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DESPORTO, SOCIEDADE E TERRITORIO: 
0 FUTEBOL NA REGIAO CENTRO 

RESUMO 
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Paula Malta** 

0 futebol , urn dos fen6menos mais marcantes e controversos das sociedades modernas, tern sido 
objecto de crescente aten91io em estudos academicos pela importancia que encerra e dimensoes de que 
se reveste (espacial, econ6mica, social, politica e cultural). 

Com este artigo pretende-se complementar analises que vern sendo efectuadas, atraves duma 
leitura dos efeitos geograficos que acompanham esta modalidade desportiva, segundo tres orienta9oes 
fundamentais: 

i) o desporto como uma das formas privilegiadas de ocupa91io do tempo-livre nas sociedades 
modernas; 

ii) a difusao territorial do futebol, tanto a escala nacional como il ustrada a partir do caso da Regiao 
Centro; 

iii) a analise dos padroes de distribui9ao espacial da actividade futebollstica na Regiao Centro e 
o correlacionamento com niveis de desenvolvimento econ6mico e social regionais. 

RESUME 

Le football, un des phenomenes les plus marquants et discutes des societes modernes , est devenu 
!'objet d 'une attention croissante dans les etudes scientifiques par !'importance qui renferme et les 
dimensions spatiale, economique, sociale, politique et culturelle qu ' il recouvre. 

Avec cet essai on veut complementer des analyses qui viennent d'etre efectuees, a travers d'une 
lecture des effets geographiques que cette pratique sportive, selon trois orientations fondamentalles: 

i) le sport etant qu'une des formes privilegiees d'occupation du temps libre dans les societes 
modernes; 

ii) Ia diffusion territoriale du football , soit a l 'echelle nationale soit illustree a travers de !'etude 
de Ia Region Centre; 

iii) I' analyse des modeles de distribution spatiale du football dans Ia Region Centre et Ia correlation 
avec les niveaux de developpement regionauxs economique et social. 

ABSTRACT 

Football, one of the most striking and controversial phenomena of modern societies has been 
object of increasing attention in academic studies because of the importance of the spatial, economic, 
social, political and cultural dimensions that it comprises. 

The aim of this article is to complement the analyses already carried out by a reading of the 
geographic effects that this sports modality causes, according to three fundamental orientations: 

i) sports as one of the privileged forms of the occupation of free time in modern societies; 
ii) the territorial diffusion of football, as much on a national scale as illustrated from the case study 

of Central Region; 
iii) the analysis of the patterns of spacial distribution of football in Central Region and the 

correlation with levels of regional economic and social development. 
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"De todos os acontecimentos da hist6ria humana, aquele que atraiu maior audiencia nao foi 
um grande momenta politico nem a celebra~iio especial de um feito extraordimirio nas artes ou nas 
ciencias, mas um simples jogo de bola- um desafio de futebol. Num dia de Junho de 1978, mais de 
mil milhoes de pessoas vi ram a final da Ta~a do Mundo entre a Argentina e a Rolanda. Quer is to dizer 
que qualquercoisa como um quarto da popula~ao mundial interrompeu o que estava a fazere centrou 
a sua aten~ao num pequeno rect§ngulo de relva na Am~rica do Sui, onde vinte e duas figuras, 
envergando roupas vistosas, passaram noventa minutos a pontapear uma bola, num deli rio de esfor~o 
e concentra~ao." (Desmond Morris, A Tribo do Futebol, 1981 , p. 7) 

1. INTRODUC;A.o 

As sociedades modernas sao cada vez mais marcadas 
pelo lazer, assumindo o desporto, neste quadro, uma das 
suas facetas mais expressivas. De entre as diferentes 
modalidades, o futebol ocupa uma posi9ao central, devido 
ao facto de ter aumentado a sua presen9a no nosso 
quotidiano e da sua importancia (econ6mica, social e 
territorial) ter registado urn crescimento continuado. Por 
estes motivos, pode ser considerado urn dos fen6menos 
mais marcantes e controversos da civiliza9ao moderna, 
ocupando urn Iugar privilegiado na ocupa9ao do tempo-livre. 

Os desportos organizados e, em particular o futebol, 
sao espaciais por natureza e constituem importantes 
facto res de cria~ao de identidade territorial, procurando os 
clubes defendere expandir a sua influencia para o territ6rio 
dos opositores que percepcionam como a sua zona de 
ataque (ROONEY, 1978, p. 127). Entre os adeptos e a sua 
equipa de futebol estabelece-se uma forte rela9ao de 
projec~ao-identifica~ao que se transforma em objecto de 
orgulho (nacional, regional ou local); "hft sempre uma 
forte identifica~ao da equipa de futebol com a comunidade 
local, uma vit6ria no esUidio equivale a uma vit6ria da 
cidade" (MORRIS, 1981, p. 20). 

0 territ6rio, enquanto produto social, e urn espa~o de 
inscri~lio de poderes e de representa~oes simb61icas, 
adquirindo o futebol, por esta via, "o valor de slmbolo do 
territ6rio que cada individuo apropria - do Iugar, ao 
municipio, a provincia e ao pais. Os desafios aparecem, 
sobretudo para o publico, como embates de afirma~ao de 
posse ou consolida~ao dos direitos sobre esse territ6rio; 
no fundo, representam a permanente defesa de uma patria" 
(GASPAR,1982, p. 303). 

0 futebol "e praticado, vis toe discutido acaloradamente 
(e as vezes, ate, de modo inteligente) por uma parte 
substancial da popula~ao" (ROONEY, 1978, p. 129), 
cobrindo de forma organizada todo o pais e, como seria de 
esperar, apresentando uma desigual implanta~ao 
geografica. Por outro !ado, e tambem urn dos mais vivos 
elementos relacionais - poucos contactos, confrontos e 
permutas locais, nacionais e internacionais provocam nas 
massas tanta ressonancia como urn encontro de futebol -
tornando-o urn indicador que perrnite evidenciar formas 
de interac~ao espacial. 

Uma pratica de tal importancia social e econ6mica e 
com tradu~oes espaciais tao evidentes merece ser estudada 
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por direito pr6prio; "nao e mais necessaria justificar uma 
geografia do desporto: ela justifica-se por si mesma" 
(BALE, 1980, p. 1 05). 

A complexidade eo caracter globalizante do fen6meno 
social que anda associado ao objecto deste estudo, exigiria 
analises sob multiplas perspectivas com recurso a 
contributos cognitivos e metodol6gicos provenientes de 
outros discursos cientificos. A sua compreensao deve 
transcender a "velha" concepyao dos estudos 
interdisciplinares, como somat6rio das diferentes 
abordagens parcelares e fragmentarias e, portanto, 
reducionistas mas fundamentar-se numa convergencia de 
analises tematicas, recuperando-se, assim, a vislio social 
como urn todo. 

A ilustra~ao da tematica que abordamos baseou-se 
numa investigayao a partir da informa~ao documental 
disponivel: referencias bibliograficas de natureza divers a, 
informayoes estatisticas, alem de outras fontes possiveis 
de fornecer dados complementares; boa parte dos 
levantamentos efectuados tiveram como suporte a 
imprensa desportiva de ambito nacional e regional. 
Refira-se que o estudo trata apenas do futebol senior 
federado, excluindo-se outras form as sob as quais o futebol 
se pratica, designadamente, o escolar, o amador, etc. 

Sendo o futebol urn facto social, verificamos que 
algumas das relayoes detectadas nao se manifestam 
segundo uma linearidade simplista mas sim por 
causalidades mais profundas, consequencias de uma 
associa~ao por vezes bastante diluida de interferencias. 
Este ensaio pretende complementar outras analises ja 
efectuadas (GASPAR, etc.), onde sao ressaltadas as 
multiplas e variadas implica~oes sociais, econ6micas, 
culturais e espaciais desta modalidade desportiva. 
Pretendemos, assim, indagar certos aspectos relatives a 
dimensao geografica do futebol, como a sua difusao que 
analisamos, primeiramente, a esc ala nacional, para depois 
a pesquisarrnos na Regiao Centro. 

2. 0 DESPORTO NAS SOCIEDADES MODERN AS: 
DO OCIO AO NEGOCIO 

Apesar da importancia que o fen6meno desportivo tern 
nas sociedades modernas verificamos que os academicos 
s6 recentemente lhe tern dedicado alguma atenylio. Esta 
situayao deriva do facto de nao serem poucos os que 



julgam o desporto, tal como foi o sector dos servi9os no 
passado, uma actividade subsidiana nao produtiva e, 
portanto, parasiHi.ria, estado de esplrito que esta tambem 
inerente, numa primeira aproximayao, a velha dualidade 
mente-corpo, logos-praxis. A aceita9ao deste dualismo 
metafisico que durante seculos reinou sobre a problematica 
da produ91io do conhecimento, conduziu a uma crescente 
valoriza9ao das "coisas" do espirito com a correlativa 
deprecia9ao das actividades do corpo. Deste modo, sendo 
o desporto uma forma de expressao corporal e cultural -
apesar da cultura ser considerada "o complexo unitario 
que inc lui o conhecimento, a cren9a, a arte, a moral, as leis 
e todas as outras capacidades e habitos adquiridos pelo 
homem como membro da sociedade"- sempre foi dificil a 
esta aceitar o adjective de fisica (MCINTOSH, 1974, p. 9). 

Nos dias que passam, o que consideramos ser a 
resistencia dos intelectuais ao desporto, encontra tam bern 
as suas raizes em manifesta9oes controversas indissocia
veis da psicose do desporto moderno: a conversao do 
des porto num fen6meno de massas, arrastando e impondo 
no des porto as regras do mais forte, a busca do record por 
qualquerpre90, a comercializa9ao excessiva do fen6meno 
desportivo, a idolatria do campeao e a violencia, carregam 
uma valora9ao negativa de dignidade duvidosa. 

E evidente que parte do discurso sobre o fen6meno 
desportivo se adapta ao futebol. Enquanto fen6meno 
desportivo particular as dimensoes e expressoes 
econ6micas, sociais, poHticas e simb6licas de que se 
reveste conferem-lhe urn caracter multifacetado, com 
repercussoes e ramifica9oes dificeis de estimar. Na 
verdade, o futebol esta imbuldo duma din§.mica mutante, 
afirmando-se como uma estrutura complexa resultante do 
jogo dialetico que estabelece com a sociedade. Neste 
contexte, tecido poruma tramade influencias taodiversas, 
importa aflorar a complexidade de for9as subjacentes ao 
fen6meno desportivo na sociedade actual. 

