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VITORIAS E DERROTAS NO
VOLEIBOL NACIONAL

UMA ABORDAGEM CRITICA
DO DESPORTO NO PERIODO

DE 78 A 88

Fernanda Simone Lopes de Paiva *

BATE-BOLA:

A questa° inicial deste trabalho surgiu
por meio do "acaso" em meados de no-
vembro de 88. Foi na condicao de arbitro da
F.V.R. que numa beta tarde de sol carioca,
trocado o lazer pela motivante tarefa de ar-
bitrar uma partida	 inter-estadual entre
Santa Catarina e Minas Gerais (via Hering x
Unisa/Minas), que descubro que a tal partida
fazia parte, nada mais, nada menos, da ja
tradicional Taca Cidade do Rio de Janeiro,
evidentemente, uma competicao eminente-
mente carioca!... Passado o "desprezo" dis-
pensado ao pequeno detalhe, urn papo mais
interessado corn os companheiros de arbi-
tragem permitiu a constatagao de outro fato
inusitado: das 14 equipes que disputavam a
competicdo — 8 masculinas e 6 femininas — 8
eram equipes de outros estados — 5 mascu-
linas e 3 femininas	 Equipes convidadas
pela nossa federacao.

Convidadas...
Bateu urn saudosismo corporativista;

afinal, onde estavam os atletas tupiniquins?
Onde estao?

Fiquei dias martelando essa pergunta;
e, al, ja em outro local de trabalho, double
de pesquisadora, travestida de "cientista so-
cial", ela — a pergunta — perdeu o carater
saudosista e deu espaco a uma questa° para
analise, na qual a intuicao concreta tendia a
se diluir em conceitos abstratos, para, a par-
tir dal, avancar, num trabalho de remonta-
gem e construcao de urn con hecimento con-
creto.

Mas era restrito do ponto de vista
cientifico querer especular sem fazer uma
leitura mais ampla das competigOes realiza-
das a nivel de Rio de Janeiro e de Brasil.
Mais do que saber onde estava o "povo"
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(permitam -me,	 carinhosamente, assim
chamar os amigos atletas e ex-atletas,
coadjuvantes e comparsas ao longo de, jus-
tamente, dez anos de vida "volibolistica"
em comurn), era preciso saber COMO o
"povo" NAO estava onde devia ester, e
POR QUE?

A situagâo concrete é a competicâo
carioca falida, corn equipes cariocas falidas.
Haveria sido sempre assim? Nao. Nao em
varios sentidos. Nä° a resposta a pergunta.
Nao as equipes falidas. Nao as competivies
falidas tambarn. Por uma questa° metodo-
lOgica no desenvolvimento desta exposicao,
explicitaremos cada "nao" de uma vez, pro-
curando, assim, dar uma maior gams de
informagOes a analise critica de cada variavel
da, agora, ja nao tao simples questa°.

0 JOGO:
- 1 2 SET:

Comecemos pela pergunta em si. Nao
é preciso muita elaboragao, apenas pacian-
cia, para colher informaceies nas fontes pri-
maries que documentam o vOlei nacional: as
notas oficiais e boletins emitidos pela FVR e
pela CBV. Pelo empirismo é possivel arriscar
uma periodizacao na historicidade das corn-
petigOes.

No quadro nacional, a epoca 6 de mu-
dancas. Os campeonatos juvenil e infanto-
juvenil de selecties se intercalavam ano sim,
ano nao. Mas a partir de 1979, a divisbo in-
fanto-juvenil, e de 1982, a juvenil, passam
a ter competicOes anuais. Outra observacad
importante, talvez de maior relevancia, diz
respeito a divisao adulta. Ate 1980 se inter-
punham anualmente o Campeonato Brasi-
leiro de Voleibol (disputado por selegOes
estaduais) e o Campeonato Brasileiro de
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Clubes CampeOes. A partir desta data, o
primeiro fica extinto, passando o segundo a
ter realizacâo anual.

Corn relack a esta competic5o, ao
longo dos anos teve seu nome modificado
(embora a sua numeracao se mantivesse) e
a sua forma organizacional, tambêm. Entra
"grupo", sai "grupo". Entra "etapa", sai
"etapa". Entra "grande prdmio", sai "gran-
de prèrnio", o auge desta competic5o chega
na temporada 88/89, corn a formac5o da Li-

ga Nacional, descrita na nota Oficial 098/88,
da CBV, como "divisäo especial do XI Cam-
peonato Brasileiro de Clubes".

