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Resumo Abstract

Este estudo analisa algumas
propostas teOrico-metodolOgicas

para o ensino da danca na escola,
que foram construidas a partir da

experiencia quotidiana de suas
autoras na pratica da Educacdo
Fisica. Sdo algumas propostas

que convergern para uma
concepcâo de danca-como

movimento histOrico cultural e, por
isso, a uma visSo pedagOgica que
coloca o ser humano no centro do
processo criativo que e o fazer em

danca. Considera-se que os
encaminhamentos das autoras

podem auxiliar a inclusáo da
danca no contetido da

Educacâo Fisica escolar.

This study analysis some
theoretical-methodological
proposals for the dance teaching
at school, that were constructed
based on their authors daily
experience on the physical
education practice. The study
presents some proposals that
converge to a conception of the
dance as a cultural and historic
movement and, because of that, in
a pedagogical vision that puts the
human being in the center of the
creative process that is the making
in the dance. It is considered that
the conduction of the authors may
help to include the dance as a
content of school physical
education.
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Introducfio

Apesar do pressuposto de que a
maioria dos profissionais da area de
Educacdo Fisica negligenciam a
danca como urn conteirdo
educacional que pode ajudar a
desenvolver o ser humano de forma
integral, professoras-pesquisadoras
estudam e investigam possibilidades
de sua introducao na escola,
desenvolvendo concepeOes e
construindo estrategias metodoki-
gicas para ensina-la. Essas
professoras-pesquisadoras,
entendendo a danca como urn
movimento histOrico-cultural e
considerando que o seu processo de
construed° se concretiza de forma
dinamica a medida que as relacOes
humanas se edificam, buscam
conhecer quais as possibilidades de
a danca ser incluida no context°
educacional, buscando, tambern,
perspectivas de ensino que
proporcionem a participacao de
meninos e meninas que se
preocupem corn temas da cultura de
movimento dos alunos e das alunas,
que contribuam para a sua
autonomia, desenvolvendo sua
sensibilidade, expressao, criatividade
e corporeidade. Esta analise
abrangeu seis referencias teOricas que
pontuam perspectivas educacionais
para a danca na Educacao Fisica,

circulantes na producao academico-
cientffica da area, e apresentadas na
forma de monografias, dissertacOes,
artigos e resumos em congressos
cientificosl, e que tern sido elaboradas
a partir das praticas quotidianas
dessas professoras corn seus alunos,
na escola e na universidade. Nesse
sentido, a "leitura" desses trabalhos
propiciou aponta-los	 como
„propostas" explicitas para o ensino-
aprendizagem da danca.

Algumas propostas e
suas estrategias

Entre as propostas estudadas,
encontram-se os trabalhos mono-
graficos de Fiamoncini (1993 e
1996), que se tomaram interessan-
tes de serem analisados, por
apresentarem-se como uma
"seqUencia" ternatica: no primeiro
trabalho, a autora procurou
investigar e compreender a realidade
da Educacao Fisica escolar, num
recorte da cidade de Florianópolis,
a fim de buscar altemativas para o
trabalho da danca como conteUdo
nessas aulas, e, no segundo,
aprofundou, de certa forma, o papel
desse contetido, situando na
expressividade oseu fator educativo.
Nesse segundo trabalho, parte da
hipOtese de que a excessiva
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preocupacOo corn a tecnica, para o
aprimoramento de destrezas, bem
como a influéncia da inchlstria
cultural na formacOo do gosto das
pessoas levam a regressdo da
capacidade	 expressiva	 e,
conseqilentemente, a perda da
especificidade da arte. A autora, no
entanto, nos dois trabalhos, aponta
a danca como uma forma de
expressdo da cultura corporal, sendo
que o resgate das possibilidades de
expressäo é importante para a
tomada de consciéncia de nossa
situacdo no mundo e para a busca
da singularidade (individualidade).
Corn isso, urn dos caminhos para a
danca educativa pode ser o
confronto dos movimentos vividos
pelas criancas corn os movimentos
da danca, construldo através de urn
planejamento coerente corn as
necessidades dos alunos. Ou seja,
isso pode ser feito através do ensino
da danca como processo de
descobertas e possibilidade de
manifestacào prOpria, no qual os
alunos e as alunas conhecem outras
formas de movimentos, alem dos
padronizados, constroem a aula
junto corn o professor que respeita
as suas inclividualidades, oportuni-
zando-lhes a naturalidade,
espontaneidade e criatividade. Para
Fiamoncini (1993, p. 21), nesse
processo, "a danca educa a

receptividade sensorial, o expressar
de uma infinidade de informacOes,
de experiencias, sentimentos e o
conhecimento das possibilidades
corporals expressivas", e existe
sempre uma intencOo, uma reflexäo
sobre si mesmo e sobre seus
movimentos .

