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RESUMO 

O crescimento das praticas esportivas, especialmente o futebol, gerou o surgimento de um 
novo ramo juridico, a saber: O Direito Desportivo. Com essa nova area do Direito 
desenvolveram-se legislacoes que abarcaram as relafoes esportivas, dentre elas destaca-se a 
Lei 10.671/2003, o Estatuto de Defesa do Torcedor. Esse diploma legal protege a parte 
hipossuficiente da relacao entre torcedor, entidades organizadoras de evento esportivo e 
entidades de pratica desportiva. Essa lei equipara torcedor a consumidor e as entidades 
retromencionadas a fornecedores de servicos, na forma trazida pelo Codigo de Defesa do 
Consumidor. A pesquisa se propoe a analisar esses direitos trazidos pelo Estatuto, a 
responsabilizacao daqueles que o desrespeitam e a adequa?ao do Estadio Governador 
Antonio Mariz as disposi9oes legais. Para a consecu9ao do fim proposto, utilizar-se-a dos 
metodos historico e exegetico juridico, fundado na leitura da legisla9ao patria e de obras 
referentes ao tenia, como tambem os metodos classicos de investiga9ao da norma juridico-
cientifica (literal, sistematico e dedutivo). A pesquisa abordara os principais direitos dos 
torcedores, dando enfoque especial a seguran9a nos estadios de futebol, esbo9ando as 
penalidades aplicaveis administrativamente, a responsabilidade civil objetiva, bem como a 
responsabilidade penal dos que descumprem o Estatuto e causam danos a outrem. Diante de 
todo o exposto, constata-se que, apesar de todas as deficiencias do esporte naeional, da 
violencia nos estadios. da falta de recursos de quase todos os clubes brasileiros, do exodo de 
jovens jogadores para o exterior, da corrup9ao de alguns dirigentes, sejam dos clubes ou das 
federa95es, e das pessimas condi9oes dos estadios brasileiros, o primeiro passo para melhorar 
o cenario naeional do futebol ja foi dado e gradativamente, mesmo que de forma 
desordenada, a discrepancia e o paradoxo existentes entre a qualidade dos jogadores 
brasileiros e a qualidade da organiza9ao do futebol brasileiro come9am a ser equalizados e o 
abismo existente entre ambos a sumir. 

Palavras-Chave: Defesa do Torcedor. Futebol. Estadios. 



ZUSAMMENFASSUNG 

Die Zunahme von sportlichen Aktivitaten, vor allem beim FuBball, schuf einen neuen 
juristischen Zweig, namlich das Sportrecht. Mit diesem neuen Bereich im Recht 
entstanden neue Gesetzgebungen, die in sportlichem Bezug stehen, unter ihnen das 
Gesetz 10.671/2003, das Statut zum Schutz des Fans. Dieses Gesetz schutzt die 
Beziehungen zwischen dem Fan, den organisatorischen Kraften und den Spielern. Der 
Absatz sieht den Fan als Konsumenten an und die letzteren als Dienstleister, wie irn 
Konsumentenschutzgesetz festgehalten. Es wird versucht, die Rechte des Fans, die 
Verantwortung derer, die sie verletzen, festzulegen sowie die Anpassung des Stadiums 
Governador Antonio Mariz an die gesetzlichen Anordnungen zu analysieren. Um die 
vorgesehenen Ziele zu erreichen, werden Methoden angewendet, wie die historisch-
rechtliche, basierend auf den Vorlesungen heimischer Legislaturen und auf Arbeiten, 
die sich mit dem Thema befassen, oder die klassische Untersuchungsmethode nach 
juristisch-wissenschaftlichen Normen. Versucht wird, die Grundrechte der Fans zu 
erortem, mit genauem Augenmerk auf die Sicherheit der FuBballstadien. Es wird 
weiters versucht, die anwendbaren Strafen, die sachgemafie zivile Verantwortung sowie 
die strafrechtliche Verantwortung jener, die sie missachten und anderen Schaden 
zufugen, festzulegen. Durch das Vorangegangene kann festgestellt werden, dass der 
erste Schritt zur Verbesserung der nationalen FuBballszenerie bereits getan wurde, trotz 
aller Gewalt in den Stadien, dem Fehlen von Ressourcen in fast alien brasilianischen 
Clubs, dem Abwerben der jungen Spieler durch auslandische Clubs, der Korruption 
einiger Club- oder auch Verbandsprasidenten und auch den schlechten Zustanden in den 
brasilianischen Stadien. Auch wenn dieser erste Schritt in ungeordneter Form 
vorgenommen wurde, konnte bereits ein Riickgang der vorherrschenden 
Unstimmigkeiten und UnregelmaBigkeiten in der Qualitat der Spieler und der 
Organisatoren festgestellt werden und auch die vorhandene Kluft zwischen beiden wird 
kleiner. 

Schliisselworter: Schutz des Fans. FuBball. Stadien. 
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INTRODUCAO 

O futebol, ao longo dos anos, firmou-se como o esporte mais popular do 

planeta. Com a globalizacao, esse esporte propagou-se pelo mundo e tornou-se uma 

atividade extremamente lucrativa; com todo esse crescimento suas relapoes tornaram-se 

mais complexas, o que requereu normas eficientes para abarca-las. 

O Brasil, onde o futebol e conhecido popuiarmente como "paixao naeional", e 

simbolo mundial na formafao de grandes jogadores; porem, a organizacao dos 

campeonatos, as rendas obtidas pelos clubes e, principalmente, as condi9oes de estrutura 

fisica dos estadios, ainda estao aquem da fama internacional do pais e dos titulos 

conquistados pela sele9&o brasileira. 

Visando melhorar a qualidade dos estadios brasileiros e proporcionar maiores 

atrativos aos torcedores e, conseqiientemente, dar crescimento ao futebol brasileiro, foi 

promulgada em 15 de maio de 2003 a Lei 10.671/2003 (Estatuto de Defesa do 

Torcedor), importante diploma legal que entrou em vigor na data da sua publica9ao. 

Na pesquisa monografica se propoe a analise dos novos direitos elencados pelo 

Estatuto e a real situa9ao de um estadio para se adequar a lei, para tanto, utilizara a 

interpreta9ao para o conhecimento por fontes formais explicitadas de linguagem, pela 

simbologia e pelos postulados do dever ser. Assim, utilizar-se-a o metodo historico, 

com a fmalidade de se analisar o contexto historico do surgimento do Estatuto de 

Defesa do Torcedor, seus principals aspectos, bem como o surgimento e 

desenvolvimento do Estadio Governador Antonio Mariz, situado em Sousa-PB; sera 

utilizado tambem o metodo exegetico-juridico, fundado na leitura da legisla9&o patria e 

de doutrinas referentes ao tema. 

A estrutura da pesquisa e composta por tres capitulos, na qual o primeiro deles 

versara sobre o crescimento do esporte no mundo todo, mais especificamente o futebol 

no Brasil, o surgimento do direito desportivo, a promulga9§o do Estatuto do Torcedor e 

os principals direitos elencados, tratando esmiu9adamente da rela9ao entre torcedor e 

organizadores de eventos esportivos, da transparencia na organiza9ao das competi9oes, 

da venda de ingressos, do transporte e da higiene nos estadios de futebol e do direito do 

torcedor sobre o funcionamento da Justi9a Desportiva. 



O segundo capitulo tratara do direito constitutional a seguranca, com a analise 

do caput do artigo 5°, especificando a seguranca em eventos esportivos e analisando o 

Capitulo IV do Estatuto do Torcedor, que dispoe acerca do tema. Discorrera, ainda, da 

responsabilizacao no ambito civil e penal, ressaltando a discussao doutrinaria sobre a 

responsabilidade civil objetiva determinada pelo Estatuto, em caso de descumprimento 

das disposic5es legais e de danos a torcedores ou destes aos estadios; e discorrera sobre 

as penalidades administrativas impostas pela Lei 10.671/2003 em caso de nao 

observancia de algum dos seus dispositivos. 

O terceiro e ultimo capitulo focalizara a situacao especifica de um estadio 

brasileiro, no caso em epigrafe o Estadio Governador Antonio Mariz, situado na cidade 

de Sousa-PB e conhecido popuiarmente como "O Marizao", demonstrando por 

documentos oficiais, entrevistas e fotos," todos devidamente anexados a pesquisa, as 

adequacoes ao Estatuto de Defesa do Torcedor ja realizadas, as que ainda nao foram 

feitas e o porque de nao terem sido feitas, bem como apresentara a realidade do esporte 

em areas com poucos recursos financeiros para serem investidos em atividades 

esportivas. 

Por fim, os anexos irao ilustrar toda a tematica proposta, demonstrando o 

interior de um estadio, suas instalacoes, os bastidores da sua administracao, as 

dificuldades enfrentadas pelas pessoas que lutam pelo desenvolvimento do esporte e os 

motivos que explicam o fato de algumas leis, a exemplo da Lei 10.671/2003, nao 

poderem ser cumpridas integralmente, sendo, em alguns casos especificos, essa a 

melhor solugao. 



CAPITULO 1 DO DIREITO DESPORTIVO E OS DIREITOS DO TORCEDOR 

O desenvolvimento dos esportes, especialmente o futebol, fez surgir no seculo 

passado um novo ramo juridico no direito brasileiro, o direito desportivo, que tem a 

finalidade de abarcar as relacoes jurldicas ocorridas no meio esportivo, atraves de normas e 

procedimentos administrativos e judiciais. 

Dentre essas normas destaca-se a Lei 10.671 de 15 de maio de 2003 (Estatuto de 

Defesa do Torcedor), embasado nos preceitos do Codigo de Defesa do Consumidor e com o 

intuito de salvaguardar os interesses da parte hipossuficiente nas relacoes esportivas, ou seja, 

defender os direitos dos torcedores, atraves da normatizacao de varias garantias a serem 

observadas para o seu bem-estar e seguranca na participacao de eventos esportivos. 

Dessa forma, com o advento do novel diploma legal surgirarn varios direitos 

inerentes aos torcedores que foram equiparados, na forma da lei, aos consumidores do 

Codigo de Defesa do Consumidor, consequentemente, esses direitos geraram deveres por 

parte das entidades responsaveis pela organizacao de eventos esportivos (no caso do futebol, 

a CBF e as federaeoes locais) e das entidades de pratica desportiva (clubes de futebol) que, 

por disposicao legal, foram equiparadas aos fornecedores de servicos da Lei 8.078/90. 

1.1 Direito desportivo: Surgimento e conceito 

A origem da pratica de esportes e alvo de estudos ha muito tempo, alguns 

historiadores acreditam que tenham surgido muitos seculos antes de Cristo, na Grecia Antiga. 

Nessa epoca, os gregos, em homenagem a Zeus, criaram as Olimpiadas, que sumiram com o 

passar do tempo e ressurgiram no seculo XIX, com a criaeao dos Jogos Olimpicos. 

Contudo, outros povos, em diferentes epoeas, criaram esportes e tiveram sua parcela 

de contribuicao historica as praticas esportivas que, hodiernamente, movimentam uma das 

industrias mais lucrativas da humanidade - a industria de material esportivo. Um grande 

exemplo disso e, talvez, o maior de todos os exemplos e o futebol, um esporte praticado e 
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adorado por bilhoes de pessoas ao redor do mundo e que gera um montante incalculavel de 

dinheiro para clubes, jogadores, associa?oes, fabricas de material esportivo e empresarios. 

Entretanto, a essa atual conjuntura, a pratica de esportes passou por uma evolucao e 

necessitou da criacao de regras, tanto para reger as realizacoes esportivas em si, quanto para 

dar sustentacao as suas relacoes com a Economia, com o Direito, entre outros. Dessa forma, 

foram criados regulamentos e leis ao longo dos anos, que culminaram com o surgimento de 

um novo ramo juridico, o Direito Desportivo. Atualmente, esse e um importante ramo do 

direito, mas que ainda nao tern sido difundido da forma que deveria, tampouco costuma 

constar na grade curricular das universidades brasileiras. 

O direito desportivo surgiu dessa necessidade de regulamentacao legal das praticas 

esportivas e da evolucao da organizacao de eventos esportivos; e tem como finalidade reger 

as praticas esportivas atraves de normas eficazes e dinamicas, que possam abarcar as 

constantes evolucoes de cada esporte, bem como das relacoes economicas que elas geram. 

Em alguns esportes estao se tornando cada vez maiores e, conseqiientemente, complexas. 

Exemplos claros do crescimento dessas relacoes economicas podem ser percebidos 

no crescimento dos valores de venda de jogadores brasileiros para o exterior. Em 1995, o 

Cruzeiro vendeu a maior jovem promessa brasileira da epoca, o atacante Ronaldo Nazario 

(com 17 anos de idade), por 6 milhoes de dolares ao PSV da Holanda, a maior negociacao 

feita por um clube naeional ate entao. 

Dois anos antes da venda de Ronaldo para a Holanda, a venda de jogadores 

brasileiros para o exterior gerou a entrada de apenas 9 milhoes e 300 mil dolares; no ano 

seguinte as cifras subiram para 14 milhoes e duzentos mil dolares, chegando a 14 milhoes e 

500 mil em 1995, boa parte desse valor devido a venda do atacante cruzeirense1. 

Nos dez anos seguintes esses valores aumentaram consideravelmente, porern com 

varias oscilacoes; essas ocorrem em virtude de quais jogadores foram negociados e do 

comportamento do mercado europeu de cada ano, alem da movimentacao de caixa dos 

grandes clubes. 

Vejamos os valores: 1996 - US$ 38,1 milhoes; 1997 - US$ 109,8 milhoes; 1998 -

US$ 81,8 (sendo US$ 32 milhoes referentes unicamente a venda do atacante Denilson ao 

Betis da Espanha, ate hoje a transacao mais cara do futebol naeional); 1999 - US$ 93,6 

milhSes; 2000 - 129,8 milhoes; 2001 -US$ 126,9 milhoes; 2002 - US$ 66,6 milhoes; 2003 

- US$ 72,8 milhoes; 2004 - US$ 102,1 milhoes; 2005 - US$ 129,2 milhoes; 2005 -

1 Disponivel em: http://veja.abril.com.br/18119S7p_082.html 

http://veja.abril.com.br/181
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US$159,2 milhoes (ano em que Robinho foi vendido pelo Santos ao Real Madri da Espanha 

por US$ 30 milhoes); 2006 - US$ 131 milhoes2. 

Por ultimo, pode-se citar que em 2007 o Sao Paulo vendeu o zagueiro Breno 

(jogadores de defesa sao menos valorizados que jogadores de ataque), a epoca com 18 anos 

de idade, por 18 milhoes de dolares ao Bayer de Munique da Alemanha3. Esses dados 

comprovam que o futebol movimenta mais dinheiro a cada ano, o que requer normas mais 

eficazes para reger suas relacoes, sejam economicas ou meramente esportivas. Percebe-se, ao 

se analisar as normas criadas no pais, que com o passar dos anos e o crescimento do futebol 

brasileiro as leis tomaram-se cada vez mais especificas quanto a cada materia a ser regulada 

no ambito esportivo. 

1.1.1 Dispositivos legais 

No Brasil, muitos esportes ainda sao amadores, o que requer menos demanda na sua 

regulamentacao. Entretanto, outros esportes, como o futebol, acompanham o crescimento 

mundial e tornam-se cada vez mais desenvolvidos, gerando a necessidade da criacao de 

normas modernas que possam se compatibilizar com a realidade mundial. 

Por isso mesmo que ao longo do seculo passado surgiram, gradativamente, normas 

que regessem o desporto naeional, evoluindo ate o atual Estatuto do Torcedor, importante 

diploma legal promulgado em 15 de maio de 2003 e criado em defesa do espectador de 

eventos esportivos. 

O primeiro desses diplomas legais a ser analisado surgiu em uma importante epoca 

da politica naeional. Na vigencia do periodo do Estado Novo, no ano de 1941, ocorreu uma 

das pioneiras iniciativas governamentais, conforme relata Marcilio Krieger (2004)4; 

E interessante observar que, a exeraplo da legislacao trabalhista, foi em pleno 
Estado Novo que surgiram os primeiros dispositivos legais referentes ao desporto: 
Decreto-lei n° 526/38, que criou o Conselho Naeional de Cultura, ao qual estava 
subordinada a educacao fisica, que englobava a ginastica e a pratica desportiva. No 
ano seguinte, pelo Decreto-lei n° 1.056, era instituida a Comissao Naeional de 
Desportos. Em 1941, o Decreto-lei n° 3.199 instituiu o Conselho Naeional de 

2 Disponivel em: http://gl.globo.com/Noticias/Economia_Negocios/0„MUL7651 l-9356,00.html 
3 Disponivel em: http://www.estadao.com.br/esportes/not_esp9417l,0.htm 
4 Disponivel em: http://www.direitodesportivo.com.br/artigosl.php?codigo=29 

http://gl.globo.com/Noticias/Economia_Negocios/0%e2%80%9eMUL7651
http://www.estadao.com.br/esportes/not_esp941
http://www.direitodesportivo.com.br/artigosl
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Desportos, de ambito naeional, e os Conselhos Regionais de Desportos, de 
abrangencia estadual. 

E oportuno atentar para o fato de que a concepcao do CND encerrava a propria 

ideologia estadonovista: o mesmo orgao exercia, simultaneamente, as funcdes legislativas, 

executivas e judicantes, ideologia que, de certa forma, viria a se repetir meio seculo depois 

com as edicoes de Medidas Provisorias sobre as mais variadas questoes, atraves das quais o 

Executivo assumia o papel do Legislativo. 

Durante a sua existencia, entre abril de 1941 e julho de 1993, o CND produziu mais 

de quatro centenas de deliberacoes e resolueoes estabelecendo, instituindo e determinando 

normas sobre futebol feminino de salao, natacao, squash, limites de idade para a participacao 

infanto-juvenil em competicoes de golfe, infracoes e penalidades no para-quedismo, voo 

livre, boliche, pilotos de competicoes automobilisticas, estagio de atleta amador, natacao, 

pratica de desportos pelas mulheres, e desde logo, o futebol criando normas sobre intervalos 

minimos entre partidas, publicidade nas camisas dos jogadores, valor do passe, 

obrigatoriedade de recesso, fixando o numero maximo de jogadores estrangeiros por equipe. 

Posteriormente, tem-se outras legislacoes reguladoras, tais como a Lei do Passe 

(1976), alem da Lei Pele (1998), ambas criadas com a missao de atualizar as relacoes entre 

atletas e as agremiacoes, sempre motivadas por constantes alteraeoes, Entretanto, a grande 

evolucao do direito desportivo se deu com a criacao de um dispositivo constitutional que o 

citasse; assim sendo, a Carta Magna de 1988 trouxe em seu arcabouco uma importante 

inovacao a esse ramo juridico, como bem obtempera Krieger (2004): 

Foi em 1988, contudo, que o desporto brasileiro alcancou um patamar 
constitucional. No artigo 217 da Constituicao Federal esta insculpido que o 
desporto e um direito de cada um, cabendo ao Estado o fomento da pratica 
desportiva, seja ela fundada em normas e regras (pratica formal) ou nao. 

Nesse ponto, faz-se importante a citacao integral do artigo, in verbis: 

Art. 217. E dever do Estado fomentar praticas desportivas formais e nao-formais, 
como direito de cada um, observados: 
I - a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associafoes, quanto a sua 
organizacao e funcionamento; 
I I - a destinacao de recursos publicos para a promocao prioritaria do desporto 
educacional e, em casos especificos, para a do desporto de alto rendimento; 
I I I - o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o nao- profissional; 
IV - a protefao e o incentivo as manifestafoes desportivas de criacao naeional. 



17 

§ 1° - O Poder Judiciario so admitira acoes relativas a disciplina e as competieOes 
desportivas apos esgotarem-se as instancias da justi9a desportiva, regulada em lei. 
§ 2° - A justica desportiva tera o prazo maximo de sessenta dias, contados da 
instauracao do processo, para proferir decisao final. 
§ 3° - O Poder Publico incentivara o lazer, como forma de promocao social. 

Os referenciais dessa relacao cidadao/Estado sao difundidos ao longo de quatro 

incisos, a saber; as entidades desportivas dispoem de autonomia para se organizar e 

funcionar; os recnrsos publicos devem ser canalizados prioritariamente para o desporto 

educational e, em casos especificos, para o desporto de alto rendimento; deve haver 

tratamento diferenciado entre desporto profissional e nao-profissional; protecao e incentivo 

as manifestacoes desportivas de criacao national. 