A nivel estadual e municipal, modifica-
cOes tambem podem ser evidenciadas. Se
no final da decada de 70 podiamos encon-
trar uma proporcionalidade mais equilibrada
entre ntimero de clubes participantes, com-
peticees e divisOes, o mesmo n5o se pode
dizer para o final desta dkada. Observamos
uma comparac5o entre os anos de 1978,
1980 e 1987.

N9	 de
Competicaes

N9 de eguipes
Participantes(*)

A N 0 A N

Divisao Categoria 78 80 87 78 80 87

pre—mirim masculina — — 5 — — ;5

feminina — — 5 — — ;6

mirim masculina 2 2 3+1 7 8 7,4

feminina 2 2 3+1 12 10 ;8,4

infantil
masculina 2 1 3 10 8 =7

feminina 2 1 3 14 12 =13

infanto masculina 1 1 1 11 12 8

feminina 1 1 15 13 9

juvenil
masculina 1 1 2 10 10 ;6

feminina 1 1 2 11 10 ;7

aspirante
masculina

feminina

1 — 1 8 — 4

1 — — 8 — —

adulto masculina 2 2 3 ;9 ;7 ;6

feminina 2 2 2 ;7 7 4

por competicao.
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Ate a conclusão deste trabalho - mar-
go/89 -a FVR estava em fase de encaderna-
geo corn os dados referentes a 1988. Por is-
so ales nä° foram utilizados.

Podemos constatar alguns fatos:
Apareceu uma subdiviseo, o pre-

mirim. Em 1988 ela apareceu como "mirim
ate 12 anos".

Dobra o neimero de competicOes na
diviseo mirim. Numa analise mais detalha-
da, valendo-se dos dados referentes aos
demais anos, percebe-se que essa duplica-
geo acontece a partir de 1982. Em 1988, no
entanto, so o feminino tern 4 competigOes.

Ate 1985, o feminino conta =12 equi-
pes participantes por competicao. A partir
dal, essa media cai para 8 equipes.

No masculino, de =8 participantes por
competiceo, ate 1987, a media cai, em 1988,
para 4 equipes, em 2 insossos torneios.

Na divisäo infantil, aumenta o rl-
mero de competigOes, embora, proporcio-
nalmente, decresga o n6mero de equipes
participantes. Em 1988, os nOmeros se° de
=5 equipes no masculino e =8 no feminino.

No infanto-juvenil e no juvenil, no
cOmputo geral, se° realizadas 2 competicees
por ano, uma no feminino, outra no mascu-
lino. 0 detalhe fica a cargo das equipes par-
ticipantes: em 88 alas se reduzem a metade.

No adulto é quase a mesma coisa...
so nä° é mais "quase" porque a partir de
1986, ou por convite da FVR, ou por "ado-
gao" de alguma equipe carioca (ex.: a equipe
do Vasco vem "adotando" a equipe catari-
nense de Chapec6), as competigOes dessa
diviseo vem sendo "enriquecidas" corn a
participaceo de equipes de outros estados.

Alern disso, nesses anos, urn dado
curiosamente drastic° tangente no total de
atletas filiados a Federacào: em 78 eram
1.047, em 80, 896 e 87, apenas 320.

No fundo, isso tudo quer dizer que o
vOlei do Rio de Janeiro, sob o ponto de vista
de producao, esta mesmo falindo... 0 "po-
vo" este sendo "aposentado" bem cedo...
Isso nos leva a respostas da nossa primeira
pergunta: o "povo" esta nas arquibancadas,
nas redes das praias, nos campeonatos uni-
versitários. Mas, COMO!? Como?...

— 22 SET:

Je foi mostrada a assiduidade organi-
zacional nas competicOes promovidas pela
CBV, bem como as caracteristicas do seu,
hoje, principal evento a nivel nacional, que

se aprimoraram.
La pelos idos de 1982 entra em cena a

Copa Marlboro, que nada mais a do que o V
Campeonato Brasileiro de Voleibol, irmao
mais novo do IV Campeonato Brasileiro de
Clubes Campedes. Diga-se de passagem,
este campeonato, realizado em 1981, foi o
ultimo a ser designado como sendo o de
"Clubes CampeOes". Foi em 1980 que apa-
receu o que, tragicamente, poderiamos
chamar de "celula, cancerosa" dessa simpa-
tica competiceo. E nela que debuts a sigla,
que durante os prOximos anos, vai agitar o
mundo do vOlei: as ADCs - Associacees
Desportivas Classistas.