Para a autora, o eixo norteador
da danca educativa sâo os
movimentos expressivos, pois eles
podem traduzir aciies e sentimentos
que podem ser representados
corporalmente. Dessa maneira é
possivel que a crianca explore e
descubra uma variedade de
movimentos expressivos, que
reflitam sua histeria e os vivencie nas
mais diversas situagies. Numa aula
de danca, nesta perspectiva, pode-
se levar a crianca a imaginacäo,
criatividade, a curiosidade e
criticidade, possibilitando-lhe a
resolucdo de problemas. Na
estrategia apresentada

lnicialmente pode-se sugerir urn
tema expressivo, onde os alunos
falem sobre ele, discutindo
juntamente corn o professor. ApOs
a conversag do, os alunos e o
professor constroem e desenvolvem
atividades. Se o tema for uma
müsica cada aluno podera
interpreta-la de maneira diferente,
levando-os a realizar movimentos
distintos, enriquecendo a aula corn
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possibilidades variarlas, sendo que
cada urn podera mostrar o que
desenvolveu, ou fazer trocas de
movimentos entre os colegas.
(idem, p. 23)

Ja para FeijO (1996), a danca
deve contribuir para o auto-
conhecimento do Ser Humano, a
fim de que ele se torne mais
consciente de sua sensibilidade.
Sua concepcao a chamada de
"Danca-Experiencia", termo que ela
designou para a danca tomar-se urn
conteildo da cultura de movimento
na escola, como corporeificacao do
mundo sensivel. Os movimentos
atraves da danca e na danca
possuem condicties de explorar a
subjetividade humana, ou seja, de
conhecer e compreender seu
mundo interior para corporeifica-lo
na construcao do mundo extern.

Experienciar na danga a estar
infinitamente aberto as capacidades
e intengdes do "movimentar-se". E
reconhecer-se enquanto corporei-
dade-sensivel, a abrir urn canal de
percepgao e expressao de seu Eu, e
de comunicagao corn ele e dele para
o mundo. No desenvolvimento de
si mesmo produz e constrOi
criativamente o mundo. Urn
carninho decisivo para que o aluno
desenvolva estas capacidades,
diversificar as possibilidades de
movimentos abrindo espago ao
aluno de determinar as suas

express-6es individuals e construir
coletivamente expressOes de
grupo, aprofundando o seu
potencial criativo e expressivo.
(Feij6, 1996, pp. 48-49)

A Danca-Experiencia, para a
autora, apresenta-se, resumi-
damente, em tres momentos: o da
percepcao, atraves dos sentidos,
chegando aos sentimentos; o da
experimentacao, que compreende a
si mesmo e aos outros; e o da
elaboracao-criacao de algo, atraves
da sensibilidade.

Para a autora, ainda, a nas
aulas de Educacao Fisica que os
alunos podem expressar os
sentimentos por meio dos
movimentos, sendo que na danca
a estetica2 e urn elemento essencial
para os conteados e as
tematizacOes destas aulas. A
estêtica na danca refere-se, para
alem das formas bonitas,
principalmente a sensibilidade: "o
mais importante nao e o movimento
em si, a quanto este pode chegar a
sensibilizar quem o experiencia ou
assiste" (FeijO, 1996, p. 52).

Para se trabalhar corn essa
perspectiva, a necessario que
professor e alunos estejam abertos
para realizar uma experiencia
sensivel, ou seja, "a partir do que
eles vao sentindo do percebido,

1	 1	 1
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deverdo ir dando uma forma, isto é,
corporeificando o percebido" (idem,
p. 54) e tambern para estarem
receptivos ao processo de
experiencia estetica.

