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APRESENTAÇÃO
É com grande alegria que apresentamos aos nossos leitores mais um volume do 

e-book Torre de Babel: Créditos e Poderes da Comunicação 3. Como sempre, nossa obra 
traz um conjunto de contribuições voltadas a diferentes áreas  do  universo  comunicacional. 
Neste e-book, apresentamos 17 capítulos de 31 pesquisadores.

Na Bíblia, o Gênesis conta que “o mundo inteiro falava a mesma língua” (Gn 11,1). 
Os homens resolveram, porém, criar uma cidade com uma torre tão alta que chegaria a 
tocar o céu e os tornaria famosos e poderosos. Então Deus, para castigá-los, fez com que 
ninguém mais se entendesse e os homens passaram a falar línguas diferentes. Assim, os 
construtores da torre se dispersaram e a obra permaneceu inacabada. 

A diversidade das línguas surge como forma de evitar a centralização do poder. A 
cidade dessa história bíblica ficou conhecida como Babel, que significa “confusão”. Muitos 
milênios depois, o homem se encontra enredado em múltiplas formas de comunicação, 
com línguas, códigos e dispositivos diversos, cada vez mais sofisticados e mais céleres. 
Todavia, a (in)compreensão das mensagens vem, assustadoramente,  transformando-se, 
muitas vezes, na destruição da harmonia e da paz entre os homens. 

Mesmo com o avanço da tecnologia, a comunicação parece permanecer 
desordenada. A civilização ergue monumentos gigantescos, mas não é capaz de resolver 
conflitos básicos, a pandemia de Covid-19 no mostrou isso. 

Como dito, o livro, trata-se de uma obra transdisciplinar que versa sobre a 
comunicação, as concepções de linguagem, as redes sociais, o jornalismo, a violência 
contra a mulher, as mídias independentes brasileiras, o novo normal, o consumo 
midiatizado, algoritmos no Facebook, as fake news, a pandemia, brand persona, os canais 
infantis de meninas influenciadoras no Youtube, os dispositivos educativos não-formais 
aliados ao percurso acadêmico de estudantes de jornalismo, o cinema, o letramento digital, 
a Educomunicação, a gestão de conhecimento, a Comissão da Verdade, Star Wars, a 
ficção seriada, o Método Kominsky, o futebol, a Guerra Ameríndia, as contribuições do 
professor Renato Cordeiro, entre outros.

Por fim, espera-se que com a composição diversa de autores e autoras, questões, 
problemas, pontos de vista, perspectivas e olhares, este e-book ofereça uma contribuição 
plural e significativa para a comunidade científica e profissionais da área. Como toda obra 
coletiva, esta também precisa ser lida tendo-se em consideração a diversidade e a riqueza 
específica de cada contribuição. 

Sabemos ainda, o quão importante é a divulgação científica, por isso evidenciamos 
a estrutura da Atena Editora, capaz de oferecer uma plataforma consolidada e confiável 
para que estes pesquisadores exponham e divulguem seus resultados.

Edwaldo Costa
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RESUMO: O futebol constitui-se como um 
veículo para uma série de representações da 
sociedade brasileira, permitindo a expressão 
e a vivência de problemas nacionais. Ele 
transcende sua qualidade esportiva, criando 
relações sociais e identidades, bem como 
representa um forte universo simbólico. Dessa 
forma, pode ser visto como um universo com 
diversas instâncias e espaços que passaram a 
empregar todo um repertório linguístico próprio, 
que passou por mudanças e sofreu infl uências 
ao longo do tempo, o que ocorreu também 
devido aos fenômenos de alterações linguísticas, 
responsáveis por distanciar a Língua Portuguesa 
praticada no Brasil da Língua Portuguesa de 
Portugal. Este artigo tem por objetivo abordar 
as alterações linguísticas ocorridas nos termos 
utilizados no universo do futebol no Brasil, suas 
motivações e posicionamentos críticos sobre o 
assunto, bem como as variações encontradas 
entre as expressões da área utilizadas aqui e 
em Portugal, mesmo em se tratando de dois 
países falantes de Língua Portuguesa. Como 
metodologia, foi adotada revisão bibliográfi ca, 

com uma avaliação crítica na literatura existente 
em livros referentes à esfera cultural do futebol, 
em revistas cientifi cas e em teses de doutorado 
e dissertações de mestrado.
PALAVRAS - CHAVE: Futebol. Linguagem.  
Alterações. Infl uências. Variações. 