2.1. Tempo livre, lazer e desporto 

Confundir o seculo XX como seculo do desporto como 
o faz MAURIAC, e reconhecer a expressao e a dimensao 
que este fen6meno assume na actualidade. 0 desporto 
existe, sob uma ou outra forma, fruto de uma pratica e do 
uso do tempo sob urn modo particular, podendo representar 
urn a das ocupa9oes do tempo livre. Deste modo, o primeiro 
s6 pode ser concebido em rela9ao ao segundo e, tentar 
compreender a evolu9ao e a importancia do desporto nas 
sociedades actuais e acompanhar o processo evolutivo do 
modo como tern sido utilizado o tempo livre pelas diferentes 
sociedades, uma vez que "as formas de uso dos tempos 
livres e as praticas dos 6cios", de que o desporto e uma 
ilustra9il0, "variaram no decorrer dos seculos valorizados 
em fun9il0 de varies factores, ajustando-se a estrutura 
social que os produzia" (GAMA, 1988, p. 206). Nesta 
perspectiva, o conceito de tempo livre e, concomitante
mente, ode desporto ganham maior relevo e expressao nas 
sociedades urbano-industriais contemporaneas. 

Desporto, Sociedade e Territ6rio 

A evolu9ao das rela9oes de produ9ao ao Iongo da 
hist6ria da Humanidade tern condicionado toda a vida 
social e, em especial, o lazer humano, dado que estes dois 
elementos - trabalho e lazer - sao recorrentes; nao s6 se 
condicionam reciprocamente, como a rela9ao posta em 
evidencia e muito mais estreita: a existencia de urn implica 
a existencia do outro. N as sociedades primitivas, o desporto, 
no sentido exacto do termo, era desconhecido. A par das 
actividades produtivas que lhe garantiam a sobrevivencia, 
o homem dedicava-se a distrac9oes e divertimentos sob a 
forma de representa9oes simultaneamente de caracter 
fisico, simb6lico e religiose. E em tais representa9oes que 
encontramos a genese do lazer e do jogo pelo homem. 

0 jogo e urn elemento essencial da condi9ao humana; 
em Homo Ludens, HULZINGA defende que "o jogo 
genulno, puro e uma das bases principais da civiliza<;:ao", 
urn "fen6meno existencial de base", directamente 
relacionado com a essencia profunda do "homem ludico", 
mas afirma tambem que jogo nao se identifica com 
desporto, 0 jogo e, isso sim, urn ingrediente valioso do 
desporto1 . Pelos elementos comuns que encontramos em 
am bas as praticas torna-se tarefa dificil separar nitidamente 
o jogo do desporto. Contudo, nao podemos querer ver 
estes jogos da humanidade primitiva como "exerdcios 
praticados devido ao gosto pelos movimentos harmoniosos 
ou salutares. Foi precise intervirem factores de evolu9ao 
social para que essa transforma<;:ao fosse possivel" 
(DUMAZEDIER, BAQUET, 1980, p. 24). 

0 progresso das tecnicas, a divisao do trabalho e, 
consequentemente, a estratifica<;:ao das sociedades levam 
ao aparecimento de novos modos de produ<;:ao e de novas 
formas de organiza9ao social. Ao que se designa por 
"desporto antigo" atribui-se uma origem guerreira e 
aristocratica. Foi o tempo livre de que gozava esta classe 
que !he permitiu desenvolver uma cultura pr6pria assente 
na musica, poesia, filosofia, teatro e na cultura fisica. 
A actividade fisica, como as demais praticas de 6cio, 
tornam-se verdadeiros modos de vida para as classes 
nobre e dirigente. Ao mesmo tempo, estes jogos fisicos 
estao ligados a festas nacionais e religiosas; "a prepara9iio 
dos jogos atleticos, que faziam parte do ritual dos diversos 
santuarios, levou os gregos a imaginar e a utilizar certos 
metodos de melhoramento fisico e de treino que 
assegurassem o exito das suas cidades nessas grandes 
manifesta9oes populares. 0 jogo torna-se desporto, 
desporto ensinado, desporto regulamentado, desporto 
educative" (DUMAZEDIER, BAQUET, 1980, p. 25). 
Todavia, o desporto era visto, tambem, como uma 
preparac;ao indirecta para a guerra. 

A era da maquinofactura, iniciada com a Revoluc;ao 
Industrial no inicio do sec. XVII, nao teve como efeito 

1 Sob este aspecto e elucidativa a defini9iiO de desporto 
assumida pel a UNESCO: "toda a actividade fisica como caracter 
de jogo que tom a a forma de uma I uta consigo mesmo ou duma 
competi9ii0 com os outros, e urn desporto" (Manifesto Sobre o 
Desporto ). 
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imediato a reduyao do m1mero de horas de trabalho. A 
conquista gradual do direito ao descanso e ao lazer foi 
acompanhada por urn desenvolvimento correlativo das 
praticas desportivas: "porque o operario tern agora tempo 
seu, tempo do qual pode dispor, horas quotidianas ou 
semanais de Iiberdade, que ele comeya a frequentar os 
estadios que, na segunda metade do seculo XIX e durante 
os primeiros anos do seculo XX, eram reservados aos 
alunos do ensino secundario e superior, aos filhos da 
burguesia e da classe possidente" (ob. cit.). 

Desde o comeyo do seculo XIX que a aristocracia e a 
burguesia endinheirada inglesa se reuniam em clubes para 
praticar as armas, o cricket, a corrida a pe, vendo a 
actividade desportiva como satisfayiio das suas 
necessidades Iudicas. Ao mesmo tempo, estas formas de 
lazer, bern como os jogos de bola populares, atraiem e 
entusiasmam os estudantes. Sob a acyii.o determinante do 
reverendo Thomas Arnold, director do Colegio de Rugby, 
as actividades ffsicas sao incluidas nos programas 
escolares, envolvendo o desporto numa nova concepyii.o 
de educayllo. "A ele se deve a ideia fecunda de que o 
desporto ou certos desportos- convenientemente dirigidos 
e praticados desde a mais tenra idade - contribuem para 
inculcar nas crianyas e nos adolescentes Mbitos de 
disciplina, de tenacidade, de solidariedade, de sangue-frio 
e de energia, que se tornam elementos permanentes do seu 
comportamento no decurso da vida" (ob. cit.). Este clerigo 
estabelece regras e formas precis as de organizayllo para as 
associayoes desportivas - os clubes universiUirios - e 
confia a sua gestao aos alunos que passam tambem a 
estar encarregues de organizar competiyoes inter-clubes 
e inter-estabelecimentos dr ensino, alem de se 
responsabilizarem pelo seu pr6prio treino. 

Este movimento conhece urn grande sucesso nas 
universidades assim como no seio das classes dirigentes 
ficando, porem, estes ensinamentos restringidos a uma fracyllo 
da sociedade inglesa. Formam-se, entretanto, alguns clubes 
de operarios e, imediatamente, as contradiy5es entre desporto
lazer das classes superiores e desporto-lazer dos operarios 
comeyam a despoletar. Clubes de rugby com praticantes 
operarios reclamam o reconhecimento das horas de trabalho 
perdidas e o reembolso das despesas de deslocayii.o. Tal 
pretensao e rejeitada e a federayao de rugby cinde-se em duas: 
a federayao de rugby de 15, amadora, e a federayii.O de 
rugby de 13, semi-profissional. Face a esta situayii.o, a 
aristocracia e a alta burguesia reservam para si a vertente 
desporto-lazer, desporto-educativo, desporto-amador 
enquanto a segunda via, o desporto-profissional, ao mesmo 
tempo espectaculo e fonte de receitas, fica reservada para a 
classe operaria. Esta bipolarizayao obriga os clubes de 
trabalhadores ao profissionalismo integral negando-lhes, na 
pratica, o desporto como actividade de lazer. A Inglaterra 
burguesadesenvolveu urn modelodesportivocom duas facetas 
bern definidas e que acabou por vingar: por urn !ado, uma 
pratica de 6cio da aristocracia e da alta burguesia e urn meio 
de educayao social do seus filhos e, por outro, urn trabalho 
para numerosos profissionais. 
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0 processo produtivo posto em marcha pel as sociedades 
industrial e p6s-industrial, assente em modos de produyao 
taylorista ganhou, definitivamente, o caracter de urn 
processo colectivo, conduzindo a uma segmentayao e 
organizayao das tarefas, cujos trayos dominantes sao a 
rotinizayllo, a eliminayao da actividade criadora do homem 
e a separayao cada vez mais rigida entre trabalho manual 
e trabalho inte\ectual. Uma das razoes fundamentais do 
extraordinario desenvolvimento dos tempos livres 
inscreve-se na linha de importilncia que a funyiio de 
recuperayao adquiriu na vida moderna, necessidade nova 
que resulta da natureza do trabalho em que "as fadigas da 
vida moderna tornam indispensaveis o divertimento, a 
distrayao, o descanso" (LEFEBVRE, 1968, p. 1 03). Se 
durante muito tempo, e ainda no presente seculo, o tempo 
livre das classes trabalhadoras foi visto, apenas, como o 
tempo necessaria para a reproduyiio da forya de trabalho, 
tal entendimento encontra-se hoje ultrapassado. 0 des porto 
constitui nas sociedades modernas, "urn espayo compen
sat6rio das tendencias a rotinizayliO do quotidiano, 
construido pelos acto res no decurso de estrategias visando 
a expressao de 'emoyoes fortes '- a busca da excita~iio. 
Aquelas tendencias, imputadas as dimensoes especificadas 
da modernidade nos pianos tecnol6gico e civilizacional, 
seriam deste modo permanentemente contraditadas. 0 
desporto moderno, em particular o des porto espectaculo, 
constitui-se como urn reduto viavel para a explosiio de 
emo~oes, abafadas num dia adia regulado pel a emergencia 
de urn autodominio que impoe civilizados usos e costumes" 
(BAPTISTA & PIRES,1989, p. 12). 

Associado ao aumento dos tempos livres, surgiu o mito 
da civilizayiio dos lazeres, prefigurando-se o desporto 
como forma privilegiada de ocupayiio destes "tempos". 
Mas, o lazer tern implicita a disponibilidade de tempo e 
dinheiro. Este tempo crescente da vida do hom em adquire 
valor e transforma-se em mercado onde se vende urn 
qualquer pro~uto como o espectaculo desportivo. Como 
acentua LEFEBVRE, o capitalismo "criou uma industria 
nova, uma das mais poderosas: a industria do 6cio" 
(GAMA, 1988, p. 207). Deste modo, se o vocabulo Iatino 
negotium representa a trepidante agitayao do quotidiano, 
o tempo cronometrico do trabalho, o otium, mais do que 
podendo contribuir para reproduzir a forrya de trabalho, 
e sin6nimo de tempo disponivel para 0 mundo dos 
possiveis: novas formas de descanso, de divertimento, isto e, 
de consumo. 

Neste quadro de referencia, o desporto moderno surge 
com urn duplo e ambivalente significado: uma pratica de 
lazer privilegiada e urn neg6cio que movimenta influencias, 
interesses e milhoes. 

