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1. IN丁RODUCÅo

Atuaimente, vivemos em uma sociedade ma｢cada po｢ excius∂es, dent｢e

as quais destaca-se a questao de genero. Nas aulas de educacao fi'sica, em

muitos casos ainda persiste essa divisao de forma nitida, ou seja, a separa?ao

de meninos e meninas diante algumas praticas desportlvas na escola Mesmo

assim, a pratica do voieibol pelas meninas nas auias de Educa?5o Fisica tern se

fi｢mado a cada dia･ Ent｢etanto, muitas fam楠s ainda entendem que aiguns

esportes praticados por meninos nao sao adequados para as meninas. Para

melhor compreendermos este processo de transi?ao, torna-se necessario a

conceituaeao e aigumas refiex6es com reia?5o a categoria ``genero”.

Sendo assim, tern-se nesta pesquisa o objetivo de analisar a perspectiva
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dos professores e alunos sobre as relac6es de genero nas aulas de Educa?ao

F(sjca, mais especificamente o t｢abaiho com voieiboi.

De aco｢do com a ｣DB 9.394/96, a Educacさo F予sica tern as finaiidades de:

consoiida｢ e ap｢ofunda｢ os c○nhecimentos const｢u妃os no ensino fundamental;

possibiiita｢ a c○ntinujdade dos estudos; p｢epa｢a｢ pa｢a o t｢abaiho e cidadania,

bern como desenvoive｢ habiiidades come continua｢ a p｢ende｢, capacidade de

se adapta｢ com fiexib冊dade a novas c○ndic∂es de ocupa9きo e

ape｢feicoamento. E ainda, ap｢imo｢a｢ o educando como se｢ humano言nciuindo a

forma?ao 6tica e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento

c｢鮎co.

Nesse sentido, 6 importante identificar como se efetua o processo

ensino-aprendizagem do voleibol, como instrumento de inclusao social nas

escolas da rede pi]blica, ou seja, compreender as possiveis implicac6es da

escolha dos conte心dos da Educacao Fi’sica e as relag6es de genero.

巨n震io. a ｢elev台ncia do tema encont｢a-se na descobe｢ta de c○mo sきo

reaiizadas as praticas desportivas no contexto atuai, de aulas coeducativas.

Teremos a possibilidade de visualizar se ainda exlstem ideias estereotipadas

no conduzi｢ das auias. se os p｢ofesso｢es est呑o conseguindo mob冊za｢ as auias

para trabalharem as diferengas enquanto genero nas aulas praticas

Esta pesquisa trata-se de urn estudo de revisao de literatura, pois uti=za

acervos de cunho cientl'fico como; artigos, disserta?6es, obras literarias

impressas e virtuais, e, conforme Richardson (2007), esse m6todo pode

p｢opicia｢ ao pesquisado｢ maio｢ ana=se dos ｢esuitados da pesquisa ace｢ca do

qual se trata a tematica. Sendo assim, serao estudados autores como: Bojikian

(2005), B｢ougさ｢e (1998) Rome｢o (1994), Scott (1995). Vianna (2003) ent｢e

Out｢os

Para Gil (1997), pesquisa explicativa 6 o tipo de pesquisa que mais

ap｢ofunda o conhecimento da ｢eaiidade, devido expiica｢ o po｢qu全das c○isas.

Ouseja;

A p｢incipai vantagem da pesquisa bibiiog｢緬ca reside no fate

de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de

fen6menos muito mais ampia do que aqueia que pode｢ia

pesquisar diretamente A pesquisa bibiiografica 6 desenvoivida
a partir de material ja elaborado, constitul'do principalmente de
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iiv｢os e a巾gos cient｢ficos. (GI｣. 1997, p.71).