O mesmo dispositivo dispoe de tres paragrafos, o primeiro dos quais institui a 

Justica Desportiva e, concomitantemente, a estabelece como requisito de admissibilidade 

para recursos ao Poder Judiciario, desde que seja materia a versar sobre questoes 

relacionadas a disciplina ou as competic5es desportivas. O paragrafo seguinte determina que 

a Justica Desportiva possui o prazo peremptorio de sessenta dias, contados da citacao das 

partes para proferir decisao final. O ultimo paragrafo, por sua vez, estabelece a correlacao 

entre lazer e promocao social. 

Conquanto, ha que se referir ao supracitado Estatuto do Torcedor, criado para 

regulamentar as relacoes do desporto profissional e unicamente deste. Alguns autores, como 

Rodrigues (2003, pags. 14 e 15), defendem a ideia de ser desnecessaria a criacao deste 

diploma legal, tendo em vista que o Codigo de Defesa do Consumidor abarca a defesa do 

torcedor. Ademais, a Lei Pele, por determinacao do art. 42, § 3°, equipara torcedor a 

consumidor ao aflrmar que o "espectador pagante, por qualquer meio, de espetaculo ou 

qualquer meio desportivo equipara-se, para os efeitos legais, ao consumidor, nos termos do 

art. 2° da Lei 8.078/90". Por outro lado o CDC nao faz restrifao unicamente ao desporto 

profissional, como faz o Estatuto do Torcedor. 
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1.1.2 Organizacao Judiciaria da Justica Desportiva 

Conforme ressaltado anteriorraente, a Constituicao Federal de 1988 embasou a 

regulamentacao do Direito Desportivo no Brasil. Atraves do art. 217 criou-se as instancias da 

Justica Desportiva, determinando que somente apos esgotadas estas e que se podera ajuizar 

acoes na Justica Comum. 

Esse e, inclusive, o entendimento do Supremo Tribunal Federal ja esbocado em 

alguns julgados. Para que nao restem duvidas, cite-se as palavras da Min. Carmen Lucia em 

julgamento ocorrido em abril do corrente ano: 

(...) A despeito de nao compor a Administracao Piiblica, a Justica Desportiva teria a 
peculiar condicao de ser constitucionalmente prevista, desempenhando funcao 
quase-estatal. Acrescentou-se que, nos termos do art. 217, §§ 1° e 2°, da CF, o 
Poder Judiciario poderia conhecer, ainda que subsidiaria e sucessivamente ao 
exercicio das funcoes da Justica Desportiva, de controversias postas a decisao 
desta. Assim, se ao juiz fosse permitido integrar orgao da Justica Desportiva, ficaria 
ele impedido de desempenhar o seu mister constitucional se sobreviesse ao orgao 
judicial por ele integrado causa que ja fora de seu previo exame naquela (...). (MS 
25.938. Rel. Min. Carmen Lucia, julgamento em 24-4-08, Informativo 503). 

As palavras da Ministra defmem perfeitamente o papel da Justica Desportiva no 

pais. Apesar de nao ser orgao integrante do Poder Judiciario, era imprescindivel a sua 

disposicao constitucional para prestar-lhe maior celeridade e transparencia, bem como 

fundamental- o seu funcionamento e impedir, assim, incongruencias nas suas disposicoes e 

incompatibilidades dos seus integrantes ao exercerem suas funcoes. 

Em seguida, com o advento da Lei 9.615/98 (Lei Pele) houve uma maior 

estruturacao da organizacao judiciaria desportiva, conforme disposicao do art. 52 da referida 

lei, in verbis: 

Art. 52. Os orgSos integrantes da Justica Desportiva sao autonomos e 
independentes das entidades de administracao do desporto de cada sistema, 
compondo-se do Superior Tribunal de Justica Desportiva, funcionando junto as 
entidades nacionais de administracao do desporto; dos Tribunals de Justica 
Desportiva, funcionando junto as entidades regionais da administracao do desporto, 
e das Comissoes Disciplinares, com competencia para processar e julgar as 
questoes previstas nos Codigos de Justica Desportiva, sempre assegurados a ampla 
defesa e o contraditorio. 
§ l f i Sem prejuizo do disposto neste artigo, as decisoes finais dos Tribunals de 

Justica Desportiva s&o impugnaveis nos termos gerais do direito, respeitados os 
pressupostos processuais estabelecidos nos §§ 1° e 2° do art. 217 da Constituicao 
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Federal. 
§ 2 f l O recurso ao Poder Judiciario nio prejudicara os efeitos desportivos 

validamente produzidos em consequencia da decisao proferida pelos Tribunals de 
Justica Desportiva. 

O Superior Tribunal de Justica Desportiva e os Tribunals de Justica Desportiva sao 

compostos por nove membros, da seguinte forma: dois indicados pela entidade de 

administracao do desporto e outros dois indicados pelas entidades de pratica desportiva que 

participem de competicoes oficiais da divisao principal; dois advogados com notorio saber 

juridico desportivo, indicados pela OAB; dois representantes dos atletas, por estes indicados; 

e um representante dos arbitros, indicado por estes. 

A duracao maxima do mandato sera de quatro anos, com direito a uma reconducao, 

nao necessitando ser bachareis em Direito, desde que possuam notorio saber juridico e 

conduta ilibada; segundo Rodrigues (2007, p. 33) "[...] sendo suas funcoes consideradas de 

relevante interesse publico, podendo, se for servidor publico, ter abonadas suas faltas". 

Apos o encerramento das instancias desportivas cabera, ainda, ao interessado 

impugnar decisao atraves do Poder Judiciario. Todavia, o recurso ao Poder Judiciario nao 

prejudicara os efeitos desportivos validamente produzidos em conseqilencia da decisao 

proferida pelos Tribunais de Justica Desportiva, que terao o prazo maximo de sessenta dias, 

contados da instauracao do processo, para proferir a decisao final. Caso finde o prazo sem 

que haja sido proferida decisao final, torna-se possivel o ajuizamento de acao na Justica 

Comum, ressalvada a justa causa para o atraso da solucao na Justica Desportiva. 

Com relacao a hierarquia das decisoes e recursos dos orgaos desportivos 

mencionados, tem-se que, das decisoes da Comissao Disciplinar cabera recurso, com efeito 

suspensivo, quando a penalidade exceder duas partidas consecutivas ou quinze dias, ao 

Tribunal de Justica Desportiva e deste ao Superior Tribunal de Justica Desportiva. Desta 

feita, e valido trazer a colacao as licoes de Rodrigues (2007, p. 54), que bem assevera: 

Assim, se o jogador de futebol tiver sido julgado e a ele tiver sido aplicada a pena 
de nao poder participar de mais de duas partidas consecutivas ou nao puder jogar 
por mais de quinze dias, caso recorra, enquanto o Tribunal de Justica Desportiva 
nao julgar o recurso, o jogador de futebol podera jogar normalmente nas partidas 
posteriores. 

Por outro lado, se for aplicada pena diferente das acima relatadas, como por 

exemplo a pena de multa, o efeito do recurso sera apenas devolutivo. Sendo assim, enquanto 

nao for julgado o recurso, a pena devera ser cumprida de imediato. Poreni, e oportuno 
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destacar que e da competencia da Justica do Trabalho processar e julgar causas que envolvam 

contratos de trabalho de jogadores profissionais, conforme decidiu o Superior Tribunal de 

Justica no Conflito de Competencia n° 24.854/PA, relator Ministro Aldir Passarinho Junior: 

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO POS1TIVO. ATLETA PROFISSIONAL DE 
FUTEBOL. ACAO CAUTELAR P REP AR ATORIA DE RECLAMACAO 
TRABALH1STA. RESCISAO INDIRETA. LIMINAR, CONTRATO COM 
OUTRA AGREMIACAO. ACAO CAUTELAR MOVIDA NA JUSTIQA 
COMUM. PASSE. DIREITO PATRIMONIAL. LEIS N . 6.453/76, ART. 13, E 
9.615/98, ARTS. 28, § 2°, 29, 31, 93 E 96. MEDIDA PROVISORIA N . 
2.141/2001. NATUREZA DO PEDIDO. VERBAS TRABALHISTAS. MORA. 
COMPETENCIA DA JUSTICA TRABALFIISTA. 
I . A rescisao indireta do contrato de trabalho, motivada pela inadimplencia de 
verbas salariais, com deferimento de liminar para permitir celebraeao de contrato 
com outro clube de futebol, contraposta por identica medida, perante a Justica 
estadual, para garantir o pagamento da indenizacao pelo valor do passe, como bem 
patrimonial, hoje prejudicada pelo transcurso do intersticio para eficacia do direito 
pleiteado, insere a controversia na competencia da Justica do Trabalho. 
I I . Conflito conhecido, para declarar competente a 5a Vara do Trabalho de Belem, 
PA, prejudicado o agravo regimental. 

Cite-se tambem alguns julgados do Tribunal Superior do Trabalho: 

RECURSO DE REV1STA. DIREITO DE ARENA. IMPOSSIBILIDADE DE 
APLICACAO DAS REGRAS DESTINADAS AO DIREITO DE IMAGEM. 
NATUREZA SALARIAL. ARTIGO 42 DA LEI N° 9.615/98. Segundo o e. TRT 
da 9 a Regiao, as partes celebraram um Contrato de Cessao de Uso de lmagem, Voz, 
Nome e Apelido Desportivo, de natureza civil , que seria relativo ao chamado 
direito de imagem , que ainda segundo aquele c. Tribunal, seria o mesmo que 
direito de arena . Primeiramente, faz-se mister diferenciar-se o direito de imagem 
do direito de arena, nos termos da Sumula n° 457 do excelso STF: o primeiro 
decorre da relacao de emprego do atleta profissional, ao passo que o segundo diz 
respeito a um dos elementos essenciais da personalidade. 
(RR - 12720/2004-013-09-00, Relator - GMHSP, DJ - 12/09/2008). 

RECURSO ORDINARIO EM AQAO RESCISORIA. ATLETA PROFISSIONAL 
DE FUTEBOL. RESCISAO CONTRATUAL OPERADA PELA APLICACAO 
DO CAPUT DO ART. 31 DA LEI PELE (LEI N° 9.615/98) ATRASO SALARIAL 
POR PERiODO IGUAL OU SUPERIOR A TRES MESES. POSS1B1L1DADE DE 
CON DEN AC AO DA ENTIDADE DE PRATICA DESPORTIVA 
EMPREGADORA AO PAGAMENTO DA CLAUSULA PENAL PREVISTA NO 
CAPUT DO ART. 28 DA LEI CUMULADA COM A MULTA RESCISORIA 
ESTABELEC1DA NO § 3° DO ART. 31, DEVIDA NA FORMA DO ART. 479 
DA CLT. 1. VIOLACAO DO ART. 31, § 3°, DA LEI N° 9.615/98 NAO-
CONFIGURACAO. MATERIA DE INTERPRETACAO CONTROVERT1DA 
NOS TRIBUNAIS. INCIDENCIA DA COMPREENSAO DAS SUMULAS 
83/TST E 343/STF. O julgado rescindendo, entre teses pertinentes, a uma elegeu, 
dando-lhe aplicacSo. A razoavel interpretacao do tema, diante dos fatos descritos na 
decisao rescindenda, impede a caracterizacao de ofensa literal ao art. 31, § 3°, da 
Lei n° 9.615/98. Por outra face, nao precede pedido fonnulado na acao rescisoria 
por violacao literal de lei se a decisao rescindenda estiver baseada em texto legal 
infraconstitucional de interpretacao controvertida nos Tribunals (Sumula 83, I , 
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TST). No mesmo sentido do item I , a compreensao da Sumula 343 do (ROAR -
2308/2003-000-06-00, Relator - GMALB, DJ - 06/06/2008) 

I . RECURSO DE REVISTA DO RECLAMADO ATLETA PROFISSIONAL LEI 
N° 9.615/98 CONTRATO DE TRABALHO PRORROGADO 
SUCESSIVAMENTE PRE S CR1CAO - FGTS A Lei Pele (Lei n° 9.615/98), 
inspirada pela decisao do caso Bosnian, foi promulgada com o objetivo de 
assegurar a plena liberdade profissional ao atleta, rompendo com a normatizacao 
anterior. O art. 30 da Lei Pele estabelece que o contrato de trabalho do atleta 
profissional tera prazo detenninado, com vigencia nunca inferior a tres meses nem 
superior a cinco anos, e em seu paragrafo unico afasta expressamente a regra do art. 
445 da CLT, segundo a qual o contrato de trabalho por prazo detenninado nao 
podera ser estipulado por mais de dois anos. Ao estipular que o contrato de trabalho 
do atleta profissional seja por prazo detenninado, o novo diploma legal rompe com 
a logica anterior (regime do passe), pois a determinacao do prazo constitui uma 
garantia para o atleta de que seu vinculo com o empregador nao sera eterno. I I . 
RECURSO DE REVISTA DO RECLAMA N TE ATLETA PROFISSIONAL 
DIREITO DE IMAGEM - CONTRATO Os arestos colacionados sSo inespecificos. 
Incidencia da Sumula n° 296/TST. VINCULO ESPORTIVO - 15% - SUMULA N° 
126 DO TST A decisao do Tribunal a quo, absolvendo o Reclamado do pagamento 
de 15% pela cedencia do atleta a outro clube deu-se de modo bastante sucinto. 
Entendimento diverso, com base nos dispositivos indicados pelo Recorrente, 
demandaria o reexame das circunstancias fatico-probatorias, em relacao as datas e a 
causa do te>mino do contrato, atraindo o obice da Sumula n° 126/TST. 
UNIC1DADE CONTRATUAL ATLETA PR O FISSIONAL LEI N° 9.615/98 CO 
N TRATO DE TRABALHO PRORROGADO SUCE S SIVAMENTE M o ha 
como identificar na decisao que reformou a sentenca, que reconhecera haver um 
contrato unico, por prazo indeterminado, em decorrencia das sucessivas renovac5es 
de contratos por prazo determinado, violacao literal aos preceitos de lei federal 
invocados, na forma exigida pelo artigo 896, c, da CLT. Recurso de Revista nao 
conhecido. 
(RR - 35/2002-012-04-00, Relator - GMMCP, DJ - 16/05/2008). 

Como se percebe da leitura dos julgados colacionados, esgotadas as vias 

admimstrativas da Justica Desportiva, os interessados poderao ajuizar uma acao judicial na 

justica comum para resolver o litlgio esportivo. Contudo, sendo a lide de carater trabalhista, 

mesmo que entre clube e jogador, por exemplo, a competencia e da justica do trabalho. 

Percebe-se tambem que, mesmo nao sendo corriqueiras acoes dessa natureza e 

apesar do pouco desenvolvimento do direito desportivo naeional, os magistrados brasileiros 

apresentam dominio da materia, tanto no anibito naeional quanto internacional, o que e 

fundamental para a defesa nao somente dos atletas, mas, principalniente, dos varios direitos 

garantidos aos torcedores pela Lei 10.671/2003. 
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1.2 Dos Direitos do Torcedor 

Em virtude da protecao aos direitos dos torcedores participes de eventos esportivos 

estabelecida pelo Codigo de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Torcedor aos direitos dos 

torcedores, visualiza-se o surgimento de uma nova conjuntura do Direito Desportivo, 

embasada na organizacao e transparencia das entidades organizadoras de eventos esportivos 

e das entidades de pratica esportiva. 

Percebe-se tambem uma maior participacao do Poder Publico, tanto na organizacao 

quanto na fiscalizacao do desporto naeional. Alem disso, hodiernamente, com um numero 

maior de leis sobre o tema, preza-se mais pela celeridade e publicidade na organizacao de 

eventos esportivos, assim como nos atos da Justica Desportiva; todavia, o pais ainda 

necessita evoluir bastante antes de alcancar um nivel satisfatorio de qualidade. 

1.2.1 Relacao entre torcedor, campeonato e organizacao desportiva 

Como se trata de uma relacao de consumo aquela existente entre o torcedor e o 

clubes e os organizadores da partida de futebol, ja se tern o Codigo de Defesa do Consumidor 

para defender os interesses do torcedor em sua relacao juridica com os fornecedores do 

evento esportivo. 

Ademais, conforme relatado anteriormente, a Lei Pele equiparou torcedor a 

consumidor; sendo assim, alguns autores dizem que o estatuto e desnecessario, pois o CDC 

abarcaria as relacoes desportivas. Apesar disso, esse diploma legal trouxe o conceito de 

torcedor, bem como um dispositivo no qual faz a equiparaeao entre fornecedores de servicos 

e as entidades de pratica desportiva e as entidades que organizam as competicSes, senao veja-

se: 

Art. 22. Torcedor e toda pessoa que aprecie, apoie ou se associe a qualquer entidade 
de pratica desportiva do Pais e acorapanhe a pratica de determinada modalidade 
esportiva. 
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Paragrafo unico. Salvo prova em contrario, presumem-se a apreciacao, o apoio ou o 
acompanhamento de que trata o caput deste artigo. 

Art. 3 s . Para todos os efeitos legais, equiparam-se a fornecedor, nos termos da Lei 
n.°.8078, de 11 de setembro de 1990, a entidade responsavel pela organizacao da 
competicao, bem como a entidade de pratica desportiva detentora do mando de 
jogo. 

Vieira (2003; p. 12), discorrendo sobre o conceito de torcedor, observa que 

"apreciar e admirar, ter em consideracao. Apoiar e favorecer ou patrocinar, e associar-se e 

colocar-se na condicao de socio. Quern se associa resolve compartilhar os lucros e as 

perdas". 

Dessa forma, conforme disposicao do paragrafo unico do art. 2° do Estatuto, o 

acompanhamento das atividades da entidade desportiva, por parte do torcedor, e presumido, 

ressalvadas as situacoes em que o apoio for de patrocmio. Neste caso, havera um contrato, 

que consiste em uma prova documental. Com relacao a esse artigo a lei foi bastante flexivel, 

tendo em vista que aceita como presuncao as varias formas de demonstracao de afeto do 

torcedor para com o seu clube, como por exemplo, usar camisa, adesivo, chaveiro ou 

qualquer outro apetrecho que caracterize o clube, bem como o testemunho de amigos desse 

torcedor. 

Por sua vez, o artigo 3°, ao tratar das entidades que organizam eventos esportivos e 

das entidades de pratica desportiva, remete a outro diploma legal, qual seja o Codigo de 

Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90. Desse modo, o Estatuto do Torcedor coloca a entidade 

que promove a competicao esportiva no mesmo patamar que a fomecedora de servicos, 

trazida pelo CDC. Ademais, qualquer espetaculo publico e fornecido ao mercado de consumo 

que aprecia tal atividade, no caso em comento, o torcedor que se associa, apoia ou aprecia o 

seu clube do coracao. 

O legislador foi muito consciente nessa questao, vez que o futebol rende muito 

dinheiro; porem a maior parte desse dinheiro e percebida por um pequeno grupo de pessoas, 

por exemplo, empresarios, agentes, donos ou socios majoritarios dos clubes, e a maior 

parcel a desse montante sai do bolso dos torcedores, por isso mesmo devem existir leis que os 

protejam, enquanto consumidores de um servico altamente lucrativo. 

Assim sendo, o futebol profissional e considerado uma atividade economica e deve 

seguir os principios elencados na Lei Pele, que sao: transparencia financeira e administrativa; 

moralidade na gestao desportiva; responsabilidade social de seus dirigentes; tratamento 
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diferenciado em relacao ao desporto nao-profissional; e participacao na organizacao 

desportiva do pais. 

Alias, se nos seus primordios o futebol servia unicamente para a pratica de uma 

atividade fisica e o estreitamento dos lacos de amizade entre pessoas; hoje, ao contrario, e 

considerado primordialmente como um negocio, principalmente para os empresarios do 

ramo, ou como uma carreira, caso da maioria dos jovens do pais. Percebe-se, assim, que o 

fator de crescimento desse esporte e o lucro para esses empresarios; a fama e o dinheiro para 

os atletas. 

