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RESUMO 

0 ritmo e urn elemento de comunicac;ao universal entre os homens, sendo 
urn componente b8.sico de todos os movimentos. 0 homem e suscetivel ao 
ritmo, pais vive num universo ritmico, sofrendo dele influencia extema. 
Em todas as nossas ~6es e atitudes o ritmo esta presente. Esse elemento 
sempre me despertou necessidade de · investigar os aspectos que o 
envolvem, o meu interesse em compreende-lo e ainda rn.aior. Ra.zao que me 
leva a querer conhecer quais saos •as implica96es do ritmo na pratica de 
esportes coletivos". Neste trabalho estao relatadas as questoes que 
perpassam o ritmo, buscando entender a sua origem, o seu significado, a 
sua defini9ao, a sua estruiura e a sua utilizacao, com o objetivo de 
desvelar os fatores que comp6em o ritmo do movimento, contribuindo para 
a area da Educa9ao Fisica. A partir dos estudos sabre o desenvolvimento 
do ritmo da crianc;a este projeto alcanc;a ate mesmo as quest6es ritmicas 
presentes na pratica de urn esporte coletivo. Os procedimentos 
metodol6gicos basearam-se em observac;Oes assistemS.ticas de equipes de 
treinamento de voleibol e em trabalhos de inicia9ao deste esporte. A 
analise dos resultados se pautou numa abordagem qualitativa a partir da 
interpretacao, a luz das teorias, de categorias emergidas das descri96es 
elaboradas nas observa9fies. Os dados representam unidades significativas 
no olhar do pesquisador que nesta constru9ao dos resultados analisa o 
ritmo como fator primordial no desenvolvimento de uma pni.tica esportiva. 

' 
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Tudo no umverso, ou quase, e regido pelo ritrno: as 

estao;;oes do ano, a alternancia dos dias e das noites, o fluxo e 

refluxo das mares. Ate mesmo OS Seres humanos possuem 

sistemas que agem de maneira ciclica como: a respira<;iio, o ciclo 

menstrual, a atividade cerebral, os batimentos cardiacos entre 

muitos outros. E o homem por viver nesse universo toma-se urn 

ser ritrnico, que esta sel;Ilpre procurando atingir uma harmonia 

em seu convivio. 

Por estar presente em tudo e muito dificil estabelecer uma 

imica definio;;ao acerca do ritmo, pois cada individuo o sente 
. 

atraves de sua experiencia pessoal, bern como pela orientac;;iio 

da sua atividade. Sobre essa questiio FRAISSE (1974), urn 

psic61ogo frances, salienta a dificuldade de se defmir o ritrno, 

devido ao fato de cada urn privilegiar urn aspecto de sua 

realidade, que e muito complexa. 

Entiio, esse e!emento como parte de nossas vidas, sempre 

interessou-me, a ponto de realizar na minha graduac;;iio urn 

projeto de iniciao;;ii.o cientifica intitulado "A contribuiqao do ritmo 

para o desenvolvimento da crianqa ", 

aprofundamento no assunto. 

buscando urn 

Terminado o projeto ficaram ainda .muitas indaga<;oes a 

respeito do ritrno, e para tentar melhor compreender este 

fen6meno, estudei na minha monografia de licenciatura "As 

questoes do ritmo nas atividades de Educaqiio Fisica Infantil". 
' 
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Com o termino desta ultima pesquisa surgiu uma outra 

inquieta<,;iio: como o ritmo se apresenta na prii.tica de urn 

esporte coletivo? Isso impulsionou-me ii realiza<,;iio deste estudo, 

que compreende as seguintes etapas: 

No primeiro capitulo, o ritmo e apresentado de uma 

maneira bern ampla, buscando entender a sua origem, o seu 

significado, a sua defmi<,;iio, a sua estrutura e a sua utiliza<,;iio 

em diversas areas de co;nhecimento. 0 segundo capitulo aborda 

a importiincia de um trabalho ritmico no desenvolvimento da 

crian<,;a e sua relevancia para a prii.tica de esportes. 

0 terceiro capitulo compreende a metodologia adotada para 

desenvolver essa pesquisa, apresentando as descric;6es · !fas 

observa<,;iies e tambem as analises dos dados considerados 

ilnportantes para o olhar do pesquisador. 

As considera<;iies fmais seguem fechando esse estudo, 

mostrando a construc;iio dos resultados obtidos durante o 

caminhar dessa pesquisa. 

' 
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CAPiTUW 1:-0 QUE E RITMO? 

' 
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Ritmo e movimento! E vida! E algo que esta sempre 

presente nas ac;;oes, atitudes e gestos, pms a vida parece ser 

uma "orquestra" regida pelo maestro "ritmo". No entanto, rnuitas 

pessoas nao percebem essa rnusica universal tao constante, no 

interior e exterior ao nosso corpo. 

Nao perceber o ritmo significa nao tornar consciencia do 

seu proprio ritmo, e essa atitude acaba gerando urn desperdicio 

de energia, urn gasto rnaior de forc;;a para a realizac,;ao de urn ato 

simples como o de andar. Portanto, conhecer o proprio ritmo e 

reconhecer os seus !imites. 
• 0 reconhecirnento do ritmo pelo individuo facilita os 5!!US 

gestos e os seus movimentos durante o dia-a-dia, a partir dai e 

possivel interagir com o ritmo extemo, revelando urna harmonia 

de ac,;6es e atitudes, que visarn rninimizar os desgastes 

energeticos, rnelhorando o proprio rendimento organico. 

Mas, o que sera que existe por tras dessa palavra tao 

pequena que a torna tao importante para a vida? Buscando urn 

me!hor entendimento a respeito do assunto, este trabalho 

apresenta topicos fundarnentais para a cornpreensiio desse 

fen6rneno tao intrigante. 

0 significado da palavra ritino 

A palavra ritmo deriva do grego "rhein" que tern o 
' significado de fluir, isto e, aquilo que se move, que esta sernpre 
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em movimento. Logo, o ritmo se faz presente em todos os 

movimentos da vida, tornando-se, entiio urn aspecto universal. 

0 termo fluir representa a continuidade e a 

descontinuidade de urn movimento ou de uma atitude. Portanto, 

o ritmo pode levar o individuo a percep~;iio da compara~;iio e da 

medida entre os fragmentos daquilo que flui. 