Parece-me que aqui quase incorro no
erro de tentar recorrer ao passado para ex-
plicar o presente. No entanto, a preciso re-
correr ao movimento da histOria; dessa pe-
quena parte da histOria que me propus a
contar. E preciso clarificar o presente e o
passado, para que, enfim, cheguemos aos
porques. Sim, sec) mais de urn...

Nesse inicio dos anos 80 o pals viva o
afe de abertura ampla, geral e irrestrita, e,
vejam so que contrariedade, é por al tam-
bem, que a CBV langa urn "pacoteo" que
mexe corn muitas das praticas do voleibol
de ante°. Sâo vetadas as temporadas no
exterior aos nossos "selecionaveis". Sao
criadas novas formas para transferencias.
Enfim, a intengâo é agregar, "enraizar" ti-
mes. Para atender essas "necessidades de
mercado" afloram os patrocinios a todos os
niveis. Dai a referencia a Copa Marlboro.
Abortam-se as ADCs e o voleibol sucumbe
aos "delfrios" da iniciativa privada.

Na busca da realizageo do sonho
olimpio de "alguens", os atletas de alto nivel
neo mais precisam abandonar o pais, a fa-
mIlia, a vida particular, o seu "modus viven-
di". Podem levar avante suas carreiras pro-
fissionais de "securitarios", "aviadores",
"tecelOes"; na ardua tarefa operaria de seis
horas de treinos diarios, preparacao fisica,
musculagOo...

Ironias a parte, verdade é que o qua -
dro se alterou. "Pintava" no ar a "profissio-
nalizageo" do voleibol. Corn a oportunidade
de realizageo de urn trabalho serio(?) e con-
tinuo corn os nossos melhores atletas, hou-
ve uma grande ascenseo tecnica que desen-
cadeou, juntamente corn a popularizacao do
"fulaninho", urn feed-back incentivador da
"massificaceo" do dito desporto. Nessa al-
tura do campeonato, com toda estranheza
que o trocadilho possa ter, se joga vOlei em
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todos os lugares: na praia, na rua, na escola.
Fica assim incluido naquela lista de

"beneficios" operacionais o fato de o "nosso
vOlei" ter sido elevado a posigâo de 2 2 es-
porte national, perdendo, unicamente, pro
amigo, o futebol. At6 hoje me pergunto se 6
o caminho dele que o voleibol deseja tri-
Ihar...

— 32 SET:

0 vOlei encontra o seu espago. \Arias
medidas sâo tomadas para assegurar suas
conquistas. Nas divisOes inferiores regras
são adaptadas de forma a facilitar o seu
aprendizado, "sub"-divisOes passam a exis-
tir, mais campeonatos sâo realizados. Po-
rem, o aumento ao incentivo as divisOes in-
feriores nao 6 absorvido pelas divisOes prin-
cipals, levando-se em conta o Ambito das
federagOes. Aconteceu uma especie de "in-
chamento" pela ilusäo do "faga do seu filho
urn campeao".

Inversamente ao que ocorria ate o
aparecimento das ADCs, as divisties juvenil
e adulta vac, minguando. "Entendivel". 0
vOlei tornou-se urn investimento caro e a
estrutura "amadora" dos clubes nao bance-
va a concorrencia desigual. Uma nova con-
sulta ao quadro apresentado ratifica estas
observagOes. Se fossem dados "nomes aos
bois" — as equipes participantes das compe-
tigOes cariocas — veriamos que nas divisOes
de cima, nos Oltimos anos, nao mais partici-
param clubes tradicionais do Rio, Como o
Tijuca, o CIB, a AABB, o Fluminense, o Bo-
tafogo e o Flamengo (no feminino).

0 engragado a que Associacties Des-
portivas Classistas sac) associagties de fun-
cionarios de determinadas empresas.
Aconteceram alguns equivocos, irregulari-
dade nas contratagOes dos "funcionarios"
que precisavam ter tempo de "casa" para
jogar. Algumas ADCs nao passaram de urn
primeiro campeonato e todas faleceram (de
cancer?) entre os anos de 84 e 85. A ADC
Hering, de Santa Catarina, foi a Ciltima viti-
ma e se despediu da torcida no IX Campeo-
nato Brasileiro de Clubes, em 1986.

Ja sei! Voce esta pensando que me
pegou numa contradigao cronolOgica, afinal
eu mesmo arbitrei urn dos muitos jogos da
Hering em 88. Mas desvendemos esse mis-
terio juntos.