LINGUISTIC HISTORICAL REPERTOIRE 
OF BRAZILIAN AND PORTUGUESE 

SOCCER
ABSTRACT: Soccer is a vehicle for a series of 
representations of Brazilian society, allowing 
the expression and experience of national 
problems. It transcends its sporting quality, 
creating social relationships and identities, as 
well as representing a strong symbolic universe. 
In this way, it constitutes a universe with different 
instances and spaces that started to employ an 
entire linguistic repertoire of its own, passing 
through changes and suffering infl uences over 
time, which also occurs due to the phenomena 
of linguistic changes, responsible for distancing 
the Portuguese Language practiced in Brazil 
of the Portuguese Language of Portugal. This 
article aims to address the linguistic changes 
occurring in the terms used in the Brazilian 
soccer universe, their motivations and critical 
positions on the subject, as well as the variations 
found between the expressions of the area 
used here and in Portugal, even when dealing 
with two Portuguese-speaking countries. As 
a methodology, a bibliographical review was 
adopted, with a critical evaluation in the literature 
in books related to the cultural sphere of football, 
in scientifi c journals and in doctoral theses and 
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master’s dissertations.
KEYWORDS: Soccer. Language. Changes. Influences. Variations.

1 |  INTRODUÇÃO
O futebol surgiu na Inglaterra em 1863 sob sua forma moderna, cujas regras 

serviram como base para a prática do esporte atualmente. Sabe-se, no entanto, de acordo 
com indícios, que a prática esportiva já ocorria em outras localidades do mundo, assumindo 
aspectos similares. Na China antiga, em torno dos séculos III e II A.C., de acordo com 
dados provenientes do manual de exercícios da Dinastia Han, havia um jogo no qual uma 
bola era lançada com os pés em direção a uma rede pequena, denominado ts’uh Kúh 
(cuju). Há outros exemplos de variedades de futebol, no Japão em torno de 644 d.C., outra 
variedade deste esporte era denominada de Kemari. Essa modalidade era mais cerimonial 
e praticada com as mãos (Aquino, 2002).

Segundo LEAL (2000), são mencionados por historiadores que buscam as origens 
do futebol alguns jogos que utilizavam pés e mãos, além de uma bola feita com bambus. 
Esses jogos eram praticados no Japão entre 5.000 e 4.500 a.C. 

Durante o reino de Yang-Tsé (atribui-se a ele a invenção do futebol), cerca 
de 2.500 a.C., oito jogadores disputavam jogos num campo de 14 m2, com 
duas estacas ligadas por um fio de seda em cada extremo do campo, bola 
redonda de 22cm de diâmetro, feita de couro e recheada de cabelo e crina 

(LEAL, 2000, p.23).

De acordo com Aquino (2002), jogava-se o tsutchu também na China, já mencionada. 
O nome do jogo é uma palavra chinesa que significa “golpe na bola com o pé”. A existência 
desse jogo é comprovada em baixos-relevos da dinastia Han (202 a.C.- 226 d.C.) e da 
dinastia Ming (1368-1644) que  apontam particularidades  do jogo praticado em três 
modalidades. Já entre os gregos, era jogado o chamado epyskiros que era um entre outros 
jogos que utilizam uma bola e eram jogados com as mãos e os pés. Após isso, os romanos 
fizeram adaptações ao jogo grego e criaram o harpastum. Além desse jogo, os romanos 
também disputavam o trigon e a pila pagânica, praticados com as mãos e os pés.

Existem informações de que a prática do jogo de bola também era conhecida 
das populações indígenas do continente americano. Entre os Araucanos, que 
viviam no atual Chile, era chamado de pirimatum, ao passo que os Tehuelches 
da Patagônia denominavam-se de tchoekah. Não somente as populações 
aborígenes da América do Sul jogavam suas peladas: em Copán, importante 
cidade da civilização maia, na América Central, disputava-se o pok-tai-pok 
(AQUINO, 2002).

Em suas origens, na Inglaterra, em dezembro de 1863, o futebol adotou apenas 14 
regras, que foram publicadas em livros e cartilhas distribuídas pelo país, como a proibição de 
chutar ou agarrar o adversário, a troca de campo ao fim do primeiro tempo, a consideração 
de um tento apenas quando com a bola ultrapassando a linha do gol, o dimensionamento 
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de largura e extensão do campo e um padrão de bolas a serem utilizadas (AQUINO, 2002).
Segundo Duarte (1997), no Brasil, os primeiros contatos com o futebol ocorreram 

devido à presença de marinheiros ingleses, holandeses e franceses. Na segunda metade 
do século XIX, jogavam nas praias brasileiras durante as paradas dos navios. Naquele 
momento, os brasileiros somente admiravam o esporte. No entanto, com o passar do 
tempo, tornou-se o esporte nacional, em que anos depois o país se sagraria campeão 
mundial.

