Na mesma linha, os Tradicionalistas 
substituiram um antigo adesivo para autom6veis. "Grosso n五o, tradicionalista!" tornou-se "Ah! Eu sou 
ga丘cho, tch!". 
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PRORROGA叫O 

Parafraseando L6vi-Strauss, disse que os clubes sao bons para torcer e bons para 

se pensar. Acrescento, enquanto 6 tempo, que eles sao bons tamb6m para se 

compreender, nきo apenas a dinmica futebolistica, mas uma s6rie conflitos sociais 

O futebol tem seus prprios dilemas e ha, inclusive, fruns especializados e 

experts no assunto. Existem, portanto, quest6es suscitadas por ele e que s6 a ele 

interessa, permanecendo restritas ao contexto do qual sきo tributarias. De maneira geral, 

o futebol no cria fatos novos, apenas permite que sejam veiculados atrav6s dele 

questes mais gerais, imcialmente forjadas em outras esferas da vida social. Assim, ao 

invs de repetir o velho chavao de que o Brasil 6 o "Pas do futebol", seria mais 

interessante pensar que os brasileiros se expressam por meio dele e, por isso mesmo, 

tomaram-no uma institui9ao popular. 

Argentina, Itlia, Espanha, entre outros, tamb6m poderiam ser considerados 

"Paises do futebol"; as regras sao as mesmas e o gosto por este esporte no6 

exclusividade nossa. Os contornos sao parecidos, mas o recheio 6 diferente. Pode-se at 

apreciar o futebol dos outros como espetaculo,6 linguagem universal. Mas ha coisas 

que s6 o futebol brasileiro pode fazer: dizer algo sobre ns mesmos. Somos, portanto, o 

Pais do nosso futebol, dos nossos, clubes, torcedores, dirigentes, jogadores e assim por 

diante.- 

O futebol e uma linguagem e, acrescentaria, uma linguagem coletiva.E bom 

lembrar, entretanto, que mesmo sendo coletiva, esta linguagem 6 motivada e isto 

implica dizer que nao se expressa qualquer coisa mas algo significativo, de algum lugar 

e pressupondo a existencia de um interlocutor, em geral, tamb6m coletivo. No por 

acaso os torcedores se pensam como na戸o, enquanto uma comunidade que os engloba 

e mantm coesos, especialmente pelo fato de existirem outras "na6es" e estarem, 

permanentemente, mobilizados para o confronto, na maioria das vezes apenas verbal, 

ou seja, mimtico. 

A idia de nado, o termo e mico propriamente dito, pressup6e uma determinada 

configuraao social, no a mbito da qual os indivduos, na pessoa dos torcedores, 

desempenham pap6is diferenciados. Sendo assim, existem diferentes formas de 

pertencimento clubistico e isto permite a na9ao-Clube de futebol estabelecer seus 

prprios arranjos sociais e culturais. 
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De certo modo, a na 乞o-Clube de futebol refora as diferenas ja existentes em 

outras esferas da vida social. A questきo econ6mica, por exemplo, segmenta o publico 

nos estddios e, no raro, priva uma parcela significativa de torcedores do acesso aos 

jogos. Como existem politicos corruptos, ha dirigentes de ma i ndole e o inverso 

tamb6m 6 verdadeiro. 

Os torcedores, de maneira geral, parecem evitar este tipo de comparaao ou, 

simplesmente, desconsider-la, pois o pertencimento clubistico tem suas prprias 

particularidades, medida que est diretamente associado ao futebol. No 6 em fun o 

da politica partid自ria ou do Estado propriamente dito que os torcedores se pensam 

Como afirma Geertz (1972) em rela oa briga de galos em Bali, tamb6m o futebol no 

altera a posi9o e muito menos a condi9ao de classedos torcedores. O que faz e muito 

bem,6 dramatiz-las, permitindo a todos experenciar o triunfo da vitria. 

Poder-se-ia, entao, pensar como DaMatta (1994), afirmando que "o futebol nos 

da uma potente li9ao de democracia (...), pois proporciona a sociedade brasileira a 

experiencia da igualdade e justi9a social" (:17). S6 que a "aula de democracia e justi9a 

social" tem um alcance limitado, circunscrito ao espa9o-tempo do jogo. Quando acaba 

o ritual disjuntivo tudo volta a ser como antes e, como dizem os prprios torcedores, 

"futebol nao enche a barriga de ningum". A "aula de democracia" deve, portanto, ser 

considerada como tal e, ao que parece, nao h "dever de casa". Em um s6culo, ainda 

esth para acontecer uma transformaao na sociedade brasileira desencadeada pelo 

futebol. Algum poderia afirmar, por exemplo, que os maiores idolos do nosso futebol 

so negros. Correto, mas quantos tcnicos e dirigentes negros teve o Brasil? 

Ao inv6s de supor que os torcedores se do por satisfeitos com a "experiencia" 

que a "aula de democracia" lhes proporciona, seria mais interessante pensar que a "aula 

de democracia" assegura-lhes, pelo menos, o direito de expressar seus sentimentos e 

serem ouvidos, vistos, enfim, notados. Nesta perspectiva, do futebol como linguagem, 

as rivalidades clubisticas brasileiras, em geral associadas a s quest6es de "classe social", 

"raa" e "regionalismo", nao teriam sido escolhidas arbitrariamente e muito menos para 

dar aos pobres, negros e pessoas nascidas em estados perifricos a ilusao da vit6ria ou, 

por outra, a ricos, brancos e nascidos no centro do Pais, o eventual desprazer da derrota. 