Acontece que das cinzas das ADCs
nasceram as AssociagOes Atleticas, os Clu-
bes Recreativos, as AssociagOes Desportivas,

as Sociedades Esportivas Recreativas, enfim,
as "Empresas" Esporte Clube. 0 esquiz6ide
Campeonato de Clubes que, durante anos a
fio, se submeteu a terapia para suportar a
sua crise de identidade, pode agora sorrir
aliviado. Voltou a ser um campeonato de
clubes (de empresas), mas isso nao faz di-
ferenga...

Faz. Assim como o vedei encontrou
seu espago na midia, a iniciativa privada en-
controu mercado no vOlei — e em outros es-
portes tambern (aqui nao entraremos no
merit° de quem sac) os responsäveis pelo fi-
nanciamento e manutencâo do esporte no
pals, essa a uma questbo controvertida que
exige uma discussão profunda, socialmente
fundamentada). Da relacao patr50-empre-
gado, pelas ADCs estabelecidas, muitos
"fantasmas" ficaram vagando no ar.

Vivemos num pals onde leis sic) feitas
para nao serem cumpridas. No documento
"Leis, Diretrizes e bases do Desporto Nacio-
nal" publicado em 1985, pasmem!, distin-
Vies sac) feitas na manifestageo do esporte-
performance: esporte-federado, esporte
classista e esporte profissional. Ao que pare-
ce, nesses anos de vOlei nao houve nenhu-
ma diferenga...

Triste realidade... Clubes convidados...
Atletas aposentados... Equipes falidas...

— 42 SET:

A mercantilizagao da forga de trabalho
do atleta criou impasses que ainda nao vis-
lumbraram uma solugao. (Porque) A desi-
gualdade de capital investido na manuten-
gao das equipes prefers os Clubes aos "Clu-
bes-empresas". Hoje essa divisao deveria
ser meramente didatica, (porque) as ADCs
sac) clubes legalmente existentes. No en-
tanto a mais que sabido que a questa° do
investimento a decisiva e crucial. (Porque) 0
vOlei hoje vende tudo: nome de banco, Oleo,
trenas, galinhas, presunto, tapetes, malhas,
pneus, ja vendeu ate	 E vende tam-
barn comida natural, revista de vOlei, estilo
de vida, sugere status e ilude alguns desavi-
sados, que quando crescerem (quando cres-
cerao?) querem ser jogadoreslas) de volei-
bol! Esse sistema, amador na pratica, tern
uma praxis altamente profissional. (Porque)
Nele passaram a vigorar as normas do ca-
pitalismo de empregos (e salarios?). En-
quanto relagâo de produgäo atleta e traba-
lhador valem pela sua capacidade de traba-
lho (de produzir bens ou, no caso, produzir
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resultados) e nä° como pessoa.
(Porque) Como pessoa, e como atleta,

lhe foi cerceado o direito de it ao seu clube,
tits vezes por semana, e durante 2 ou 3 ho-
ras diarias treinar, aperfeigoar, jogar o seu
vOlei, espremido entre a aula de ginastica e
o treino de basquete. A questa° nao é negar
o progresso, mas reivindicar espacos espe-
cificos. Talvez (mesmo que de cima pra bai-
xo, afinal foi assim que tudo aconteceu) a
descricao de "divisao especial" possa cola-
borar nesse sentido. (Porque) "Especial" ela
vem sendo desde o "canceroso" 1980.

Em nome de urn vice-campeonato
olimpico, urn vice-campeonato mundial,
conquistas de Jogos Pan e Sul-Americanos,
muita "bola" foi "bola fora". Muitas por en-
gano dos "arbitros", muitas por engano do
"jogador".

— TIE-BREAK:
. Dos Conceitos Abstratos:

Leucipo, no seculo VI "A.D.C." (Antes
De Cristo), ja descubrira que nada acontece
por acaso, mas tudo por uma razao e sob
uma necessidade. Os filOsofos modernos
nos falam sobre necessidades produzidas. 0
Brasil vive hoje (mal) infra-estruturado ca-
pitalistamente. Aqui vivem, aqui trabalham,
aqui capitalizam, conterraneos e "forastei-
ros" ennpresarios. "Homens de negOcios",
cujo negOcio, é fazer dinheiro, formulando
rathes, criando necessidades, iludindo as
"massas".

Nä() gratuitamente, e tambern nao
desvinculado de uma realidade social; o cor-
po, a educacao fisica, o esporte, yam saindo
de urn "pedagogismo" anos 60, para de-
sembocar, ao vivo e a cores, no tecnicolor
do tecnicismo dos anos 70. Muitissimos co-
nhecimentos sac) produzidos na area da
preparacao fisica e do treinamento desporti-
vo. No auge da performance humana, o es-
porte (pra simplificar) é descoberto como
meio de manutencao do sistema. Como
aparelho ideolOgico. Por esse mecanismo,
olimpiadas sac) boicotadas num esquizofre-
nico aviso de que, como a vida e a educacao,
o esporte tambem é politico. E uma forma
de poder, e nele podem ser refletidas as
tantas contradigOes existentes na sociedade.
Sobre ele, podemos especular positiva-
mente; ou, dialeticamente.