Já segundo Leal (2000), a chegada do futebol ao Brasil é atribuída ao descendente 
de ingleses, Charles Miller, nascido em 1874 no Brasil, que havia sido educado na Inglaterra 
na Banister Court School. Lá teria conhecido o foot-ball e o adotado como prática, tendo 
jogado no time do Condado de Hampshire. Em 1894, ao retornar ao Brasil, teria trazido as 
duas primeiras bolas, uniformes e chuteiras. Além disso, teria organizado o primeiro jogo, 
tendo dele participado. O local escolhido foi o clube de ingleses, São Paulo Atletic Club, 
cujo esporte preferencial era o críquete.

Por tratar-se de um fenômeno social total e tendo uma natureza e um funcionamento 
simbólicos que se integram à realidade social concreta, o futebol atua como um investimento 
social, além de ser representativo simbolicamente da sociedade, devido ao seu caráter de 
funcionamento global e suas mais diversas influências. Possui uma ligação com as nossas 
origens devido a seus rituais e seus símbolos. Um exemplo de simbologia relacionada ao 
futebol é o uso da bola, um dos elementos mais importantes do esporte, que se relaciona 
à mitologia, à religião e ao sagrado. Devido a isso, o futebol pode ser visto como um 
microcosmo da sociedade e um espelho seu em todos os seus aspectos (COSTA, 2004).

A linguagem empregada no futebol adquiriu significados e diversificou-se ao longo 
do tempo. Além disso, adaptou-se às realidades, à cultura e às alterações linguísticas 
normais em todas as línguas. Devido a isso, muitas expressões utilizadas nos primórdios 
do futebol no Brasil caíram hoje totalmente em desuso. Além disso, há termos que ou nunca 
foram utilizados da mesma forma aqui que em Portugal ou deixaram de sê-lo em algum 
momento desde o início da história do esporte até hoje.

Este artigo tem por objetivo abordar as alterações linguísticas ocorridas nos termos 
utilizados no universo do futebol no Brasil, suas motivações e posicionamentos críticos 
sobre o assunto, bem como as variações encontradas entre as expressões da área 
utilizadas aqui e em Portugal, mesmo em se tratando de dois países falantes de Língua 
Portuguesa.

Este estudo é caracterizado por ser uma revisão bibliográfica, que teve como 
meta fazer uma avaliação crítica na literatura existente sobre o futebol, seus eventos, os 
recursos linguísticos empregados na sua prática, as profundas alterações ocorridas em seu 
repertório comunicativo e as grandes diferenças existentes entre o vocabulário do esporte 
no Brasil e em Portugal, buscando um maior conhecimento sobre esse tema. Isso foi feito 
tendo como bases para a pesquisa livros referentes à esfera cultural do futebol, revistas 
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científicas, teses de doutorado e dissertações de mestrado. 

2 |  O FUTEBOL COMO UM FENÔMENO 
Percebe-se a importância do esporte e, de forma especial, o futebol no Brasil. 

Essa percepção é possível devido à quantidade de tempo e ao afeto que as pessoas 
dedicam a ele. Além disso, constitui-se como o tema preferido de conversas em várias 
situações de convívio social, constituindo-se como um tema sobre o qual é difícil encontrar 
um interlocutor que não tenha algo para falar. Trata-se de várias questões sobre o tema, 
principalmente relativas a acontecimentos e eventos recentes. Ao tratar desses assuntos, 
revelam-se também devido a eles, afinidades e discordâncias (ANTUNES, 2004).

O futebol tornou-se ao longo do tempo um esporte que promove e causa o 
envolvimento das multidões. Tem como caráter o lúdico e os valores que estão relacionados 
a ele, como a edificação de laços afetivos e de identidade entre os indivíduos (GONÇALVES; 
CARVALHO, 2006).

O Brasil é chamado o país do futebol, como um epíteto ouvido muitas vezes na 
mídia e que ultrapassou as fronteiras do país, tendo se tornado uma de suas imagens 
representativas. Isso adquiriu uma expressiva força simbólica, contribuindo para a formação 
da sociedade (HELAL, 2001).