2.2. Desporto, 6cio e neg6cio 

0 des porto espectaculo tern uma capacidade prodigiosa 
de mobilizar efectivos humanos: mais do que o numero de 
praticantes, alias relativamente reduzido, exerce urn poder 
mobilizador sobre as massas, tornando-as actores e 



participantes activos na contenda galvanizando-as para 
manifesta~oes e praticas que sao, em certos casos, marginais 
levadas a cabo por minorias excessivamente activas. 
Analisado sob outro lingulo, o desporto-espectaculo 
corporiza-se como urn fen6meno que reproduz e refor~a 
alguns dos seus tra~os fundamentais: nas sociedades 
contemporaneas desenvolvidas o desporto apresenta "uma 
singularidade cujos tra~os podem ser referenciados as 
dimensoes estruturais da modernidade, em particular a 
alguns modos de especifica~ao dos sistemas de regras 
estruturantes dos complexos institucionais do capitalismo, 
do industrialismo e do Estado-Na~ao" (BAPTISTA e 
PIRES, 1989, p. 16). Coordenadas como produtividade, 
rendimento e lucro sao aspectos presentes e justificativos 
do exito do espectaculo desportivo como tipico da 
civiliza~ao industrial na medidaem que, sob varias facetas, 
incorpora a 16gica desta civiliza~ao. Nesta perspectiva, a 
modalidade desportivacom maiores indices de penetra~ao 
e fidelidade em todo o mundo, enquanto "des porto colectivo 
e jogado com os pes, rigorosamente regulamentado e 
espectacularmente competitivo, o futebol tern por si 
todas as condi~oes para triunfar na sociedade actual, 
programada, concorrencial, multitudinaria, agressiva" 
(SERGIO, 1981 ). 

0 futebol assume multiplas facetas: desde pequenos 
encontros ocasionais que poucos presenciam e com 
impacto exclusivamente local, ate ao que enche os estadios 
aos domingos, as paginas dos jornais, os noticiarios 
radiof6nicos e televisivos, do qual terao de se ocupar 
for~osamente se nao quiserem perder audiencia, que e 
tema de con versa semanal, de disputas, de orgulho nacional, 
enfim, o futebol-espectaculo. 0 tempo eo espa~o de 6cio 
transformaram-se em tempos e espa9os de consumo; em 
torno dos lazeres e das praticas desportivas criou-se uma 
complexa teia mercantil. 0 espectaculo futeboHstico e 
visto como mercadoria que se paga para ser exibido e 
destinado a dar lucros. No mundo do futebol esta explora~ao 
mercantil toma a forma de uma gigantesca industria em 
que os clubes nao sao mais do que empresas e os jogadores 
sao meros funcionarios. Oeste modo, o futebol 
introduziu-se no circuito com urn produto que necessita de 
ser vendido e consumido e em cujo processo sao 
incorporados factores materiais ( equipamentos, transportes, 
etc) e imate-riais (tratico de influencias, arbitros, jogo 
mediatico, etc). 

Sob o ponto de vista psicossociol6gico, urn a das fun~oes 
do futebol e a de evasao-compensa~ao. Enquanto 
espectaculo desportivo e ocupando urn Iugar cimeiro entre 
as diferentes modalidades, preenche outras fun~oes sociais 
de extraordinario significado, simb6licas nuns casos e de 
socializa~ao noutros, constituindo elemento e 
prolongamento de rela~oes sociais. Urn espectaculo 
desportivo, urn encontro de futebol, formam uma ocasiao 
impar de participa~ao e interac~ao social, surgindo os 
clubes de futebol como poderosos instrumentos de 
socializa~ao: "tanto a nivel internacional como nacional, 
o futebol representa urn veiculo de comunica~ao e urn 
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espa~o de dialogo", conferindo uma nova dimensao as 
rela~oes sociais (GASPAR, 1982, p. 302). 

Por outro !ado, o futebol assume-se como urn fen6meno 
interclassista. Se relativamente a alguns desportos e 
possivel demonstrar a existencia duma certa 
correspondencia entre algumas praticas desportivas e 
classes sociais especificas (equita~ao e aristocracia, golfe 
e tenis e burguesia, ciclismo e boxe e classes operarias), 
no que diz respeito ao futebol tal cataloga~ao, podendo 
existir no passado, e hoje menos evidente. Embora o 
futebol tenha encontrado, numa primeira fase, grande 
aceita~ao no seio das classes operarias, ele e actualmente 
urn fen6meno em que urn dos tra~os fundamentais e 0 

seu caracter interclassista, no sentido em que nele 
participam activa ou passivamente todas as classes sociais: 
o espectaculo futeboHstico e urn momento de convivencia 
de classes pois "num estadio de futebol, o cora~ao do rico 
e do pobre bate em unissono" (BENACH, 1974, p. 23). 

0 futebol espectaculo revela-se ainda como urn factor 
de mobilidade social, urn caminho de ascensao social. Boa 
parte dos jogadores de futebol pro vern de estratos sociais 
mais baixos, conferindo a esses profissionais uma certa 
posi~ao econ6mica e, paralelamente, o reconhecimento 
publico e a eleva~ao do seu status social. "Urn individuo 
impreparado profissionalmente e de cultura bastante 
rudimentar, encontra no futebol talvez a unica maneira de 
poder ascender a contempla~ao geral, bastando para isso 
ter a sorte pelo seu !ado e urn certo nivel de aptidoes, 
aproveitadas posteriormente" (SILVA et al., 197 4, p. 8). 
Sobre esta questao, algumas investiga~oes efectuadas 
sob.re cristaliz~_yao de classes e integra~ao no desporto 
(GUNTHER LUSCHEN, 1986) concluiram que indivfduos 
de baixa cristaliza~ao tendem a procurar actividades como 
as desportivas que lhes permitam alcan9ar posi~oes 
proeminentes, actividades estas que, pelas suas 
caracteristicas, representam c meio ideal para a realiza~ao 
de tal mobilidade social ascensional. Deste modo, 
individuos pouco cristalizados participam, em geral no 
desporto e denotam motiva~ao para o praticarem a alto 
nivel, revelando-se tais participa~oes e as boas 
performances alcan~adas urn meio de compensar a sua 
proveniencia social. 

3. HISTORIA DO FUTEBOL: A SUA INTRODU<;AO 
E DIFUSAO EM PORTUGAL 

3.1 Breve nota sobre a hist6ria do futebol 

0 futebol e, na actualidade, a modalidade desportiva 
de maior imp acto na generalidade dos paises2. A sua 

2 Os E.U.A. e dos poucos a fugir a esta regra, nao o adoptando 
com o mesmo entusiasmo; a situat;:ao tende, no entanto, a 
modificar-se, como o demonstra o facto de se terem candidatado 
a realizat;:ao do Campeonato do Mundo de 1994. 0 futebol, 
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hist6ria e tao movimentada como o pr6prio jogo, pois a 
"bola andou muito e voou de continente em continente 
antes que o futebol se tomasse no desporto favorito dos 
europeus e dos sul-americanos e conquistasse milhOes de 
adeptos" (LAVAL,1984, p. 9). 0 local onde o jogo surgiu 
pela prime ira vez, permanece ainda desconhecido, apesar 
das vastas referencias bibliograficas sobre o assunto. 
Regulamentarmente o futebol e, no entanto, urn desporto 
ingles. 

Se considerarmos como seu antepassado o jogo 
colectivo que utiliza a bola redonda e cujo objectivo 
consiste na sua disputa entre duas equipas procurando 
cada uma leva-la em sentido oposto, entao as suas origens 
sao remotas e aprofundam-se no tempo, encontrando-se 
raizes dispersas pelos mais antigos povos do mundo. 
Assim, o estabelecimento da data precisa do nascimento 
do futebol nao e tarefa facil; pode, contudo, adiantar-se 
que, geograficamente, a China, o Japao, a Grecia de 
Pericles, a Roma Imperial, as ilhas Britanicas e a terra 
brasileira SaO talvez OS principais lugareS onde Se 
desenrolaram e desenvolveram OS primeiros encontrOS a 
volta de uma bola redonda. Certos autores defendem que 
o uso da bola e o aparecimento de jogos de bola sao uma 
caracteristica sintomatica de povos evoluidos, constituindo 
mesmo urn criterio de diferencia9ao relativamente aos 
povos mais atrasados. DUMAZEDIER (1980, p. 26) 
sustenta que o jogo da bola teria sido introduzido numa das 
mais florescentes civiliza96es do mundo, a civiliza9ao 
helenica, frisando que "a bola foi sempre desconhecida 
dos povos que nao se elevaram na esc ala dos seres; e foram 
os ocidentais, quer dizer, os povos mais rapidamente 
evoluidos, que ensinaram o uso daesferacomo instrumento 
de jogo aos povos mais atrasados". 

Todavia, o estudo das antigas obras literarias da China 
mostra que o jogo da bola - o Tsu-Chu - era ja praticado 
no Celeste Imperio muito antes do despertar das civ i liza96es 
ocidentais. 0 treino militar (historicamente, uma das 

em tempos urn desporto desconhecido nos Estados Unidos, 
como o basebol o e na Europa, encontra-se actualmente numa 
fase florescente, tanto como desporto-espectaculo como 
desporto-pratica. As estatisticas comprovam-no: cerca de 8 
milhOes de individuos jogam futebol nos E.U.A. e os numeros 
sao ainda mais expressivos quando comparados com a idade -
do total de 8 mil hoes de jogadores, aproximadamente 59% tern 
menos de 13 anos. E como explicar a fraca implanta~ao do 
futebol nos E.U.A.? 0 facto de as regras do futebol permanecerem 
imutaveis, difi<.:ultando a introdu~ao de publicidade televisiva 
durante o encontro, como aconteceu, alias, com o basquete, 
pode ser urn factor explicative. Outros autores fundamentam 
que a forte corrente migrat6ria europeia, nao obstante os seus 
sucessos econ6micos, nunca conseguiu entrar na estrutura escolar 
americana, a qual constitui a base da organiza~ao desportiva do 
pais. E born nao esquecerque o futebol proporciona, regra geral, 
resultados pouco volumosos, sendo certo que os desportos 
americanos tipicos atingem "scores" que se situam na casa das 
dezenas. 
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componentes essenciais das actividades fisicas e 
desportivas) foi inicialmente a razao de ser de umjogoque 
se praticava com uma bola redonda e cujo objectivo 
consistia em lan9ar a bola para Ia de do is pastes fixados no 
solo. Tambem no Japao se encontram documentos 
comprovativos da pratica do jogo da bola- o Kemari- em 
epocas coevas, apontado como urn dos passatempos 
predilectos da corte hA 2.600 anos. Do mesmo modo, na 
Grecia existia urn jogo (epishiros) que apresenta rela96es 
directas com o futebol e sera, talvez, a origem da sua 
divulga~ao europeia. Quando em 150 a.C. os romanos 
ocuparam a Grecia, os legionarios interessaram-se pelo 
jogo, trazendo-o para a peninsu Ia italiana on dee baptizado 
de harpastum e pass a a ser praticado nos aquartelamentos 
e acampamentos de campanha. Com as invasoes romanas 
o jogo foi seguindo para novos territ6rios, nomeadamente 
para a Galia, deixando uma tradi~ao que viria mais tarde 
a ser rev i vida naN ormandia e na Bretanha sob a designa9ao 
de Soule ou Choule, "atravessando" o Canal da Mancha 
em 1066 com os N ormandos de Guilherme o Conquistador, 
estabelecendo-se em terras britanicas. Devido a influencia 
exercida pelo Imperio Romano nos territ6rios por si 
conquistados, nao e dificil apercebermo-nos da 
extraordinariadifusao que o harpastum assumiu no mundo 
de entao. 