0 centro da experiencia é o
aluno, que:

Devera que ter oportunidades em
aulas de danga para criar,
transformar, criticar, reformular,
expressar, elaborar movimentos,
despertar para movimentar-se de
acordo consigo prOprio, refletir
sobre o mundo do inovimentar-se',
relacionar o saber-fazer corn o
saber-sentir para chegar ao saber-
agir (idem, pp. 54-55).

Isso tudo acontece em
experiencias embasadoras para
aulas de danca que sao: a
improvisacâo, a interpretacao e a
concretizacäo de experiencias. Para
tanto, a autora sugere estrategias
didatico-pedagOgicas que se
referem a tematizacao dos
contetidos e aos meios esteticos.

Primeiramente, os contetidos
das aulas de dance deverao ser
tematizados a partir do mundo
vivido dos alunos, na perspective do
respeito aos seus limites e
capacidades e possibilitando a
resolucâo de problemas na
experimentacâo do movimento.
Para isso, as estrategias incluem a

utilizacâo de mtlsicas nao habituais,
de materiais estranhos e do trabalho
corn os contrastes de percepcäo
espacial, temporal e dinamica
(repouso-movimento, relaxamento-
contracao, etc.). Em seguida,
considera-se que os meios
esteticos, entendidos como "todas
as coisas que permitem ao Ser
Humano perceber algo e expresser
algo" (idem, p. 62), podem
intensificar a percepcâo e expressao
do tema, aprofundando a vivancia.
Isso pode acontecer corn propostas
como: dificultar o meio corn
vestuarios que limitam o
movimento; propor a transfor-
maga°, tornando estranhos mate-
riais, movimentos e situacOes já
convencionadas.

Outro trabalho ligado a Danca
Educative e o de Diniz (1997), que
trata a danca como manifestacao
de emocOes individuals e da culture
de urn povo. Sendo

uma das formas de expressar a
vida, de sonhar e de brincar corn
o corpo, exercitando os
sentimentos, a imaginagao, os
mdsculos, o organismo e, enfim,
o ser em sua totalidade em
direg 'do a descoberta do novo, do
outro e de nOs mesmos

(p. 614), danca é urn dos
contetidos da culture corporal de
movimentos que, aliada ao folclore,
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pode criar possibilidades corporals
expressivas para os alunos. Os
diversos aspectos da vida do
homem, tematizados através dos
diversos tipos de danca, podem
levar os alunos ao contato corn
formas e simbolos das culturas,
ampliando essas vivéncias corn
outros tipos de culturas, ou seja,
através da tematizacdo do fato
folclOrico, chega-se a experiencia
16dica que proporciona a
representacdo de formas e a
interpretacdo de histOrias como
experiencia estetica e composicâo
coreografica.

A estrutura ternatica de uma
composicao de danca deve estar
aliada aos principios esteticos3,
contemplando a criatividade e
criticidade.

0 procedimento didatico é o
seguinte: os alunos pesquisam
sobre urn determinado fato
folclOrico ou dominios do folclore,
selecionam os temas (que podem
seguir criterios como: pais, regido,
manifestacOes culturais como
folguedos, lendas, etc.), tematizam
o folclore e constroem individual-
mente e coletivamente as milltiplas
experiéncias do movimento da
danca, através dos temas
selecionados.

A id6ia é incentivar o aluno a
pesquisar, a contextualizar e
compreender o fato pesquisado,
cruzar as informagOes obtidas corn
a realidade numa perspectiva
interdisciplinar e litdica, selecionar
temas para composigáo
coreografica e re fletir sobre a
articulagao do tema e de sua
estrutura tematica. Finalmente,
ap6s a elaboragäo coletiva do
projeto do trabalho a ser realizado,
é o momento de dar forma fisica
através da montagem das
coreografias. 0 trabalho pode ser
realizado por grupos distintos
dentro de uma tut-ma de alunos ou
pela sala de aula como urn todo,
conforme criterios que o professor
considerar coerente corn sua
realidade na sala de aula e na
escola. (Diniz, 1997, pp. 617-18)

Almeida e Santos (1997),
partindo de uma concepcáo que
privilegia a ampliacâo do
conhecimento da cultura corporal e
esportiva do aluno, propOem aos
alunos urn contato major corn os
jogos populares e esportivos, a
ginastica, as atividades aquaticas e
a danca. Para que estes temas da
cultura tenham sentido no context()
escolar, os conteirdos sâo
vivenciados [...] "a partir de sua
compreensáo numa determinada
epoca, identificados a partir de
diferentes objetivos e valores,

I	 11
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compreendidos dentro de suas
origens histOricas e culturais" (idem,
p. 29).