Urn exemplo de continuidade e o correr continuo da agua, 

e urn exemplo de des<;:ontinuidade, segundo PLATAO (apud 

MARCONDES DE CAMARGO 1994;23), pode ser distinguido "no 

v6o de um passaro, nas pulsa~,;oes das arterias, nos passos de 

um dan~,;arino, nos periodos de um discurso". 
' Essa capacidade de fluir sao os pr6prios estimulos que o 

ritmo pode proporcionar aos movimentos, ou seja e a fluencia de 

impulsos que o ritmo produz sem manter uma regularidade, 

portanto e algo que pode apresentar respostas diferentes para 

um·mesmo gesto. 

As defini~,;oes da palavra ritmo 

Pela sua abrangencia muitas conceitos existem, mas 

segundo HANEBUTH, (apud NISTA-PICCOLO 1993;13) urn 

grande estudioso a respeito do assunto,, "o ritmo constitui a 

coordena.,ao motora e a integra.,ao funcional de todas as for~,;as 

estruturadoras, tanto corporais como psiquicas e espirituais". 

' 
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Na tentativa de conceituar ritmo, HANEBUTH (1968) busca 

apoio nas palavras de GERO, que em citao;;ao de NISTA -

PICCOW (1993;14) define ritmo como: 

"uma articular;® hanniinica de um 

mouimento, como uma ordem e uma 

necessidade essencial do ser humano 

diferente de compasso que e exato, sempre 

igual, contave1 e mensurdve1". 

Ritmo e compasso sao coisas distintas e urn exemplo disso 

e dado par HANEBUTH (apud NISTA-PICCOLO 1993;15) o qual 

diz que: 
• 

"ritmo e o movimento das ondas do mar 

que se repetem periodicamente, de 

forma semelhante mas nao identica 

enquanto metrica e a repetit;a.o exata 

que ocorre nas mudanr;;as de 1uz de um 

faro! de transito. • 

Percebe-se que ha difereno;;as essenciais entre o ritmo e a 

metrica, mas ambos sao necessarios para o movimento 

humano, pms atraves da metrica, urn professor pode 

proporcionar a aprendizagem de urn movimento utilizando-se de 

urn instrumento de percussao, que delimita com racionalidade o 

tempo para cada momenta desse exercicio e, assim, imprimir ao 

ritmo natural de seu aluno, o impulso e a energia para a 

realizao;;iio do gesto almejado. 
' 
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Os conceitos a respeito do ritmo sempre levaram em 

considera<;;ao a ideia de ritmo e metrica, e que esta s6 seria 

gerada por alga objetivo e automatizante. NISTA-PICCOLO 

( 1993), em suas pesquisas sabre as conceitua~;iies de ritmo, 

mostra quando ocorre uma quebra dessa ideia, passando a ter 

urn sentido mais dinamico, isto e a considerac;;ao do lado 

subjetivo do individuo como urn fator gerador do ritmo. 

Portanto, o fenomeJ:lo psiquico pode influenciar no ritmo do 

movimento corporal, variando de pessoa para pessoa, pais os 

estimulos externos do proprio ambiente provocam impulsos que 

nao produzem necessariamente respostas iguais nas pessoas, 

mesmo sob a influencia de urn unico estimulo. 

A estrutura da palavra ritmo 

· Para entender urn pouco mms sobre o ritmo, e prec1so 

chegar ·a sua estrutura, saber como ele e composto. 0 ritmo 

esta relacionado com o tempo e com o espa<;;o e segundo NISTA

PICCOLO (1993;26) os seus elementos atuam 

En tao, 

"numa organizar,rao continua entre o contrair e o 

relaxar com constantes trocas quantitativas e uma 

me did a de principia ritmico .e isto nada mazs e, 
senao, 0 decorrer do movimento temporal e 

espacial". 

0 ritmo expressa uma ordem espacial ao 
' 

movimento, defmindo uma largura, profundidade, grandeza, 
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entre outras grandezas. E expressa tambem uma ordem 

temporal, imprimindo uma dura<;:iio e uma simetria ao 

movimento que acaba detmindo urn estilo para o mesmo. 

Ha ainda urn elemento que o ritmo imprime ao movimento 

que e a acentua<;:iio, cujo tempo da estrutura ritmica e refor<;:ado 

e tido como referencia ao movimento. A acentua<;:iio da uma 

amplitude e uma intensidade no tempo da unidade ritmica para 

urn determinado movimento. 

Para MARCONDES DE CAMARGO (1994;85): 

"a acentuaqao caracteriza o ritmo, 

concentrando a energia e a atent;iio, 
• 

indispensaveis d execuqiio de quaisqtter 

aqoes ou atividades com o objetivo 

especfjico". 

Ao analisar urn movimento ritmico verifica-se que existe 

tres ·momentos: uma propulsao, urn acento e urn escoamento da 

ac;ao, mostrando urn contrair e urn relaxar da musculatura, 

formando assim a unidade Msica do movimento. Esta, por sua 

vez, apoia-se no "principia basico do ritmo" de BODE (apud 

NlSTA-PICCOLO 1993;25) onde os movimentos acontecem pela 

altemiincia de relaxamento-tensao-relaxamento. 

Essa altemancia e a propria essencia c;lo ser humano ao se 

movimentar, pois a forc;a do impulso parte do centro do corpo e 

irradia para as extremidades dando ao movimento urn sentido 

mais glo hal e fluido. 
' 
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0 ritmo possui uma unidade funcional indivisivel do seu 

movimento a partir de q~atro fen6menos, for~,;a, espa~;o, tempo e 

forma. Quando juntos, criam uma energia no movimento, 

fazendo aparecer seu proprio processo ritmico, ou seja, as viuias 

maneiras de ordenar as diferentes partes do corpo em 

coordena~,;ao com o movimento expressado no tempo, no espa~,;o 

e na for~,;a do ritmo. 

A utiliz«<>llo da palavra ritmo 

Desde a epoca de Arist6teles e Platii.o, o ritmo era 
. 

considerado urn elemento a ser estudado pela educa~,;ao. Porem, 

por urn born tempo ele foi colocado de lado, ressurgindo somente 

ein torno de 1903 a 1910, com urn educador e compositor suic;o, 

chamado Emile Jacques Dalcroze, que sentiu necessidade de 

criar urn sistema educativo (a ritmica) visando coordenar o 

movimento corporal com o ritmo musical. 

Seu metodo surge com a seguinte defmic;;ao: "a 

aprendizagem da rltmica nao e mais que uma preparat;;ao para os 

estudos artisticos especializados e nl!o consiste em uma arte em si 

mesma" e sua metodologia procurava "desenvolver e harmonizar 

as funqoes motoras e regrar os movimentos. corporais no tempo e 

no espa~;o" (LANGLADE 1970;38). 