A chegada do Soule ou Choule frances a estas ilhas 
nao representa a primeira apari~ao dum jogo deste tipo 
nestas terras, pois segundo a opinHio dos historiadores 
ingleses tudo teria come9ado com urn ataque Viking no 
seculo VIII na costa inglesa: depois do ataque os ingleses 
conseguiram matar o chefe inimigo e, para exteriorizarem 
a sua ira, decapitaram-no e atravessaram toda a aldeia, 
dando pontapes a cabe9a. Nos anos seguintes passou a 
repetir-se a cerim6nia, agora com uma bexiga de porco 
simbolizando a cabe9a do chefe Viking, no que se tornou 
uma festa e manifesta~ao folcl6rica (Hurling over country). 

No seculo XII o jogo estava em plena voga na Ing laterra. 
Aqui o jogo alastrou-se e desenvolveu-se, gozando de 
uma aceita9ao generalizada; mas tornou-se tambem 
extremamente violento, por vezes brutal, o que explica as 
sucessivas proibi~oes feitas pelos reis (nomeadamente 
por Eduardo II, em 1314 e Henrique IV, em 1401). Nao 
obstante, quando menos se esperava, o jogo ressurgia com 
toda a sua ferocidade e consequentes inconvenientes. ?ara 
diminuir a violencia, come9ou a limitar-se o campo a urn 
local especifico e a reduzir-se o numero de intervenientes 
a dois grupos de poucos elementos, passando a ter o nome 
de Hurling at Goals. Bern longe e muito antes do seculo 
XIV, noutro canto do globo, a civiliza~ao azteca 
entusia·smava-se pelo Tlachti, jogo que se praticava com 
bolas de resina duma ligeireza extrema. 

Por volta do seculo XIV desenvolveu-se outra escola 
do jogo da bola, noutro ponto do continente europeu, que 
outros apontam como provavel antepassado do futebol contem
poraneo: o cdlcio florentino. Ao contrario da Gra-Bretanha, 
em que esta modalidade era o divertimento da plebe, na 
Italia era o desporto favorito e privativo da nobreza. 



Mais tarde, em meados do seculo XIX, na Inglaterra e 
naEsc6cia, os jogos de bola populares tomam-se odes porto 
preferido dos estudantes, formando-se os primeiros clubes 
que tomam os nomes das respectivas escolas e 
universidades. 0 jogo continua, no entanto, sem regras 
fix as, do que resulta o caracter rudimentar desta pratica, na 
qual a violencia prevalece. Contam-se en tao tantas regras 
como escolas e os encontros revelam-se, por este facto, 
impossiveis. Assiste-se, por outro I ado, a urn a demarca9ao 
dos praticantes: opoem-se os adeptos do jogo de maos 
(handling and hacking) aos adeptos do jogo de pe (dribbling 
and passing). 

Em 1863, com a funda9ao da Football-Association, 
consegue-se uma unifica91IO dos regulamentos das varias 
escolas e uma suaviza9ao do jogo, mas as pressoes dos 
adeptos das duas variantes sao fortissimas, a cohabitayao 
esta condenada ao fracasso e rapidamente se produz a 
cisao entre os adeptos do Futebol e os do Rugby. Eo fim 
das 'querelas' entre o jogo de mao eo jogo de pe, tomando 
cada urn, nesse momenta, as suas formas quase definitivas. 
A "Football Association" apresenta, na sequencia destes 
acontecimentos, o primeiro c6digo do jogo com nove 
regras, das quais sobressai o facto da bola passar a ser 
redonda o que torna o futebol menos violento do que o 
praticado com bola oval. Pouco tempo depois foram 
criadas mais catorze regras, algumas das quais continuam 
a revelar o esfor9o no sentido da suavizayao do jogo. 
Todas as formas de actividade anteriores ao movimento 
que culminou com a cria9ao da "Football-Association" 
constituem a fase preambular da hist6ria do futebol, 
apresentando cada qual as suas especificidades pr6prias. 
Enfim, o futebol pode nao ter nascido na Inglaterra, mas 
foi ai que atingiu a maturidade e se institucionalizou. 

A forma como e conhecido e praticado em todo o mundo 
apenas sofreu algumas altera~5es no detalhe, desde 1863. 
Este jogo, bastante acessivel, foi transformado em "artigo de 
exporta~ao" e espalhado por estudantes, comerciantes e 
marinheiros ingleses pelos quatro cantos do globo. 

Face A expansao internacional do fen6meno 
futebolistico teria forr;:osamente que se organizar a sua 
pratica: dai a cria9ao da Federa9ao Mundial de Futebol 
(FIF A) em 1906, a inc1usao do futebol entre as modalidades 
olimpicas em 1908 eo aparecimento da UEFA em 1957; 
neste momenta, a FIFA agrupa 142 Federa96es Nacionais 
(a ONU s6 foi criada em 1945 e agrupa 154 paises), com 
cerca de 25 milhoes de associados, espalhadas por todos 
os continentes. 

3.2 0 futebol em Portugal: os primeiros pontapes 

0 jogo da bola podera ter surgido espontaneamente -
nao pretendemos, de modo algum, reclamar a origem do 
desporto-rei para o nosso pais - ou ter chegado a Portugal 
seculos antes da sua introdu9ao pelos ingleses ou 
portugueses que mantinham contactos com Inglaterra. No 
entanto, aquele diz respeito a urn jogo praticado segundo 
uma forma nao codificada, e este ja e praticado de modo 
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regulamentado, isto e, segundo a f6rmula instituida pelos 
ingleses. 

Embora durante seculos a popula9ao portuguesa se 
possa ter dedicado ao jogo da bola, a apari~ao do futebol 
tal como hoje e conhecido e praticado e passive] de ser 
balizada no tempo e no espa9o. 0 futebol surgiu em 
Portugal nos finais do seculo XIX em tres focos diferentes 
e, segundo parece, perfeitamente independentes: Funchal, 
Lisboa e Porto. 0 primeiro foco nacional podera ter sido 
a Ilha da Madeira, em resultado das intensas liga~oes 
comerciais que se estabeleciam com a Inglaterra: 
negociantes ingleses do vinho da Madeira terao organizado 
alguns encontros para praticarem o futebol entre si. A Ilha 
da Madeira tera conhecido este desporto em 1873; esta 
antecedencia de quinze anos relativamente ao continente 
tera pouco significado, ja que a sua pratica se restringiu a 
urn grupo circunscrito, mantendo-se a popu layao aut6ctone 
alheia a este desporto. A simples presen9a do futebol nao 
foi neste caso sin6nimo de adopyiio. Por outro !ado, a 
pratica do futebol circunscreveu-se ao territ6rio da ilha, 
nao tendo sido a partir daqui que a modalidade se difundiu 
para o continente. 

No continente, o futebol teve a sua aparir;:ao no ano de 
1884, data da chegada da primeira bola, trazida por 
Guilherme Pinto Basta, estudante em lnglaterra, oriundo 
de famllias abastadas. Ate en tao, do futebol havia apenas 
uma ideia :fouco precisa, vinda de lnglaterra (F.P.F., 
1964, p. 3) . 

Todavia, foi s6 em 1888 que se realizou no campo da 
Parada, em Cascais, o primeiro encontro publico, ainda 
que a titulo de ensaio, por iniciativa do mesmo Guilherme 
Pinto Bas toe de mais do is irmaos seus tam bern regressados 
de lnglaterra. Os tres irmaos foram os grandes 
dinamizadores da modalidade, difundindo-a no seio da 
classe aristocratica da epoca. Tendo aprendido as leis e 
tecnica do jogo, juntaram-se com alguns amigos e o 
futebol passou a ser o divertimento dos domingos. No ano 
seguinte teve Iugar em Lisboa, no Campo Pequeno, o 
primeiro jogo de caracter "oficial" em que urn grupo de 
portugueses defrontou urn grupo constituido por elementos 
da col6nia inglesa. 

A divulgayao da modalidade e crescente, o numero 
de jogadores aumenta, os campos multiplicam-se, dia a 
dia ha cada vez mais adeptos. Nao existem clubes, os 
grupos form am-se segundo as preferencias, mas 
sente-se a necessidade de dar uma ordem a todo este 
movimento. Vao ser de novo os irrnaos Pinto Bas to a dar 

3 Na realidade, o papel dos jovens estudantes em Inglaterra foi 
decisivo no processo de divulga9ao do futebol nos seus paises 
de origem. Nao s6 em Portugal, como no Brasil (1894) e em 
muitos outros paises do mundo, foi pel a mao de jovens oriundos 
de classes privilegiadas que o futebol foi pela primeira vez 
"conhecido" nos respectivos paises, ganhando inicialmente a 
simpatia das classes superiores para depois conquistar e alastrar 
aos estratos mais baixos da popula9ao. 
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mais urn passo em frente ao decidirem formar urn clube: 
o Lisbonense. 

Ao mesmo tempo que decorriam estes acontecimentos 
em Lisboa, no Porto, Ant6nio Nicolau de Almeida, s6cio 
duma firma exportadora de vinho do Porto, viaja para 
Inglaterra em neg6cios, trazendo tambem consigo "a 
moda mais recente e mais chique, o futebol" (GUEDES, 
1987, p. 17). Mais uma vez, por contacto directo com 
Inglaterra, o futebol e introduzido em 1890 no norte do pais 
e tres anos mais tarde funda-se o Futebol Clube do Porto. 

Em Portalegre, a semelhanr,:a da Ilha da Madeira, 
sera a presenr,:a de uma comunidade inglesa na capital 
deste distrito que estara na origem da divulgar,:ao do 
desporto, presenr,:ajustificavel se atendermos as industrias 
corticeiras e texteis aqui concentradas (GASPAR, 
1971, p. 492). 

Entretanto, em Lisboa, e ap6s a formar,:ao do 
Lisbonense, uma onda de interesse se propaga e outros 
clubes se constituem: oReal Ginasio Clube Portugues, o 
Carcavelos Clube, o Brar,:o de Prata, o Futebol Clube 
Esperanr,:a, o Futebol Clube Estrela, entre muitos outros; 
simultaneamente surgem grupos escolares que imprimem 
ao futebol urn impulso extraordinario, com destaque para 
o Casa Pia. 

0 conteudo deste movimento adquire, na realidade, 
urn sentido muito mais amplo na medida em que a 
organizar,:ao clubista que viria a ser a raiz do desporto 
portugues teve a sua genese no futebol, precisamente 
neste quadro organizativo. Em 1894, organiza-se o primeiro 
encontro Lisboa-Porto, disputando-se a tar,:a D. Carlos I, o 
que ilustra bern o interesse que o desporto ja suscitava e 
nos permite mesmo dizer que o nosso futebol nasceu sob 
o signo real (FARIA, 1969). 