As entidades desportivas, por determinacao da Lei 9.615/98 (Lei Pele) devem se 

constituir regularmente em sociedade empresaria, observando os tipos previstos nos artigos 

1.039 a 1.092 do Codigo Civil: sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita 

simples, sociedade limitada, sociedade simples ou sociedade anonima. Caso nao obedecam a 

essa determinacao legal, ficarao sujeitas ao regime da "sociedade em comum"; neste caso, 

todos os socios responderao solidaria e ilimitadamente pelas obrigacoes sociais. 

A sociedade em comum e uma sociedade de fato, irregular, vez que seu ato 

constitutive nao foi inscrito no registro publico. Como a falta de registro comina na 

inexistencia de personalidade, esta sociedade nao e sujeito de direitos nem tampouco tern 

deveres para com terceiros, e seu patrimonio e denominado especial e nao se distingue do de 

seus membros, que sao proprietaries em comum dos bens da sociedade, tendo 

responsabilidade ilimitada. E o socio que contratar em nome da sociedade, ilea excluido do 

beneficio de ordem, que seria a subsidiariedade da sua responsabilidade, podendo os credores 

executar diretamente o seu patrimonio. 

A Lei 10.671/2003, Estatuto de Defesa do Torcedor, visando dar mais transparencia 

e publicidade a organizacao de campeonatos esportivos e, principalmente, as rendas deles 

advindas, trouxe em seu texto legal dois Capitulos inteiros sobre o tenia (Capitulo II - Da 

Transparencia na Organizacao; Capitulo III - Do Regulamento da Competicao). Atraves 

desses capitulos a Lei determina, por exemplo, a criacao de ligas para disputas esportivas, 

organizacao de calendario, com previa divulgacao de horario, locais das disputas e, 

precipuamente, a divulgacao efetiva da renda angariada em cada partida. Sobre esse ponto, 

Vieira (2003, p. 17) discorre: 

Entenda desse modo: voce tern direito a saber quanto dinheiro esta envolvido no 
espetaculo desportivo, nos campeonatos de futebol. Alias, ninguem deve ser 
ingenuo. O governo tambem quer saber quanto dinheiro esta envolvido, ate mesmo 
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para proteger a sociedade dos criminosos que se utilizam do desporto para a 
lavagem de dinheiro e outras modalidades de corrupcao. 

Com o Estatuto do Torcedor, os fas de futebol passaram a ter o direito de fiscalizar 

como esta sendo feita a aplicacao dos recursos advindos das praticas esportivas, para isso, 

devem acompanhar quanto os clubes arrecadam por jogp, quanto recebem e gastam na 

compra e venda de jogadores etc. 

Destaque-se, ainda, que a criacao do cargo de Ouvidor da Competicao (art.6°, Lei 

10.671/2003) e previamente designada pela entidade de organizacao da competicao, e tem a 

funcao de recolher as sugestoes, propostas e reclamacoes dos torcedores, examina-las e 

propor a respectiva entidade, medidas necessarias ao aperfeicoamento da competicao e ao 

beneficio do torcedor. 

1.2.2 Principals direitos dos torcedores 

O Estatuto do Torcedor acrescentou novos e mais amplos direitos a protecao do 

torcedor. Entre os mais importantes tem-se: Criacao da relacao torcedor x fomecedor; 

transparencia na organizacao de competicoes (regulamento, arbitragem, relacao com 

torcedores); responsabilidade objetiva de entidades de pratica e de seus dirigentes sobre a 

seguranca (transporte, ingressos, higiene, alimentacao) dos eventos esportivos; direitos do 

torcedor sobre o funcionamento da justica Desportiva; penalidades. 

1.2.2.1 Relacao torcedor/consumidor e entidades/fomecedoras 

As relacoes de consumo tem por objeto produto ou servico e consistem em uma 

relacao juridica pessoal travada entre o consumidor e o fornecedor de um desses objetos. 

Dentre as defmicoes de fornecedor trazidas pelo artigo 3° do Codigo de Defesa do 

Consumidor, destaca-se que fomecedor e toda pessoa fisica ou juridica, publica ou privada, 
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naeional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades 

de comercializaeao de produtos ou prestacao de servicos. 

Por sua vez, define servico, no paragrafo unico, como qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneracao, salvo as decorrentes das relacoes de carater 

trabalhista. Para todos os efeitos legais e com base no artigo 3° do Estatuto de Defesa do 

Torcedor, equiparam-se a fornecedor, nos termos do Codigo de Defesa do Consumidor, a 

entidade de pratica desportiva detentora do mando de jogo. 

Desse modo, o artigo 41 do Estatuto determina que os orgaos de protecao ao 

consumidor sao competentes para a defesa dos direitos do torcedor, eis os orgaos: Procon, 

Delegacia do Consumidor (Decon) e Ministerio Publico. Inicialmente, salienta-se a criacao 

de um novo conceito de sujeito destinatario da norma, isto e, o torcedor. Dessa forma, serao 

aplicaveis, no que couberem, as disposicoes consumeristas; conquanto, e evidente que a 

tipificacao da figura do torcedor alcanca um universo de pessoas diverso daquele 

estabelecido pela Lei 8.078/90. 

Poderao ocorrer situacoes ;m que a relacao juridica esteja submetida tanto ao CDC 

quanto a Lei 10.671/2003, embora nao necessariamente aquele que aprecie, apoie ou 

acompanhe a pratica de determinada modalidade esportiva esteja simultaneamente 

adquirindo ou utilizando um produto ou servico, como destinatario final. 

Assim sendo, presente a figura do consumidor, da forma como e definida pelos arts. 

2° e seu paragrafo, 17 e 29 todos do CDC, aplicar-se-a a Lei 8.078/90 que, por sua vez, nao 

excluem outros direitos que, nessa eondicao, sejam estabelecidos ou reforcados pela 

legislacao interna ordinaria, por exemplo a Lei Pele. 

1.2.2.2 Transparencia na Organizacao das competicoes 

Tendo em vista a relacao acima explicitada, passa-se a analise especifica dos 

principals direitos dos torcedores. Constitui direito do torcedor a ampla divulgacao de todos 

os dados referentes a organizacao de competicoes esportivas, por isso mesmo as entidades 

organizadoras devem agir com total transparencia. 
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Para tanto, faz-se necessaria a fixacao nos locais de disputa das partidas, em letras 

legiveis, de todo o conteudo do regulamento, lista de arbitros e torcedores impedidos de 

entrarem no estadio, calendario completo da competicao, contendo os dias, horarios e locais 

em que ocorrerao os jogos, para que os torcedores possam programar-se de todos os eventos. 

Durante as partidas deve haver a divulgacao do total de publico e da renda 

arrecadada com o jogo, atraves de servico de som ou imagem existente no estadio. Essa 

medida visa evitar o desvio de dinheiro, fato corriqueiro no pais, pois enquanto nao houver 

fiscalizacao mais eficaz as fraudes L/ao continuar acontecendo. 

Ate sessenta dias antes do initio do campeonato, devera haver a divulgacao do nome 

do ouvidor da competicao, regulamento e tabela de jogos. A partir disso, abre-se o prazo de 

dez dias para que os torcedores possam manifestar-se sobre o regulamento, encaminhando 

propostas e sugestoes para o ouvidor, que por sua vez ira repassa-las a entidade organizadora 

do campeonato, e esta tera o prazo de quarenta e oito horas para proferir seu parecer. 

O calendario definitivo deve ser divulgado no prazo maximo de quarenta e cinco 

dias, anterior ao initio do campeonato, salvo o caso de haver novo calendario anual de 

eventos oficiais, devidamente aprovado pelo Conselho National de Esportes (CNE); apos 

dois anos de vigencia do mesmo regulamento. 

Com relacao a arbitragem, o torcedor tem direito a que ela seja independente, 

impartial, previamente remunerada e isenta de pressoes. Alem disso, os arbitros devem ser 

escolhidos mediante sorteio publico, dentre aqueles previamente selecionados, com ampla 

divulgacao, observando sempre o prazo de quarenta e oito horas antes de cada rodada, com 

local e data previamente definidos (artigos 30 usque 32, Estatuto do Torcedor). 

Cabera aos arbitros e auxiliares entregar, nos prazos estipulados em lei para cada 

situacao, as stimulas dos jogos, para que as entidades organizadoras tomem conhecimento de 

todos os fatos ocorridos dentro e fora de campo, principalmente as irregularidades, assim 

como possam divulgar para o publico, atraves da internet (sitio especifico). 
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1.2.2.3 Da venda de ingressos, do transporte e da higiene nos estadios de futebol 

Ainda com relacao a transparencia na organizacao da competicao, os torcedores tem 

o direito a ampla divulgacao de informacoes sobre a venda de ingressos, como por exemplo, 

a quantidade que sera posta a venda e a cota destinada a torcida de cada time, local e horario 

de venda, preco e forma de pagamento, entre outras. 

O artigo 30 c/c o artigo 67, ambos do CDC, determinam que seja de inteira 

responsabilidade dos organizadores do evento o cumprimento do que for anunciado em 

propagandas sobre a pallida e, sendo descumprida qualquer obrigacao pactuada, o torcedor 

tera direito de cobrar indenizacao em dinheiro, atraves de acao cabivel. 

Ressalte-se que, os ingressos deverao ser postos a venda ate setenta e duas horas 

antes do inicio da partida, ressalvadas as situacoes em que a realizacao do jogo nao tiver 

condicoes de ser prevista com quatro dias de antecedencia, assim como em caso de jogos 

eliminatorios. Nessas situacoes, o prazo diminui para quarenta e oito horas, alem de que, 

deve haver no minimo cinco postos de venda. 

Nos dias em que sao realizadas partidas de futebol, cada torcedor escolhe o meio de 

transporte que melhor lhe aprouver. As empresas responsaveis por esse transporte, seja metro 

- onde houver -, onibus ou taxi, responderao pelos danos que venliam a causar. Todavia, o 

fato de existir empresas especializadas em cada ramo de transporte nao exime a 

responsabilidade dos clubes, das entidades organizadoras de eventos esportivos e do Poder 

Publico em proporcionar meios para uma organizacao mais eficaz. 

Obviamente que se varias pessoas se dirigem para o mesmo lugar, praticamente ao 

mesmo tempo, transtornos irao ocorrer se medidas cablveis nao forem executadas a tempo. 

Foi pensando nisso que o legislador criou os artigos 26 e 27 do Estatuto do Torcedor. Esses 

dispositivos legais dispoem sobre a obrigacao das entidades organizadoras de competicoes 

esportivas no que concerne ao transporte de torcedores para os estadios. 

No primeiro artigo tem-se que o transporte do torcedor devera ser planejado pelos 

organizadores e entidades piiblicas envolvidas; inclusive, cabe a policia de transito cuidar da 

seguranca, tanto nas imediacoes quanto na entrada e saida dos locais dos eventos. O 

dispositivo assegura ao torcedor partlcipe o direito a transporte seguro e organizado, ampla 

divulgacao das providencias que serao tomadas e, principalmente, organizacao das 

imediacoes do estadio onde sera disputada a pallida. 
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O artigo 27 e mais especifico que o anterior, tendo em vista que ele trata dos casos 

relativos a estadios com capacidade igual ou superior a vinte mil torcedores. Nestes casos, a 

entidade responsavel pela organizacao da competicao e o clube de futebol detentor do mando 

de jogo solicitarao formalmente, ou mediante convenio, ao Poder Publico competente, varias 

medidas imprescindiveis, como: servicos de estacionamento; servico organizado de 

transporte para o estadio; e meio de transporte, ainda que oneroso, para a conducao de idosos, 

criancas e pessoas portadoras de deficiencia fisica aos estadios, partindo de locais de facil 

acesso, previamente determinados. 

Assim como o capitulo relativo ao transporte, o subseqiiente destinado a higiene e 

alimentacao e composto por dois artigos (artigos 28 e 29) que defmem as diretrizes basicas 

acerca do tema. Em consonancia com estes artigos, observa-se constituirem direitos dos 

torcedores participes desfrutarem de alimentacao saudavel, com custos compativeis aos 

precos de mercado, bem como, usufruirem de banheiros higienicos e em quantidade 

suficiente para atender a demanda de pessoas. 

Caso sejam desrespeitadas as medidas acima elencadas, cabera ao torcedor reclamar 

junto ao ouvidor ou ao PROCON; sendo funcao precipua das agendas de fiscalizacao 

sanitaria averiguar as condicoes de higiene e alimentacao nos estadios. 

Em conseqilencia, responde criminalmente o individuo que tenha colocado a 

alimentacao ou bebida para a venda ao publico, em condic5es que causem danos aos 

consumidores. Isso com fulcro no artigo 7°, inciso IX, da Lei 8.137/90, que define crimes 

contra as relacoes de consumo alem de outros. Por outro lado, ocorrendo lesao corporal ou 

morte, em virtude da ingestao da comida ou bebida, desde que observada a culpa ou dolo na 

conduta do agente que vendeu o produto, os crimes a serem punidos serao os previstos no 

Codigo Penal (artigos 121 e 129). 

A fmalidade maior dessas medidas, alem do bem-estar do espectador, e colocar o 

esporte profissional brasileiro nos padroes europeus. Na Europa, as principals ligas de futebol 

profissional (Espanha, Inglaterra, Italia e Alemanha) sao negocios extremamente lucrativos e 

rentaveis, que geram quantias incalculaveis de dinheiro a cada temporada. Para se ter uma 

ideia da discrepancia entre o padrao brasileiro de organizacao e o europeu, tome-se por base 

a liga inglesa, onde a maioria dos times medios e pequenos possui estadios proprios, em 

excelentes condigoes, e rendas superiores as percebidas pelos maiores clubes brasileiros. 

Note-se que, em virtude dos estadios europeus atenderem as mais rigidas normas de 

seguranca, higiene e conforto, a sua lotacao e freqiiente. Assim sendo, os clubes tem rendas 

maiores e investem mais na qualidade de seus campeonatos, principalmente, na contratacao 
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dos melhores jogadores que sao importados de todas as partes do globo terrestre. A soma 

desses fatores gera o interesse das grandes redes de televisao em transmitir os jogos desses 

campeonatos para paises do mundo inteiro. 

E notorio que os jogadores famosos despertam o interesse dos torcedores em assistir 

aos seus jogos, e os proprios brasileiros contemplam seus compatriotas jogando pelos 

maiores clubes do mundo, como e o caso de Ronaldinho Gaucho, Kaka e Pato no Milan-ITA; 

Julio Cesar, Adriano, Maicon, Maxwell e Mancini na Inter de Milao-ITA; Possebom, 

Anderson, Fabio e Rafael no Manchester United-ING; Lucas e Fabio Aurelio no Liverpool-

ING; Robinho, Jo e Elano no Manchester City-ING; Diego e Naldo no Werder Bremen-ALE; 

Lucio, Ze Roberto e Breno no Bayern de Munique-ALE; somente para ficar em alguns 

exemplos. 

Saliente-se que as cotas de televisao constituem grande parte da renda dos clubes. 

Alem disso, toda essa organizacao desperta tambem o interesse do torcedor em comprar os 

ingressos da temporada inteira, os europeus disponibilizam essa opeao, atraves da venda, por 

carne e parceladamente, de todos os jogos do seu time, gerando-lhe renda o ano inteiro. 

Diante do que foi exposto ate aqui, ve-se que o legislador, atento a evolucao do 

direito desportivo no pais, editou o Estatuto visando o desenvolvimento do desporto naeional, 

restando as entidades envolvidas na organizacao dos campeonatos nacionais curnprir 

cabalmente todas essas disposicoes (porem, com algumas ressalvas que serao feitas nos 

proximos capitulos), para que um dia se possa alcancar os niveis europeus e ate mesmo 

ultrapassa-los, tendo em vista que o povo brasileiro e apaixonado por esse esporte e o pais 

revela, segundo sites e revistas especializadas em futebol, os melhores jogadores do mundo. 

1.2.2.4 Direito do torcedor sobre o funcionamento da Justica Desportiva 

Para encerrar-se a exposicao dos principals direitos elencados pelo Estatuto de 

Defesa do Torcedor, tem-se os artigos 34 e 36 que regulam a relacao dos torcedores com a 

Justica Desportiva, determinando, no exercicio de suas funcoes, que os seus orgaos observem 

os principios da impessoalidade, da moralidade, da celeridade, da publicidade e da 

independencia (artigo 34). 
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A propria Constituicao da Republica Federativa do Brasil de 1988 assegurou 

independencia administrativa aos orgaos da Justica Desportiva; sendo assim, somente sera 

acionado o Poder Judiciario, depois de esgotadas todas as instancias. Dessa forma, a Justica 

Desportiva tera maiores condicoes de proferir suas decisoes. 

Assim como ocorre na Justica Comum, as decisoes proferidas pelos orgaos da 

Justica Desportiva deverao ser fundamentadas, relatando em qual dispositivo de lei baseia-se, 

por ser da mais lidima justica, vez que a Constituicao Federal em seu artigo 5°, inciso I I , 

garante que ninguem sera obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senao em virtude 

da lei. 

Dissertando a respeito da publicidade das decisoes, Vieira (2003, p. 60) entende: 

Quanto a publicidade das decisoes, esta e condicao de eficacia do ato. Se a Justica 
Desportiva nao mandar publicar suas decisoes nos orgaos oficiais ou outros que 
Ihes substituam a vez, tais decisoes sao nulas por cercearem a defesa das partes 
litigantes. A publicidade das decisoes marca o prazo de abertura da oportunidade a 
ampla defesa e ao contraditorio. 

Sabendo-se que a publicidade e condicao de eficacia de um ato, todas as decisoes 

proferidas pela Justica Desportiva deverao ser devidamente publicadas, comunicando-se as 

partes as garantias que lhes cabem, referentes a ampla defesa e ao contraditorio. Portanto, 

caso nao se cumpra essa condicao de eficacia, havera prejuizo as partes, cabendo recurso 

para o Poder Judiciario, desde que a decisao nao seja previamente anulada ainda em via 

administrativa. 

Desse modo, diante do exposto, percebe-se o crescimento do direito desportivo no 

pais, bem como dos direitos garantidos por lei aos torcedores que participam de eventos 

esportivos. Ademais, com os direitos surgiu a responsabilizacao, nas esferas administrativa, 

civil e penal, das entidades responsaveis pela organizacao de eventos esportivos e das 

entidades de pratica desportiva quando descumprem as determinacoes legais de protecao ao 

torcedor, principalmente no que diz respeito ao direito constitucional a seguranca. 



CAPITULO 2 DO DIREITO A SEGURANCA NA PARTICIPACAO EM EVENTOS 

ESPORTIVOS 

Apesar da importancia do Estatuto de Defesa do Torcedor e dos direitos elencados 

por ele, e na nossa Carta Magna onde se encontra o principal direito do torcedor, o direito a 

seguranca, assegurado a todos os cidadaos brasileiros natos ou naturalizados, bem como aos 

estrangeiros residentes ou de passagem pelo pals, conforme preceitua o caput do artigo 5°. 

Consequentemente, e dever do Estado assegurar a defesa a integridade fisica e psiquica dos 

torcedores nos estadios de futebol do pais. 

Alem da obrigacao estatal com a seguranca dos torcedores, tem-se tambem o dever 

das entidades que organizam os eventos esportivos e as entidades que deles participam em 

proporcionar meios para garantir a seguranca e o conforto dos torcedores do trajeto ao 

interior do estadio, bem como garantir a efetividade dos direitos trazidos pelo Estatuto. 

Observado o desrespeito as normas de protecao ao torcedor surgem as 

responsabilidades civil e penal; com relacao a primeira, visualiza-se a responsabilidade 

objetiva das entidades supracitadas, respondendo pelos danos causados aos torcedores 

independentemente de comprovacao de culpa. 

Por outro lado, a responsabilidade penal sera sempre subjetiva, por expressa 

determinacao do Codigo Penal Brasileiro. Apesar daquelas entidades nao poderem ser 

responsabilizadas criminalmente, seus representantes, analisados os casos concretos, poderao 

responder criminalmente por lesoes corporais ou mortes de torcedores nos estadios, 

observada a sua culpa ou dolo. 