No Brasil, o futebol tornou-se o esporte mais popular, estimulando-se a competição 
e o uso de habilidades físicas. Acredita-se que por ser jogado em equipe, o futebol torna 
possível a retomada simbólica de uma coletividade a qual se acessa com exclusividade, 
como a de uma família. Com esse grupo, se estabelecem relações insubstituíveis de 
simpatia, criam-se laços afetivos, e uma relação de proximidade com base no objetivo que 
é a vitória, comum a todos (DAMATTA, 1994).

De acordo com Antunes (2004), até então os esportes tornavam-se passatempos 
para as elites, já o futebol disseminou-se nas camadas menos favorecidas da sociedade 
brasileira, o que pode ser creditado às características próprias do jogo, como a fácil 
assimilação, a sua prática poder acontecer de improviso, poder ser jogado com qualquer 
número de jogadores de faixas etárias diferentes, poder ser jogado ao ar livre e sem 
restrições de condições climáticas, além de poderem ser utilizadas uma infinidade de tipos 
de bola.

De acordo com Damatta et al. (1982), na sociedade brasileira o futebol, bem como o 
carnaval, algumas práticas e rituais religiosos, além de outras questões culturais típicas do 
Brasil, é uma forma de extravasamento dos dramas vivenciados pela sociedade brasileira. 
Através dele e de outras manifestações a sociedade brasileira deixa-se descobrir.

O futebol possui como uma dimensão integrativa a capacidade de proporcionar ao 
povo, principalmente aos pobres e destituídos a possibilidade de obter vitória e êxito, que 
de outra forma em outras esferas não estão ao seu alcance. Dessa forma, essas pessoas 
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ao torcerem por seus clubes do coração, percebem o seu desempenho enquanto torcida 
como algo palpável, capaz de conduzir a vitórias (BYINGTON, 1982).

Segundo Damatta (1994), o futebol pode proporcionar ao povo brasileiro 
experimentar igualdade e justiça social, o que ocorre devido a conceder mérito ao mais 
capaz através da vitória. Além disso, coloca que as regras valem para todos: tanto para 
os times campeões, quanto para os times perdedores; dessa forma, igualando negros e 
brancos; ricos e pobres. Dessa forma, o futebol seria um exemplo de democracia, devido às 
regras do jogo serem universais e transparentes, devendo ser seguidas por todos. Confere 
mais credibilidade, pois as regras não poderem ser mudadas. O esporte naturalmente leva 
a uma alternância entre vitoriosos e perdedores, o que pode ser visto como a base de uma 
experiência democrática.

3 |  A COPA DO MUNDO DE FUTEBOL
Surgiu em 1904 a ideia de criar um campeonato mundial de futebol. Nesse ano 

foi fundada a Federação Internacional do Futebol (FIFA). A competição foi idealizada por 
Jules Rimet, em 1928, quando assumiu o comando da FIFA. Porém essa ideia somente 
foi concretizada em 1930, quando ocorreu a primeira Copa do Mundo no Uruguai, que foi 
escolhido como país sede por deter o título olímpico do futebol. Além disso, o ano marcava 
o centenário da independência do país (GUEDES, 1998).

Com o passar do tempo, as Copas do Mundo receberam um aporte de investimentos 
e um retorno financeiro de proporções multimilionárias. Um exemplo disso é o investimento 
extremamente alto na estrutura física e na infraestrutura dos locais que sediam essa 
competição. Por outro lado, há um retorno no mercado turístico local e são feitas melhorias 
na infraestrutura que se tornam benefícios que favorecem a população do país que sedia o 
evento. A certeza da realização periódica dos eventos mobiliza recursos e faz com que haja 
a projeção de expectativas de vários países candidatos à sede a cada quatro anos. O evento 
concentra investimentos de empresas patrocinadoras, empresas prestadoras de serviços 
e governos dos países-sede, uma vez que há um importante retorno dos investimentos 
feitos, o que ocorre com o implemento do turismo, do comércio e dos serviços direta e 
indiretamente envolvidos nos eventos.