Nos principios do novo seculo, mais precisamente em 
1906, e disputado o primeiro tomeio inter-clubes. A 
crescente adesao a este jogo, com o aparecimento de 
novos jogadores e de novos clubes, tornava clara a 
necessidade de constituir,:lio de uma entidade organizativa 
que procedesse a padronizar,:ao das regras e a elaborar,:ao 
dos campeonatos. 

Nesta perspectiva constituiu-se em 1906 a Liga de 
Futebol Association e em 1908 a sua sucessora, a Liga 
Portuguesa de Football, ambas de vida efemera. Sera 
apenas em 1910 que surge a Associar,:ao de Futebol de 
Lisboa que, quatro anos mais tarde, cria com as suas 
congeneres do Porto e Portalegre a Unilio Portuguesa 
de Futebol, que se pass a a designar, a partir de 1938, 
por Federar,:ao Portuguesa de Futebol (F.P.F.), 6rglio que 
tern sido a cupula da actividade futebolistica do pais. 
Comer,:a pois, em 1914, uma nova era no futebol portugues. 

3.3 Difusao espacial do futebol em Portugal 

0 que temos vindo a apresentar pode ser entendido 
como uma inovar,:ao que, numa acepr,:lio simplificada, se 
pode conceber como tudo o que surge com o caracter de 
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novidade. 0 termo inovar,:ao e amplamente usado e pode 
referir-se a urn novo produto, a uma nova tecnica, a uma 
nova pratica ou a uma nova ideia (BROWN, 1981, p. 1). 
Uma inovar,:lio quando surge nao e imediatamente acessivel 
em todo o !ado e a qualquer pessoa; certos locais e certos 
grupos de pessoas acedem mais rapidamente, enquanto 
outros, provavelmente, nunca a ela terlio acesso. 

Portugal Continental conheceu o futebol em 1884 
com a chegada da primeira bola trazida de lnglaterra, os 
primeiros jogos realizados foram vistas como "uma coisa 
sensacional, uma novidade", constituindo mesmo o que se 
podera considerar "urn a pequenarevolur,:lio" (F.P.F., 1964, 
p. 3). Estes e outros testemunhos de cr6nicas da epoca 
mostram, inequivocamente, que o futebol foi introduzido 
e percebido como uma pratica nova. 

0 futebol enquanto actividade lUdico-desportiva 
conheceu, como vimos, uma adopr,:ao nao sincr6nica no 
territ6rio nacional, que anda associada ao dinamismo 
econ6mico e social e as dimensoes espaciais e temporais 
a eles inerentes. 

A necessidade de estudar este aspecto eminente
mente geografico do fen6meno desportivo foi ja 
salientada por JORGE GASPAR (1971, p. 491) ao realr,:ar 
que "o estudo da difusao dos campos e dos grupos de 
futebol, quando comparado com a difusao de outros 
fen6menos ajudaria a compreender o mecanisme da 
difusao cultural, beneficiando-se da facilidade em 
obter elementos estatisticos e do facto de o mais 
popular dos desportos ter ja coberto todo o territ6rio 
nacionaJ'.'. 

Os processes de difuslio territorial do futebol, aexemplo 
de analises identicas realizadas para outros fen6menos, 
tern implicitos o conceito de inovar,:ao. A transmisslio e 
adopr,:ao graduais no tempo e no espar,:o de uma inovar,:ao, 
modo como a difusao e definida, associamos de imediato 
a ideia de movimento, entendido como o deslocamento 
espacial e a ocupar,:ao de outras areas geograficas por urn 
qualquer fen6meno e/ou a sua divulgar,:ao de urn grupo 
social para outro.4 

4 0 processo de difusao caracteriza-se por dois elementos 
distintos (conhecimen to e adop~ao) que podem nao ser 
temporalmente coincidentes. 0 tempo que decorre entre os do is 
momentos e variavel, dependendo de uma infinidade de 
condicionantes: natureza e velocidade de dissemina~ao da 
inova~ao, caracteristicas do meio em que a inova~ao e 
introduzida, perfil dos potenciais receptores e de urn sem 
m1mero de outras variaveis - sociais, econ6micas e culturais -
cujo modo articulado como sempre se comportam conduz, 
inevitavelmente, a ritmos inconstantes de adop~aoda informa~ao. 
Por isso, "a difusao da inova~ao constitui urn processo social 
complexo, de natureza tipicamente evolutiva, que nao pode ser 
confrontado com esquemas conceptuais de tipo monista ou 
mecanicista" (CAMAGNI, 1985, p. 70). A curva logistica 
constitui o modelo basico que traduz a adop~ao de uma inova'<ao 
em que o grau cumulativo de adop~oes ao Iongo do tempo 



Num estudo sobre a difusao do futebol na Europa, 
JOHN BALE (1984, p. 54) identifica tres etapas nos 
paises do continente Europeu para alem da Inglaterra: a 
primeira identifica-se com o processo de forma~ao de 
clubes por parte de emigrantes ingleses no sentido de 
praticarem aquele des porto entre si; na segunda, elementos 
das classes sociais aut6ctones mais elevadas tomam 
conhecimento do jogo, atraves da sua rela~ao com a 
comunidade britanica; finalmente, a expansao do futebol 
a todos os estratos sociais, com a consequente necessidade 
de constituiyiio de entidades representativas da actividade 
futebolistica. Esta terceira fase cristaliza o momenta de 
adopyiio da inova~ao, como uma nova modalidade 
desportiva5. 

Neste sentido, identificaremos a adop~ao do futebol 
nas diferentes regioes do pais, nao atraves do registo dos 
primeiros encontros realizados ou dos clubes que se 
constituiram, aspectos que seriam interessantes apro
fundar, mas em fun~ao da cria~ao de organismos 
coordenadores da pratica destamodalidade- as Associa~oes 
Distri tais de Futebol, cujo aparecimento deve ter acontecido 
em funyiio do desenvolvimento da modalidade no seu 
territ6rio. 

0 futebol, ou melhor a bola com que este se joga, foi 
introduzida em Portugal nos finais do seculo XIX (Funchal 
em 1873, Lisboa em 1884) e a data da realiza~ao do 
primeiro encontro publico foi em 1888. Contudo, a 
institucionaliza~ao generalizada da modalidade a todo o 
pais, isto e, a forma~ao das respectivas Associa~oes 
Distritais, s6 se iniciou na segunda ctecada do presente 
seculo: Lisboa foi a primeira em 1910 (Fig.l), 
seguindo-se Portalegre (1911), o Porto (1912) e, 
posteriormente, o Funchal (1916). 

pode ser representado por aquela fun~ao. A curva permite 
individualizar tres estactios no processo de difusao: urn primeiro 
estadio em que o m1mero de adoptantes e limitado, urn a sec~ao 
media em que se regista urn rapido incremento do numero de 
adop~oes e por fim uma fase de satura~ao ou condensa~ao em 
que a quase totalidade da popula~ao ja adoptou a inova~ao 
(BAILLY, 1982). 
5 Temos deter em considera~iio a necessidade de minimizar as 
distor~oes provocadas por factores como urn grupo de 
negociantes ingleses que fundou urn simples clube de futebol, 
totalmente alheio ao espirito dos desportos indigenas do pais 
hospedeiro. Uma coisa e referirmo-nos ao "conhecimento" da 
informa~ao inovadora (registo do primeiro encontro realizado) 
outra, totalmente diversa, constitui a sua adop~ao (forma~ao de 
entidades responsaveis pelo exercicio da modalidade). Sabre 
este aspecto e conveniente ainda referir, no caso do nosso pais, 
que o desenvolvimento das Associa~oes Distritais de Futebol e 
o aparecimento da Federa~ao Portuguesa de Futebol prendem
se com a necessidade de regulamentar, promover e dirigir a 
pratica do futebol, podendo "interpretar-se como parte da 
burocratiza~iio do futebol- elemento chave na transi~ao de urn a 
actividade recreativa para o desporto moderno" (BALE, 1984, 
p. 54). 
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@ Angra do Heroismo 

a]} Ponta Delgada 

0 Funchal 

Ano de constitui~ao das Associa{:5es 
Distritais de Futebol - 1910- 1912 

em 1913 -1922 

[ill] 1923- 1925 

§ 1926- 1929 

D a partir de 1930 

Fig. 1 - A institucionaliza~ao do movimento 
associativo no futebol portugues 

Os exemplos apontados sao elucidativos do tempo de 
media~ao que decorre entre o momenta do "conhecimento" 
e a data de "adop~ao", sendo tambem demonstrativos da 
ocorrencia de lapsos de tempo variaveis de distrito para 
distrito. 0 distrito do Funchal, apesar de ter sido o 
primeiro a tomar conhecimento desta inova~ao desportiva 
nao foi o primeiro a formalizar sua adop9ao. As cidades de 
Lis boa e do Porto funcionaram, pois, como p6los difu sores 
para o restante territ6rio nacional. 

0 modelo que traduz o processo de adop~ao 
institucionalizada do futebol em Portugal ajusta-se as 
descri~oes te6ricas, em que o primeiro estadio "corresponde 
ao lan9amento do processo de difusao e ao aparecimento 
dos primeiros centros que adoptaram a inova~ao. Neste 
estadio, a difusao introduz uma oposi~ao nova e muito 
forte entre os centros e o resto do espayo" (SAINT-
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-JULIEN, 1985, p. 20). Assim, entre 19 10 e 1916 
verificamos que apenas quatro distritos institucionalizaram 
o futebol (Lisboa, Portalegre, Porto e Funchal), o que 
corresponde a urn periodo de adop9ao prudente, semelhante 
ao verificado com as na96es inovadoras no estudo 
anteriormente referido (BALE, 1984). 

Entre 1921 e 1930 individualiza-se uma outra etapa, 
que podemos considerar a mais importante e decisiva, 
durante a qual 14 distritos procedem a institucionaliza91i0 
das respectivas Associa96es, o que revela urn ritmo 
extremamente forte de adop96es: a razao de adop9ao e de, 
aproximadamente, urn distrito em 7 meses contra urn 
distrito em 2,5 anos como aconteceu no periodo anterior. 
A expansao corresponde ao periodo no decurso do qual o 
processo se generalizou, traduzindo-se por urn efeito 
centrifuge forte, gerando a cria9ao de novos centros, em 
crescimento mais rapido nas zonas distantes e a redu9ao 
de contrastes. Na etapa de condensa9ao da-se "o aumento 
relative da penetra9ao da inova9ao tendente a ser menos 
contrastada entre os centres iniciais e os espa9os 
perifericos" (SAINT-JULIEN, ob. cit.). 

0 periodo final, de satura9ao, compreende a "etapa no 
decurso da qual a difusao cresce de maneira assint6tica 
para um maximo" (SAINT-JULIEN, ob. cit.), constituindo 
o grupo retardatario dos distritos de Castelo Branco (1936), 
Guarda (1940)e, porultimo,ode Viana de Castelo (1971). 