Po直anto. os fen6menos questionados em uma pesquisa podem se｢

descritos atrav6s de dados te6ricos apresentados com o devido rigor

metodoi6gico

2. FUNDAMEN丁AcÅo丁岳eRlcA

2.1 Breve Hist6｢ico do Voleibol

0 c○nceito de v∂iei su｢giu em 1895･ com o ame｢icano W川iam George

Morgan, que assumira naquele ano o cargo de professor de educaeao fi'sica na

faculdade YMCA (Associagao Crista de Mocos) de Holyoke, Massachusetts

(EUA), quando buscava criar uma nova competi?ao em quadra coberta que

pudesse se｢ p｢aticada peios seus aiunos･3

Quando estudava na facuidade da YMCA em Springfield, Mo｢gan

c○nheceu James Najsmith, que havia c｢iad○ ○ basquete em ｢891● No entanto, o

basquete era muito intenso e com muito contato f｢sic○, o que era urn at｢ativo

pa｢a os jovens● 0 ○b｣etivo de Mo｢gan era c｢ia｢ urn jogo ｢ec｢eativo que ao

mesmo tempo fosse competitivo e sem contato苗sic○･ Ap=cando seus

conhecimentos dos metodos de treinamentos esportivos e sua pr6pria

experiencia como atleta, Morgan desenvolveu sua ideia, e criou entao o

voieiboi.4

Quanto ao voieiboi no B｢asii,南o se tern ｢egist｢o de quand○ 0 v6Iei

chegou por aqui Oficialmente, a primeira competicao do esporte no paJs foi

realizada em Recife (PE), em 1915, organizada pela Associa?ao Crista de

Mocos (ACM) iocai, e com ｢eg｢as e ｢eguiamentos definidos Assim, tudo ieva a

crer que o esporte ja era praticado lnformalmente antes desta data. A partir

daqueie memento, ent｢etanto, coiegios de out｢as cidades pe｢nambucanas

passaram a ter o v6lei como uma de suas disclplinas de educaCao fi'slca.
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Somente dois anos depois, em 1917, o esporte chegou aACM deSao Pauio.

A Confederaeao Brasileira de Desportos (CBD), juntamente com a

Federa?5o Carioca de Voleibol, patrocinou a prlmeira competicao intemacional

da qual o B｢asii pa｢ticipou, foi o 10 Campeonato Sui-Ame｢icano. em 1951. isso

se deu antes da fundaeao da Confedera?ao Brasileira de Voleibol (CBV), em

1954. 0 evento aconteceu no ginasio do Fluminense, no Rio de Janeiro, entre

12 e 22 de setemb｢o daqueie ano, sendo campe富○ ○ B｢asii, no mascuiino e no

feminino.

A pa｢ti｢ da｢, com 0 ○bjetivo de expandi｢ e desenvoive｢ o v6iei no pars, foi

criada, em 1954, a Confedera?ao Bras=eira de Voleibol. Uma d6cada depois, o

v6iei b｢asilei｢o esteve p｢esente nos Jogos Oi血picos de　丁6qu~〇･ Fato

inl:eressante 6 que, assim como no futebol, o Brasil 6 o iinico paJs que disputou

todas as Copas do Mundo, os sextetos nacionais mascuiinos de v6iei

participaram de todas as edi?6es das Oiimp予adas. Ja a estreia do Brasii em

competi96es na Eu｢opa se deu no Campeonato Mundial de Paris (FRA), em

1956, quando a Sele?ao mascuiina foi comandada peio t6cnico Sami Meh=nsky.

0 B｢asii te｢minou na 1 1 a c○iocaや呑〇･5

Ao contrario de muitos esportes coletivos, tais como o futeboi ou o

basquete, o voleibol 6 jogado por pontos, e nao por tempo. Cada partida 6

dividida em sets que te｢minam quando uma das duas equipes conquista 25

pontos.

0｣ogo inicia com a boia sendo lan9ada pa｢a o campo do adve｢s鉦o po｢

urn jogador que se coloca atras da linha de fundo de seu campo. Este

tan?amento 6 chamado saque. No saque a boia deve ser goipeada e nao

ian9ada.

2.2 0 V6iei e a Quest呑o de G含ne｢○

○ espo｢te em ge｢ai e t｢atado po｢ v急｢ios auto｢es como urn fen6meno

sociocultu｢al･ sendo c○nside｢ado urn pat｢im6nio da humanidade･ 0 espo巾e

esta presente no nosso dia-a-dia‥ entramos em contato com ele por meio da

transmiss5o de jogos peia televisao, programas esportivos, jornais impressos.
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radio, ou mesmo em pracas esportivas e clubes, onde existem inllmeras

pessoas vivenciando praticas de diferentes modalidades.

Enquanto contelldo escolar, o esporte pode proporclonar a intera?ao

social dos aiunos, bern c○mo faze｢ com que eles se sintam motivados a

aprender. Entre os varios esportes praticados na escoia o voieibol apresenta

muitas vantagens, pois pode meiho｢a｢ o ｢eiacionamento ent｢e os c○iegas e

desenvolver diversas competencias fisicas dos praticantes, como ag=idade,

coordena?ao motora, velocidade, 1:empo de rea?ao. Entretanto, a que se

observa 6 que este esporte ainda 6 pouco difundido, ou mesmo trabalhado nas

escolas, e, em muitos casos quando acontece, 6 apenas como recrea?ao, ou

seja, nao 6 pensado uma metodologla em que os alunos aprendam ajogar e ao

mesmo tempo exercitem suas hab亜dades moto｢as.