O futebol tem nas copas do mundo um momento de mobilização que aproxima 
pessoas separadas por uma infinidade de problemas muitas vezes inconciliáveis. É o que 
aponta Wisnick: 

No documentário “Promessas de um mundo novo” (Promises, 2001, de Justine 
Shapiro, B. Z. Goldberg e Carlos Bolado), por exemplo, a traumatizada e pratica 
mente inviável aproximação entre garotos palestinos e israelenses, promovida 
pelos documentaristas, tem seu único momento franca mente desarmado no 
encontro através do jogo de futebol, e na intenção, compartilhada pelos dois 
grupos, de torcer pelo Brasil na Copa do Mundo (WISNICK, 2008).
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Dessa forma, justificam-se as expectativas que giram em torno de uma copa do 
mundo, por motivos diferentes, para os países-sede, para os organizadores, para todos os 
participantes e para os milhares de expectadores que a acompanham ao redor do mundo.

3.1 A Copa do Mundo no Brasil
O Brasil e a Alemanha pleiteavam desde 1938 sediar o mundial de futebol. Mas 

devido à Segunda Guerra, duas Copas não foram realizadas em 1942 e 1946. Com a 
retirada da candidatura da Alemanha devido às condições pós-guerra, apenas o Brasil 
manteve-se candidato. O torneio, que deveria ocorrer em 1949, foi adiado por um ano. A 
inauguração oficial do Maracanã no Rio de Janeiro, construído para o evento, aconteceu 
em 16 de junho de 1950, apenas oito dias antes do começo da Copa. No estádio, ocorreu 
a grande final que entrou de forma trágica para a história do futebol brasileiro. 

Devido à Guerra, houve países, como a Hungria, a Tchecoslováquia e Polônia que 
não tiveram condições de participar da competição. Além disso, a Alemanha foi proibida pela 
FIFA de jogar. Devido a isso, dos 72 países filiados, houve 32 inscritos nas eliminatórias. 
Dentre os inscritos, houve a desistência de oito países. Os países desistentes e/ou que 
abriram mão das vagas foram Argentina, Áustria, Bélgica, Birmânia, Colômbia, Equador, 
Filipinas, Peru, Escócia, Índia e Turquia. Devido a isso, o Mundial ficou com apenas 13 
seleções. A seleção brasileira era a favorita para ganhar o Mundial, no entanto, depois 
de uma campanha com vitórias monumentais, precisando apenas de um empate com o 
Uruguai, perdeu o jogo e o título. 

“Será possível, papai?” – foi a única coisa que me lembro de ter dito quando 
o jogo terminou 2 a 1 para os uruguaios. Na descida das rampas do estádio, 
ouvia-se o arrastar dos passos da multidão silenciosa, como se fosse um 
enterro. Em sua indiferença de pedra, permanecia ali o templo do Maracanã, 
erguido especialmente para a celebração que não houve (PERDIGÃO, 1986).

Já a Copa do Mundo de 2014 foi realizada no Brasil entre os dias 12 de junho e 13 
de julho. Nessa copa, houve a participação de 32 seleções classificadas em eliminatórias 
continentais, iniciadas ainda em 2011. Para essas eliminatórias, cada continente tem uma 
quantidade específica de vagas: a Europa tem 9 vagas diretas, além de 8 para repescagem;  
a América do Sul tem 4 vagas, além de 1 de repescagem; a Ásia tem 4 vagas, além de 1 
de repescagem, a África tem 5 vagas; e a Oceania  tem 1 vaga de repescagem. Tem vagas 
garantidas o país-sede e o campeão da copa anterior. Os confrontos foram definidos por 
sorteio. 

A abertura ocorreu no dia 12 de junho, em São Paulo, com uma partida entre o 
Brasil e a Croácia. A final ocorreu no dia 13 de julho, no Rio de Janeiro, entre Alemanha 
e Argentina. Ocorreram 64 jogos em 12 cidades brasileiras: Belo Horizonte, Brasília, 
Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Natal, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador 
e São Paulo. 
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4 |  A LINGUAGEM DO FUTEBOL
Nos esportes de massa, como o futebol, quando se torna uma prática de um grande 

número de pessoas falantes de uma língua passa a haver a necessidade de criação ou 
adoção de um léxico que possa dar conta das necessidades de comunicação que passam 
a existir. São criadas expressões espontaneamente para expressar significados que 
antes não constavam dos dicionários. Dessa forma, a linguagem criada ou adaptada de 
outras línguas para fazer referência ao futebol foi pouco a pouco se incorporando à nossa 
linguagem. Em alguns casos, passou a fazer parte do repertório linguístico coloquial e, em 
outros, incorporou-se ao vocabulário formal da língua (FEIJÓ, 1994). 