DALCROZE (s/d) afirmava que os educadores deveriam 

levar em conta a importancia do fen6meno ritmico corporal, 
' 

pms o ritmo, para ele, era capaz de interferir no 
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desenvolvimento global do aluno, ajudando na forrnac;;iio de seu 

caniter. Sendo assim, ele concordava com o f!l6sofo Platiio, que 

clizia: 

•o ritmo, isto e, a expressao da ordem e da simetria, 

penetra por meio do corpo adentro todo, revelando

lhe a harmonia de toda a sua personalidade" 

(LANGLADE 1970;44). 

Niio foram s6 os educadores que se interessaram pela 

questiio do ritmo, mas muitos psic6logos, entre eles WUNDT, 

BERGES E FRAISSE. No fmal do seculo XIX, eles identificaram 

que o ritmo possui tres aspectos; o perceptivo, motor e o afetivo 

influenciando o desenvolvimento da crianc;;a. 

0 aspecto perceptivo enfoca a acentua<;;iio, que intensifica 

urn dos "tempos" da estrutura ritmica tornando-se urn ponto de 

referencia para o movimento, para que o mesmo possa ser 

sincronizado. Segundo LE BOULCH (1987;176) "a acentua9ao 

reJor9a a intensidade e a amplitude do 'tempo' em que ele se 

situa-". 

0 aspecto motor aborda os movimentos espontiineos que 

se apresentam sob a forma de urn movimento peri6dico e que 

estii regido por urn programa temporal proprio de cada 

individuo. Toda pessoa tern urn tempo esppntiineo que atua em 

todas as suas atividades. 

0 tempo espontiineo e a cadencia que cada pessoa 

apresenta para a execuc;;iio de uma atividade motora simples, 
' 
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portanto e uma estrutura individual que se manifesta durante a 

realizac;ao de um movimento espontaneo. 
' 

Na pesquisa "A contribuir;ao do ritmo para o desenvoluimento 

da crianr;a" desenvolvida por BERALDI (1997), foi aplicado o 

teste de MIRA STAMBAK (apud MASSON 1988) para avaliar o 

tempo espontaneo das cnanc;as. Os valores obtidos 

encontraram-se na forma de breves intervalos de tempo , o que 

mostra ser uma caracteristica da faixa etaria compreendida 

entre os 4 a 6 anos. Nesse intervalo, parece que o tempo 

espontaneo para a realizac;ao de uma atividade motora simples 

ainda rui.o foi individualizado. 
' 

0 aspecto afetivo considera a questao das emoc;oes, 

envolvendo a questao sens6rio-motora que impulsiona a 

ocorrencia de uma sincronizac;ao. Segundo FRAISSE ( apud 

MASSON 1988;236) "a sincronizar;ao e um sistema esponUineo de 

resposta do ser humano, uma cadencia que cria uma indur;ao 

motora, ela e quase incoercivel". 

Como se pode perceber o ritmo esta por toda a parte e todo 

ser humano possui, isto e, existe um ritmo individual atuando 

em todos os movimentos das pessoas no seu dia a dia. 

Atraves da percepc;ao do ritmo proprio e possivel 

determinar o nosso ritmo individual, presepte em nossa vida, e 

respeita -lo. Se sou bermos reconhece-lo e u tiliza -lo 

adequadamente, os movimentos tomar-se-ao muito mrus 

harmoniosos, o corpo sabera utilizar as energias sem 
' 
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desperdir,;a-las, os movimentos acontecerao ma1s conscientes e 

sincronizados para o objetivo que se almeja. 
' 

Face a importiincia do desenvolvimento de urn trabalbo 

ritmico com as crianr,;as o proximo capitulo apresenta de que 

maneira o ritmo pode ser aplicado na pratica esportiva. 

' 
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• A 

CAPITUW 2: A IMPORTANCIA DE 

UM TRABALHO RiTMICO 

' 
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A criam;;a passa por varias fases de desenvolvimento e em . 
cada uma delas vai adquirindo capacidades e uma no<,;ao do que 

tern a sua volta. Entao e muito importante que a crianl,ia seJa 

estimulada para que seus potenciais possam desabrochar. 

0 ritmo acontece na vida da crian<,;a de diferentes formas, 

desde a sua embriogenese ate a sua morte esta presente o seu 

ritmo biologico. Mas, a crian<,;a e tamhem influenciada pelo 

ritmo sonora externo, como vozes humanas, percussoes e 

musicas, que estimulam os seus mecanismos de sincroniza~,;ao 

sensoria motora, ajudando-a na interioriza<,;ao de seus proprios 

ritmos motores. 

Estimular a criam;;a atraves do movimento e alga essencial 

para o seu crescimento, pais segundo FEIJ6 (1992;34) "o 

movimento e a expressao do ser, e a expressao fisica, expressao 

espiritual, expressao cultural". Entao, trabalhar o movimento da 

crian<,;a pode ajuda-la a aprimorar a sua forma de comunicat,;ao 

com o mundo, a sua propria compreensao de si mesma. 

Oportuniza-la a explorar as diferentes possibilidades de 

movimento e oferecer meios de aperfei<,;oar o seu ritmo, o ritmo 

do movimento da crian<,;a. 

Percebe-se entao, que a crian<,;a nece_ssita de urn trabalho 

ritmico para o seu desenvolvimento, pais e por meio dele que ela 

procura se orgamzar internamente, perante o mundo que a 

cerca. 
' 
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Uma crianc,;a quando estimulada par urn trabalho ritmico 

consegue melhorar a expressao dos ritmos corporals 

espontaneos, as noc,;iies de espac,;o, tempo e direc,;ao, alem de 

educar sua percepc,;iio auditiva e motora. Para DALCROZE (S/D) 

o trabalho ritmico tam bern contribui na formac,;iio e equilibria do 

sistema nervoso, tendo como objetivo "desenvolver e hannonizar 

as funr;oes motoras e regrar os movimentos corporais no tempo e 

no espar;o, aprimorando o.ritmo" (apud LAN GLADE 1970;38). 

Urn trabalho ritmico que apresenta urn frm em si mesmo, 

tern muito mais para oferecer as crianc,;as no seu crescimento, 

pais HANEBUTH, (apud NISTA-PICCOLO 1993;22) afrrma que "e 

a ritmicidade que impulsiona toda e qualquer funr;ao no 

desenvolvimento do ser humano". Portanto, utilizar o ritmo de 

forma mats direcionada e mats enriquecedor para 0 

desenvolvimento das crianc,;as, porque o trabalho ritmico 

segundo NISTA-PICCOLO (1993;22) "passa a uma transposi.c,;ao 

que transcende qualquer instrumento didatico" sendo capaz de 

gerar urn equilibria organico. 