Portanto, entendemos que a educa?ao fisica tern urn papel que vai ai6m

de seus conteddos praticos, pois por meio da pratica esportiva o professor

deve estimula｢ a soiida｢iedade e c○mbate｢ as atitudes vioientas, a fim de

promover uma boa soclaiiza軍o entre os alunos Para isso os conte心dos

esportivos a serem trabalhados nas aulas devem ser selecionados ja com o

objetivo de aican8a｢ mais que a s6 p｢細ca esp〇両va.

Seguindo esse parametro, a compreensao do termo genero　6

fundamental para entender a rela?ao dos educandos no dia a dia das escolas,

uma vez que, ao longo de muitos anos foi promovido uma esp6cie de

competicao que considerava as diferencas entre meninos e meninas, com os

pap全is sociais desempenhados po｢ cada urn deies, dent｢o da escoia

principalmente nas aulas de Educaeao Ffslca.

De ac○｢do com Ab｢eu & And｢ade (2010) o te｢mo g全ne｢o come9ou a se｢

difundido no Brasil em 1970. Ja em Educa?ao fi’sica fol s6 em 1990, quando o

te｢mo deixou de se｢ visto est｢itamente c○mo bioi6gico e passou a se｢ visto

como funeao social. Entretanto, para que seja visto como fun?ao social, 6

preclso compreender as diferen?as de genero nas aulas de educa?ao fl’sica

como fronteiras que constantemente sao construidas e cruzadas. Uma vez que,

南quem ｢esista as no｢matividades e faca esse pe｢cu｢so ent｢e o ''no｢mai''e o

"diferente’', assim como ha as implica?6es e as dificuldades em se percorrer tal

caminho
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A adocao do conceito de genero, historicamente construi'do, e

um passo imp〇億ante pa｢a sai｢mos das expiicac6es das

desiguaidades a pa巾i｢ de fundamentaeるes que se baseiam has

diferencas fi’slcas, bioi6gicas As reia?6es entre os sexos sao

c○nst｢∪子das socialmente e, p〇億anto, podem se｢ mudadas,

assim c○mo a hie｢a｢quia ent｢e homens e muiheres (ViANNA,

2003, p.47).

Observando a pratica dos professores de Educacao Frslca, Romero

(1994) argumenta que ainda se constata a insistencia de discrimina?ao de

genero para as atividades fi'sicas Como consequencia, observa-se o porque da

falta de habi=dades motoras envolvendo os grandes ml]sculos evidenciados

peio g｢upo feminine. Ou se｣a, estas aiunas, ao chega｢em no　5°　ano de

escoiarizacao, quando normaimente sao trabalhadas por professores da area,

apresentam urn estagio de habiiidades motoras significativamente inferior aos

menlnos

Para Scott (1995), genero 6 entendido como uma conexao integral entre

duas p｢oposic6es, ou seja: ''g台ne｢o全um eiemento c○nstitutivo de ｢eiac6es

sociais baseadas nas diferen?as percebidas entre os sexos e o genero 6 uma

forma primaria de dar significado as reiac6es de poder''･ (SCOTT, 1995, p. 86).

Sendo assim, as atribui?6es do professor de Educa?ao Fi'sica na escola

vinculam-se a finalidade de contribuir para a forma?ao global do cidadao,

incluind○○se assim, os aspectos bioi6gic○, cuitu｢ai, social e afetivo. Ainda

dentro desta perspectiva cabe ressaltar a importancia de proporcionar a todos

os educandos, indistintamente, as mesmas opo｢tunldades de ap｢endizado. isso

significa que, na pratica nao podemos perpetua｢ uma diversificacao de

t｢atamentos pa｢a meninos e meninas

Goeiine｢ (2007) afi｢ma que

Nao 6 o corpo ’em si'que define a modaiidade esportiva mais

adequada para uma mulher nem mesmo se ela tern ou nao

:ampaa ce`葦:pee pdaeraait':'g.:rnudTmaefne,d.e riea5°d ,ess.Pu:s器a°duepca嵩:i?daar

sob｢e a funcionaiidade do c○｢po e sua c○｢｢eiata assoc~aGao a°s

processos de socializacao que provoca e constr6i tais

demarca?6es (p.189)

Portanto, 6 muito importante analisar e entender as constru?6es e os

cruzamentos de fronteiras de genero, por meio das aulas de educacao fi’sica,

ou seja, compreender o porqu全. o como e quando estas fronteiras sao firmadas
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e rompidas. Ou ainda, entender de que forma as praticas corporais, os

professores e os estudantes lnterv6m nesses processos, se de modo a

aumenta｢ ou diminui｢ as bar｢ei｢as. ou pe｢miti｢ que essas ba｢｢ei｢as sejam

ult｢apassadas. 0 ○bjetivo. po｢tanto,さpe｢cebe｢ as nuances envoividas neste

meio, como f｢ontei｢as a serem vencidas, modificadas ou ｢eafi｢madas.