. Da construed° do conhecimento con-
creto:

Delineou-se urn desalinhado perfil. Ao
Iongo desse justo pensar, perguntas procu-
raram ser respondidas. Nesse trabalho de
picote e colagem, detalhou-se a situacao
concreta primeiramente colocada. E, agora,
justamente, urn "tempo" para a construcao
de um outro momento.

Pretendeu-se evidenciar a principal
contradicao vivida hoje pelo vOlei, para dal,
avancar. Ate onde consta, o vOlei é urn des-
porto AMADOR. Nao sac) regulamentadas
por lei, nem a profissao de atleta, nem a de
jogador de voleibol. Contrapondo-se a isso,
foi observado que os clubes participantes da
Liga Nacional, na sua quase absoluta maio-
ria, mantam corn seus atietas vinculo profis-
sional; seja atraves de contratos do tipo ser-
vicos prestados como autOnomo, acordos
corn Prefeituras, ou as normas de C.L.T. Ii-
gado ao desempenho de outras funcOes.

Outro fato é que, opondo-sea decada
passada, onde o vOlei tinha, em seus atletas,
uma populacao, em sua maioria universita-
ria, esse quadro reverteu-se hoje no grau de
escolaridade oscilando entre o 22 grau
(completo ou nao) e a faculdade interrompi-
da. Muito poucos tern uma graduagbo e
quase nenhum (excecao feita aos licenciados
em educacao fisica) exercem "outra" profis-
sac).

No entanto, se nao tern urn emprego,
tern urn trabalho de praxis profissional. E
sac) cobradas pra isso mais que 6 horas dia-
rias. A maioria dos atietas vive ern funcao do
Mei, do clube que os mantem. Mas nem
por isso, ou por outro motivo qualquer, o
tempo de vida "produtiva" do atleta au-
mentou. A nivel da principal competicao or-
ganizada pela CBV, o Campeonato Brasileiro
Adulto tern, no feminino, uma ordem de
90% da sua maioria de atletas participantes
corn 20 anos de idade. No masculino, 100%
dessa maoria esta entre os 21 e os 23 anos —
e nao tern nenhum fator biolsigico que justi-
fique essa media de idade tao baixa.

Acima, todos sac) fatos desse novo
perfil. "Plano de carreira", "seguro desem-
prego", "seguro contra acidentes de traba-
lho", "organizacao sindical", isso? nem pen-
sar! E aqui, se me permitem o eufemismo,
que profissionalismo amador... Os atletas
estäo Ionge de pertencer a ciasse trabaiha-
dora e mais longe ainda de ser uma catego-
ria profissional.

E hora de a comunidade envolvida,
que vive no %/Nei e que vive de vOlei, se
orientar. Volei por vOlei, este se esgota em si
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mesmo, numa forma positivista de pensar e
muito pouco a contribuir.

Enquanto, ele n5o for situado dentro
do esporte nacional, n5o for entendido den-
tro da realidade brasileira, continuara inex-

, pressivo para 99,46% (SEED-MEC, RelatO-
rio: Retrato Brasil, Educac,5o, Cultura e Des-
porto, 1970/1990 - 1982.) da populac5o, que
näo tem acesso a nenhuma pratica esportiva
ciclica sequer!

Agora, mais do que contribuir corn
a forma* de uma "potancia esportiva", o
volei — e mais que ele, o esporte — precisa
descobrir a sua furl* junto as massas, e,
que essa fun* NAO SEJA a que ele hoje
vem tendo. Num pais onde um dos "me-
lhores" titulos 6 o "Campeonato Desigual da
Distribuicio de Rendas" (16,35% do que o
pais produz na mao de 1% da populack x
15,47% divididos entre a metade pobre) uma
medalha olimpica parece muito pouco sig-
nificar. A questio n5o 6 negar o esporte, o
vOlei, mas entend6-lo no contexto geral. Se
"sacarmos" que sem uma mudanca radical
na infra-estrutura social de nada adiantare
uma solit6ria iniciativa, eis ai o comeco de
urn dialOtico pensar. Urn "toque" que, de
forma mais efetiva, ao nosso pais ajudar6.
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