A Lei 10.671/2003 dispoe ainda sobre as'penalidades administrativas tanto das 

entidades que descumprem as normas do Estatuto do Torcedor quanto dos proprios 

torcedores que causarem tumultos nos estadios de futebol ou nas suas adjacencias, 

ressalvando que nao interferem na apuracao da responsabilidade civil e criminal. 
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2.1 Do direito constitucional a seguranca 

Considerados inerentes a existeneia humana, os direitos fundamentals sao 

indispensaveis por terem a prerrogativa de assegurar a todos uma vida digna, justa e livre de 

desigualdade. Sao limitacoes impostas a arbitrariedade do Estado, conferidas ao individuo 

como garantias primordiais. 

A Constituicao Brasileira de 1988 consagra em seu artigo 5° os direitos 

fundamentals individuals, afirmando que todos sao iguais perante a lei, proibindo-se assim a 

distincao, de qualquer natureza, entre os individuos. No mesmo contexto, garante-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no pais a inviolabilidade do direito a vida, a 

liberdade, a igualdade, a seguranca e a propriedade. 

O caput do artigo fala em inviolabilidade do direito a seguranca, o que, no entanto, 

nao impede seja ele considerado um conjunto de garantias, natureza que, alias, se acha insita 

no termo seguranca. Efetivamente esse conjunto de direitos aparelha situacoes, proibicoes, 

limitacoes e procedimentos destinados a assegurar o exercicio e o gozo de algum direito 

individual fundamental, como e o caso da intimidade, liberdade pessoal ou a incolumidade 

fisica ou moral. 

A ideia de seguranca como um servico essential prestado pelo Estado representou 

um marco historico importante, cujo impacto faz-se no tar no que concerne a garantia dos 

direitos individuals e coletivos conquistados. Conceituando seguranca publica, Maia (1982, 

p.301) assim discorre: 

Assim, a seguranca publica significa a possibilidade de o cidadao ser defendido dos 
perigos e ameacas do excesso ou arbitrio do poder do Estado, como tambem dos 
perigos que podem resultar da ausencia de uma administracao racional e 
responsavel para tornar efetiva a funcao do Estado. 

Percebe-se, assim, que uma das principals funcoes dos direitos fundamentals -

sobretudo dos direitos, liberdades e garantias - e a defesa da pessoa humana e da sua 

dignidade perante os poderes do Estado. Tratando acerca da funcao dos direitos 

fundamentals, ressalta Canotilho (2003, p. 408): 

Os direitos fundamentais cumprem a funcao de direitos de defesa dos cidadaos sob 
uma dupla perspectiva: (1) constituem, num piano juridico-objectivo, normas de 
competencia negativa para os poderes publicos, proibindo fundamentalmente as 
ingerencias destes na esfera individual; (2) implicam, num piano juridico-
subjectivo, o poder de exercer positivamente direitos fundamentais (liberdade 
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positiva) e de exigir omissdes dos poderes publicos, de forma a evitar agressOes 
lesivas por pane dos mesmos. 

O mestre portugues ensina que os direitos fundamentais possuem quatro funcoes 

distintas, a saber: fungdo de defesa ou liberdade (observada na eitacao acima); funcao de 

prestagao social; fungdo de nao discriminagao; e fungdo de protecgdo perante terceiros. 

Analisando-se a ultima mais detalhadamente percebe-se que o Estado tem o dever 

de proteger o direito a vida perante eventuais agressoes de outros individuos, segundo o 

autor, e a ideia traduzida pela doutrina alema na formula Schutzpflicht. 

A garantia constitucional de um direito resulta no dever do Estado de adotar 

medidas positivas destinadas a proteger o exercicio dos direitos fundamentais perante 

atividades perturbadoras ou lesivas dos mesmos praticadas por terceiros. Dessa ideia e que se 

depreende a funcao de protecao perante terceiros. 

Assim sendo, esta funcao de protecao obriga tambem o Estado a concretizar as 

normas reguladoras das relacoes juridico-eivis de forma a assegurar nestas relacoes a 

observancia dos direitos fundamentals. Caso ocorra omissao do Estado na defesa do direito a 

seguranca ou acao de orgao estatal que prejudique esse direito fundamental, o Estado sera 

responsabilizado pelos danos causados. 

A reparagao desses danos pode ser feita no ambito administrativo, desde que a 

Administracao reconheca desde logo sua responsabilidade e haja entendimento entre as 

partes quanto ao valor da indenizacao; caso contrario, o prejudicado devera propor acao de 

indenizacao contra a pessoa juridica que causou o dano. 

Por determinacao do artigo 37, §6°, da Constituicao Federal, responsabiliza-se a 

pessoa juridica causadora do dano em face do prejudicado, ocorrendo o direito de regresso 

daquela contra o agente responsavel, desde que este tenha agido com dolo ou culpa. 

Sobre o dispositivo legal supracitado, discorre Di Pietro (2005, p. 576): 

Nao obstante a clareza do dispositivo, muita controversia tem gerado na doutrina e 
na jurisprudencia. As'principais divergencias giram em torno da aplicacao, a essa 
hipotese, do artigo 70, I I I , do CPC, que determina seja feita a demmciagao da tide 
'aquele que estiver obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em acao 
regressiva, o prejuizo do que perder a demanda'. 

Porem, a Lei 8.112/90 determina, no art. 122, §2° que, "tratando-se de dano causado 

a terceiros, respondera o servidor perante a Fazenda Publica, em acao regressiva". Tendo em 
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vista essa determinagao legal, entende-se afastada tanto a denunciagao da lide quanto o 

litisconsorcio. 

Entendido o conceito de direitos fundamentais e observadas as suas funcoes, 

visualiza-se o dever primordial do Estado em garantir o exercicio desses direitos, dentre eles 

o direito a seguranca. O poder publico e o responsavel por promover medidas que garantam a 

todos o direito a uma vida digna e tranqtiila, sem violacao de suas respectivas integridades 

fisica e psiquica, devendo assim, o Estado, assegurar a realizacao do direito a seguranga, que 

corresponde a preservagao da ordem publica e a garantia da incolumidade da coletividade e 

de seu patrimonio correspondente. 

Como um direito constitucional que e, a seguranga publica esta disciplinada no 

artigo 144 da Carta Magna brasileira, que enumera em cinco incisos os orgaos que auxiliam o 

Estado na efetivagao desse direito, esperando-se, assim, que tais orgaos exergam suas 

fungoes da melhor e mais eficiente forma, para que a coletividade esteja protegida e segura. 

Os orgaos citados na Constituigao Federal do Brasil sao: a policia federal, a policia 

rodoviaria federal, a policia ferroviaria federal, as policias civis, e por fim, as policias 

militares e os corpos de bombeiros militares. 

Com relagao aos orgaos supracitados, discorrem Alexandrino e Paulo apud 

MORAES (2008, p. 879): 
[...] a multiplicacao dos orgaos de defesa da seguranca publica, pela nova 
Constituicao, teve dupla finalidade: o atendimento aos reclamos sociais e a 
reducao da possibilidade de intervenc&o das Forcas Armadas na seguranca interna. 

Constituem policias da Uniao a policia federal, rodoviaria federal e a ferroviaria 

federal, cada qual com as suas respectivas competencias e fungoes dispostas nos paragrafos 

do artigo 144, da Constituigao Brasileira. Do mesmo modo, as policias civis, militares e o 

corpo de bombeiros sao orgaos estaduais, que tem as suas prerrogativas e fungoes ditadas 

pelos posteriores paragrafos daquele mesmo artigo constitucional. 

Ainda no que concerne aos orgaos do Poder Publico responsaveis pela garantia e 

efetivagao da seguranga publica, e oportuno destacar a existencia da guarda municipal, 

constituida, na forma da lei, pelo respectivo Municipio, e que, de acordo com a disposigao do 

artigo 144, paragrafo 8°, destina-se a protegao dos bens municipals, bem como seus servigos 

e instalagoes, correspondendo assim, ao policiamento administrativo da cidade, visando a 

conservagao e a protegao do patrimonio publico contra a agao de vandalos. 
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A garantia constitucional da seguranga publica e conceituada, modernamente, por Di 

Pietro (2005, p.94), como o poder de policia, estabelecendo-se que: "e a atividade do Estado 

consistente em limitar o exercicio dos direitos individuals em beneficio da coletividade". 

Diante da analise do direito a seguranga como um direito constitucional assegurado 

pelos orgaos publicos que o promovem, e importante ressaltar que a policia nao constitui a 

unica forma de garantia a seguranga, a policia e apenas um dos meios pelos quais se assegura 

a seguranga, devendo-se, no entanto, estabelecer a adogao de outras medidas politicas e 

sociais para assegurar o bem estar e a paz, que todos merecem ter. Nesse mesmo sentido, a 

propria sociedade podera colaborar com a agao da policia, bem como, com a realizagao de 

projetos sociais, educativos e preventivos, visando-se a satisfagao dos direitos que lhe sao 

assegurados. 

Observa-se a partir da analise dos fatos e normas elencados que a seguranga publica 

como um direito constitucional e essencial a cada individuo, deve ser garantida em prol de 

uma vida mais harmoniosa e pacificadora em sociedade e assegurada pelo Estado, que deve 

prestar, eficazmente, seus deveres. 

2.2 Do direito a seguranga nos eventos esportivos 

O direito a seguranga publica, garantido pelo Estado a todos os individuos 

indistintamente, reflete no Direito Desportivo quanto as prerrogativas asseguradas aos 

espectadores dos eventos esportivos, de modo que a responsabilidade dos clubes com mando 

de jogo nao exclui a do Estado, que advem do proprio texto constitucional, como dito no 

topico anterior. 

Considerando-se que eventos publicos (como partidas de futebol) sao ambientes 

violentos em virtude das paixoes dos torcedores por seus times, alem do clima de 

competitividade e rivalidade que despertam, e necessario que exista a maxima seguranga para 

conter os animos das diferentes torcidas. Da mesa forma, a propria estrutura do local do 

evento deve estar apta para comportar o numero ideal de pessoas, evitando-se situagoes 

tragicas que ocasionem acidentes ou possam por em risco a integridade fisica dos torcedores. 
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E por essa razao, visando assegurar a ordem publica e a incolumidade das pessoas, 

que ao Estado cabe providenciar, independentemente de qualquer requisicao, as medidas que 

garantam a seguranga no local. Tais medidas de seguranga, promovidas pelo Estado e pelos 

organizadores do evento, podem ser classificados sob dois aspectos: o da seguranga ativa e o 

da seguranga passiva. 

O primeiro deles corresponde as medidas e precaugoes que devem ser tomadas pelos 

organizadores e pelas forgas policiais, como por exemplo, o controle das entradas, a 

separagao das torcidas de cada time, a gestao dos servigos de seguranga e a organizagao dos 

primeiros socorros. 

No que concerne a seguranga passiva, esta e referente as infra-estruturas do estadio, 

por exemplo, a averiguagao sobre se o recinto foi bem construido, de forma a permitir a saida 

de emergencia do publico de torcedores, evitando-se uma tragedia em caso de panico, bem 

como, se ha defeitos na estrutura do estadio que possam causar riscos a saude e a integridade 

fisica do publico, e ainda, se existem meios de prevengao e combate a incendios. 

Conforme foi visto no capitulo anterior, o Estatuto de Defesa do Torcedor 

classificou a relagao entre os torcedores e as entidades organizadoras do evento como uma 

relagao de consumo, e levando-se em consideragao que o artigo 6°, inciso I , do Codigo de 

Defesa do Consumidor elencou como direitos basicos do consumidor a protegao a vida, 

saude e seguranga contra riscos provocados por praticas no fornecimento de produtos e 

servigos considerados perigosos ou nocivos. 

Dessa forma, o torcedor tem direito a seguranga quando de sua participagao em 

eventos esportivos, mantendo-se sua integridade fisica e psiquica, atraves da agao preventiva 

de fiscalizagao das condigoes do local onde ocorrera a competigao, disponibilizagao de 

agentes de seguranga em numero suficiente para a manutengao da ordem, assim como outras 

providencias necessarias tomadas conjuntamente entre o Estado, as entidades organizadoras e 

as entidades de pratica desportiva envolvidas na competigao. 

Ainda a respeito do artigo 6° do CDC, o inciso IV afirma ser direito basico do 

consumidor a efetiva prevengao e reparagao de danos patrimoniais e morais, individuals, 

coletivos e difusos. Em consonancia com tal dispositivo o artigo 13 do Estatuto do Torcedor 

determina o direito a seguranga nos locais onde sao realizados os eventos esportivos "antes, 

durante e apos a realizagao da partida". 

A entidade de pratica desportiva detentora do mando de jogo e seus dirigentes sao os 

responsaveis pela seguranga do torcedor no evento esportivo, de acordo com o artigo 14, 

caput, do Estatuto de Defesa do Torcedor. Essas entidades deverao solicitar ao Poder Publico 
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competente a presenga de agentes publicos de seguranga devidamente identificados, 

responsaveis pela seguranga dos torcedores dentro e fora dos estadios e demais locais de 

realizacao do evento. 

Alem disso, devem informal" imediatamente apos a decisao acerca da realizagao da 

partida, dentre outros (aos orgaos publicos de seguranga, transporte e higiene) os dados 

necessarios a seguranga da partida, especialmente: o local; o horario de abertura do estadio; a 

capacidade de publico do estadio; e a expectativa de publico. 

Deverao, ainda, colocar a disposigao dos torcedores orientadores e servigo de 

atendimento para que aquele encaminhe suas reclamagoes no momenta da partida, 

observando a determinagao legal de que seja em local amplamente divulgado, de facil acesso 

e situado no estadio. 

Caso sejam desrespeitados esses preceitos legais, a entidade desportiva mandante 

da partida podera perder o mando de campo por, no minimo, dois meses, sem prejuizo de 

sangoes cabiveis nos juizos civel e penal, tratando-se de responsabilidade civil objetiva por 

expressa determinagao do artigo 19 da Lei 10.671/2003. 

2.3 Deveres das entidades organizadoras de eventos esportivos 

Da forma como foi apresentado no subcapitulo 2.2, percebe-se que os direitos 

inerentes ao torcedor participe geram deveres cabiveis as entidades de organizagao e as de 

participagao no evento, que deverao assegurar seu cumprimento, zelando, principalmente 

pela seguranga no local onde ocorre a disputa esportiva. 

Com relagao a seguranga nos estadios de futebol, o artigo 16 da Lei 10.671/2003 

(Estatuto de Defesa do Torcedor) enumerou cinco providencias imprescindiveis que devem 

ser tomadas antes da realizagao das partidas, a saber: 

Art. 16. E dever da entidade responsavel pela organizacao da competicao: 
I - confirmar, com ate quarenta e oito horas de antecedencia, o horario e o local da 
realizagao das partidas em que a defmicao das equipes dependa de resultado 
anterior; 
I I - contratar seguro de acidentes pessoais, tendo como beneficiario o torcedor 
portador de ingresso, valido a partir do momento em que ingressar no estadio; 
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I I I - disponibilizar um medico e dois enfermeiros-padrao para cada dez mil 
torcedores preserves a partida; 
IV - disponibilizar uma ambulancia para cada dez mil torcedores presentes a 
partida; e 
V - comunicar previamente a autoridade de saude a realizacSo do evento. 

Esse artigo e de suma importancia. O inciso I , por exemplo, fara com que as 

entidades organizadoras tracem melhor suas estrategias para organizacao da partida; o inciso 

seguinte, por sua vez, e controverso, pois apesar da determinagao legal de ingresso no 

estadio, segundo Vieira (2003, p. 41) e juridicamente possivel afirmar que o seguro abarcara 

tambem aqueles que nao adentraram ao local do jogo por culpa dos organizadores. 

Os incisos III , IV e V tratam da saude nos estadios de futebol. Inobstante ser a saude 

um direito reconhecido no texto constitucional, a sua especificagao no texto do Estatuto de 

Defesa do Torcedor e primordial para que se definam as medidas con-etas a serem tomadas 

antes da realizagao de um evento esportivo; contudo, ha que se ressaltar, que o legislador foi 

economico no texto da lei e poderia ter determinado um numero maior de ambulancias e 

profissionais de saude atuando em dia de jogo, eliminando, dessa maneira, o risco de ser 

insuficiente o atendimento. 

Por sua vez, o artigo 17 trata dos pianos de agao para a realizagao da partida. As 

entidades responsaveis pela organizagao da competigao e as entidades de pratica desportiva 

que disputarao o campeonato deverao elaborar um piano de agao sobre seguranga, transporte 

e contingencias que possam ocorrer durante o jogo, com ciencia aos orgaos de seguranga 

publica e com publicidades do piano, inclusive pela internet. Alem das medidas adotadas 

pelos organizadores do evento devera haver tambem vistorias periodicas do corpo de 

bombeiros para a devida analise das condigoes estruturais do estadio. 

Quanto a fiscalizagao do estadio e dos torcedores durante os jogos, devem os 

estadios com capacidade superior a 20 mil pessoas manter central tecnica de informagoes, 

com infra-estrutura suficiente para viabilizar o monitoramento por imagem do publico 

presente, conforme o artigo 18 e o 44, ambos do Estatuto de Defesa do Torcedor. Todas essas 

medidas de seguranga visam a total protegao a integridade fisica das pessoas presentes e do 

proprio estadio, mesmo assim todos estao suscetiveis a softer algum dano, o que acarretara a 

responsabilizagao dos culpados. 
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2.4 Responsabilidade civil nos eventos esportivos 

Mesmo adotando todas as medidas preventivas de seguranga, as pessoas que 

comparecem ao estadio (seja para trabalhar ou para assistir ao jogo) podem de alguma forma 

sofrer danos, bem como causar danos ao estadio. Com relagao aos danos causados aos 

torcedores, o artigo 19 do Estatuto trata acerca da responsabilidade das entidades 

responsaveis pela organizagao da competigao determinando-a independentemente de culpa: 

Art. 19. As entidades responsaveis pela organizacao da competicao, bem como seus 
dirigentes respondem solidariamente com as entidades de que trata o art. 15 e seus 
dirigentes, independentemente da existencia de culpa, pelos prejuizos causados a 
torcedor que decorram de faihas de seguranca nos estadios ou da inobservancia do 
disposto neste capitulo. 

O codigo civil consagrou expressamente a teoria do risco e, ao lado da 

responsabilidade subjetiva (calcada na culpa), admitiu tambem a responsabilidade objetiva, 

consoante se infere da leitura do seu artigo 927: 

Art. 927. Aquele que, por ato ilicito (arts. 186 e 187), causar dano a outran, fica 
obrigado a repara-lo. 
Paragrafo unico. Havera obrigacao de reparar o dano, independentemente de culpa, 
nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida 
pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. 

A respeito desse tipo de responsabilidade civil, ensina Venosa (2003, p. 18): 

Na responsabilidade objetiva, como regra geral, leva-se em conta o dano, em 
detrimento do dolo ou culpa. Desse modo, para o dever de indenizar, bastam o dano 
e o nexo causal, prescindindo da prova de culpa. 

O referido artigo 19 trata dessa responsabilidade objetiva elencada no codigo civil e 

conceituada por Venosa, a responsabilidade independente da culpa, onde pelas proprias 

circunstancias uma das partes esta na posigao de garantidor da outra. Todavia, analisando-se 

mais detidamente a parte final do caput do artigo 19 do Estatuto, percebe-se uma 

incongruencia de ideias trazidas por ele, haja vista mencionar que os prejuizos causados 
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decorram de falhas de seguranga nos estadios ou da inobservancia do disposto no capitulo 

que trata da seguranga dos torcedores. 

Dessa forma, fica prejudicada a responsabilidade objetiva determinada na parte 

inicial do dispositivo legal, surgindo, gragas a esses requisitos, a figura da responsabilidade 

subjetiva, presente no artigo 186 do codigo civil, que determina a obrigagao de indenizar o 

dano ou a violagao de direito causado por agao ou omissao voluntaria, negligencia ou 

imprudencia. 

Interessante notar que, pela dicgao do artigo 186 do codigo civil, tem-se a impressao 

que o legislador, ao tratar da agao culposa, apenas considerou a negligencia e a imprudencia, 

esquecendo-se da impericia. Comentando esse artigo, Gagliano e Pamplona (2005, p. 145) 

ensinam: 

[...] a despeito de preferirmos uma redacao que explicitasse a impericia, a unica 
interpretacao razoavel e no sentido de que, por ser especie de negligencia tecnica ou 
profissional, estaria compreendida nesta ultima expressao. 