T｢ata-se de urn questionamento pe巾inente, pois sabe-se que no dec○｢｢e｢

dos s6culos ocorreu uma diferen?a no tratamento de homens e mulheres em

relaeao as praticas corporais e que tal tratamento baseia-se em uma questao

histd｢ica e cuitu｢a上De ac○｢do com C｢uz & Paimej｢a (2009)

Hlstoricamente, as mulheres tern exercido pap6is secundarios

em ｢ela車o aos homens, em quaisque｢ seto｢es da sociedade

Essa dita supe｢io｢idade mascuiina foi const｢u｢da c山tu｢aimente

a pani｢ das dife｢entes fo｢mas de educa｢ homens e muihe｢es, o

que conferiu compet全ncias e habilidades especi’ficas para cada

g台ne｢o. (C｢uz & Paimei｢a, p 01, 2009)

Nesse sentido, 6 necessario acreditar que o voleibol nao deve ser visto e

entendido apenas como uma simpies fo｢ma de iaze｢, uma vez que compreende

-se a necessidade em divuigar os enormes benef予cios advindos da pratica do

mesmo Segundo Bojikan (2005, p.78)∴'o voieibo喜全um inst｢umento usual da

Educagao Fi’sica, tendo nas areas da satlde, da educagao e da competieao,

seus principais campos de atuacao'’. Ja Brougere (1998, p. 44), afirma que "o

logo esta no centro da constituicao de uma identidade, e nesse sentido, ele 6

urn espa?o de aprendizagem, apesar de sua aparencia de desordem e mesmo

de vioi含ncja':

Pa｢a Matos (1997) as ｢eia96es de g合ne｢o visa叩

destacar que os perfls de comportamento feminino e

masculino definem-se urn em funeao do outro. Esses perfis se

co=stituem sociai′　cuitu｢ai′　e histo｢icamente num tempo,

espaco e cuitu｢a dete｢minados Nきo se deve esquece｢, ainda,

que as rela?6es de genero sao urn elemento constitutivo das
relae6es sociais baseados nas difereneas hierarquicas que

distinguem os sexos, e sao, portanto, uma forma primaria de

｢alac6es significantes de pode｢･ (Mates, 1997, P 97)

3. CONSID且RAC6岳S FINAis
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Ve｢ificou-se po｢ meio da iite｢atu｢a cien描ica que comp｢eende｢ a quest呑o

de genero nas praticas despo面vas 6 mais do que simplesmente formuiar

teo｢ias e entende｢, logicamente, as indaga96es que eias t｢azem.巨, antes de

quaique｢ c○isa, abst｢ai｢･ Abst｢ai｢ os p｢ec○nceitos′ vaio｢es de conduta e fo｢mas

engessadas de enxe｢ga｢ o mascuiino e o feminino Abst｢ai｢南o no sentido de

ignora-los. como se n5o existissem, mas no de questions-los, de compreender

o po｢qu合　de existi｢em e de c○mo podem cont｢ibui｢ e infiuencia｢ has

c○nst｢uc6es de uma dada sociedade

E imporl:ante, pois, ressaltar que, quando o voleibol e visto pelo aluno

apenas pa｢a ap｢esenta｢ ｢esuitados nos jogos esc○ia｢es eie pode se

desestimular, nao gostar de voleibol. E por isso que nesta pesquisa defende-se

que o voleibol deve ser visto como conte心do escolar, pols e uma pratica

despo｢tiva que explo｢a dive｢sos movimentos c○｢po｢ais do aiuno, sendo esse

urn meio de socializa9呑o ent｢e menlnos e meninas que pode｢呑o esta｢

p｢aticando juntos.

Portanto, o professor precisa entender que a pratica do esporte nas

escolas deve ser entendida e trabalhada como contel]do da Educaeao Fi'sica,

atrav6s de logos e do l心dico, despertando nos alunos o prazer de movimentar-

se. Uma vez que a escoia e urn ambiente onde oco｢｢e a plu｢aiidade de ｢eiac∂es

sociais e, portanto, 6 o espago ideal para a pratica desportiva, pois uma das

fune6es da escola 6 organizar a sociedade, participando da forma?ao integral

do aiuno言nse｢ind〇〇〇 no unive｢so da cuitu｢a co｢po｢ai.

En略o, pelo que vimos, o voieiboi enquant〇 〇〇go desp〇両∨o c○letivo,

evid台ncia uma est｢utu｢a funcionai exclusiva, ma｢cada peia fo｢ma pa面cuia｢ de

manipula軍o da bola, ocupa?ao do espaeo.
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