A descri9ao que acabamos de efectuar parece evidenciar 
a existencia nao de urn mas de dois focos inovadores no 
espa90 nacional e urn padrao de difusao espacial baseado 
no efeito de vizinhan9a dependente de uma hierarquia 
urbana. Deste modo, a cria9ao das Associa96es Distritais 
de Futebol podem ligar-se a um ordenamento em fun9ao 

Distancia a Lisboa ou Porto 
(Km) 
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da distancia, embora a correla91i0 nao se apresente muito 
elevada: quanta maior e o afastamento mais tardiamente 
se fundam as respectivas Associa96es Distritais de Futebol, 
evidenciando-se, contudo, algumas excep96es: Setubal 
foge a esta regra, pel o facto do distrito ter sido criado no 
ano de 1926, fazendo parte, ate entao, do distrito de 
Lisboa; Bragan9a conheceu uma vida efemera, tendo-se 
dissolvido pouco tempo depois de constituida (1930) para 
se reorganizar definitivamente em 1953; por seu turno, a 
Associa9ao Distrital de Viana do Castelo foi somente 
fund ada em 197 I, por despacho da Federa9ao Portuguesa 
de Futebol, estando ate en tao a sua actividade futebolistica 
sob a jurisdi9ao da Associa9ao de Futebol de Braga. 

0 futebol foi pouco a pouco propagando-se a todo o 
pais, encontrando maiores dificuldades de penetra9ao em 
Meas cujos contactos com os dois centros difusores 
registavam indices de baixa intensidade. 

0 futebol refor9a e ilustra a fragmenta9ao do territ6rio 
nacional revelando a dicotomia e oposi9ao manifestada 
sob tantos outros aspectos: faixa litoral que adere em 
primeiro Iugar, em contraste com a faixa interior e, em 
particular, com a regiao interior-norte que o adopta mais 
tardiamente. 

A semelhan9a do panorama observado por JOHN 
BALE na Europa dos finais do seculo passado e inicios do 
seculo XX, tambem em Portugal a adop9ao do futebol 
es teve, de certo modo, dependente da hierarquia 
econ6mica. Em bora em menor grau, podemos igualmente 
dizer que a adop9ao do futebol em Portugal foi 
condicionada pel a dinamica econ6mica, sobretudo urbana 
e industrial. 
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4. FUTEBOL E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

4.1. Transforma~oes recentes na geografia do futebol 

Atendendo ao m1mero de clubes, atletas, adeptos, 
infraestruturas e dirigentes desportivos que mobiliza e de 
influencias que movimenta, o futebol representa a moda
lidade desportivamais visfvel e com indices de penetra~ao 
e fidelidade mais elevados, tanto a nivel nacional como 
local, pelo que o podemos considerar como urn facto 
social, econ6mico, politico e cultural da maior importancia. 

Podemos aceitar que a expressil.o do fen6meno 
desportivo de urn a regiao pode espelhar o respective nivel 
de desenvolvimento econ6mico e social. Assim, a analise 
dos padroes de distribui~aoespacial das equipas de futebol 
que procuraremos descrever, encontram-se correlacio
nados e dependentes dos niveis de desenvolvimento. Nesta 
medida, as mudan~as operadas na decada de 80 na 
distribui~ao dos clubes de futebol no territ6rio nacional 
reflectem as flutua~oes verificadas nas estruturas econ6-
micas e sociais locais. Contudo, esta situa~ao pode decorrer, 
tam bern, daregulamenta~ao dos campeonatos e respectivas 
mudanryas de divisao (promo~ao e despromo~ao das 
equipas), uma vezque nao tern presentes uma preocupa~ao 
de equidade espacial, encontrando-se exclusivamente 
dependentes dos resultados alcan~ados pelas equipas. 

Nao e uma preocuparyao central deste trabalho analisar 
OS processes que as elites Jocais uti]izam para, atraves do 
futebol, atingirem notoriedade pessoal e os meios que as 
cidades, vilas e aldeias mobilizam paraganhar visibilidade 
e afirma~ao no exterior. Devido aos avultados recursos 
que sao exigidos para que se atinjam estes fins, existem 
lug ares que comeyam a apostar e a especializar-se noutras 
modalidades, que podem passar a disputar o papel 
hegem6nico que o futebol normalmente assume, de que 
destacamos: o basquetebol (Ginasio Figueirense, 
Barreirense, Ovarense, Illiabum e Esgueira), o h6quei 
(Turquel, Oliveira de Azemeis e Barcelos), o andebol 
(Braga) e o ciclismo (Sangalhos e Tavira). 

U rna analise retrospectiva permitiria de tee tar situa96es 
muito curiosas tanto ao nivel dos clubes que disputaram os 
principais campeonatos nacionais, como das cidades e 
territ6rios que lhes servem de base econ6mica e social de 
apoio. Podemos inferir da enumeraryao que apresentamos 
sem qualquer preocupayao de precedencia, que a situayao 
conjuntural que certas empresas conheceram e o papel 
determinante que a actividade industrial, o turismo, o 
comercio ou mesmo a agricultura tiveram na evolu9iio e 
vicissitudes de certas localidades e regioes, tiveram 
reflexes na situa9il0 vivida pelos respectivos clubes: 
Riopele, CUF, Lusitano,de Evora e de Vila Real de Santo 
Ant6nio, Juventude de Evora, Chaves, Atletico Sporting 
da Covilha, Olhanense, Portimonense, Elvas, Marinhense, 
Caldas, Uniao de Tomar, Ginasio de Alcoba~a. Recreio de 
Agueda, etc. 

Tomando por referencia apenas a distribuiryao das 
equipas de futebol participantes no escalao maximo do 
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Campeonato Nacional nas epocas de 1979/80 a 1988/89 
(Fig. 3) de imediato se evidenciam as assimetrias estruturais 
caracterizadoras do nosso pais: contraste entre a faixa 
literal e a faixa interior, o norte eo sui, alem da oposiyilo 
flagrante entre as areas metropolitanas de Lisboa e do 
Porto eo restante territ6rio nacional. Como e sabido, entre 
Braga e Setubal concentra-se 2/3 da populayao, 4/5 do 
produto nacional bruto e 9110 do produto industrial, 
subsistindo marc as profundas que exprimem as diferenryas 
existentes entre as regioes portuguesas "mais ou menos 
romanizadas, entre Norte Cristae e Sui Mu9ulmano, entre 
Norte senhorial e Sui concelhio, tao marcadas antes da 
funda9ilo da nacional idade, permanecem sob outras form as 
e prolongam-se sob as mais variadas manifesta9oes como 
ainda hoje, por exemplo, na geografia eleitoral" (J. 
MATOSO, 1989) e as quais podemos acrescentar o 
exemplo da geografia do futebol. 

Analisando a distribuiryao espacial destas equipas de 
futebol (Fig. 3) constatamos que em quatro das epocas 
(1979/80, 82/83, 83/84 e 84/85) o Campeonato foi 
totalmente litoralizado: as equipas participantes pertenciam 
exclusivamente a localidades da faixa literal a Norte de 
Setubal a ao literal algarvio. Das equipas do Continente 
que disputam o Campeonato Nacional de 1980/81 e 81182, 
catorze pertenciam a faixa literal e apenas uma escapava 
a este enquadramento (Academico de Viseu), enquanto 
que nas epocas de 1985/86, 86/87 e 88/89, embora 
permanerya aquela situaryao, verifica-se uma ligeira 
descentralizayao, com duas ou tres equipas do interior. 

No decurso deste decenio, seis distritos nunca viram 
qualquer das suas equipas ascender ao escalao principal 
(Viana do Castelo, Braganrya, Guarda, Santarem, Evora e 
Beja) e, no mesmo periodo, apenas quatro distritos viram 
equipas suas participarem de forma continuada e 
ininterrupta (Lis boa, Porto, Braga e Faro, todos localizados 
no literal). Os restantes oito distritos (Vila Real , Aveiro, 
Coimbra, Viseu, Leiria, Sett1bal, Portalegre e Castelo Branco), 
cu jas promo9oes a I Divisao do Campeonato Nacional foram 
mais ou menos efemeras, conheceram destines diferentes: o 
de Vila Real, com a promoyao do Desportivo de Chaves a I 
Divisao em 1985/86 registou, desde en tao, uma participaryao 
ininterrupta durante o periodo analisadoe o de Sett1bal esteve 
afastado em 1986/87. 

Esta analise permite-nos constatar que na primeira 
metade da dec ada de 80, a actividade futebolistic aexprime, 
de forma exemplar, a bipolarizaryao do pais: das 16 equipas 
participantes na I Divisao do Campeonato Nacional, de 7 
a 9 pertencem aos distritos de Lisboa e Porto que com os 
de Braga, Setubal e Faro concentram 11 dos 16 clubes 
primodi visionarios do futebol. 

Na segunda metade da decada, a ligeira alterayao 
verificada no padrao de localizayao pode ser explicada 
pelas transforma96es da sociedade, intimamente 
relacionadas com a reestruturayao das economias locais, 
assistindo-se a urn certo movimento de descentralizayao 
para os centres urbanos localizados no interior de que sao 
exemplo, fundamentalmente, a ascensao a I Divisao de 
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Fig. 3- Equipas de futebol participantes na 1" Divisiio do Campeonato Nacional, por distritos, 
nas epocas de 1979/80 a 1988/89. 

clubes das cidades de Chaves, Elvas, Covilha e Viseu. 
Neste quadro global, o Algarve funciona como urn caso 
particular, cuja excepcionalidade se prende com a 
actividade turfstica e a constru9ao civil, uma vez que a 
base industrial que explicou a emergencia de clu bes como 
o Olhanense e o Lusitano de Vila Real de Santo Ant6nio 
foi ultrapassada. 

0 futebol traduz, assim, a dicotomia e os dinamismos 
territoriais que se traduzem em tantos domlnios da vida 
nacional, reflectindo-se com a mesma expressividade se 
incorporarmos na analise elementros relativos as II e III 
Divisoes do Campeonato Nacional. 0 calculo de urn 
indice de importancia futeboHstica6 por distritos baseado 

6 0 calculo do indice de importancia futebolisti c:a total obteve
-seatraves do somat6rio dos indices de importancia futebolistica 
nacional e distrital, os quais se baseiam numa progressao 
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no numero de clubes participantes e na divisao a que 
pertencem vern confirmar esta constata9ao (Fig. 4). 

No computo geral e atendendo a pondera9aO 
futeboHstica media total no decenio, os distritos com 
indices mais baixos sao os de Bragan9a, Evora e Beja, 

geometrica de razao 2 e cujo termo geral e an=2" -1; deste modo, 
a 1-1 , a2=3 e a3-7, val ores atribuidos respectivamente aos clubes 
a disputarem a III, II e I divis5es dos Campeonatos Nacional e 
Distrital. No calculo do indice de importancia futebolistica total, o 
indice de importancia futebolistica nacional e objecto de uma 
pondera~ao por urn factor 3 e o distrital por urn factor de I. 