· Sendo assim, a estimulac,;iio que as atividades ritmicas 

podem oferecer ao desenvolvimento das crian.;;as e essencial 

para a adapta.;;iio da crianca ao meio em que vive, pais este 

trabalho pode contribuir com a sua formacao geral. 

' 
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0 ritmo do mouimento nos esportes 

0 homem e urn ser que ao se movimentar !uta contra a lei 

da gravidade, pois a sua posic;;ao bipede o determina locomover

se sobre os membros inferiores, realizando mudanc;;as de 

posiciies do corpo no espac;;o e no tempo e utilizando-se de varios 

graus de forc;;a para manter o equilibria durante sua locomoc;;ao. 

0 movimento acontece dentro de urn tempo e de urn 

espac;;o, onde o ritmo se faz presente, exprimindo uma 

coordenac;;ao ao movimento atraves das suas estruturas. 

Segundo MARCONDES DE CAMARGO (1994;70): 
• 

"o ritmo possibilita o mCvcimo de rendimento 

com o minima de esfon;;o. Isto, devido d 

efetiva e continua exigencia da coordenar;;iio 

sensoriomotriz na execur;;iio de movimentos 

apoiados no ritmo". 

Todo movimento, e principalmente os esportivos, 

caracteriza-se pelo contrair e relaxar, demonstrando uma ac;;ao e 

urn repouso da musculatura, que provoca uma altemancia em 

sua dinamica. Sendo assim, o ritmo atua no movimento atraves 

das percepc;;iies espaciais e temporais que ocorrem durante a 

ac;;ao envolvida. 

0 movimento esportivo acontece dentro de urn contexto, 

isto e, o atleta faz o movimento com intenc;;ao de que este tenha 

urn significado. Logo, o movimento toma-se o responsavel pelo 
' 

"ditilogo entre o hnmem e o mundo" (p.73) ficando caracterizado 
• 
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por uma "relat;ao intencional de aqoes significativas• (KUNZ 

1994;74) 

0 ritmo do movimento segundo MENEIL ( 1984;88) 

"e a ordenat;ao temporal caracteristica de um ato de 

movimento, que se reflete na dindmica do decurso de 

forr,;a e, ainda mais, no decurso espat;o-temporal do 

movimento. Ele e uma caracteristica estrutural 

complementar . e, ao mesmo tempo, uma expressao 

caracteristica da coordenat;iio de movimento•. 

Esse mesmo autor entende o ritmo do movimento pelo 

ritmo objetivo e subjetivo, sendo que o primeiro e identificado 

atraves da sua relac;ao com a fon;;a, velocidade e aceleral(iio, 0 

ritmo subjetivo e resultante da percepl(iio atraves dos 6rgaos dos 

sentidos. Este ultimo permite que o ritmo objetivo seja 

otimizado, realizando, assim, o ajustamento espal(o-temporal do 

movimento. 

Muito antes dos estudos de MEINEL, HANEBUTH (1968) ja 

considerava o !ado subjetivo a respeito do ritmo, isto e dizia que 

qualquer alterac;iio psiquica seria capaz de interromper o ritmo 

do movimento corporal. 

Para ele o ritmo estabelece uma coordenac;iio motora e 

tambem a uniiio entre os elementos de base, compostos por 

forc;as corporais, psiquicas e ate mesmo espirituais. Entiio, o 

ritmo do movimento deve apresentar sempre uma relao;;iio 

harmoniosa entre os elementos internos e os extemos do 
' 
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individuo, durante a execuc;;iio de uma ac;;iio corporal em uma 

atividade qualquer ou ate mesmo em uma modalidade esportiva . . 
Na priitica esportiva ocorre a unidade basica do movimento 

(contrac;;ao e relaxamento da musculatura) alem da unidade 

entre o ritmo objetivo e subjetivo, que realizam a func;;ao 

comunicativa e estrutural do ritmo motor durante a atividade. 

lsso pode ser observado durante uma prova de salto em 

distiincia, atraves dos f\Ons provenientes dos passos do atleta 

durante a corrida e de seu ritmo respirat6rio. 

Em qualquer modalidade esportiva pode-se notar que o 

atleta desenvolve quatro diferentes noc;;oes: a noc;;iio de grandeza 

envolve as questoes espac;;o-temporais; a de velocidade 

compreende as noc;;oes de grandezas espac;;o-temporais; a 

terceira e a noc;;iio de direc;;ao que se refere ii organizac;;iio espac;;o

temporal; e a ultima, e a noc;;iio de relac;;iio existente no proprio 

individuo e com os outros. 

Com isto e possivel dizer que ha uma certa influencia de 

urn trabalho ritmico nos treinos de modalidades esportivas, e o 

quanto e importante este aspecto para a formac;;iio do atleta. 

Cabe lembrar que essa ascendencia podeni. refletir 

positivamente na sua carrerra esportiva e ate mesmo em sua 

vida cotidiana. 

Para compreender melhor esta influ~ncia do ritmo na 

pratica esportiva foi necessario percorrer urn caminho de 

observac;;oes dos treinamentos de uma modalidade esportiva, 
' apresentado no capitulo a seguir. 
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CAPiTUW 3: A BUSCA DE NOVAS 

COMPREENSOES •••.• 

' 
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Para complementa~;ilo dos estudos de ritmo, alem da 

pesquisa bibliogn1fica foi preciso acrescentar uma pesquisa de 

campo utilizando-se uma das modalidades de observa~;ilo que e 

a nilo estruturada, ou seja, assistematica. 

Essa tecnica de observa~;ilo tern como caracteristica 

segundo RUDIO (apud LAKATOS 1991;192) 

"o Jato de o conhecimento ser obtido atraues 

de uma experi~ncia casual, sem que se tenha 

determinado de antemiio quais os aspectos 

releuantes a serem obseroados e que mews 

utilizar para obserod-los•. 

Para essa tecnica ser eficaz e precise que o observador 

esteja atento ao fenomeno que vai presenciar durante as 

observa~;oes, e que as mesmas seJam registradas com 

fidedignidade atribuindo valor cientifico a pesquisa. 

Considerando que a cidade de Jundiai sedia uma equipe de 

voleibol de categoria adulta, atualmente obtendo boas 

conquistas, estabeleceu-se que o estudo acerca das implica~;oes 

do ritmo em urn esporte coletivo seria, oportunamente, aplicado 

nessa equipe e, como complementa~;ilo, o estudo estendeu-se a 
categoria infantil. 