Também chamado de porteiro, guarda-metas, arqueiro, guardião, golquíper 
ou guarda-valas, mas poderia muito bem ser chamado de mártir, vítima, saco 
de pancadas, eterno penitente ou favorito das bofetadas. Dizem que onde ele 
pisa, nunca mais cresce a grama. É um só. Está condenado a olhar a partida 
de longe. Sem se mover da meta aguarda sozinho, entre as três traves, o 
fuzilamento. Antigamente usava uniforme preto, como o árbitro. Agora o 
árbitro já não está disfarçado de urubu e o arqueiro consola sua solidão com 
fantasias coloridas (GALEANO, 2015).

Além de no esporte em si, é possível que a maneira mais marcante de expressão 
do futebol que ocorre no cotidiano do brasileiro seja o vocabulário utilizado, que pelo uso 
frequente se tornou comum. Já fazem parte do linguajar corriqueiro as expressões que 
tiveram como berço os estádios, a crônica esportiva ou a simples conversa de arquibancada. 
Essas expressões foram incorporadas ao vocabulário dos brasileiros, adquirindo uma 
dimensão e um conceito cultural muito mais abrangente. O Quadro 1 contém expressões 
criadas para dar conta de conceitos relacionados ao futebol e as suas origens.

Cartola Originou-se da figura-símbolo do Fluminense, criada pelo chargista argentino Molas. O 
personagem era um sujeito de cartola e passou a designar qualquer dirigente.

Corneteiro
Torcedor que, sempre insatisfeito, se sente no direito de exigir a demissão do técnico e 
critica jogadores. A origem está na cultura dos boiadeiros – vem de boi-corneta, animal 
que, com os mugidos, reúne o rebanho em torno de si.

Escrete Quer dizer “seleção”. Vem do inglês scratch (arranhar), forma abreviada de scratch 
team, que quer dizer mais ou menos “time escolhido a dedo”.

Folha-seca
Cobrança de falta criada pelo craque Didi nos anos 50. Chutada com a parte externa do 
pé, próximo do bico da chuteira, a bola supera a barreira, e com o efeito, cai de repente 
no gol, como uma folha seca caindo da árvore.

Gandula
Bernardo Gandulla era um meia argentino do Vasco em 1939. Com a característica raça 
dos argentinos, Gandulla sempre corria para buscar as bolas, a fim de evitar que o jogo 
parasse. Quando os times começaram a contratar garotos para fazer esse serviço, a 
torcida vascaína já tinha um apelido pronto.

Gatos pingados Pequeno grupo de torcedores. O Gato Pingado foi um personagem criado pelo 
humorista Henfil como símbolo do América do Rio.

Lanterninha Equipe que termina em último num torneio. O mesmo termo dá nome à luz de popa de 
uma embarcação, ou seja, a luz que fica atrás do barco.
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Zebra
A palavra deve a origem ao jogo-do-bicho. Na verdade, a zebra não está entre os 
25 animais que emprestam seus nomes a essa loteria ilegal. Por isso, “dar zebra” é 
impossível. O termo passou a significar um resultado muito inesperado.

Quadro 1 – Expressões do Futebol e suas Origens.

Fonte: ARAÚJO (2002). 

Por constituir-se como uma linguagem de especialidade, cujas expressões são 
denominadas “tecnoletos”, utilizadas por um grupo envolvido em uma determinada prática, 
as expressões usadas no futebol em suas origens não faziam parte do repertório linguístico 
ou do vocabulário da língua portuguesa, uma vez que eram uma prática nova no país. 
Dessa forma o vocabulário do esporte no Brasil iniciou-se por empréstimos e adaptações 
dos termos oriundos da língua inglesa, uma vez que o esporte teve sua origem na Inglaterra. 
Exemplos disso são o próprio termo futebol, proveniente do inglês foot-ball; corner, utilizado 
no princípio até ser substituído pela expressão em português escanteio, do inglês corner 
kick; e a expressão gol, proveniente e adaptada de goal (FEIJÓ, 1994).