De referir, ainda, que as pontua~oes atribuidas nas epocas 
1987/88 e 88/89 foram sujeitas a uma correc~ao no sentido da 
uniformiza~ao das pondera~oes anuais, na medida em que o 
m1mero total de clubes a disputar o Campeonato Naciona1 foi 
objecto de urn alargamento de 160 para 200 clubes na epoca 
1987/88 e 182 clubes na de 88/89. 
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por distritos 

seguindo-se urn grupo de cinco distritos em que se 
regis tam igualmente fracas dinamicas futebollsticas: :Viana 
do Castelo, Vila Real, Castelo Branco, Portalegre e Evora. 

A figura acima evocada poe em relevo que as areas 
metropolitanas de Lis boa e do Porto concentram a maior 
actividade futebolistica do territ6rio nacional. A area 
metropolitana de Lis boa viu sempre mais de tr~s dos seus 
clubes incluidos no escalao maximo, chegando a alargar 
tal participa~ao para seis clubes ( 4 de Lis boa e 2 de 
Setubal) naepocade 1981/82; por seu turno, no distrito do 
Porto observam-se participa~oes superiores aquatro clubes 
na I Divisao do Campeonato N acional. Esta preponderancia 
pode ainda ser aferida pelos elevados valores alcan~ados 
pelo indice ponderado (Fig. 5). As Figs 6 e 7 ressaltam 
ainda mais esta percep~ao, nas quais se representam 
apenas OS clubes pertencentes as duas primeiras divis6es 
do Campeonato Nacional, por serem os unicos em que as 
promo~6es e despromo~oes sao, de facto, re~lizadas a 
escala nacional, ja que as promo~oes a III Divisao se 
efectuam a escala distrital. 

De salientar que, embora no decurso destes dez anos, 
o distrito do Porto tenha registado varia~oes do numero de 
clubes a disputarem o Campeonato Nacional da I Divisao, 
as descidas aqui registadas eram compensadas por 

correspondentes subidas nos distritos limitrofes de Braga 
e A veiro, mantendo-se o crescente poderio futebolistico 
nortenho inquestionavel (Fig. 5). Desde me ados da decada 
de 70, assiste-se a uma desloca~ao progressiva do centro 
gravitacional do futebol portugu~s da faixaLisboa-Setubal 
para o norte do pais. Esta relocalizac;ao e particularmente 
not6ria se procedermos a urn estudo do paralelo que lim ita 
as tr~s zonas em que se subdivide o Campeonato Nacional 
da II Divisao. Em fun~ao do potencial futebolistico do 
norte do pais - aparecimento de novos clubes e uma 
crescente competitividade - verifica-se a desloca~ao 
progressiva para norte do limite Sui da Zona Norte a que 
nao corresponde urn acrescimo da superficie da Zona 
Centro, uma vez que o seu limite Sui regista, tambem, urn 
correlativo movimento para Norte. 

A perda de importancia do eixo Setubal-Lisboa e o 
posicionamento do centro de gravidade do futebol 
portugu~s a norte sobre o eixo Aveiro-Porto-Braga 
reflecte as trans formac;oes operadas na estrutura 
econ6mica, social e territorial do pais. 0 choque petrolifero, 
o fim do Imperio e o processo de reestrutura~ao do 
aparelho produtivo instalado na Peninsula de Setubal, 
onde se instalou uma recessao mais profunda, contribuiram 
para acentuar a bipolarizac;ao do pais. 0 Porto e o Norte 
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Fig. 6- Equipas de futebol nasI e II Divisoes do 
Campeonato Nacional. Epoca 1979/80. 

denotam um processo inverse, associado a um modelo 
espacial e produtivo diferente, assente em industrias vir ad as 
sobretudo para exporta~ao (textil, confec~ao e cal~ado) e 
ainda pelo alargamento das suas fun~oes administrativas 
com a instala~ao de variados servi~os publicos e privados 
de nivel elevado. Este surto de desenvolvimento da 
aglomera~ao nortenha foi acompanhado pelo 
desenvolvimento simultaneo de outros centres urbanos 
deJa dependentes- principalmente Bragae Aveiro -, alem 
da urbaniza~ao difusa que caracteriza esta regiao. 

4.2 0 Futebol na Regiiio Centro 

Tendo por base os mesmos pressupostos e utilizando 
os mesmos passos metodol6gicos procuraremos, 
seguidamente, analisar a expressao q~e o fen6meno 
futebolistico assumiu na Regiao Centro. A semelhan~a do 
panorama tra~ado para o Continente, uma focagem a 
escala regional da actividade futebolistica reproduz o 
mesmo quadro global de relacionamento estreito entre 
futebol e desenvolvimento, ressaltando e dando maior 
relevo aos processos territoriais de industrializa~ao e 
urbaniza~ao. 
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Fig. 7- Equipas de futebol nas I e II Divisoes do 
Campeonato Nacional. Epoca 1988189. 

Analisando a melhor posi~ao alcan~ada pelos clubes 
de cada concelho da Regiao Centro nos Campeonatos 
Nacional e Distrital durante a decada de 80 (Fig. 8), 
veri fie amos que dos 77 concelhos que com poem~ Regiao, 
apenas os de Aveiro, Coimbra, Leiria, Viseu, Agueda e 
Covilha viram ascender equipas suas a I Divisao do 
Campeonato Nacional. Este facto evidencia, por urn !ado, 
uma estreita rela~ao entre a actividade futebolistica da 
Regiao Centro e a respectiva rede urbana (quatro dos 
concelhos mencionados correspondem a capitais de 
distrito) e, por outro, e tambem not6ria a interdependencia 
entre concelhos com fortes dinamicas futebolisticas e 
concelhos possuidores de iJ!dices de industrializa~ao 
elevados, de que sao exemplo Agueda e Covilha, OS unicos 
que nao sao sedes de distrito. 

A actividade futebolistica traduz, igualmente, 
a tradicional dicotomia litoral/ interior: exceptuando 
os concelhos de maior pendor rural (Murtosa, ilhavo, 
Vagos, Mira, Condeixa e Penamacor), todos os restantes 
localizados no literal tern clubes a participar numa 
qualquer das tres divisoes do Campeonato Nacional. 

No interior, os concelhos com equipas a disputarem 
Campeonatos Nacionais, alem dos concelhos urbanos, sao 
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Fig. 8 - 0 Futebol na Regiao Centro: a melhor posi~ao 
alcan~ada nos Campeonatos Nacionais e Distritais pelos 

clubes dos respectivos concelhos na decada de 80 

aqueles em que actividade industrial tern ou atingiu 
maior dinamismo durante a decada de 80 (Belmonte, 
Seia, Gouveia, Oliveira do Hospital, Arganil e Mangual de, 
por exemplo) ou o terciario registou forte incremento 
(Almeida, Serta, Fundao, Tondela, etc). 

Uma outra leitura perrnite a individualiza~ao de urn 
grupo de concelhos onde nenhum clube participou em 
qualquer das divisoes do Campeonato Nacional (6 do 
litoral e 27 do interior), por outras palavras 42% dos 
concelhos nao tiveram clubes a disputar qualquer 
competi~ao nacional. Estes concelhos coincidem com 
areas rurais e perifericas, o que significa dizer areas com 
fraco dinamismo econ6mico, designadamente, o interior 
raiano, o Pinhal Interior e o sector Norte dos distritos de 
Viseu e da Guarda. 

0 calculo do fndice de imporHlncia futebollstica 
dos concelhos da Regiao Centro, identico ao que foi 
utilizado para os Campeonatos Nacionais, confirma, 
genericamente, a veracidade das conclusoes apontadas 
anteriorrnente e espelha, de modo muito claro, que os 
concelhos, tanto do Iitoral como do interior, cujos indices 
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de importancia futebolistica assumem valores mais 
elevados sao p6los de sistemas urbano-industriais ja 
consolidados (Fig. 9). 
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Fig. 9- Hierarquia dos concelhos da Regiao Centro, 
segundo a sua importancia futebolistica, calculada em 
fun~ao das equipas que disputaram os Campeonatos 

Nacionais, na decada de 80 

Nesta perspectiva, Agueda e Aveiro constituem urn 
destes sistemas, enquanto que Coimbra, embora induza 
fen6menos de rarefac~ao na sua periferia, manifestada 
pelas fracas dinamicas futebollsticas dos concelhos de 
Condeixa, Penela e Penacova, corporizaoutro sistema. No 
interiorda Regiao, onde o sistema urbana se encontramais 
polarizado, individualizam-se, porum !ado, o eixo Tondela 
Viseu-Mangualde e, por outro, Guarda, Covilha e Castelo 
Branco, embora Seia se destaque pelo numero de clubes a 
disputar os distritais. 

A importancia futebolistica em fun~ao dos Campeonatos 
Distritais (Fig. 1 0) retlecte, em terrnos globais, o padrao ja 
descrito: litoraliza~ao desta actividade e correla~ao estreita 
com processos de industrializa~ao eurbanizayaodo territ6rio, 
em bora sejam ja perceptiveis, a esta escala mais fin a, algumas 
distor~aes a este modelo. 0 aparecimento destas variayOes, 
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Fig. 10 - Hierarquia dos concelhos da Regiiio Centro, 
segundo a sua importancia futebolistica, calculada em 
fun~iio das equipas que disputaram os Campeonatos 

Distritais, na decada de 80 

desperta a necessidade duma focagem a escala concelhia ou 
mesmo local: emergem, deste modo, concelhos de 
caracteristicas vincadamente rurais que procuram e 
desenvolvem estrategias de afirma~:rao atraves da actividade 
futebolistica, entre os quais se destacam os conce!hos de 
Almeida, Pinhel, Fomos deAlgodres, entre outros, no interior 
e Montemor-o-Velho. No litoral a situa~:rao e, contudo, mais 
complexa, e s6 pode ser interpretada a luz das transforma~:r6es 
verificadas nos sistemas produtivos de certos concelhos onde 
ocorreu urn processo de industrializa~:rao mais ou menos 
rapido e intenso num ambiente tradicionalmente rural (Pombal, 
Cantanhede, Oliveira do Bairro e Anadia). 

Alem dos concelhos cujas sedes refor~:raram, ao Iongo da 
decada de 80, a sua importancia como centros de comercio ou 
de presta~:rao de servi~:ros (Fundao, Serta, S. Pedro do Sui, etc.) 
existem clubes de futebol noutros lugares alem da sede de 
concelho que traduzem, frequentemente, as bipolariza~:r6esl 
rivalidades existentes a nivellocal (Vilar Formoso, Alcaius, 
etc.). 