As duas eqmpes estavam no mesmo periodo de 

treinamento para a disputa de campeonatos. A equipe adulta 

estava disputando o campeonato paulista e a infantil os jogos da 
' pnmavera. 
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Foi passive! assistir aos treinos e buscar os dados 

relevantes apresentados pelo fen6meno a ser estudado nessa 

pesquisa: a questao do ritmo na atua~;ao dos tecnicos, a questiio 

do ritmo em rela<;;iio a atua<;;iio das atletas e a questiio do ritmo 

nos treinos e nos jogos de voleibol. Entiio, seguem abaixo as 

descri<;;6es dos treinos- assistidos com as duas equipes de 

voleibol. 

3.1) Treino de voleibol- categoria infantil feminino 

A tecnica iniciou o treino com urn aquecimento em roda, 

em conjunto com as meninas. Mantendo diillogo com as aluri!is, 

mudava o exercicio ao mesmo tempo, e em dais exercicios disse 

as meninas quando deveriam mudar a perna, falando a palavra 

"troca". No aquecimento para a coluna cervical comandou, a 

mudan<;;a de dire<;;iio do movimento circular utilizando-se de 

palavras. 

Aindano aquecimento, ordenou que as meninas corressem 

em volta da quadra de v6lei, em duplas, por vinte minutos. Em 

alguns momentos da corrida a tecnica dizia para que elas niio 

arrastassem os pes. Para uma unica menina, disse para que 

acompanhasse a dupla da frente, a qual .estava em urn ritmo 

mais forte que o da sua propria dupla. Passailos dez minutos de 

corrida, a tecnica ordenou para que alternassem momentos de 

acelera<;;iio no fmal da quadra de v6lei (area de saque) e nas 
' laterais da quadra deveriam correr normalmente. 
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Ao terminar a corrida, a tecnica pediu que elas medissem a 

freqilencia do pulso, cobrando de cada atleta o resultado, e niio 

houve associao;;iio da freqilencia com algum pariimetro. Feito 

tsso, todas deitaram sem colchonete e realizaram uma 

sequencia de exercicios a bdominais, e o ritmo da execuo;;iio foi 

imposto pela tecnica ( cinqilenta abdominais em cada serie). 

Encerrado os abdominais, as meninas ficavam em decubito 

ventral, com os pes encostados na parede, e executaram o 

exercicio de flexiio de brao;;os, com o ritmo de execuo;;iio ainda 

imposto pela tecnica. 

Em outro exercicio, as menmas ficaram distribuidas em 

tres colunas separadas por urn espao;;o lateral, no fma!' .da 

quadra de v6lei: quando a tecnica dizia a palavra "vai", as 

primerras meninas de cada coluna saiam correndo para tocar 

com as miios a linha do meio da quadra, e voltavam correndo. 

Quem chegava por ultimo executava dez flexoes de brao;;o. A 

tecnica aplicou mais duas variao;;fies desse exercicio (correr ate 

linha dos tres metros, tocar com as miios na linha do meio e 

voltar correndo/ tocar com as miios na linha dos tres metros, 

linha do meio e linha dos tres metros novamente), seguindo o 

mesmo criterio adotado no primeiro exercicio. 

No proximo exercicio, as meninaf! permaneceram na 

mesma disposio;;iio que o exercicio anterior, inas desta vez, elas 

realizaram urn bloqueio com queda em forma de rolamento. A 

tecnica comandava a saida para o exercicio dizendo "vai" e quem 

' chegasse por ultimo executava dez flexfies de brao;;o. 
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Em outro exercicio, as meninas formaram duplas, cada 

qual com uma bola de viilei, e ficaram livres no espal(o da 
' 

quadra realizando todos as tipos de lanl(amentos ( com uma 

mao, com as duas e com urn pingo no chao), e cada dupla fazia 

a sua sequencia de exercicio sem nenhum comando de 

execul(iio, Depois, elas · recomel(aram a fazer somente toques, 

passando pelo toque de frente, de costas e em suspensiio. 0 

ritmo de execul(ao foi definido por uma integrante da dupla e 

muitas delas nao conseguiram realizar somente o toque e 

passaram a executar manchetes . Em alguns momentos a 

tecnica dizia "vamos meninas, olha a bola". 

0 ultimo exercicio em dupla foi urn trabalho de ataque e 

defesa, onde uma das meninas atacava a bola atraves de 

cortada, e a outra defendia em toque ou manchete. 0 ritmo da 

execul(ao foi defmido pelas priiprias meninas. 

· No exercicio seguinte, as meninas ficaram no fundo da 

quadra treinando saques, e a tecnica nao exigiu nenhum tipo de 

saque especificamente, assim como nenhum ritmo foi impasto . 

. Na outra atividade, o treino foi dirigido para recepl(aO com 

manchete, sendo que a tecnica ficou de urn !ado da quadra de 

viilei, urn pouco atras da linha dos 3 metros com urn carrinho 

de bolas, e do outro ficava somente tres meninas em colunas, 

Quando a tecnica sacava, a primeira menirui. corria para frente 

defendendo a bola, e ja se deslocava para a sua direita para 

defender uma segunda bola lant,;ada pela tecnica. Seguiu-se urn 
' rodizio, ate que as tres meninas realizassem o exercicio, dez vez 
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cada uma, e as outras menmas ficavam aguardando a vez 

repondo as bolas para a tecnica. Nesse exercicio, a tecnica . 
ficava dizendo para as meninas- "forc;:a nesse movimento, 

empurra essa bola, estendem os brao;;os". 

No exercicio seguinte a tecnica continuou na mesma 

posic;:ao que o exercicio anterior, entretanto as meninas 

alternavam-se, isto e, elas ficaram do outro !ado em trio, sendo 

que uma ficava na posic;:ao de defesa, outra de levantadora e a 

outra de ataque. A tecnica, nessa atividade, dizia- "para olhar a 

paralela, a bola tern que chegar na levantadora e nao e para 

recepcionar com fore;: a". 

0 ultimo exercicio ocorreu em forma de urn jogo, onde. a 

tecnica permaneceu na mesma posic;:ao que no exercicio 

anterior. Do outro !ado da quadra ficaram posicionadas seis 

meninas para realizar a defesa e o ataque das bolas lanc;:adas 

pela tecnica. 0 restante do grupo ficou realizando urn trabalho 

de fon;;a para membros superiores e inferiores com eJasticos 

amarrados na trave, e a cada instante, a tecnica dizia para que 

f~ssem com vontade e parava o jogo a quase todo momenta 

para ensinar o movimento correto desses exercicios. 