Assim sendo, quando se fala em falha ou inobservancia no texto do Estatuto de 

Defesa do Torcedor, refere-se a culpa no sentido juridico da palavra, devendo, portanto, o 

dano ter sido causado por imprudencia, negligencia ou impericia. Analisando o artigo 19 

desse diploma legal, Rodrigues (2003, pag. 24) leciona: 

Logo, caso um torcedor, durante um jogo, caia das arquibancadas em virtude da 
falta de manutencao da grade no local, por exemplo, surge a responsabilidade das 
entidades e dos dirigentes jamencionados. 
Todavia, se o torcedor, no mesmo caso, tenha caido, mas porque brigava com 
alguem e rolou arquibancada abaixo, nao podemos falar em responsabilidade 
daquelas entidades e de seus dirigentes. 

Portanto, sendo o Estatuto de Defesa do Torcedor posterior ao Codigo de Defesa do 

Consumidor, entende o autor que aquele regulou especificamente a referida responsabilidade; 

contudo, melhor seria a manutengao da responsabilidade objetiva regulada por este e a 

supressao no texto da lei de falhas e inobservancias, pois redundam em culpa stricto sensu. 

Entretanto, esse ponto de vista pertence a uma corrente minoritaria; a maioria dos 

autores entende pela consagragao da responsabilidade objetiva. Dada a relevancia do tenia, e 

tendo em vista o pedido de varios Procons, o Ministerio da Justiga resolveu publicar nota 
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(Nota N.° 01 - Sistema Naeional de Defesa do Consumidor - SNDC)5, da qual reproduze-se 

parte do texto: 

Eis, portanto, o ponto nevralgico de toda a discussao, qual seja, imputar a 
responsabilidade objetiva e solidaria aos dirigentes de entidades de praticas 
desportivas detentoras do mando de jogo. Contudo, conforme ja analisado linhas 
acima, e com base no dirigismo social do Estado, visando ao equilibrio, eqiiidade e 
boa-fe nas relagSes jurfdicas, tais disposicdes se coadunam com a moderna 
orientacao legislativa, sendo um dos exemplos mais marcantes dessa revolucao o 
Codigo de Protegao e Defesa do Consumidor. Em poucas palavras, o Estado deve 
intervir in cam, editando uma lei, para mitigar a diferenca de forgas 
(vulnerabilidade) do ente mais fraco da relagao juridica em aprego. 

Ha tambem autores que defendem a ideia da nao exclusao da aplicagao do CDC por 

parte do Estatuto de Defesa do Torcedor, mas, ao contrario, entendem haver 

complementacao, como por exemplo, Moura6: 

O Estatuto, entao, veio para aumentar a gama de protegao, pois, previu, assim como 
no CDC, a responsabilidade objetiva, equiparou as entidades organizadoras e 
desportivas a fomecedor e conceituou torcedor. O Estatuto previu garantias a 
pessoas que nao estavam contidas no conceito de consumidor, mas que agora se 
encaixam no conceito de torcedor. 

Ainda segundo o mesmo autor, os artigos 14 e 19 do Estatuto do Torcedor acabaram 

por estabelecer, em certos casos, uma especie de responsabilidade civil por fato de outrem. 

Ocorrendo, assim, responsabilidade ainda que tenham sido extremamente diligentes. 

Para ilustrar a questao cite-se o exemplo de um policial militar designado para fazer 

a seguranga de uma atividade desportiva, se omite quando podia e devia agir para evitar um 

resultado danoso ao torcedor. Neste caso, a responsabilidade civil por fato de terceiro sera 

objetiva. Nao e necessaria a prova de culpa das entidades organizadoras ou de seus 

dirigentes, bastando somente a comprovacao de culpa do policial. 

Conquanto, nao e prudente, tao pouco justo, determinar que qualquer dano sofrido 

pelo torcedor em um estadio de futebol acarrete a responsabilidade das entidades 

organizadoras e de seus dirigentes, caso contrario, o Estatuto estaria criando um tipo de 

responsabilidade ilimitada. 

5 Disponivel em: www.mj.gov.br 
6 Disponivel em: 
http://www.juspodivm.com.br/novo/arquivos/artigos/outros/estatuto_do_torcedor_rodrigo_almeida_gome 
s_moura.pdf 

http://www.mj.gov.br
http://www.juspodivm.com.br/novo/arquivos/artigos/outros/estatuto_do_torcedor_rodrigo_almeida_gome
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Nesse momento e que surgem as limitacoes trazidas na parte final do caput do artigo 

19; pois, para se atribuir responsabilidade as entidades organizadoras, aos seus dirigentes ou 

as entidades detentoras do mando de campo, faz-se necessaria a prova, pela vitima, de que o 

dano ocorreu em virtude de falha de seguranga ou inobservancia das regras contidas no 

Capitulo IV do Estatuto do Torcedor (Da seguranga do torcedor participe do evento 

desportivo). 

E possivel afirmar com base nas normas estudadas, que caso algum torcedor sofra 

lesao em virtude de brigas ou desabamentos, os organizadores/fornecedores do evento 

poderao ser responsabilizados e arcarao com indenizagao que decorra dessa lesao (perdas e 

danos, incluindo-se o que o torcedor gastou para se tratar, o que deixou de ganhar pelo tempo 

parado em virtude da lesao e, eventualmente, dano moral). 

Da mesma forma, em caso de morte, os organizadores do evento respondem pela 

indenizagao abrangendo uma pensao a ser paga em favor da familia do falecido e 

detemiinada pelo juiz, levando em conta a atividade que exercia, o valor que recebia, sua 

idade, alem de outros fatores que o juiz entenda ser importante em cada caso concrete 

Para corroborar essas ideias, trazem-se a colagao os ensinamentos de Venosa (2003, 

pags. 218 e 221): 

A pensio deve ser estabelecida com base nos proventos da vitima e sua provavel 
expectativa de vida. 
(•••) 
Todos os danos emergentes deverao ser ressarcidos ate a convaleseenca: despesas 
com hospitalizacao, tratamento, medicamentos, proteses, transporte para consultas, 
contratacao de enfermeiros ou fisioterapeutas. 

A reparagao, em tais casos, reside no pagamento de uma soma pecuniaria, arbitrada 

judicialmente, com o objetivo de possibilitar ao lesado uma satisfagao compensatoria pelo 

dano sofrido, atenuando, em parte, as conseqiiencias da lesao e punir o ofensor, para que nao 

reitere o ato contra outra pessoa; nos casos de morte da vitima, apesar de uma imposigao de 

pena pecuniaria nao se comparar ao valor de uma vida, tera, pelo menos, a fmalidade de 

amparar a sua familia. Essa reparagao, por obvio, nao exclui a responsabilidade no ambito 

criminal do agente causador do dano. 
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2.5 Responsabilidade penal: violagao de bens juridicos nos eventos esportivos 

Os servigos prestados pelos organizadores de eventos esportivos estao sujeitos as 

responsabilidades de ambito civil e criminal. Conforme ja expostos em topico anterior, a 

responsabilidade civil e objetiva e, por isso mesmo, nao necessita da comprovagao de culpa 

ou dolo para que exista a obrigacao de indenizar para o causador do dano. 

Ao contrario dessa responsabilidade, a responsabilidade penal e subjetiva, e somente 

diante da comprovagao da conduta lesiva, de seu nexo de causalidade com o dano gerado, 

bem como, a intengao ou a vontade do agente em praticar o ilicito, e que ela estara 

configurada, essa e a intelecgao que se infere do art. 13 c/c art. 18, ambos do Codigo Penal 

Brasileiro. 

Por isso, alem de todos os elementos indispensaveis para a obrigagao de indenizar, a 

responsabilidade penal exige a comprovagao dos elementos subjetivos, o dolo e a culpa, 

conforme leciona a corrente doutrinaria dominante no Brasil, entre os adeptos dessa corrente 

estao Greco, Bitencourt, Toledo, Fragoso, Tavares e o argentino Zaffaroni. 

Para discorrer acerca da responsabilidade penal subsistente as entidades 

organizadoras de eventos esportivos e as de entidades pratica desportiva, e importante que se 

faga uma analise geral sobre crime, abordando seu conceito e os elementos que o compoem. 

Considera-se configurado um crime quando a ocorrencia de uma conduta humana e 

contraria aos preceitos do ordenamento juridico, recaindo sobre o agente as conseqtiencias 

em razao de sua pratica, ou seja, as penalidades cabiveis em conformidade com a sua 

culpabilidade. 

Diante das varias teorias que analisam o conceito de crime e os elementos que o 

formam, a maioria dos doutrinadores adotou o conceito analitico de crime, com a finalidade 

de analisar todos os seus elementos e caracteristicas, sem fragmenta-lo, considerando o crime 

como um todo unitario e indivisivel. A indivisibilidade do crime esta caracterizada diante do 

fato de que, ou o agente comete o delito (fato tipico, antijuridico e culpavel) ou o fato por ele 

praticado sera considerado um indiferente penal. 

Em conformidade com os preceitos dessa visao analitica, o crime e um fato tipico, 

ilicito e culpavel. O fato tipico e composto por elementos que sao indispensaveis para a sua 

caracterizagao, quais sejam: a conduta (dolosa ou culposa, comissiva ou omissiva), o 



45 

resultado, o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, e por fim, a tipicidade (formal 
e conglobante). 

O segundo elemento do crime, a ilicitude ou antijuridicidade, e caracterizada pela 

relagao de contrariedade entre a conduta do agente e o que se estabelece no ordenamento 

juridico, ocorrendo uma violagao aos seus preceitos, 

A culpabilidade, que e o ultimo elemento que compoe o crime, refere-se ao juizo de 

reprovagao pessoal que se faz sobre a conduta ilicita do agente. Esse elemento, ainda e 

composto por tres requisites: imputabilidade, potencial consciencia sobre a ilicitude do fato e 

exigibilidade de conduta diversa. 

Na precisa conceituagao de crime, tem-se que: Greco apud ZAFFARONI (2006, p. 

150): 

Delito e uma conduta humana individualizada mediante um dispositivo legal (tipo) 
que revela sua proibicao (tipica), por nao estar permitida por nenhum preceito 
juridico (causa de justificacao) e contraria ao ordenamento juridico (antijuridica) e 
que, por ser exigivel do autor que atuasse de outra maneira nessa circunstancia, lhe 
e reprovavel (culpavel). 

Como consequencia da pratica de um crime, ha a imposigao de uma sangao penal, 

pelo Estado, para o causador da transgressao penal, que deve ser aplicada proporcionalmente 

diante do ilicito. Dessa forma, o jus puniendi do Estado nasce em razao da violagao do 

ordenamento juridico pelo agente. 

O direito de aplicar penalidades ao agente que comete ilicitos e do Estado, que o faz 

atraves do orgao do Ministerio Publico, que tem a titularidade da agao penal publica, 

transferindo-se, algumas vezes, essa titularidade ao particular, quando se tratar de uma agao 

penal privada subsidiaria da publica. 

Analisando-se a responsabilidade criminal no que concerne a seguranga do torcedor 

participe nos estadios de futebol, pode-se vislurnbra-la de diferentes maneiras, confomie se 

depreende da leitura do artigo 13 do Codigo Penal. O referido artigo, ao tratar da relagao de 

causalidade, considera que o resultado de um crime somente e imputavel a quern lhe deu 

causa, sendo essa por agao ou omissao sem a qual o resultado nao teria ocorrido. 

Note-se que o dispositivo legal consagrou, tambem, a omissao. E mais, determina o 

§2° ser "a omissao penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o 

resultado". Esse dever de agir ocorre de tres formas, sendo incumbido a quern: tenha por lei 

obrigagao de cuidado, protegao ou vigilancia; de outra forma, assumiu a responsabilidade de 
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impedir o resultado; com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrencia do 
resultado. 

Assim sendo, percebe-se que ao fomecer o conceito de causa, o codigo nao fez 

distincao entre agao ou omissao, como bem ensina Greco (2008, pag. 54): 

Pela simples leitura da parte final do caput do art. 13, chegamos a conclusao de que 
a omissao tambem podera ser considerada causa do resultado, bastando que para 
isso o omitente tenha o dever juridico de impedir, ou pelo menos tentar impedir, o 
resultado lesivo. 

Dessa forma, o Estado, na figura do servidor publico, pode ser responsabilizado 

criminalmente e em litisconsorcio passivo com as entidades organizadoras de eventos 

esportivos e as entidades de pratica desportiva, tambem na figura dos seus representantes 

pelos danos causados a torcedor presente no estadio durante o evento, tais como lesao 

corporal ou morte. 

Alguns casos tristes e recentes podem ser citados para ilustrar essa questao; o 

primeiro deles, ocorrido em dezembro do ano 2000 durante a final da Copa Joao Havelange 

(o campeonato brasileiro, especificamente naquele ano, havia sido rebatizado com o nome do 

brasileiro ex-presidente da Fifa), disputada entre Vasco e Sao Caetano em Sao Januario (Rio 

de Janeiro-RJ), foi interrompida porque parte do alambrado, atras de uma das traves, desabou 

ferindo centenas de torcedores, inclusive criancas, que superlotavam as arquibancadas7. 

Ora, o estadio foi vistoriado para a partida e o laudo emitido atestava a capacidade 

de publico suportavel; porem, ouve descumprimento desse laudo e havia pessoas presentes 

em um numero superior a capacidade de resistencia do alambrado. 

Observe-se que nesse caso a omissao foi das entidades organizadoras do evento e do 

Clube de Regatas Vasco da Gama, dono do estadio e que detinha o mando de jogo. 

Diferentemente seria a situacao em que o Estado disponibilizasse um pequeno numero de 

policiais militares para trabalharem na seguranga daquele jogo e se deflagrasse um briga 

entre as torcidas dos dois times, alem de depredagao da estrutura fisica do estadio. 

Na situagao acima, comprovada a omissao do Comandante de Policia que destacou 

poucos agentes para trabalharem na seguranga da partida, poderia ele responder 

criminalmente pelas lesoes causadas aos torcedores, assim como dos danos causados ao 

7 Disponivel em: http://video.globo.com/Videos/Player/Esportes/0„GlMl 14122-7824-
A+FESTA+DA+LUGAR+A+TRAGEDIA+NA+DECISAO+DA+COPA+JOAO+HAVELANGE+DE,00 
.html 

http://video.globo.com/Videos/Player/Esportes/0%e2%80%9eGlMl
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estadio; afmal, na sua condicao de garantidor, tinha o dever de agir a firn de evitar o 

resultado, restando configurada a omissao impropria. 

Outro exemplo real a ser citado ocorreu em novembro do ano passado, durante o 

jogo valido pelo Campeonato Brasileiro de Futebol da Serie C, disputado entre Bahia e Vila 

Nova, aos quarenta e tres minutos do segundo tempo parte da arquibancada do anel superior 

do estadio da Fonte Nova (Salvador-BA) - estadio publico, administrado pelo governo do 

Estado - cedeu, matando sete pessoas. Meses antes um estudo feito por engenheiros noticiava 

o estadio como o pior do Brasil8. 

Um inquerito policial foi instaurado para apontar os responsaveis e qual a cota de 

participacao da Sudesb (Superintendencia do Desporto do Estado da Bahia), que por ser uma 

autarquia nao pode ser responsabilizada penalmente. Todavia, o ex-jogador do Bahia, Bobo, 

idolo da torcida e, hoje, superintendente do orgao esta sendo responsabilizado pela tragedia9. 

Portanto, ocorrendo problemas dessa natureza, lesoes corporais, rixa, morte, dano, 

muitos fatores devem ser analisados antes de se aferir a responsabilidade criminal, tais como 

ser o estadio publico ou pertencente a um clube de futebol (privado), ter a agao ou omissao 

partido do Poder Publico, ou das entidades organizadoras de eventos esportivos, ou das 

entidades de pratica desportiva ou, ainda, se de todos conjuntamente. E, por fim, se nao 

houve culpa exclusiva de terceiro ou ate mesmo da vitima, nao podendo, neste caso, observar 

a responsabilidade criminal daqueles. Ademais, alem da sangoes civeis e criminals vistas ate 

o momenta, subsistem as de carater administrative, elencadas pelo proprio Estatuto do 

Torcedor. 

2.6 Penalidades aplicaveis em caso de descumprimento do Estatuto de Defesa do Torcedor 

O penultimo capitulo do Estatuto do Torcedor trata das penalidades aplicaveis no 

ambito desportivo para aqueles que desrespeitam o disposto nesse diploma legal. Observe-se 

que diz respeito meramente as penalidades administrativas, sem que haja prejuizo das 

8 Disponivel em: 
http://www.ofca.com.br/BOTAO_PRINClPAL/TV_OFCA/27_l l_07_Bahia_Desastre_no_estadio_Fonte 
_Nova.html 
9 Disponivel em: http://www.atarde.com.br/esporte/noticia.jsf?id=814165 

http://www.ofca.com.br/BOTAO_PRINClPAL/TV_OFCA/27_l
http://www.atarde.com.br/esporte/noticia.jsf?id=814165
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sangoes civeis e penais; essa e a intelecgao do caput do artigo 37. Alem disso, esse mesmo 

dispositivo elenca tais penalidades ao longo de seus paragrafos. 

Desta feita, para os casos de violagao das regras constantes nos Capitulos I I , 

Transparencia na Organizacao; IV, Seguranga do torcedor Participe do Evento Esportivo; e V 

Ingressos, a pena sera a destituigao dos dirigentes; caso as normas desrespeitadas sejam as 

constantes no Capitulo I (Disposicoes Gerais), a punicao sera a suspensao dos dirigentes 

durante seis meses; tem-se tambem as penalidades de impedimento de gozar de qualquer 

beneficio fiscal em ambito federal; e ainda, suspensao por seis meses dos repasses de 

recursos publicos federais da administracao direta e indireta. 

Em seguida, o paragrafo primeiro do mesmo artigo denomina como dirigente o 

presidente da entidade ou aquele que lhe faca as vezes, assim como o dirigente que praticou a 

infracao, ainda que por omissao. As penalidades concernentes as infragoes cometidas pelos 

torcedores estao dispostas no artigo 39, considerado um dos mais importantes do Estatuto do 

Torcedor; por isso mesmo, cite-se para melhor entendimento: 

Art. 39. O torcedor que promover tumulto, praticar ou incitar a violencia, ou invadir 
local restrito aos competidores ficara impedido de comparecer as proximidades, 
bem como a qualquer local em que se realize evento esportivo, pelo prazo de tres 
meses a um ano, de acordo com a gravidade da conduta, sem prejuizo das demais 
sangoes cabiveis. 
§ l f i Incorrera nas mesmas penas o torcedor que promover tumulto, praticar ou 
incitar a viol6ncia num raio de cinco mil metros ao redor do local de realizagao do 
evento esportivo. 
§ 2° A verificacao do mau torcedor devera ser feita pela sua conduta no evento 
esportivo ou por Boletins de Ocorrencias Policiais lavrados. 
§ 3 a A apenagao se dara por sentenca dos juizados especiais criminals e devera ser 
provocada pelo Ministerio Publico, pela policia judiciaria, por qualquer autoridade, 
pelo mando do evento esportivo ou por qualquer torcedor participe, mediante 
representacao. 

Oportuno destacar, mais uma vez, que essas penalidades sao aplicadas sem que haja 

prejuizo de outras aplicaveis a mesma situagao, e elencadas em outros diplomas legais. Alem 

disso, poderao provocar a decisao do tribunal qualquer torcedor, quem tiver o mando do 

evento esportivo, qualquer agente de policia ou delegado, o Ministerio Publico, e qualquer 

outra autoridade que tome conhecimento do fato. 

No artigo 40, novamente o legislador cita o Codigo de Defesa do Consumidor como 

norma aplicavel a protegao dos torcedores, ao determinar que os juizes, na defesa dos 

interesses do torcedor, apliquem, no que couber, o disposto no supramencionado codigo. O 

ultimo artigo do capitulo das penalidades, artigo 41, assinala que a Uniao, os Estados, o 
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Distrito Federal e os Municipios, poderao constituir orgao especializado na defesa do 

torcedor; ou atribuir a promogao e defesa aos orgaos de defesa do consumidor. 