Desporto, Sociedade e Territ6rio 

A analise efectuada permite destacar na Regiao Centro 
cinco p6los futebollsticos princip~is e que correspondem 
aos concelhos de Coimbra, Leiria, Agueda, Viseu e Covilha 
(Fig. 11 ). A menor densidade futebollstica verifica-se nos 
concelhos do interior, localizados perifericamente ou 
ocupando espa~:ros intersticiais e de acessibilidade mais 
dificil com destaque para Pampilhosa da Serra, Vila de 
Rei, Penela, Proen~:ra, Penamacor, Aguiar da Beira, G6is, 
Pedr6gao Grande e Castanheira de Pera. 
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Fig. 11 - Hierarquia dos concelhos da Regiiio Centro, 
segundo a sua importancia futebolistica, calculada em 
fun~iio das equipas que disputaram os Campeonatos 

Nacional e Distrital, na decada de 80 

Deste modo, a ex pres sao que o futebol assume tanto na 
Regiao Centro como no pals acaba por traduzir a imagem 
ja evidenciada pela analise de outras dimensoes econ6micas 
e sociais, apresentando-se estreitamente correlacionada 
com os processos de desenvolvimento urbano-industrial e 
flutuando em fun~:rao dos dinamismos das economias 
Jocais: menor implanta~:rao do futebol nos espa~:ros econo
micamente rna is debeis, dependentes da actividade agricola 
e socialmente mais fragilizados e maior dinamismo nos 
concelhos cujo Iugar sede se encontra posicionado em 
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lugares do topo da hierarquia urbana ou onde o processo 
de industrializac;:ao e mais evidente (Figs. 12, 13 e 14). 

Distrital sobrepoem-se a areas rurais profundas. Segundo 
este enquadramento e possivel dizer-se que existe uma 
fraca expressao do futebol nos meios rurais apontando-se 
Pampilhosa da Serra, Penela e Vila de Rei, como bons 

Os concelhos onde nao existem quaisquer clubes a 
disputar quer o Campeonato N acional quer o Campeonato 
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Fig. 12 • Correla~o entre a popula~o activa no sector secundario em 1981 e o indice de importancia futebolistica por concelhos 
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Fig. 13 - Correla~iio entre popula~iio residente em 1981 e o indice de importancia futebolistica por concelhos 
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Fig. 14 . Correla~iio entre o V AB em 1977 e o indice de importancia futebolistica por concelhos 

Nota: Os concelhos correspondem ao numero de ordem que se apresenta no quadro anexo. 
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exemplos (a populac;:ilo activa destes concelhos e 
largamente dominada pelo sector primario- 59 ,9%, 41 ,1% 
e 60,9%, respectivamente, val ores que contrastam com os 
valores medio do Continente- 19,7%). 

Outra abordagem que importava aprofundar, fundamenta
se nas controversas relac;:oes existentes entre o poder do 
futebol e o poder que este permite atingir ou acaba por 
legitimar. Na verdade, dinarrucas futebolis-ticas com alguma 
intensidade s6 encontrarn explicac;:ilo no protagonismo de 
alguns actores locais, cuja visibilidade e indissociavel da 
actividade futebolistica. Nalguns casos, o futebol e a politica 
encontrarn-se ligados, ja que determinados clubes silo 
dependentes de algumas figuras que se movimentarn na 
esfera politica local: casos haem que a actividade futebolistica 
constituiu o trampolim para a transferencia do presidente do 
clube para presidente do referido 6rgilo da Administrac;:ao 
Local, enquanto noutros, o Presidente da Camara encontra no 
futebol a extensilo da sua base social de apoio. 

Outra situac;:ilo prende-se com a presenc;:a de empresarios 
-em geral, industriais- na estrutura futebolistica do clube 
local, ja que este envolvimento encerra estrategias de 
promoc;:ilo e mediatizac;:ilo individual e de controlo social. 
0 papel crescente que os industriais atribuem a estas 
causas esta testemunhado a escala internacional- bastando 
citar os exemplos de Bernard Tapie/ Olympique de 
Marseille, a Familia Agnelli (Grupo Fiat)/Juventus, 
Berlusconil A. C. Mililo -, podendo ser reproduzido, 
tambem, tanto a escala nacional como local. 0 futebol 
transformou-se, nas sociedades modernas, num veiculo 
de comunicac;:ao privilegiado para as empresas erespectivos 
empresarios que desejam, deste modo, conquistar outros 
mercados, melhorar a sua imagem ou conquistar 
notoriedade social, utilizando-a como um meio de 
afirmac;:ilo nao apenas colectiva mas tambem individual. 
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Anexo - Importancia do futebol nos concelhos da Regiao Centr o, na decada de 80. 

onctlhos am one to ac ona ampeonato s1r1ta lndle< de mportlnc a 

N" , I Nome N" do N• de Dlvlslo N" do N"de Dh·islo Futebollstlca 
Ordcm clubos I oartic. m clubos I oartic. II III Nac. Dlscr. ota 

I Agucda 2 11 I 8 2 9 80 31 29 14 33 154 253 

2 Alb.·a·Velha I 6 0 0 6 3 11 4 4 9 6 25 43 

3 Anadia 1 10 0 2 8 16 133 19 51 63 14 111 213 

4 Oliv. Bairro I 10 0 6 4 1 49 11 21 II 22 11 131 

5 Sever do Vouga I 2 0 0 2 1 38 6 6 26 2 so 51 

6 Aveiro 2 13 2 8 3 10 66 7 26 33 41 80 203 

1 Estamja 2 10 0 5 5 2 10 10 0 0 20 30 9( 

8 Jlhavo 0 0 0 0 0 1 5 2 10 20 22 0 72 1 

9 Murtosa 0 0 0 0 0 2 II 3 3 5 0 11 11 

10 Ovar 2 14 0 0 14 5 22 14 5 3 14 so 92 

11 Vagos 0 0 0 0 0 6 45 IS 13 11 0 15 15 

12 Cantanhede 4 14 0 2 12 11 105 23 21 55 18 151 205 

13 Coimbra 5 24 s 13 6 30 223 52 19 92 80 321 561 

14 Condcixa-a-Nova 0 0 0 0 0 5 33 0 4 29 0 33 33 

IS Mealhada 2 12 0 2 10 13 18 16 34 28 16 110 158 

16 Penacova 0 0 0 0 0 9 10 s 22 43 0 80 8< 

11 Figueira da Foz 2 12 0 2 10 16 121 21 50 so 16 163 211 

18 Mira 0 0 0 0 0 3 21 14 6 1 0 55 ss 
19 Mont.-o·Velho 1 I 0 0 I 11 84 12 31 41 1 108 Il l 

20 Soure I 2 0 0 2 1 56 13 15 28 2 82 88 

21 Batalha I I 0 0 I 3 10 1 9 0 1 12 15 

22 Leiria 3 11 2 8 1 44 334 18 256 0 45 490 625 

23 Mar.G=de 3 18 0 4 14 13 13 33 40 0 26 139 217 

24 Pombal 2 9 0 0 9 11 125 21 104 0 9 161 19 

25 PonodeM6s I 6 0 2 4 8 62 21 41 0 10 104 13 

26 Arganil I I 0 0 I 4 20 6 10 4 I 32 35 

21 G6is 0 0 0 0 0 I 6 0 I 5 0 6 6 

28 Pampilhosa Serra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

29 Ubua I 2 0 0 2 2 18 8 4 6 2 34 4( 

30 Belmonte 2 4 0 0 4 2 16 12 4 0 4 40 5 

31 Covilhl 4 15 2 8 5 13 72 50 22 0 43 172 301 

32 FundAo I 2 0 0 2 4 25 20 5 0 2 65 71 

33 AlvaiAzere l 2 0 0 2 2 15 8 1 0 2 31 31 

34 AnsiAo 0 0 0 0 0 4 35 14 21 0 0 63 63 

35 Cast. dePtra 0 0 0 0 0 I 10 4 6 0 0 18 18 

36 Fig. dos Vinhos 0 0 0 0 0 I 10 1 3 0 0 24 2 

31 Pedr6glo G!'lllldC 0 0 0 0 0 2 10 0 10 0 0 10 I( 

38 Guard a I 10 0 5 5 10 4 1 8 33 0 20 51 111 

39 Manteigas 0 0 0 0 0 I 10 6 4 0 0 22 2 

40 Sabugal 0 0 0 0 0 I 10 10 0 0 0 30 3( 

41 Lousl I 6 0 I 5 5 18 4 3 11 8 26 5( 

42 Miranda do Corvo I 3 0 0 3 3 21 4 5 12 3 29 38 

43 Penela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 

44 v. N. Poiares I 5 0 0 5 1 s 3 1 I s II 2( 

45 Almeida 1 I 0 0 1 3 25 14 II 0 1 53 51 

46 F. C. Rodrigo 0 0 0 0 0 I 10 10 0 0 0 30 3( 

41 Pinhel 0 0 0 0 0 s 21 8 19 0 0 43 4 

48 Carregal do Sal 0 0 0 0 0 4 35 II II 13 0 51 51 

49 Mort!gua I I 0 0 I 2 19 12 s 2 I 43 -« 
50 S.C.Dio I 6 0 0 6 6 31 8 6 11 6 41 65 

Sl Tondela 1 8 0 0 8 12 60 10 19 31 8 80 10 

52 Oliv. Frades 1 1 0 0 I 3 11 8 I 8 I 33 3t 

53 S. Pedro do Sui 0 0 0 0 0 7 38 II II 16 0 60 ~ 54 Vouzela 0 0 0 0 0 5 36 12 1 17 0 60 

55 Fomos Algodres I 2 0 0 2 4 30 II 19 0 2 52 58 

56 Gouveia 2 9 0 0 9 6 39 14 25 0 9 61 9 

51 0. Hospital I 4 0 0 4 11 65 10 10 45 4 85 97 

58 Seta 2 9 0 0 9 IS 104 31 73 0 9 166 193 

59 Aguiar da Beira 0 0 0 0 0 I 4 0 4 0 0 4 

60 Celorico da Be ira 0 0 0 0 0 3 18 10 8 0 0 38 31 

61 Meda 0 0 0 0 0 2 16 10 6 0 0 36 3( 

62 Traneoso 0 0 0 0 0 I 10 10 0 0 0 30 3( 

63 CastmDaire 0 0 0 0 0 5 30 8 II I I 0 46 4( 

64 Mangualde I 10 0 6 4 6 21 8 6 7 22 37 103 

65 Netas 0 0 0 0 0 5 42 19 4 19 0 80 8( 

66 Pen. Castelo I 6 0 0 6 2 12 4 4 4 6 20 38 

67 SttAo 0 0 0 0 0 4 23 1 18 4 0 25 2S 

68 V. N. Paiva 0 0 0 0 0 2 16 s 3 8 0 26 2( 

69 Viseu 4 27 3 8 16 10 54 IS 20 19 61 84 267 

70 Oleiros 0 0 0 0 0 2 13 7 6 0 0 27 27 

71 ~a·a·Nova 0 0 0 0 0 1 8 5 3 0 0 18 18 

72 Sen! I I 0 0 I 2 19 19 0 0 I 51 ~ 

73 Vila de Rei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

74 Cast Branco 3 19 0 5 14 8 38 24 14 0 29 86 173 

15 Idanha-a-Nova 0 0 0 0 0 2 12 10 2 0 0 32 3 

76 Penamacor 0 0 0 0 0 2 s 1 4 0 0 1 7 

77 v. v. R6dlo 0 0 0 0 0 2 10 6 4 0 0 22 2 
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