3.2) Treino de voleibol- categoria adulto.feminino 

As atletas formaram duplas com posse de bola, trocando 

Jano;;amentos a longa distancia ( com uma mao, com as duas e 
' com urn pingo no chao). Cada dupla realizou sua sequencia e ao 
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terminar ja remtc~.ava com trocas de ataque e defesa. Quem 

determinava o ritmo de e;xecm,;iio era uma das meninas de cada 

dupla. 

Na mesma posiciio do exercicio anterior, porem agora com 

urn espaco menor entre as duplas, elas realizaram urn trabalho 

de toque e/ou manchete, sendo que o ritmo foi imposto por 

alguem da dupla. 0 tecnico interrompeu a sequencia e pediu 

uma altera.,;iio desse exercicio, onde urn !ado ficavam paradas 

executando o toque, para que a outra atleta se movimentasse 

para frente e para tras, rea!izando a manchete, e o ritmo de 

execu.,;iio era dado pela atleta que realizava o toque. Para a troca . 
de fun.,;iies, o tecnico deu voz de comando dizendo- "troca" e 

durante esses exercicios a bola dificilmente caia. 

No exercicio seguinte, duas atletas ficaram fixas na rede, e 

o restante se altemava na recep<;;iio das bolas lano;;adas pelo 

tecnico do outro !ado da quadra, comandando o ritmo de 

execu.,;iio do exercicio. 0 tecnico tambem determinava o 

momento de altemar as duas atletas fixas na rede. Como 

vanao;;iio, as moo;;as que recepcionavam as bolas saiam da linha 

dos tres metros, e iam recepcionar a bola urn pouco mais para 

tras. 

Em urn outro exercicio, urn grupo. de atletas ficaram 

sacando, determinando o ritmo de execu~;;iio do exercicio, para 

urn grupo de cinco rea!izar as variao;;iies de ataque. Nesse 

exercicio o tecnico realizava o papel da sexta jogadora em 
' 
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quadra, e ao mesmo tempo comandava o inicio do exercicio e 

sua mudan<;a de posi~,;oes e de atletas. 
' 

0 ultimo exercicio ocorreu em forma de jogo, onde urn time 

foi formado por seis mulheres e outro misto com tres homens 

(dois auxiliares e urn tecnico) e tres mulheres. 0 time feminino 

utilizou muitas palavras durante o jogo tais como: "vai buscar, 

deixa, salva a bola, e minha". Urn auxiliar tecnico, que nao 

estava jogando, orientou ,uma jogadora do time feminino- "desce 

mais o bra<;o durante o movimento da sua cortada, e observe em 

suas colegas de equipe esse movimento". 

No fmal do treino foi medida a impulsao de cada atleta. 

Elas realizaram o movimento de uma cortada, batendo em ur,na 

regua gigante assim como o movimento de bloqueio, para a 

niesma finalidade. 

3.3) Analise qualitativa das descricoes 

As descri<;oes das observa<;oes seguem-se as analises, a 

parte mais empolgante para urn pesquisador, pais e nessa hora 

que ele vai associar a teoria estudada com o que viu na pratica, 

levantando os pontos convergentes e divergentes presentes em 

seu trabalho. 

Para facilitar a compreensao desta analise, este momenta 

divide-se em tres itens, identificando-se com os objetivos da 

pesquisa. Sao eles: 
' 
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3.3.1) A questilo do ritmo na atual,'iio dos tecnicos 

Esse item surgiu a partir da intenl,'iiO de compreender 
' 

como os tecnicos das equipes observadas, trabalham com as 

questoes do ritmo em seus treinos. A analise deste aspecto esta 

estruturada em tres indaga~;oes: 

a) Os tecnicos utilizaram de algum ritmo externo durante 

os treinos? 

Nos dois treinos observados, nenhum dos tecnicos 

usou algum ritmo externo para comandar os movimentos de 

seus atletas, ou seja, em nenhum momento foram observadas 

palmas, sons de apitos, ou ritmos falados que pudessem ajU,da

los a compreender mais facilmente o movimento proposto no 

exercicio. 

Os movimentos especificos do voleibol siio ritmados, 

isto e, as habilidades exigidas nesta pratica esportiva acontecem 

dentro de urn certo tempo e espal,'o, mas e preciso ajusta-las ao 

ritmo do jogo, ao ritmo da tatica treinada e ao ritmo individual 

do .jogador. Para que sua execul,'iio possa estar adequada, e 

necessaria haver uma perfeita sincroniza~;iio do ritmo individual 

da atleta com o ritmo do movimento a ser realizado. Entiio, os 

tecnicos poderiam se utilizar do ritmo,, propondo exercicios 

educativos ritmados com o prop6sito de ajudar os seus atletas a 

compreenderem o ritmo dos movimentos especificos. 

Ao observar o time da categoria infantil foi possivel 
' percebeu que uma das integrantes da equipe nao conseguia 
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realizar as passadas da cortada no tempo certo, chegando 

sempre atrasada na bola que era levantada. Ela nii.o 

sincronizava as suas passadas com o tempo da bola e acabava 

batendo tardiamente na bola, quando esta ja estava em queda. 

Mesmo assim nii.o houve interferencia da tecnica 

propondo movimentac;;ii.o ritmada para que esta atleta pudesse 

alterar o seu proprio ritmo, batendo palmas durante a 

realizac;;ii.o do movimento. Verificou ainda que esta situac;;ii.o 

permitia que a atleta saisse frustrada da execuc;;ii.o deste 

exercicio, decorrendo dai uma alterac;;ii.o negativa emocional. 

Esta questii.o levantada buscava observar o uso, ou 

nii.o, dos exercicios ritmados visando atingir melhor adequac.iio, 

maior sincroruzac;;ii.o do ritmo individual com o que estava sendo 

proposto como meta a ser alcanc;;ada. Ha ainda urn outro 

aspecto importante a ser observado que e o ritmo impasto pelo 

pr6prio jogo. Com isto buscamos saber: 

b) Os tecnicos impoem urn ritmo de movimento para os 

exercicios propostos? 

Em varias situac;;oes foi presenciada a imposic;;ao de 

urn determinado ritmo aos movimentos que deveriam ser 

executados, quando os tecnicos comllll;davam a atividade. 