A "aula de democracia"6 antes de tudo um frum polemico e, sob este aspecto, faz crer 

que as quest6es envolvendo "classe social", "raa", e "regionalismo" sao conflituosas 

no contexto onde sao suscitadas. A experiencia do e xito e do fracasso pode ser 

vivenciada tamb6m no vlei, no basquete, no jogo de cartas, enfim, ganhar e perder "faz 
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parte do jogo". Contudo, apenas o futebol est fortemente vinculado s categorias mais 

amplas da sociedade brasileira e justamente por isso ele se tomou popular 

O Gre-Nal, por exemplo,6 uma "aula de democracia", sem dvidas. Quando o 

Inter vence, vencem todos os coborados e, vale recordar, h entre eles pessoas de todas 

as classes sociais. Ou ser que quando o Grmio ganha apenas a elite comemora? No, 

a vit6ria 6 de todos os gremistas, inclusive dos negros que a ele pertencem. O que faz do 

Gre-Na! uma "aula de democracia", e diga-se de passagem, absorvente, so os c含nticos, 

xingamentos e outras tantas manifesta96es que permitem expressar, coletivamente, 

determinados sentimentos acerca do "outro". Talvez porque no existam outros fruns 

para tal, ou porque tais sentimentos tenham de ser expressos de uma maneira tal que s6 

o futebol permite,a medida que faz a "seriedade" passar-se por "brincadeira". O certo 

que tanto a questao do negro quanto o sentimento de exclusao em relaao ao centro do 

pas so temas polmicos por aqui e, diga-se de passagem, desde longa data. 

Nos trs 立  ltimos anos, foi o Grmio que permitiu expressar os sentimentos 

regionais; mas poderia ter sido o Inter e por certo ser, logo adiante. E, quem sabe, no 

seremos surpreendidos, no futuro, com o Gr6mio sendo chamado de "clube do povo"? 

No foi assim com o Flamengo? S6 o tempo dir, pois as na6es-Clube de futebol ainda 

estao inacabadas. 

Enquanto "tradi96es" forem sendo inventadas, ou seja, indefinidamente, os 

clubes estaro sujeitos a constantes reelabora6es por parte de seus torcedores. O 

pertencimento clubistico permite quase tudo, at que se apedreje a sede do Clube, como 

jh ocorreu com os torcedores do Palmeiras, com os do Fluminense e, mais 

recentemente, os Gavi6es da Fiel por pouco no promoveram uma chacina de seus 

idolos - pensados como patrim6nio dos clubes. O pertencimento clubistico s6 nao 

admite trai9ao;6 eterno e "para o que der e vier". 
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ANEXOS 
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Os dez mandamentos hornicos do s6cio gremista 

.'" 

1) Fala mal do teu club sempre que para isso tiveres ocasi乞o. 
2)Ameaa sempre com o teu pedido de demissao sempre que haja alguma coisa com o 
que nao estejas de acordo. 
3) No escondas aos outros a mimma circunstncia com que no estiveres de acordo na 
atividade do teu club. 
4) Se estiveres indisposto com algum s6cio, deves fazer cair a culpa sobre o club. 
5) Acautela-te cuidadosamente em prestar algum servi9o ao teu club e procura 
substituir todos aqueles que trabalham para o mesmo pois estes s6 o fazem pela 
ambi9ao ou para obter vantagens pessoais. 
6) Fala mal do teu club para os estranhos, porm acautela-te de faz -lo no recinto do 
mesmo. 
7) Nunca fale bem dos representantes legitimamente eleitos de teu club que trabalham 
pelo engrandecimento do mesmo. 
8) Se tens boas idias guarda-as contigo e espera a negligncia de um membro da 
diretoria para mostrares que 6 s mais inteligente do que os outros. 
9) No esque9as de fazer oposi9do nas assembl6ias, pois tu d s o tempero das mesmas. 
Sem teu concurso elas nao teriam sabor. 
10) Se algum s6cio vier ao encontro das tuas idias contradize-o, pois tu tudo conheces 
mais, cabendo-te o direito de ser admirado como homem prudente e criterioso. 



Tabela I Tabela I 

CTGs Cônsules Retrans- 
missoras 

Rio Grande do Sul 1350 288 46 
Santa Catarina . 	120 49 16 
Paraná 231 25 6 
Centro-Oeste 68 6 7 
Outros estados 47 32 2 
Exterior 2 38 - 
Total 1818 438 77 

Tabela H Tabela 11 

Competição _ Campeão Vice 
1994 Copa do Brasil Grêmio Ceará 
1995 Copa do Brasil Corinthians Grêmio 

Libertadores Grêmio Nacional - Colômbia 
Mundial Interclubes Ajax - Holanda Grêmio 
Campeonato Gaúcho Grêmio Internacional 

1996 Campeonato Brasileiro Grêmio Portuguesa 
Campeonato Gaúcho Grêmio Juventude 
Recopa Sulamericana Grêmio Independiente - Argentina 

1997 Campeonato Gaúcho Internacional Grêmio 
Copa do Brasil Grêmio Flamengo 

Tabela ffi Tabela HI* 

Grêmio Violência 
ou 
violento 

. 

Grêmio e 
violência 
ou 
violento 

1994 420 3186 12 
1995 1014 3799 '71 
1996 947 4143 30 
1997 671 3710 20 

*Fonte: Folha de S豆o Paulo 
http:Ilwww.uol. com.br/bibliotl 

*Fonte: Folha de Sao Paulo 
http://www.uol.com.br/bibliot/  
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