Com o tempo, muitas expressões foram inseridas ao vocabulário e muitas outras 
sofreram alterações por várias razões relacionadas às mudanças naturais que ocorrem 
na Língua Portuguesa e por influência das mídias que transmitem os eventos esportivos 
e também as repercussões dos acontecimentos e as notícias sobre o mundo do futebol. 
Exemplos disso são as expressões “artilheiro”, sob empréstimo de expressões de domínio 
bélico; “gorduchinha”, como uma forma de antropomorfizar a bola; “frango”, que adquiriu 
uma conotação pejorativa. Encontra-se em Rodrigues (2013) um exemplo disso nas 
expressões em destaque:

Antes que conseguisse responder, o velho já estava mudando de assunto 
para dizer que o pai da bicicleta não era Leônidas da Silva nem o do elástico 
era Rivelino, aquelas façanhas eram criações anônimas, talvez coletivas, 
produtos da várzea e sua infinita improvisação. Os craques só divulgavam 
tais achados para o mundo, papel importante, mas menos importante que 
o de seus criadores eternamente sem nome. “Já a folha-seca, sim, essa foi 
inventada pelo Didi”, disse. “A unha do dedão do pé dele estava sempre 
caindo por causa disso. Ficava preta, caía, nascia uma nova, começava tudo 
outra vez” (RODRIGUES, 2013, grifo nosso).

Dessa forma, percebem-se as mudanças ocorridas, além de acréscimos de palavras 
que são utilizadas em outros campos semânticos.  O termo “chutar”, como um exemplo, 
ultrapassa o ato de bater com o pé, pois adquiriu o sentido de arriscar ou dar um palpite. 
Além disso, há expressões que, de forma literal, representam acontecimentos que ocorrem 
durante o jogo que atuam como metáforas em várias situações vivenciadas, por exemplo, 
“show de bola”, “suar a camisa”, “dar um chapéu”, “tirar de letra”, além de outras que 
ficaram comuns no futebol. Essas influências e trocas lexicais demonstram a importância 
do esporte para a sociedade e a cultura do país (FEIJÓ, 1994). 
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4.2 As Mudanças nos Termos Utilizados
Ocorreram ao longo da história do futebol muitas mudanças nos termos utilizados. 

Isso se deve a vários motivos: às mudanças normais ocorridas na língua portuguesa, 
essas em menor número; às adaptações para termos da língua portuguesa, ocorridas 
com a dispensa de utilização de empréstimos linguísticos; e mudanças ocorridas devido a 
inovações inseridas pelas mídias e por profissionais da área de esportes. No Quadro 2 que 
segue há exemplos de termos que não são mais utilizados no futebol. 

AGUDO Chute de bico.
ANINHAR Colocar (a bola) suavemente dentro do gol adversário.
ARAGANO Jogador difícil de ser marcado.
BIGORNA Atacante rompedor; valente. 
BODE–CEGO Jogador que atua de cabeça baixa.
CALÇA–FROUXA Jogador medroso.
CERCA–LOURENÇO Designação do jogo sem objetividade.
CHAMBÃO Modo violento de deslocar o adversário.
DOMINGADA Insucesso na tentativa de realizar uma jogada defensiva difícil.
ESPÍQUER Locutor.
FRICOTE Jogada de efeito, sem resultado positivo.
GOIABA Jogador que cansa durante uma partida.
HOMÃO Técnico do time.
INSIDER Jogador que atua pelo interior do campo.
JOGUEIRO Jogador fraco tecnicamente.
LÁZARO Jogador indisciplinado.
MARRECÃO Gandula.
OPACO Jogador que não dribla.
PANINHO Drible curto.
PELOTAÇO Chute violento.
QUÍPER Goleiro – aportuguesado do inglês Goal Keeper.
REBOLO Grupo de times que lutam contra o rebaixamento.
SAMBURÁ A rede.
SUVELA Boa jogada.
TICO–TICO Estilo de jogo pouco eficiente.
TUBIGEIRA Tornozeleira.
URUBU Juiz ou seu auxiliar.

Quadro 2 – Exemplos de Expressões do Futebol não mais utilizadas.

Fonte: do autor. 
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De acordo com DaMatta (2018):

Hoje a gente chama de “selecionados”, em 1950 era “scratch”, era um 
anglicismo. Uma palavra de origem inglesa que foi escrita em português, 
como era na maioria as posições dos jogadores. Teve gente que foi contra. 
O Lima Barreto foi contra o futebol por causa das mudanças no idioma, a 
deturpação do idioma. Não tinha nome para goleiro, era Goalkeeper, era os 
“center forwards” par centroavante e atacantes. O drible ficou, mas a gente 
não fala mais em drible, a gente conseguiu nestes mais de 50 anos fazer 
um vocabulário brasileiro de futebol, que é bem diferente do português 
(DAMATTA, 2018).