Porem, isto ficou ainda mais nitido na equipe adulta, pois era 

passive! verificar a preocu pac;;ao do tecnico em estar variando os 

lanc;;amentos das bolas em algumas movimentac;;oes taticas. Ele 
' procurava trabalhar com a unidade funcional indivisivel do 
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movirnento ritmico, que compreende os fen6menos de forl(a, 

espal(o, tempo e forma e assim conseguia criar uma "energia" 

diferenciada em cada movirnental(iio do jogo. 

Essa "energia" fazia com que as atletas utilizassem 

mais o espal(o em quadra, alem de perceberem as varia~t6es do 

tempo da bola, bern como a sua velocidade. Com essa atitude o 

tecnico estava proporcionando maior facilidade de percep~tiio 

espal(o-temporal dos movirnentos executados. Portanto, ele 

estava fazendo uso de varios ritmos em seu treino, como mola 

propulsora de estabelecer uma nova tatica de jogo. 

c) Os tecnicos respeitavam o ritmo individual durante. os 

treinos? 

No caso do treino infantil, pode-se presenciar somente 

em uma atividade proposta que a tecnica niio interferiu no ritmo 

individual de suas atletas, talvez por ser o inicio do treino, no 

momento do aquecimento. Mas, na maior parte do tempo de 

treinamento, o ritmo individual acabou sendo alterado pela 

tecnica ou por alguma companheira do jogo. 

No treino adulto pode-se dizer que o ritmo individual 

estava padronizado, isto e, parecia que todas as atletas 

apresentavam o mesmo ritmo individual.. Nesse caso, pode-se 

pensar que o ritmo das atletas acabou sendo moldado devido ao 

tempo de treinamento e de convivencia que elas possuem. Em 

alguns exercfcios propostos parecia que todas reagiam da 
' 
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mesma maneira, tanto que a bola nunca caia no chao, passando 

uma iroagem de varios "robozirlhos" automatizados jogando. 
' 

Esta e uma resposta ate urn pouco esperada em uma 

equipe de treinamento que busca urn rendiroento otiroo de suas 

atletas. Alem do mais, o voleibol e uma moda!idade coletiva, na 

qual vence-se urn jogo em conjunto e niio individualmente. Mas 

para se chegar a este resultado, as atletas precisam conhecer o 

seu proprio ritmo para depois adequa-lo ao ritmo coletivo 

necessaria para rea!izar as jogadas treinadas para aquela 

partida. 

' 3.3.2) A questiio do ritmo em relac;;iio a atuac;;iio das atletas 

Esse segundo item refere-se ao como, de que maneira as 

atletas se apresentavam, na questiio do ritmo, durante OS 

treinos. E para urn melhor entendimento deste aspecto tres 

perguntas foram feitas para gerar as observac;;oes: 

a) Como o ritmo individual das atletas se expressa durante 

a's treinos? 

De maneira geral era bern dificil para as atletas, tanto 

do time irlfantil quanta do adulto, expressarem o seu ritmo 

proprio. Somente em uma atividade pr;oposta no treino foi 

oportunizado a expressiio individual ritmica, isto e, aconteceu 

apenas em urn exercicio quando niio houve o direcionamento da 

ac;;iio par parte do tecnico, sem haver uma irlterferencia externa 
' 
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que modificasse o ritmo do movimento que elas estavam 

executando. 

0 ritmo individual de cada atleta, na pnitica do 

voleibol, acaba gerando urn ritmo unico coletivo durante urn 

jogo. Portanto, ele pode exercer muita influencia nos esportes de 

conjunto, pois qualquer altera<;;ilo ritmica individual podera 

desestruturar o ritmo coletivo daquela partida. Isto quer dizer 

que o ritmo de urn jogador pode nao estar em sintonia com o 

ritmo das demais jogadores. 

b) 0 ritmo individual de uma atleta altera o ritmo de outra 

atleta? 

Quando os exercicios eram realizados em duplas, sem 

iD.terferencia dos tecnicos, uma atleta da dupla acabava 

impondo o ritmo de execw;;ilo do movimento. Por exemplo, se a 

dupla estivesse fazendo lan<;;amentos, sempre uma das atletas 

da dupla determinava o ritmo desse lan<;;amento, procurando 

variar a velocidade, for.;;a e coordena.;;ilo desse movimento. 

Ao buscar a coordena<;;ilo desse movimento, a atleta 

traba!ha com os diferentes aspectos do ritmo. Urn movimento 

coordenado depende ainda da percep<;;ilo ritmica, entilo, realizar 

urn traba!ho ritmico em urn treinamento e de extrema 
• 

importilncia para que as atletas possam coordenar os seus 

movimentos, principalmente os especificos da modalidade. 

' c) 0 ritmo individual pode ser alterado pelo ritmo de jogo? 
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Em urn certo momento do treino da equipe adulta foi 

realizado urn jogo (descrito nas observa.;;oes) e pode-se notar que 
' 

uma das atletas do time feminino niio sincronizava o seu ritmo 

com o do jogo, isto e, o seu ritmo mostrava-se mais lento do que 

aquele expressado pelas demais atletas. Estajogadora demorava 

para responder as bolas apresentando urn tempo maior de 

rea.;;iio para executar os passes produzidos de forma alterada, 

demonstrando que isto a,contecia por falta de agilidade dentro de 

quadra. 

Uma pesquisa realizada por NISTA-PICCOW (1993), 

enfatiza que a presen.;;a da agilidade e fundamental para a 

sincronizac;;iio dp ritmo-movimento, apesar de nao ser a uqica 

questao. Isso significa que a agilidade e urn aspecto 

fufluenciador, mas e o ritmo individual que se faz mais presente 

na execu.;;iio de urn movimento, 

3.3.3) A questao do ritmo nos treinos e nosjogos de voleibol 

0 ultimo item a ser levantado e em rela.;;iio ao ritmo, de 

lima, forma geral, nos treinos e nos jogos de voleiboL Para tanto 

procurou-se levantar as unidades surgidas no ritmo do treino e 

no ritmo de jogo. 

Quanto ao ritmo imposto no treinamento, pode-se verificar 
' 

que a equipe adulta apresentava urn ritmo bastante intenso, 

forte, acelerado. Isto se deu por conta de estarem treinando para 

disputar a vaga da semifmal do campeonato paulista de voleibol 
' feminino. Logo, o tecnico estava exigindo movimentos perfeitos 
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nao permitindo muitos erros das atletas, impondo sempre urn 

ritmo unico da jogadoras . . 
Na equipe infantil, o treino aconteceu com uma outra 

intensidade devido ainda a idade das atletas, mas o clima estava 

muito tenso, pois as meninas eram tratadas de maneira 

grosserra pela tecnica por niio estarem executando os 

movimentos corretamente. Alem disso era urn treino muito 

parado, com uma dinarr;tica de urn ritmo Iento, pois a tecnica 

trabalhava em forma de rodizio, no qual muitas meninas tinham 

que ficar esperando para realizar os exercicios. 