Tendo sido elencados os direitos dos torcedores participes em eventos esportivos, 

assim como os deveres das entidades que os organizam e das entidades que deles participam, 

tornou-se premente dispor quais as penalidades aplicaveis em caso de descumprimento do 

Estatuto de Defesa do Torcedor, determinando tanto para os torcedores quanto a essas 

entidades a imposigao de pena administrativa. 

Para as entidades supracitadas e seus dirigentes as penalidades impostas, seja de 

forma direta ou indireta, tem carater financeiro, por tratar-se do fator de maior importancia 

no desenvolvimento de suas atividades e, portanto, tera maior eficacia punitiva. 

Com relagao ao torcedor infrator, a aplicagao de pena pecuniaria nao seria a mais 

eficaz para puni-lo por seu ato delitivo, por isso mesmo, preferiu o legislador restringir o seu 

direito de freqiientar estadios, para que dessa forma nao provoque mais tumultos; ademais, 

esse torcedor ira, provavelmente, refletir mais antes de provocar um novo tumulto. 

Portanto, para evitar eventuais penalidades, bem como responder civil e penalmente 

por danos causados a torcedores, as entidades responsaveis pela organizagao de campeonatos 

esportivos e as entidades de pratica desportiva devem procurar adaptar os estadios as 

eondigoes impostas pelo Estatuto de Defesa do Torcedor. 

Por outro lado, os torcedores precisam se conscientizar da sua parcela de 

participagao na administragao do estadio, evitando depredagoes das suas instalagoes e 

tumultos durante as partidas, afinal alem de serem impedidos de comparecer ao estadio, 

prejudicam o seu time, que podera perder o mando de campo, e, conseqtientemente, 

prejudicara os demais torcedores que, caso queiram assistir aos jogos, terao que se deslocar 

para outra cidade enquanto durar a punigao de perda do mando de campo. 



CAPITULO 3 ESTADIO GOVERNADOR ANTONIO MARIZ E AS ADEQUACIES A S 
NORMAS DE SEGURANCA DO ESTATUTO DE DEFESA DO TORCEDOR 

O futebol sousense durante muitos anos foi estritamente amador, mesmo assim os 

desportistas locais sempre buscaram, atraves de manifestacoes organizadas pela propria 

populacao, a construgao de um estadio de futebol para ajudar no desenvolvimento do esporte 

local. 

No initio da decada de 1990 foi fundado na cidade o seu primeiro time profissional, 

o Sousa Esporte Clube. 0 surgimento do clube intensificou os apelos da populacao para a 

construgao de um estadio, esse pedido foi atendido no ano de 1994, quando foi construido o 

Estadio Governador Antonio Mariz. 

O estadio foi administrado, ao longo dos anos, por varios gestores diferentes, porem 

na sede da sua administracao praticamente nao existe doeumentacao dos atos administrativos 

do local. Por essa razao, o seu estudo detalhado somente pode ser realizado dos anos mais 

recentes, atraves dos laudos de vistorias tecnicas realizados nos anos de 2007 e 2008. 

O "Marizao", como e popuiarmente conhecido, passou recentemente por reformas 

no intuito de adequa-lo ao Estatuto de Defesa do Torcedor; contudo, devido aos poucos 

recursos financeiros de que dispoe, ainda ha muito a ser feito Mas, isso nao impede a 

realizagao de jogos de futebol no estadio, com um minimo de seguranga e conforto 

aceitaveis. 

3.10 futebol em Sousa-PB e a origem do Estadio "Marizao" 

A historia esportiva sousense carece de documentos historicos que a comprovern, 

principalmente a historia do Estadio Governador Antonio Mariz, que ja passou por varias 

administragoes, sem que nenliuma delas deixasse documentos na sede, situada no interior do 

estadio, que relatem os atos administrativos e o desenvolvimento do estadio desde a sua 

criagao. 
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Sendo assim, a montagem dos fatos historicos e feita atraves de depoimentos dos 

desportistas que a vivenciaram e das fotos tiradas ao longo dos anos. Dentre esses 

desportistas, destaca-se a pessoa de Pedro Ferreira da Silva, popuiarmente chamado de 

"Pedrinho da Portuguesa" (em virtude da sua baixa estatura e do time amador que ajudou a 

fundar e torce ate hoje); ele relata, conforme entrevista anexada, a historia do futebol em 

Sousa e a criacao do estadio local, revivendo os fatos desde a decada de 1960. 

Entre 1964 e 1965, quando Antonio Mariz era o prefeito da cidade, o futebol 

sousense era amador e os jogos aconteciam em um campo de terra situado no local onde, 

hoje, existe o Campus da Universidade Federal de Campina Grande. O terreno do campo 

seria doado para a construgao do prodio que abrigaria o Curso de Direito; em virtude disso, o 

prefeito cedeu um outro terreno no local onde, atualmente, esta o estadio, para a construgao 

de um novo campo, com alambrado e cercado por nuiros. 

Mesmo com o novo campo, os desportistas sousenses sempre reivindicaram a 

construgao de um estadio; porem, ao inves de consegui-lo, eles quase perderam o campo 

construido na gestao de Antonio Mariz; esse fato ocorreu na gestao do prefeito Nicodemos de 

Paiva Gadelha (1983 a 1989), que pretendia construir um Batalhao para a Policia Militar no 

terreno do campo de futebol, projeto que nao foi concretizado. 

No limiar da decada de 1990, a Federagao Paraibana de Futebol teve a iniciativa de 

criar a Copa Integragao, porta de acesso das equipes sertanejas ao campeonato da divisao de 

profissionais. A competigao em aprego, que hoje e a Serie B paraibana, foi realmente o initio 

da politica de interiorizagao do futebol paraibano10. 

Para disputar essa copa e colocar um time na elite do futebol estadual, um grupo de 

empresarios sousenses fundou em 10 de julho de 1991 (mesmo dia de aniversario da cidade) 

o Sousa Esporte Clube, "O Dinossauro do Sertao". O time foi campeao, no mesmo ano, da 

Copa Integragao e ganhou o direito de disputar a Serie A do Campeonato Paraibano". 

Como a cidade passou a ter um time profissional, necessitava, naquele momenta, da 

construgao de um estadio para mandar suas partidas. Entao, na administragao do prefeito 

Mauro Abrantes Sobrinho, e apos decadas de inumeras manifestagoes, intensificadas depois 

da criagao do Sousa E. C, foi construido o Estadio Governador Antonio Mariz. Foram gastos 

na construgao do estadio, segundo Pedrinho da Portuguesa, 14 milhoes e 400 mil cruzeiros, 

cedidos pelo govemo do estado, durante a administragao de Ronaldo Cunha Lima. 

Disponivel em: http://www.arquivodeclubes.com/pb/sousa.htm 
Disponivel em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Sousa__Esporte_Clube 

http://www.arquivodeclubes.com/pb/sousa.htm
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sousa__Esporte_Clube
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O Marizao foi inaugurado em 1994, com capacidade para abrigar 9.198 (no've mil 

cento e noventa e oito) espectadores, recebendo a abertura da Serie A do Campeonato 

Paraibano daquele ano. Nesse dia o estadio encontrava-se lotado, porem inacabado, como 

pode ser comprovado analisando-se as fotos anexadas. 

Talvez na pressa de entregar a obra o mais rapido possivel (ou por motivos de 

ordem financeira) o estadio foi construido sem sistema de drenagem para escoamento da 

agua que irriga o campo e, principalmente, agua de chuva, o que tomam calamitosos os jogos 

disputados em dias chuvosos, alem de outros problemas que serao discutidos mais adiante. 

O estadio sempre contou com um administrador, contratado pela prefeitura local, 

para tratar da sua manutencao. O cargo de administrador e comissionado e, portanto, de 

confianga, assim, a cada novo prefeito e nomeado um novo administrador. Por essa razao, e 

em virtude de divergencias politicas, existem poucos documentos sobre o estadio disponiveis 

na sede da sua administragao. 

3.2 Os resultados de fiscalizacoes procedidas no estadio 

Conforme salientado no topico anterior, ha poucos documentos disponiveis sobre o 

Estadio "Marizao". Em virtude disso, recorre-se aos dois unicos disponiveis para averiguagao 

de vistorias realizadas no estadio: um Oficio Circular de 24 de maio de 2007, expedido pela 

Coordenacao Municipal de Defesa Civil de Sousa - PB e cedido pelo administrador do 

estadio, Girlando Batista; e um laudo de vistoria tecnica, expedido pelo 4° Batalhao de 

Bombeiro Militar de Patos - PB, acerca de uma vistoria tecnica realizada em 18 de Janeiro do 

corrente ano. 

No laudo da Defesa Civil constam os dados de uma vistoria tecnica realizada no 

intuito de conhecer a real capacidade de publico do estadio e para atestar que as suas medidas 

encontravam-se dentro das normas minimas de seguranga. O Marizao tinha, naquele ano, 

segundo consta no Oficio Circular, capacidade para receber 9.198 torcedores. Por sua vez, o 

laudo do Corpo de Bombeiros e de maior complexidade, e traz uma avaliagao completa do 

estadio, destacando itens importantes como a arquibancada, os alambrados e o sistema 
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preventivo de combate a incendio, alem de revelar algumas modificagoes que deveriam ser 

feitas no intuito de se alcangar um padrao minimo de seguranga. 

Antes de se adentrar no estudo detalhado desse laudo, ha de se ressaltar que, a cada 

nova temporada, a Federagao Paraibana de Futebol solicita vistorias tecnicas em todos os 

estadios onde ocorreram os jogos das Series A e B do campeonato paraibano de clubes 

profissionais. Portanto, foi atendendo uma solicitagao desse orgao, que o Corpo de 

Bombeiros realizou uma vistoria tecnica no Marizao; porem, como no mes de Janeiro a 

cidade ainda nao possuia Corpo de Bombeiros Militares, foi necessaria a vinda de uma 

equipe de bombeiros do Batalhao de Patos - PB para realizar a referida vistoria. 

Dessa maneira, visando atingir as exigencias do Estatuto de Defesa do Torcedor e da 

Federagao Paraibana, houve o procedimento de checagem das instalagoes do estadio, que foi 

classificado como dentro das caracteristicas normals de estadios de eventos esportivos, 

destacando existir em seu interior alambrado12 de protegao ao campo de jogo; arquibancadas 

descobertas ; bilheterias com portoes de acesso e saidas de emergencia condizentes com sua 

capacidade de publico, ampliada recentemente, passando a abrigar 10.398 (dez mil trezentos 

e noventa e oito) torcedores. 

Com relagao as arquibancadas, a equipe de vistoria certificou estarem providas de 

guarda-corpos laterais com dimensoes que oferecem seguranga e classificados como 

satisfatorios para os torcedores que utilizarem destes meios para apoio ou contengao em 

situagao de panico. 

Na analise dos alambrados, importante meio de seguranga nos estadios e que serve, 

principalmente, para impedir invasoes de torcedores ao campo de jogo1 4, os integrantes da 

equipe de vistoria limitaram-se a descreve-los, relatando suas especificagoes, mas sem 

expressar se estavam ou nao dentro dos padroes de seguranga. 

O quarto item analisado no laudo dizia respeito ao sistema preventivo de combate a 

incendio, caracterizado como sendo movel e constituido por quatro extintores de incendio, 

distribuidos da seguinte maneira: lanchonete - 1 extintor do tipo PQS, com capacidade de 6 

kg; 1 extintor do tipo AP, com 10 litros de capacidade; cabine de imprensa - 2 extintores do 

tipo CO2, com capacidade de 6 kg. 

1 2 Cerca de fio de arame, geralmente com base de concrete, utilizada para dividir o campo de jogo das 
arquibancadas de um estadio de futebol. 
1 3 Esse tipo de arquibancada e comum em estadios de futebol de paises subdesenvolvidos, como o Brasil 
Em paises ricos, as arquibancadas dos estadios de futebol alem de possuirem assentos para todos, sao 
cobertas para proteger os torcedores de chuva ou neve. 
1 4 Em alguns estadios europeus, sobretudo os estadios ingleses, nao existe alambrados ou outros tipos de 
barreiras contra invasSo; ha somente alguns segurancas sentados a beira do campo e virados para torcida, 
para o caso de alguma invasao, o que e muito raro. 
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Realizada a vistoria e observadas as deficiencias existentes no estadio, o Comando 

do Corpo de Bombeiro Militar requereu algumas providencias a serem tomadas; porem, deu 

garantia, atraves do laudo, que a administragao do estadio ja havia realizado a adequagao na 

parte estrutural, sendo cumpridas as exigencias no que se refere as escadas, guarda-corpos, 

saidas de emergencia e sistema de protegao contra descarga atmosferica. 

Por outro lado, no tocante a autonomia de energia eletrica do estadio, exigiu-se que, 

em dias de jogo ou eventos, deveria firmar-se contrato para a prestagao de servigo por uma 

empresa privada, com vistas a disposigao de geradores de energia eletrica. Exigiu-se ainda, 

no que concerne a atendimento medico especializado, fosse disponibilizada com 

exclusividade para o evento, uma equipe do SAMU e viatura ambulancia de Suporte 

Avangado, alem de outras duas viaturas do proprio Corpo de Bombeiros, sendo Auto Resgate 

e Auto-ambulancia. Por fim, exigiu-se a permanencia, durantes os eventos, de funcionarios 

responsaveis pela abertura dos portoes por ocasiao de um eventual sinistro. 

Tendo sido realizadas todas essas observagoes, ao final do laudo, os bombeiros 

responsaveis pela vistoria concluiram que o Estadio Governador Antonio Mariz encontrava-

se com condigoes minimas necessarias para a realizagao de eventos esportivos e, portanto, 

cumpria as exigencias estabelecidas pelo Estatuto de Defesa do Torcedor e pela Federagao 

Paraibana de Futebol. 

3.3 As adequagoes ao Estatuto de Defesa do Torcedor ja feitas15 

A atual administragao do Estadio Governador Antonio Mariz, como ja foi 

expressado anteriormente, possui poucos documentos sobre estadio, em virtude de outros 

administradores, desde a fundagao do local, nao terem deixado nenhuma documentagao 

disponivel na sede da administragao ou em qualquer outro local aeessivel ao atual gestor. 

Assim sendo, nao ha como registrar as adequagoes do estadio as determinagoes legais, 

principalmente, as que necessitaram ser feitas apos o advento da Lei 10.671/2003; por esse 

motivo serao analisadas somente as reformas recentes, com base na documentagao fornecida 

pelo atual administrador, Girlando Batista. 

1 5 O administrador do Estadio Governador Antonio Mariz, Girlando Batista, afirmou terem sido 
cumpridas todas as clausulas do Termo de Ajustamento de Conduta. 
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Com relagao a essas reformas, para que o clube local (Sousa Esporte Clube) pudesse 

disputar a atual temporada, incluindo jogos da serie A do Campeonato Paraibano e da Copa 

do Brasil, foi assinado um Termo de Ajustamento de Conduta, no dia 30 de Janeiro do 

corrente ano, pelos representantes do CREA (Conselho Regional de Engenharia e 

Arquitetura); da AGEVISA (Agenda Estadual de Vigilancia Sanitaria); do Corpo de 

Bombeiros; da Policia Militar; do Sousa E. C; e do Estadio "Marizao", obrigando-se a 

cumprir as determinacoes impostas pelo Ministerio Publico, com base no disposto no 

Estatuto de Defesa do Torcedor. 

Pela data de assinatura percebe-se ser posterior ao laudo expedido pelo Corpo de 

Bombeiros, por esse motivo, seria natural toma-lo como base para a feitura do termo. 

Entretanto, percebe-se que ambos divergem em alguns pontos, levantando duvidas sobre a 

real situaeao do local. No termo consta como principals problemas apresentados pelo estadio 

os de ordem estrutural, como fissuras nas arquibancadas, inclusive juntas de dilatacao, falta 

de higiene nos banheiros, assim como ausencia de portas nos mesmos, e as dependencias do 

estadio eram de dificil acesso a portadores de deficiencia fisica. 

Alem disso, segundo consta no termo assinado pelos representantes acima 

elencados, o Corpo de Bombeiros, atraves do Laudo de Vistoria Tecnica n°. 369-06, 

observou a necessidade de implantacao de guarda-corpos com altura minima de 1,10m (um 

metro e dez centimetros), sinalizagao e iluminagao de emergencia, corrimoes nas escadas de 

acesso as cadeiras e extintores de incendio nas cabines de imprensa. Porem, conforme citado 

no ultimo topico, e pode ser conferido no Laudo de Vistoria Tecnica anexado, foram 

cumpridas as exigencias no que se refere a esses itens, certifieando nao existir qualquer 

deficiencia nesse sentido. 

Todos esses problemas foram apresentados e constaram como clausulas no Termo 

de Ajustamento de Conduta a serem cumpridas no prazo de dez dias, o que de fato ocorreu. 

Alem dessas clausulas o administrador do estadio teve que cumprir outras, no prazo de trinta 

dias, que o obrigaram a imperrneabilizar a laje de cobertura dos vestiarios e consertar suas 

instalacoes eletricas, bem como as instalacoes hidraulicas das cabines de imprensa. 

No mesmo prazo ocorreu o conserto das instalacoes hidraulicas de outras 

dependencias do estadio e a reforma do bar existente nas arquibancadas. Contudo, apesar dos 

esforgos da administragao do estadio, a manutengao das instalagoes hidraulicas nao foi 

satisfatoria, sobretudo por problemas estruturais existentes desde a inauguragao do estadio e 

erros cometidos durante a sua construgao. Na entrevista, constante nos anexos, concedida por 
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"Pedrinho da Portuguesa", ele relata que q campo foi concluido sem ter sido feito um sistema 

de drenagem para o escoamento da agua. 

Por essa razao, percebe-se, de acordo com as fotos anexadas, que ocorre acumulo de 

agua na saida dos vestiarios para o campo, em virtude do escoamento da agua utilizada para 

irrigar o campo. A falta de recursos fmanceiros impede uma reforma capaz de sanar o 

problema; por isso, para contorna-lo e nao causar transtornos nem acidentes com os 

jogadores, o administrador do estadio utiliza, em dias de jogos oficiais ou amistosos, uma 

bomba de succao para retirar toda a agua acumulada e deixar o local em condicoes propicias 

para a pratica esportiva; afrnal, nao somente o local de disputa (campo) deve estar em 

condicoes adequadas para receber o espetaculo. 

Ainda referente ao Termo de Ajustamento de Conduta, o Ministerio Publico 

determinou e o Sousa Esporte Clube cumpriu, que a venda de bebidas alcoolicas nas 

dependencias do Estadio "Marizao", ocorressem exclusivamente por intermedio de 

vendedores ambulantes, previamente cadastrados, e em numero maximo de vinte e quatro 

nos dias em que ocorressem jogos de futebol, sendo distribuidos em todo o perimetro intemo, 

que envolve as arquibancadas, as cadeiras e o bar. 

Caso os promitentes descumprissem o avencado, deveriam pagar R$ 8.000,00 (oito 

mil reais), em favor do Fundo Estadual dos Direitos Difusos e Coletivos, sem prejuizo das 

demais medidas eiveis e penais cabiveis. Entretanto, todas as clausulas forma cumpridas, 

ressalvado o problema de escoamento da agua que irriga o campo de jogo. 

Contudo, em 29 de abril do corrente ano, a Confederacao Brasileira de Futebol, por 

intermedio da Resolucao da Presidencia N.°01/2008 que entrou em vigor no dia 10 de maio, 

determinou a proibieao de venda e consumo de bebidas alcoolicas nos estadios de futebol que 

sediem partidas integrantes de competicoes coordenadas tecnicamente pela CBF; cujas 

partidas sao organizadas pelas Federacoes e pelas entidades de pratica desportiva detentoras 

do mando de jogo. Essa determinacao, segundo a propria CBF, visa combater a violencia nos 

estadios, alem de outras medidas que tem adotado. 

Apesar de ter-se realizado apos o laudo do Corpo de Bombeiros, o termo em 

comento nao o tomou por base; afinal requereram-se medidas que, segundo o referido laudo, 

ja haviam sido tomadas e omitiram-se algumas exigencias explicitadas pela equipe de 

vistoria tecnica, como o atendimento medico especializado, a autonomia de energia e a 

presenca de funcionarios responsaveis pela abertura dos portoes por ocasiao de um eventual 

sinistro. 
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3.4 O descumprimento do Estatuto de Defesa do Torcedor e as adequagoes necessarias no 

Estadio Governador Antonio Mariz 

Com base no Laudo de Vistoria Tecnica apresentado no subcapitulo 3.2 e na 

entrevista (ambos constantes nos anexos) concedida pelo comentarista esportivo Gilmar 

Marques da Silva, pode-se afirmar que apesar de todas as reformas realizadas no estadio 

sousense ainda ha muito a ser feito para adequa-lo a todas as exigencias da Lei 10.671/2003. 