De acordo com Feijó (1994), devido a ser produzida em condições de informalidade 
com a exigência de agilidade, a linguagem do futebol apresenta muitos desvios linguísticos, 
considerados transgressões à normatização da língua padrão. Ocorrem desvios de 
construções sintáticas, como “O time ganhou do adversário”, além da invenção de palavras 
totalmente novas, como “boleiro”. A maior parte desses desvios produz novos valores de 
informação. O autor cita exemplos de desvios na estrutura léxico-semântica, como “pelada”, 
“folha-seca”, “zona do agrião”, “ripa na chulipa”, e “telegrafar a jogada”, dentre outros. 

As alterações linguísticas sofridas pela Língua Portuguesa sob influência da Língua 
Inglesa devido ao futebol foram alvo das críticas de Lima Barreto. O autor era contra a 
elitização da linguagem que ocorreria com o uso de termos distantes da linguagem 
coloquial ao alcance dos brasileiros das classes menos privilegiadas. O autor defendia 
que o futebol era um esporte de elites e que isso já determinava a exclusão do brasileiro 
comum. Segundo o autor, o futebol representava um projeto político-ideológico que dizia 
respeito a uma elite que buscava diferenciar-se das demais classes sociais. Além disso, ao 
ser necessária a aquisição de um novo vocabulário para a prática do esporte agravava-se 
mais ainda a exclusão a que os pobres eram submetidos. Para o autor, “a grandeza de um 
país não se mede pelo desenvolvimento das artes, da ciência e das letras. O padrão do 
seu progresso é o grosseiro football e o xadrez de ociosos ricos ou profissionais” (Barreto, 
1918).

4.3 Diferenças Entre a Linguagem do Futebol do Brasil e de Portugal
A Língua Portuguesa praticada no Brasil distanciou-se bastante da falada em 

Portugal. Isso se deve a muitos fatores que determinam as alterações pelas quais passam 
os idiomas provenientes do contato entre falantes e a língua e as influências socioculturais 
que atuam sobre as situações comunicativas. No Quadro 3 há uma lista com os termos 
utilizados em Portugal e no Brasil.
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Quadro 3 – Diferenças entre o vocabulário utilizado no Futebol de Portugal e do Brasil.

Fonte: do autor.

Estes termos ou expressões foram colhidos de jornais, das seções especializadas 
em esportes, brasileiros e portugueses. É possível perceber com base nessa amostra que 
nos dois países os estrangeirismos utilizados devido ao futebol foram adaptados de modo 
variado. Um exemplo disso é o vocábulo penalty, por exemplo, cuja pronúncia é diferente 
no Brasil, como um proparoxítono (pênalti); de Portugal, em que é um paroxítono (penalti).

5 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS
O futebol no Brasil tem uma importância fenomenal. Devido a isso a linguagem 

empregada adquire status e seu domínio é condição fundamental para que se entenda o 
esporte, além de ser essencial para quem atua na área dos esportes. Sabe-se que desde 
a chegada do futebol ao país com os consequentes empréstimos linguísticos e lexicais, 
houve acomodações, alterações e adaptações que tornaram a linguagem utilizada no 
futebol mais próxima da realidade e das características do povo brasileiro.  

No entanto, as alterações e as adaptações linguísticas feitas durante a história 
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do futebol no Brasil agiram de forma a influenciar a própria estrutura da língua, pois 
acrescentaram novos significados a velhas expressões, além de mudarem os usos dados 
a muitas estruturas da língua. Essas alterações provocaram o distanciamento entre o 
repertório linguístico empregado pelo futebol na Língua Portuguesa de Portugal e do Brasil.

Devido às mudanças, muitas expressões caíram em desuso e um novo repertório 
surge a cada dia devido à velocidade com que as informações circulam e novos fatos 
ligados ao futebol chegam ao conhecimento de todos. No que diz respeito ao jornalismo, a 
linguagem constitui-se como um dos principais instrumentos de trabalho, sendo uma das 
responsáveis pelo sucesso ou pelo fracasso de uma transmissão de jogo ou de um programa 
sobre futebol. Dessa forma, o jornalismo esportivo é um dos grandes responsáveis por 
aproximar o esporte do público e por tornar possível e dinâmica a formação das estruturas 
da linguagem e as percepções sobre um repertório linguístico capaz de promover o 
entendimento e, principalmente, uma boa relação entre torcedores e clubes. 
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