Sendo assim, ve-se que 0 ritmo que determinava OS 

treinamentos dll. modalidade esportiva voleibol depende {las 

tabelas de jogos e campeonatos a serem disputados, como 

tambein, da disponibilidade de materiais e acessores tecnicos 

para dar uma dinamica mais empolgante durante os treinos. 

· Quanto ao ritmo de jogo, somente no treino do time adulto, 

foi possivel assistir a urn jogo treino, e nele pode-se detectar o 

quanto as colocac;;oes do tecnico alteram o ritmo de jogo. 

Adot:ando uma atitude de falar a todo instante para as at!etas 

ficarem mais atentas e recuperarem as bolas perdidas, 

acelerava o ritmo de execuc;;ao das jogadas, impondo urn ritmo 

de jogo mais intenso. Palavras podem nil.!J alterar o ritmo de 

jogo, mas elas exercem urn forte dominio sobre o ritmo coletivo. 

Portanto, a atuac;;ao do tecnico pode, muitas vezes, alterar o 

ritmo de urn jogo com as suas colocac;;oes e atitudes. 
' 
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Alem disso, variar o ritmo de jogo para as suas jogadoras e 

urn dos aspectos mais significativos na prepara<,;ao para 

enfrentar urn adversario. 0 ritmo de jogo pode ser modificado 

por "n" causas mas defmitivamente e ele que determina a vit6ria 

ou a derrota. 

' 
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CONSIDERA{:OES FINAIS 

' 
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A inten~;ao desse capitulo nao e julgar o trabalho dos 

tecnicos que foram observados durante a pesquisa, e nem 

mostrar como deveria ser urn trabalho ritmico no treinamento 

de atletas na modalidade voleibol. A ideia e refletir urn pouco 

mais sabre as implica~;iies do ritmo em urn esporte coletivo. 

Com o termino das analises, pode-se verificar que o ritmo 

se faz presente no treino de voleibol de uma manerra 

"encoberta", au seJa, nao foi presenciado urn trabalho 

direcionado especificamente para as questiies do ritmo

movimento. 0 ritmo estava presente porque ele e urn 
. 

componente ger11dor do proprio movimento, mas os tecnicos nao 

dirigiram nenhuma atividade com o objetivo de aprimorar o 

rltmo Individual e nem mesmo o coletivo, visando melhorar a 

execu~;ao de uma habilidade especifica. 

· Para ser urn atleta de voleibol sao necessarias diferentes 

no~;iies basicas de espa~;o e de tempo, muito bern desenvolvidas, 

pois sao muitas as exigencias motoras que acontecem durante 

uina partida, numa sequencia ritmica acelerada. Portanto, 

executar urn trabalho ritmico com os atletas pode aprimorar o 

ritmo individual, a no~;ao de tempo e de espa~;o, tornando os 

movimentos desse esporte mais bern execulfldos. 

Segundo GARDNER (1994), a destreza fisica e mrus • propensa a fazer parte do direito de nascimento do que o sentido 

de tempo, pois esse necessita de urn trabalho ritmico 
' direcionado e bern desenvolvido. Assim, o atleta podera obter o 
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sensa de coordenac;;iio e de ritmo para a pratica dos movimentos 

que sua modalidade esportiva exige. 
0 

No livro "Estruturas da Mente: A teoria das inteligencia 

multiplas", GARDNER (1994) classifica o atleta como urn 

inteligente corporal-cinestesico, pela sua capacidade de se 

destacar em grac;;a, poder, velocidade, precisao e trabalho em 

equipe. E ainda par ser urn inteligente corporal, o atleta e capaz 

de utilizar o seu proprio corpo de maneiras variadas para a 

resoluc;;iio de problemas que ocorrem durante a pratica da sua 

modalidade esportiva. 

Essa questiio - de trabalho em eqUlpe - citada par este 

autor e tambem presenciada nas observac;;oes, volta-se par!J, a 

manifestac;;iio do ritmo individual no esporte voleibol, isto e, cada 

uma das atletas apresentava urn ritmo diferente uma da outra, 

mas durante uma partida, esses ritmos pareciam estar em 

sincronia, formando urn ritmo O.nico para a execuc;;iio do jogo. 

Para o aparecimento desse ritmo coletivo e preciso que 

cada atleta tenha consciencia do seu proprio ritmo. Portanto, e 

de ft.mdamental importiincia desenvolver urn trabalbo ritmico 

desde as equipes de iniciac;;iio, pais se auto conhecendo uma 

atleta podera interagir adequadamente com suas as 

companheiras de equipe. 

Nessa questiio, os tecnicos de esportivos coletivos precisam 

estar atentos, pais nessas modalidades nao se ganha uma 

partida individualmente, mas sim coletivamente. E muito 
' comum ouvir comentarios a respeito disso como: "o time perdeu 
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porque faltou ritmo de jogo, ou o time perdeu porque tal jogador 

estava fora do ritmo de jogo" alem de outros aspectos . . 
Nos esportes coletivos, o ritmo do movimento executado 

individualmente pode aprimorar as questoes de sincroniza~,:iio, 

agilidade, memoriza~;iio, coordena~;iio e aten~;iio. No caso do 

voleibol, alguns dos · seus movimentos precisam ser bern 

sincronizados, a levantadora precisa ter uma grande atenr,;iio, 

todas as jogadoras deyem ter uma boa memoriza~;iio das 

jogadas, enfrm nesse esporte essas questoes siio muito 

utilizadas e praticadas. 

Atraves dessa pesquisa foi possivel detectar que nos 

treinamentos de voleibol, as questoes do ritmo estiio urn poi).co 

esquecidas, ou melhor, e realizado alguma coisa a seu respeito 

mas ri.iio urn trabalho com caracteristicas pr6prias, na sua 

integra. E triste ainda verificar que em urn trabalho de inicia~,:iio 

esportiva ao voleibol esteja sendo cobrado rendimento e 

performance das crian~;as, ao inves de se realizar atividades que 

possam conduzir o aluno a uma pratica mais aperfei~;oada. 

·· . Na verdade, as questoes do ritmo estiio sendo muito pouco 

abordadas em treinamento de voleibol. Os tecnicos precisariam 

entender mais a respeito do assunto para poder aplica-lo de 

maneira adequada e coerente para com os 11eus objetivos. 

' 
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