Entretanto, algumas dessas exigencias simplesmente nao tem condigoes de ser cumpridas e, 

por isso, para evitar uma estagnâ ao no futebol local, as autoridades responsaveis pela 

fiscalizagao do cumprimento da lei nem sempre punem o seu desrespeito. 

Analisando conjuntamente o laudo e a entrevista, constatou-se que mesmo estando 

omissa no Termo de Ajustamento de Conduta, a exigencia feita pelos bombeiros com relagao 

a autonomia de energia foi devidamente cumprida, atualmente existe geradores de energia 

eletrica no estadio. Por outro lado, as exigencias concernentes ao atendimento medico nao 

foram cumpridas; nos dias de jogos, apenas uma ambulancia do Hospital Regional e 

disponibilizada para o atendimento de todas as pessoas presentes ao estadio. 

O laudo exigia a disponibilizagao exclusiva de uma equipe do SAMU e uma 

ambulancia de Suporte Avangado16, alem de outras duas viaturas do Corpo de Bombeiros, 

uma de Auto Resgate e uma de auto-ambulancia. Contudo, o Estadio "Marizao" por ter 

capacidade para receber 10.398 torcedores necessita de apenas uma ambulancia, conforme se 

depreende da leitura do artigo 16, IV do Estatuto do Torcedor determina, in verbis: 

Art. 16. E dever da entidade responsavel pela organizacao da competigao: 
(...) 
IV - disponibilizar uma ambulancia para cada dez mil torcedores presentes a 
partida; e 

Apesar de atender a determinagao desse dispositivo legal, a lei nao deve ser 

analisada literalmente. Mesmo sendo omisso o artigo (ao nao especificar qual tipo de 

ambulancia) entende-se ser apropriada a ambulancia de Suporte Avangado, por contar com 

meios necessarios para efetivamente salvar alguem em estado grave, o que nao e o caso da 

1 6 Ambulancia de Suporte Avangado: vefculo destinado ao atendimento e transporte de pacientes de alto 
risco em emergencias pre-hospitalares e/ou de transporte inter-hospitalar que necessitam de cuidados 
medicos intensivos. Deve contar com os equipamentos medicos necessarios para esta fungao. 
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ambulancia cedida ao estadio. Com uma ambulancia devidamente equipada diminui-se o 

risco de mortes subitas nos estadios, o que nao raro acontece no futebol mundial, como nos 

casos do brasileiro Serginho, que defendia o Sao Caetano e do espanhol Antonio Puerta, de 

apenas 22 anos, que morreu durante um jogo do seu time, o Sevilla- ESP17. 

No caso especiiico de Serginho, o jogador teve uma parada cardiorrespiratoria 

dentro de campo enquanto disputava uma partida valida pelo campeonato brasileiro, entre 

seu time e o Sao Paulo. No Estadio Morumbi, onde a partida foi disputada, existia uma 

ambulancia, mas esta nao contava com o desfibrilador18 para reanimar o atleta, por isso os 

unicos meios utilizados foram massagem cardiaca e respiracao boea-a-boca19. 

A deficiencia no atendimento medico, apesar de nao contrariar diretamente o 

Estatuto do Torcedor, constitui a falta mais grave apresentada pelo estadio, porem nao e o 

unico problema, verifica-se outras situagdes em que ha o desrespeito a lei, por exemplo, no 

que concerne a transparencia na organizagao dos eventos esportivos. 

O artigo 5° do referido diploma legal, conforme foi demonstrado no 1° capitulo, 

assegura aos torcedores o direito a publicidade e transparencia na organizagao de eventos 

esportivos. Entretanto, os dados relativos a competigao, como o regulamento, a tabela de 

jogos e os borderos completes das partidas, que deveriam estar expostos de forma visivel e 

legivel em todas as entradas do estadio nao sao encontrados em nenhum ponto do local de 

jogos; para ter acesso a essas informagoes, os interessados recorrem ao site da Federagao 

Paraibana de Futebol. 

A escalagao dos arbitros, que tambem deveria ser afixada nas entradas, e cedida 

somente a imprensa, cabendo a esta divulga-la ao publico. Por outro lado, o Ouvidor de que 

trata o inciso HI do supracitado dispositivo legal, assim como o artigo 6°, que determina a 

obrigagao da organizagao do evento em designar um Ouvidor da Competigao, sequer existe; 

nao ocorre nomeagao de ninguem para a fungao, restringindo o direito dos torcedores 

encaminharem suas reclamagoes aos organizadores da competigao. 

Nao somente os torcedores sao afetados pelas deficiencias na organizagao de 

eventos esportivos no pais, mas, tambem, os pequenos clubes, caso do Sousa Esporte Clube. 

O artigo 8° do Estatuto determina que na feitura do calendario anual de competigoes se 

1 7 Disponivel em: http://br.esportes.yahoo.com/070904/48/gje816.html 
1 8 Instrumento usado para combater fibrilacao auricular, ou ventricular, mediante choques eletricos no 
coracao, aplicados diretamente ou por meio de elerrodos colocados na parede toracica. 
1 9 Disponivel em: http://noticias.terra.com.br/retrospectiva2004/interna/0„OI435918-E14425,00.htmI 
2 0 Relagao descritiva dos diversos itens que compoem, artigo por artigo, os pagamentos e recebimentos 
feitos durante detenninado periodo. 

http://br.esportes.yahoo.com/070904/48/gje816.html
http://noticias.terra.com.br/retrospectiva2004/interna/0%e2%80%9eOI435918-E14425,00.htmI
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garanta, no minimo, dez meses por ano de atividades para os times de futebol profissional, 

sendo disputada pelo menos uma competigao de nivel naeional. 

Por varios motives, essa e uma determinacao corriqueiramente descumprida; o que 

de fato ocorre e a disputa do campeonato estadual e, somente se, o time obtiver classificacao 

pelos criterios tecnicos previamente defmidos, podera disputar competigdes de nivel 

naeional, no caso do futebol paraibano, a Serie C (antiga 3a Divisao) e a Copa do Brasil. Nao 

obtendo essa classificagao, os times paraibanos formam equipes para disputar uma unica 

competigao e passam muitos meses de inatividade. 

Por esse motivo, os pequenos clubes desenvolvem-se lentamente ou ate mesmo nao 

crescem e outros sao extintos, por nao contarem com um bom suporte fmanceiro. Talvez, 

pudessem alcanga-lo se o artigo 8° fosse cumprido, mas como nao ocorre e quase todos os 

clubes de pequeno porte passam por dificuldades financeiras, um outro artigo, por 

conseguinte, tambem costuma ser descumprido, o artigo 33: 

Art. 33, Sem prejuizo do disposto nesta Lei, cada entidade de pratica desportiva 
fara publicar documento que contemple as diretrizes basicas de seu relacionamento 
com os torcedores, disciplinando, obrigatoriamente: 

I - o acesso ao estadio e aos locais de venda dos ingressos; 
I I - mecanismos de transparencia financeira da entidade, inclusive com disposicoes 
relativas a realizagao de auditorias independentes, observado o disposto no art. 46-
A da Lei n f i 9.615, de 24 de margo de 1998; e 
II I - a comunicagao entre o torcedor e a entidade de pratica desportiva. 
Paragrafo unico. A comunicagao entre o torcedor e a entidade de pratica desportiva 
de que trata o inciso I I I do caput podera, dentre outras medidas, ocorrer mediante: 
I - a instalagao de uma ouvidoria estavel; 
I I - a constituigao de um orgao consultivo formado por torcedores nao-s6cios; ou 
I I I - reconhecimento da figura do s6cio-torcedor, com direitos mais restritos que os 
dos demais s6cios. 

Alem de requerer demanda de funcionarios para cuidar dessa relagao entre 

torcedores e a entidade de pratica desportiva e da pouca renda do clube, nao ocorre 

fiscalizagao quanto ao cumprimento do artigo. Esse dispositivo legal, teoricamente, e de 

grande valia, mas quando colocado em pratica constitui um contra-senso ao obrigar o seu 

cumprimento em um local onde o futebol e pouco desenvolvido, como na Paraiba, onde os 

clubes sao pequenos e de poucos recursos fmanceiros. 

O artigo 33 nao e o unico a gerar controversia quanto ao seu cumprimento. O artigo 

16, inciso I I , determina como dever da entidade responsavel pela organizagao da competigao 

a contratagao de seguro de acidentes pessoais, tendo como beneficiario o torcedor portador 

de ingresso, sendo valido a partir do momento do seu ingresso no estadio ou se nao ingressar 
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por culpa dos organizadores . Nao obstante ser um avanco da lei e consistir em uma 

importante garantia para o torcedor, nao ha como as pequenas Federac5es de Futebol do pais 

cumpri-lo; ademais, a lei nao especificou de que forma se regulara esse contrato de seguro. 

Outros artigos podem ser citados para ilustrar a questao, por exemplo, o inciso II do 

artigo 22 aflrma ser direito do torcedor participe ocupar o local correspondente ao numero 

constante no ingresso. Ora, estadios como o "Marizao" contain com poucos recursos 

fmanceiros para sua manutencao, por isso e impossivel colocar assentos em todos os lugares 

das arquibancadas; para nao contrariar a lei, a solucao encontrada foi dividir igualmente as 

arquibancadas em quadrados pintados do mesmo tamanho, contendo um numero cada, se os 

torcedores ficam em pe, pulando ou nao respeitam essa numeracao, nao ha como punir a 

administracao do estadio, por nao ser prevista em lei essa conduta. 

O artigo 26 e mais um a nao ser cumprido no futebol sousense, mas encontra uma 

justificativa plausivel para tanto, eis a redacao do artigo para melhor entendimento: 

Art. 26. Em relac8o ao transporte de torcedores para eventos esportivos, fica 
assegurado ao torcedor participe: 
I - o acesso a transporte seguro e organizado; 
II - a ampla divulgacao das providencias tomadas em relacao ao acesso ao local da 
partida, seja em transporte publico ou privado; e 
I I I - a organizagao das imediacoes do estadio em que sera disputada a partida, bem 
como suas entradas e saidas, de modo a viabilizar, sempre que possivel, o acesso 
seguro e rapido ao evento, na entrada, e aos meios de transporte, na saida. 

Por Sousa ser uma cidade de pequeno porte, praticamente nao existe transporte 

publico e coletivo, conseqtientemente, cada torcedor desloca-se por conta propria ao estadio, 

seja caminhando, ou de bicicleta, moto, carro ou qualquer outro meio de transporte. A unica 

obrigacao que restara aos organizadores do evento consiste na organizagao do transito nas 

imediacSes do estadio. 

Outro artigo nao cumprido rigorosamente, mas, tambem, por motivos aceitaveis e o 

artigo 28, que trata da alimentacao e higiene nos estadios de futebol. Segundo o 

administrador do "Marizao", os banheiros sao limpos apenas em dias de jogos, justamente 

por haver um fluxo maior de pessoas circulando no estadio; essa atitude justifica-se, mais 

uma vez, pela falta de dinheiro, tanto para comprar material de limpeza, quanto para pagar 

funcionarios. 

2 1 O artigo trata unicamente da hipotese do ingresso do torcedor no estadio; porem, Vieira (2003, p. 41), 
defende a ideia de ser juridicamente amissivel a validade do seguro daquele que nao ingressou no estadio, 
desde que por culpa dos organizadores. 
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Nao sera somente o cumprimento da Lei 10.671/2003 que ira melhorar o futebol 

naeional, conjuntamente deve haver uma mudanca na mentalidade dos envolvidos no esporte, 

sejam dirigentes, jogadores, torcedores ou policiais. Dessa maneira, o futebol brasileiro ira 

crescer, sera transparente, tornar-se livre da corrupcao e, principalmente, banir a violencia 

dos estadios que, infelizmente, ainda e um fato corriqueiro em todo o pais. 

3.5 Atos de violencia no Estadio Governador Antonio Mariz22 

O futebol brasileiro e marcado por inumeras glorias e conquistas; contudo, fatos 

negativos, muitas vezes, mancharam a sua historia, principalmente os casos de violencia nos 

estadios brasileiros. Apesar de ser algo mais comum nos grandes estadios e em dias de 

classicos, a violencia tambem esta presente nas pequenas localidades, como Sousa e seu 

estadio, onde no dia 29 de abril de 2007, durante a semifinal do Campeonato Paraibano, 

disputada entre o Sousa E. C. e o Treze de Campina Grande, torcedores sousenses foram 

agredidos por policiais que trabalhavam na seguranga do jogo. 

A imprensa local classificou o ato como sendo de extrema brutalidade e teria 

transformado o estadio em uma praga de guerra, tendo como principal atingido pela agao 

policial um torcedor, conhecido popuiarmente por Fabiano de Ciminha. Segundo os sites de 

noticias da regiao, Fabiano teria sido agredido por varios policiais e, ao final da partida, 

compareceu a cabine de imprensa da Radio Progresso de Sousa, situada no proprio 

"Marizao", chorando emocionado, para declarar nao ter feito nada que justificasse os atos de 

violencia. 

As noticias sobre o fato relataram tambem que uma crianga de oito anos teria sido 

atingida por gas de spray de pimenta, tiros de bala de borracha foram disparados contra os 

torcedores e os profissionais da imprensa teriam sido ameagados pelos policiais. Todos esses 

fatos geraram revolta tanto da imprensa sousense quanto da populagao local, irritadas com a 

agao da policia, que foi duramente criticada por suas agoes. 

O caso de Sousa e mais um onde as policias, principalmente a militar, receberam 

criticas negativas quanto ao seu desempenho na seguranga das pessoas. Todavia, nem sempre 

2 2 As informacoes sobre a agressao de torcedores por policiais foram retiradas do site da Radio Progresso 
de Sousa, disponivel em: 
http://www.portalprogressoxom/index.php?option=com_content<&task=view&id=3622&Itemid=69 

http://www.portalprogressoxom/index.php?option=com_content%3c&task=view&id=3622&Itemid=69
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essas criticas tem fundamento ou nao retratam a real situagao; afinal, nao deve ser deixado de 

lado o fato da maior parte da culpa nos erros de operagoes militares ser do Estado, ao investir 

pouco no treinamento dos policiais e em equipamentos que proporcionem condicoes de 

trabalharem eficazmente. 

Ademais, a policia nao e a unica responsavel por abusos em estadios, os torcedores 

muitas vezes sao causadores de condutas delitivas, que mesmo sem perceberem, prejudicam 

a eles proprios, como as piehacoes nas paredes, fato corriqueiro e que pode ser conferido em 

fotos anexadas, e a depredagao das instalagoes do estadio, como por exemplo, quebrar 

equipamentos dos banheiros. 

Mesmo que nao se descubra quais torcedores causaram os danos, eles serao punidos 

indiretamente ao freqtientarem o estadio e tiverem que utilizar um banheiro quebrado, ou a 

administragao do estadio necessitar gastar recursos para recupera-lo, quando poderiam 

utiliza-los na melhoria da qualidade e conforto do local. Alem da conscientizagao desses 

torcedores, deve haver conscientizagao dos torcedores que presenciam atos dessa natureza, 

no sentido de denunciarem os vandalos, assim as entidades que organizam a competigao 

poderao colocar em pratica o artigo 5°, paragrafo unico, inciso VI do Estatuto de Defesa do 

Torcedor e fixar nas entradas do estadio a relagao de torcedores impedidos de entrar, assim 

como aplicar as penalidades elencadas pelo estatuto e apresentadas no capitulo anterior. 

Portanto, sao muitos os fatores necessarios para um desenvolvimento consciente e 

sustentavel do futebol brasileiro. O Govemo Federal e a Confederagao Brasileira de Futebol 

precisam proporcionar condigoes para o efetivo cumprimento do disposto na Lei 

10.671/2003, importante avango do direito desportivo naeional, mas ainda distante, em 

alguns pontos, da realidade brasileira. Por sua vez, os dirigentes dos clubes devem 

aeompanhar esse desenvolvimento e profissionalizar-se cada vez mais, sendo mais gestores 

que torcedores de seus clubes. Por fim, cabe aos torcedores a tarefa de conscientizagao no 

sentido de irem aos estadios apenas para assistir ao espetaculo e nao para causar vandalismo, 

afinal os atos dessa natureza prejudicam, no fim das contas, a eles mesmos. 
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Observou-se durante a pesquisa ser o Estatuto de Defesa do Torcedor um marco 

historico no desenvolvimento do esporte no pais, especialmente o futebol, o que e de suma 

importancia, tendo em vista a grande quantidade de dinheiro gerada por essa atividade 

esportiva e pelo numero de pessoas envolvidas com esse esporte. 

A consagracao dos direitos dos torcedores em um diploma legal especifico consiste 

numa tentativa louvavel de elevacao da qualidade do servico prestado, o espetaculo 

esportivo, e na perspectiva de se aproximar do padrao europeu, atraves da melhoria dos 

transportes aos estadios, conforto e higiene dentro dos estadios, maior transparencia e 

organizagao dos eventos esportivos e, principalmente, seguranga dos torcedores participes 

das partidas. 

Hodiernamente, verifica-se no continente europeu a presenga das maiores ligas e 

torneios do mundo, indubitavelmente, a maior venda dos direitos de transmissao dos jogos 

para um numero cada vez maior de paises, aumentando tambem o numero de torcedores 

espalhados pelo mundo, gerando mais renda para os clubes europeus, que contratam cada vez 

mais jogadores estrangeiros, inclusive brasileiros, aumentando, conforme apresentado na 

pesquisa, o exodo dejovens jogadores do pais. 

Com o crescimento do esporte no pais, principalmente atraves de melhorias para os 

torcedores, e o consequente aumento nas rendas obtidas pelos clubes, principalmente por 

cotas de transmissao de jogos, esse exodo podera diminuir gradativamente, tornando o 

futebol brasileiro atrativo para novos investidores. Dessa maneira, ao inves de exportar 

jogadores, o Brasil podera vender seus campeonatos para o resto do mundo; assim, em vez de 

possuir jogadores famosos, ter-se-a clubes brasileiros conhecidos e adorados em outros 

paises, a exemplo do que ocorre com os maiores clubes europeus, que vem conquistando 

legioes de fas/consumidores dos seus produtos (camisas, principalmente) em todos os outros 

continentes, com destaque para a Asia. 

Alem disso, destaca-se na pesquisa o asseveramento, com o advento da Lei 

10.671/2003, nas punigoes aos torcedores vandalos, aos dirigentes das entidades responsaveis 

pela organizagao de eventos esportivos (CBF, Clube dos Treze, e Federagoes estaduais), e 

aos dirigentes das entidades de pratica esportiva (clubes). 
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Dessa forma, procura-se coibir as agoes delmqtientes de facgoes de torcidas 

organizadas que brigam em estadios e depredam suas instalacoes; assim como coibir o mal 

maior do pais, a corrupcao, que, infelizmente, ainda assola o futebol brasileiro, com 

dirigentes que se apropriam indevidamente do patrimonio dos clubes e das federac5es. 

Na pesquisa monografica procurou-se demonstrar a realidade do esporte nos locais 

onde existem poucos recursos para o seu desenvolvimento e o impacto que isso gera para 

adequar os estadios ao Estatuto, atraves do estudo do funcionamento do Estadio Governador 

Antonio Mariz, inaugurado em 1991 na cidade de Sousa-PB. 

Foram demonstrados os esforcos do administrador do estadio supramencionado, dos 

dirigentes do Sousa E.C. e de outras pessoas que vivenciam o cotidiano do futebol sousense 

no intuito de melhorar a qualidade das condig5es do estadio e proporcionar mais conforto e 

comodidade para os torcedores, apesar os obstaculos enfrentados por falta de dinheiro; 

porem, constatou-se que ha muito a ser desenvolvido para se atingir as determinaeoes legais 

e a necessidade dos orgaos fiscalizadores em nao punir as deficiencias menores, caso 

contrario haveria estagnagao e provavel extingao do futebol na regiao. 

Portanto, o advento do Estatuto de Defesa do Torcedor era primordial e inevitavel. 

Seus avangos, apesar de algumas ressalvas salientadas na pesquisa, sao incomensuraveis para 

o desenvolvimento do esporte naeional. Todavia, em algumas situag5es, antes de um grande 

avango vem uma pequena regressao; por isso, apesar da importancia do cumprimento de 

todos os dispositivos legais, estes nao podem ser inexoraveis, deve-se analisar cada caso 

concrete, como no exemplo sousense, para evitar que ao inves de ocorrer um crescimento do 

futebol, este desaparega. 
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ANEXO A 

COMDEC-
COORDENACAO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 

SOUSA-PB 

Oficio Circular/ 2007 COMDEC - PB 

Sousa-Pb, 24 de Agosto de 2007. 

Ilm°. Sr°. 
Senhores -

Em cumprimento aos termos da Lei Complementer 045/2006, em 21 dc Novembro 
de 2006 da DEFKSA CIVIL Sousa - PB. 

A Coordenacao de Defesa Civil vein comunicar a Sociedade Sousense e aos 
proprietaries c presidentes de clubes de nossa cidade por meio deste oficio, que de acordo 
com medidas feitas pela coordenacao de Defesa Civil a capacidade de pessoas estabelecidas 
nestes recinlos, sao as enviadas ena anexos. Obscrvamos que estas medidas estao dentro das 
normas de seguranca minimas e que uma equipe da nossa Coordenacao, fara visitas quando 
acliar necessarios nos locais para observamos o coinprimcnto destas normas de seguranca. 

Certo do cumprimento com o nosso dever, e aproveitando o ensejo enviamos nossos 
votes de estinmas c sinceras eonsideracocs e aprcco a dignissima Senhora Secretaria. 

Atenciosamente 

Jim". Sr°. 
Prezados Senhores 
Sousa-Pb 



3! 

A3 

T1 - TRIBUNAL 480M2 X 1 = 480 
T1 - SENTADO E EM PE = 90M' X 2 = 180 
A1 - SENTADO = 1.320M2 X 2 = 2,640 
A1-GERAL = 33QM*X5 = 1.650 
A2 - SENTADO = 800M2 X 2 = 1.800 
A2-GERAL = 3 0 0 M S X 5 = 1.500 
A3 - SENTADO = 164M2 X 2 = 328 
A3-GERAL= 164M 2 X5=820 
TOTAL GERAL = 9,198 PESSOAS 



o 

QUADRA 

QUADRA DO ESTADIO MUNICIPAL 
AREA = 35 X 60 = 2.100 M 3 

CAPACIDADE M E D I A = 3 X 2.100 = 6.300 
CAPACIDADE. M A X I M A = 4 X 2.100 = 8.400 

DEFESA CIVIL 
SOUSA 12 DE JULHO DE 2007 



ANEXO B 

COMANDO DO CORPO DE BOMBEIROS 
4* BATALHAO D E BOMBEIRO M1LITAR 

CENTRO 111 ATIVIDADES T1CNICAS 

4 M 

4 

L A U D O D E V I S T O R I A T E C N I C A 

E S T A D I O G O V E R N A D O R A N T O N I O M A R I Z 

mm - PB. Janeiro de 2008 



site 
ESTADO OA PARAteA 

SECRETARY DE SEGURANCA E OEFISA SOCIAL 
CORPO DE BOMBKRO MJUTARDAPARAIBA 

CENTRO P I ATW1DADE8 T « C M C M 

LAUDO DE VISTORIA: 

SoSicifante; F«S®ra§ia Paretoana * FatetoS 
Local Vietoriado: Bstitiio Municipal Govamador Anttnio Mariz. 
Enferego: Rua Ftoriaro Pebcoto s/h - Brtre de Areia - Souea/PB. 

Aos dezorto dias do m#e de Janeiro d« dois mil e oito, em rasposta a 
solicltegao emanada da Federacao Paraibana de Futebol. Eu, 2* TEN QOBM Rogirio 
P«*nteo Bezarra, Chafe do CATM° BBM, realize! Victoria no local situado no 
endereco acima, com o Wo i s veriflcar a capaddada de pfiMee a aa condicoes serais 
de seguranca do local supracltado para o dseenvotvimento da eventos desportivos, 
cultural, artlaflcos e outros. Com o intulto da cumprir ae etdganolas eetabelecidae pelo 
Estatuto do Toreador e pela Federacao Paraibana de Futebol, foram M a s aigumae 
notificacoes das csndlpdes de seguranca das Sreas Interna a externa do e«ado 
estddk), conforme iterw abaixo referenciados: 

1. O LOCAL VISTORiADO: wnfipsraMse dentro das <»acterlstjcas norrrwis de 
sstidios de eventos esportivos, provido de "alambrado*, aro^dbancatlas 
descotertas s WlhetBries com portfles de aoesso e ssnld§§ de em©rg§ncia 
condizentes com sua oapaeidade de publico. 

2. OAS ARQUIBANCADAS: estao provides de guaroa-corpo lateral com 
dimensoea que t f c w n i eegurtnea satisfatoria para aa torcwleras que »e 
utilizarero deates meioa para apoio ou contencao em srtuacao de pantco. 

3. DOS ALAMBRADOS: estao fbrados se solo em base construlda em 
arvenafia de uma w csntendo psboco, com cares de quarenta wnttmetes 
de altura (0,40 m), em oima de qua) foi executada uma oerca de arame 
garventeado com aprajdmaoamente 2,50 mfdois metro* e dez centlmetroc), 
sendo uttflzada desta forms para reetringlr o acssao $s tewgdores. 

4. DO SISTEMA PREVENTIVO: O Sistema de Prevertcao utttaado no local a 
do tipo move), oons«uldo de exHntoree de Incendio, dlsftfbufdas os seguinte 
forma: 

W O 
PQS » en© 
AP _ . . . 10 L 
COx fi.K8 ' J 



5. OUTRAS EXIGtNClAS 

a) Foi realizada a adequacao na parte estrutura! da edrflcacao supracftada. sendo 
cumpridas as exigencies no que se refers as aaeadas, guarda-earpas, Balds de 
emergenctas, iluminacio de emergencia e sistema de protecao contra descargs 
atrnosttrica, 

b) No tocante a autonomia de energia elAmca do referido estadio, nos diss dos 
jogos e ou eventos, firmara contrato para preetacao de servico de uma empress 
priveda, com vistas a disposicao de geradorea de energia eletrica; 

c) No que tange as exigencies quanto ao atendimento medico especiallzado. e 
disponibiHzado com exciusividade para o evento. uma equipe do SAMU a 
viatura ambulancia de Suporte Avancado, alem de outras duas vtaturas do 
Corpo de Bombeiros, sendo Auto Resgate e Auto-ambulancra; 

d) Havera" a permanencia durante o evento, de funoionarios responsaveis pela 
abertura dos portoes por ocasiao de um eventual sinistra 

8. DIMENSOES E CAPACIDADES: 

OB8: A capacidade de Publico foi calculada tomando como referenda, uma 
pessoa a cada 0,42 m2. 

CONCUI8AO: Por tanto, em face do cumprimento das exigencies mencionadas no 
Laudo de Vistoria acima referenciado e baseando-se nas areunsiSncias encontradas 
"in loco", durante vistoria procedida por este oflcial, concluo que: o referido estadio 
eocootm-ee com at condicoes minima* necessaries para a reelizacao de 
eventos deaporttvoe, com a capacidade maxima de iotacao acima citada, no 
tocante as condicoes gerals de seguranca dos locais irtdtspensavehi ao 
desenvolvimento d « eventos desportivos, culturais, artisticos e outros. 
Cumprirtdo assim, as exioenciae estabeleeidas paio Estatuto do Torcedor e pela 
Federacao Paraibana ds Futebol. 

Patos - PB, 18 da Janeiro de 2006. 

Romulo Menezee Gomes- 3" SGT BM 
AUXIUAR DO C A W BBM* 

Rogerio Peronico Bezerra- 7> TEN BM 
Chefe do CAT/40 BBM 
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ANEXO C 

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA, 
a t r a v e s da P r o m o t o r i a de J u s t i c / a , C u r a d o r a do Cidad&o da 
Coraarca de Sousa - PB, Dra. C a s s i a n a Mendes de Sa, o CREA, 
n e s t e ato t e p c e s s n t a d a p e l o I n s p e t o r Chafe, o E n g e n h e i r o 
C i ' * i l Dr. J u l i m a r C e s a r i o B a t i s t a , a AGEVISA, r e p r e s en tacta 
t e l e Dr. • Aniba.1 Q u e i r o g a C a r t a x o , o CORPO DE BOMBEIROS, 
t*: pre.so tit-a do • p*lo 1'enente F a b i o S a n t o s , a POLfCIA MI L I TAR, 
r e p c e s a n t a d a p-sJlo Major Ronilclo, o SOOSA ESPORTE CLOSE, 
re p r e s e n t d d o p e l e D i r e t o r Joio -Hello e o ESTADIO O MARIZ&O, 
cepres e n t a d o p e l o D i r e t o r G i s i a n i o B a t i s t a , com fundumento na 
L e i n.° 7.347/85 ( L e i de Agao C i v i l P u b l i c a ) , RBSOIVEM 
c e l e b r a r o p r e s e n t e TERMO DE COHPROMISSO E AJOSTAMEHTO DB 
COKDOTA, mediante os s e g u i u t e s a j u s t e - s e o b r i g a g o e s : 

CLA03OLA FRIMEIRA: O D i r e t o r do e s t a d i o de F u t e b o l Q MARIZAO 

comprowiete-se a, no p r a z o de 10 (dez) d i a s , a c o n t a r da 
a s s i n a t u r a do p r e s e n t s acordo, r e a l i z a r c o n s e r t o das f i s s u r e s 
nas a r q u i b a n c a d a s ; 0fK. 

CLADSOIA SEGtJNDA; 0 D i r e t o r do E s t a d i o de F u t e b o l O MARIZAO 

eompromete-se a, no p r a z o de 10 (dez) d i a s , a c o n t a r da 
a s s i n a t u r a do p r e s e n t e acordo, e f e t u a r o p r e e n c h i m e n t o das 
j'jntas de d i l a t a c a o etas a r q \ i i i i a n c ^ f i ^ r s - f ^ W ^ - . 

\ 



CLAUSULA TERCEIRA: O D i r e t o r do E s t a d i o de Futebol 0 MARIZAO 

comprome t e - s e a, no prazo de 10 (dez! d i a s , a contar da 
assir.at.ura do p r e s e n t e acordo, r e a j i z a r r i g o r o s a h i g i e n i z a c a o 
nos b a n h e i r o s ; 

CLAUSQLA QUARTA: O' D i r e t o r do E s t a d i o de Futebol 0 MARIZAO 

compromete-se a, no prazo de 10 (dex) d i a s , a contar da 
a s s i n a t u r a do p r e s e n t e acordo, r e a l i z a r reforrna, de modo que 
s e j a p o s s i v e i o a c e s s o de portadores de d e f i c i e n c i a f i s i c a . 
aos b a n h e i r o s ; 

CLAUSULA QUINTA: O D i r e t o r do E s t a d i o de Futebol O MARIZAO 

compromete-se a, no prazo de 10 (dez) d i a s , a co n t a r da 
a s s i n a t u r a do p r e s e n t e acordo, cumprir efetivamente o iaudo 
de v i s t o r i a t e c n i c a n. 369-06, eniitido pelo Corpo de 
Bombeiros, maxima no que tange a implaotacao de guarda-portos 
com a l t u r a minima de 1,10 (um metro e dez centimetros) , 
s i n a l i z a c a o e i l u m i n a c a o de eir.ergencia, corrimoes nas escadas 
de ac e s s o as c a d e i r a s e i n s t i n t o r e s nas cabines de imprensa; 

CUMJStJIA SEXTA: O D i r e t o r do E s t a d i o de Futebol 0 MARIZAO 

compromete-se a, no prazo de 30 ( t r i n t a ) d i a s , a contar da 
a s s i n a t u r a do p r e s e n t e acordo, e x e c u t a r a impermeabilizagao 
da l a j e de c o b e r t a dos v e s t i a r i o s ; 

CLAUSULA SETIMA: O D i r e t o r do E s t a d i o de Futebol O MARIZAO 

compromete-se a, no prazo de 30 ( t r i n t a ) d i a s , a co n t a r da 
a s s i n a t u r a do p r e s e n t e acordo, c o n s e r t a r as i n s t a l a c o e s 
e i e t r i c a s dos v e s t i a r i o s e da cabine de imprensa; 

CLAUSULA OITAVA; 0 D i r e t o r do E s t a d i o de Futebol 0 MARIZAO 

compromete-se a, no prazo de 30 ( t r i n t a ! d i a s , a contar da 

http://assir.at.ura
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CLAUSULA NONA: o D i r e t o r do E s t a d i o de Futebol 0 MAP.IZAu 

compromete-se a, no prazo de 30 ( t r i n t a ) d i a s , a contar da 
a s s i n a t u r a do pres e n t e acordo, r e a l i z a r nianutencao das 
i n s t a l a c o e s h i d r a u l i c a s ; 

CLAUSULA DECIMA: O D i r e t o r do E s t a d i o de Futebol O MARIZAO 

compromete-se a, no prazo de 30 ( t r i n t a ) d i a s , a contar da 
a s s i n a t u r a do p r e s e n t e acordo, r e a l i z a r reforrna do bar, 
e x i s t e n t e nas arquibancadas; 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA; O Sousa E s p o r t e Clube compromete-se 
a, a p a r t i r da a s s i n a t u r a do p r e s e n t e acordo, e f e t u a r venda 
de bebidas a l c o o l i c a s no E s t a d i o O MARIZAO somente por 
intermedio de ambuiantes, previamente eadastrados, que serao 
no numero niaximo de 24 ( v i n t e e quatro) , e, na o c a s i a o dos 
jogos de f u t e b o l , f i c a r a o d i s t r i b u i d o s em todo o perimetro 
i n t e r n e que envoive a arquibancada e tambem nos bare s . 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Em caso de descumprimento das 
c l a u s u l a s a n t e r i o r e s , os promitentes terao que pagar o v a l o r 
de ?.$ 8.000, 00 ( o i t o m i l r e a l s ) , em favor do Fundo E s t a d u a l 
de Protecao dos D i r e i t o 3 Difusos e C o l e t i v o s , 3em p r e j u i z o 
das demais medidas c i v e i s e penais c a b i v e i s . 

compromissadas, firmam o pres e n t e terrao era (04! quatro v i a s , 
o qual t e r a e f i c a c i a de t i t u l o e x t r a j u d i c i a l , nos termos dos 
a r t i g o s 5° e 6° da Lei. n. ° 7.347/S5 e 585, V I I , do Codigo de 
Processo C i v i l . 

D i t o i s t o , por estarem as pa r t e s a j u s t a d a s e 

Sousa, 30 de Janeiro de 2008. 

J a s s i a n a Msnd^ia de 5at.;-'-
Promotora do J a s t i y a 

0 : . Joio 
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ANEXO D 

Entrevista concedida pelo Sr. Pedro Ferreira da Silva, eonheeido popuiarmente 

por "Pedrinho da Portuguesa", Ex-Presidente da Liga Desportiva de Sousa e 

membro do Conselho Fiscal da Federacao Paraibana de Futebol, realizada em 6 de 

novembro de 2008: 

Qual o relato que o Sr. Pode fazer sobre a historia do esporte sousense e do 

Estadio Governador Antonio Mariz? 

Na decada de 1960, o esporte na cidade era amador e existia um campo de terra, 

onde hoje funciona a Universidade, para disputar os jogos dos times amadores da 

cidade. Quando foram ceder o terreno para a construcao do predio, o prefeito da epoca 

era Antonio Mariz, ele doou outro terreno para nos e mandou fazer um campo cercado 

com alambrado e construir muretas ao redor. 

Onde era esse campo? 

O campo era num terreno onde hoje esta o estadio. La ficaram sendo disputados 

os jogos dos campeonatos dos times amadores da cidade, nos faziamos desfiles dos 

times, tinha os campeonatos, premiacao e tudo mais. Ate time feminino nos montamos 

pra ir jogar em Cajazeiras. 

Mas, como comecou a surgir a ideia de se fazer um estadio? 

Eu organizei muitas manifestacoes, os desportistas da cidade se uniam pra pedir 

a construcao do estadio. Mas ai veio o prefeito "Cozim" (Nicodemos de Paiva Gadelha, 

1983-1989), que queria doar o terreno do campo pra fazer um batalhao pra policia 

militar; nos protestamos e acabou que nao fizeram o Batalhao porque, nao podia ter dois 

batalhoes a menos de tantas leguas, que nao me lembro mais. E, em Cajazeiras, ja 

existia um batalhao da policia militar, portanto, nao atingia a distancia necessaria. 

Depois, teve o prefeito Joao Estrela, esse nao gostava de futebol. Nos o 

procuramos, mas ele dizia que nao ia construir "um negocio" que so iria agradar 1% da 

populacao. Nos continuamos com as nossas manifestacoes, eu as organizava dentro do 

campo mesmo, enchia de gente, inclusive crianca. 

Entao veio o prefeito Marizinho (Mauro Abrantes Sobrinho)... 
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Nessa epoca ja existia o Sousa E. C ? 

Existia. Entao, veio Marizinho e construiu o estadio. Cajazeiras ja tinha um 

estadio e Sousa nao, nos tinhamos um time profissional e ele ia precisar de um estadio 

para mandar suas partidas. Por isso, Marizinho falou com o governador Ronaldo Cunha 

Lima e ele cedeu, na epoca, 14 milhoes e 400 mil cruzeiros pra fazer o estadio. 

Mas, entregaram o estadio inacabado, pode ver ai nas fotos23. Tinha muita coisa 

pra ser feita, e o pior e que fizeram o campo sem drenagem. E muito facil fazer um 

sistema de drenagem, pelo menos um simples. E melhor do que nenhum. 

Eu estive no estadio recentemente e percebi que esse problema existe ate 

hoje, quando irriga o campo, a agua acumula na entrada dos vestiarios. 

E. Fizeram o campo sem drenagem, quando chove o campo se transforma em 

lama. 

Mas, hoje o estadio esta bem melhor do que a epoca da sua inauguracao? 

Esta. Melhorou muito, esta bem "ajeitadinho", a sede da liga sousense (fica 

dentro do estadio) e bem "arrumadinha", e ampliaram o estadio para receber os jogos da 

Copa do Brasil, foi exigencia da CBF. Hoje, a capacidade do estadio e para receber 

10.398 pessoas. 

O Sr. Pedro Ferreira da Silva cedeu, gentilmente, algumas fotos para eomplemeritar a pesquisa. 
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ANEXO E 

Entrevista concedida por Gilmar Marques da Silva, ex-tecnico de futebol e 

comentarista esportivo da Radio Progresso de Sousa-PB. 

Com relacao a transparencia na organizacao de eventos esportivos, em Sousa, sao 

fixados nas entradas do estadio o regulamento, a tabela de jogos e a escala^ao de 

arbitros do campeonato paraibano de futebol? 

Nao. O que e ocorre e a previa divulgacao por parte da FPF, inclusive no seu site oficial. 

No estadio, apenas ha a divulgacao de dados da partida, como escalacao dos arbitros, 

mas atraves da imprensa, que recebe esses dados minutos antes do jogo comecar; nas 

entradas do estadio nao ha nenhum tipo de informacao dessa natureza. 

Existe ouvidor aqui em Sousa? 

Nao. Nunca ouvi falar. 

E de seguros de acidentes pessoais, tendo como beneficiario o torcedor, o senhor 

tem conhecimento se existe no futebol paraibano? 

Aqui em Sousa nunca vi nada desse tipo. 

Com relacao ao atendimento medico especializado, em dias de jogos existe 

ambulancia no estadio? 

Existe. E designada uma ambulancia do Hospital Regional. 

Nao tem nenhuma ambulancia do SAMU? 

Nao. Somente a do Hospital Regional. 

Agora com relacao ao Sousa Esporte Clube, ocorre divulgacao de balancos 

financeiros? Existe alguma ouvidoria do clube para atender os torcedores? 

Nao ocorre nada disso. Nao tem ouvidoria nem ha divulgacao das financas do clube. 
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