Neste sentido, a danca "deve ser
tratada como fato socio-cultural,
historicamente construido pelo
homem e expresso atraves de
diversas formas de apresentacâo e
representagâo ao longo de seu
processo de formacdo educacional"
(ibidem, p. 30).

De acordo corn as autoras, a
danca deve ser resgatada ao longo
da hist6ria a fim de que se
compreenda e perceba as diversas
visOes de mundo nas quais ela se
expressa, pois a sua insercao na
escola vai alern de uma atividade
festiva e ocasional, cujos sentido e
significado correspondem a funcâo
de espetaculo.

Portanto, compreendemos que o
papel da danga na Escola nao e
formar o bailarino ou restrita a
eventos festivos, mas sim, trata-la
e vivencia-la enquanto conteu' do da
cultura corporal, para ampliar a
compreensdo histOrica e social do
aluno, sobre o mundo em que vive
a partir de suas possibilidades e
habilidades corporais, capaci-
tando-o para uma melhor
compreensäo de ser coletivo e
individual em sua totalidade.
(Almeida e Santos, 1997, pp. 30-
1)

Partindo desses pressupostos,
as professoras desenvolvem, no
Colegio de Aplicacâo da UFPE,
desde 1990, urn programa de
Educacâo Fisica, onde os
conteildos säo selecionados a partir
dos interesses sOcio-culturais da
comunidade escolar, dos processos
de pesquisa e das experiencias
vivenciadas no Colegio.

No trato corn a danga, propomos
experiencias pedag6gicas que
ampliem a compreensJo e vivencia
dos nossos ritmos e dangas,
contribuindo para a superagäo de
questóes ligadas ao sexismo, a

aos cOdigos hierarquicos
sociais da nossa cultura corporal,
bem como, do resgate das
diferentes formas de expressäo e
resistencia cultural e social, que
compOe o universo da danca (idem,
p. 31).

Elas ainda definem este terra
partindo de uma proposta que visa
desenvolver a compreensâo do
mundo cultural do aluno e da danca
atraves da vivencia de:

dancas folclOricas, resgatando
seus simbolos e significados;

dancas regionais, ampliando a
compreensäo do mundo
cultural,	 id entificando os
diferentes contextos que o
delimitam;
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dancas etnicas, delimitando as
relacOes interculturais entre os
diferentes povos;

dancas contemporaneas,
tratando dos diferentes movi-
mentos da danca no mundo e
suas influencias na cultura
ocidental.

0 trato desses conteildos no
Colegio de Aplicacâo e metodo-
logicamente desenvolvido numa
relacâo aluno-professor participativa
e descentralizada, buscando a
ampliacdo da compreensdo da
realidade do aluno e da aluna,
respeitando saberes e culturas e
privilegiando o dialog° e a reflexão
critica.

Outro trabalho conhecido, o de
Gehres (1996), aponta o ensino da
danca popular4 na pre-escola e no
10 grau menor, considerando que
esta é apresentada na escola de
forma assistematica (festas
comemorativas de ciclos populares
e outras datas festivas ou
sistematicas (conteildo curricular),
onde os responsaveis sâo os
professores de Educacâo Fisica e
Educacdo Artistica.

Porem, o trato corn o
conhecimento da danca popular na
escola, para a autora, deve
preservar suas caracteristicas

essenciais, ou seja, apesar das
recriacães dos participantes, ela
deve guardar, principalmente, a
expressáo das camadas subal-
ternas da populacáo na qual eta se
gera, e deve possuir elementos que
se repetem dentro de uma
estrutura.

Para que o "tema-contetado"
danca popular seja desenvolvido na
escola, é necessario saber que as
dancas populares possuem uma
funcão social, de lazer ou religiosa,
que vai determinar os seus
elementos e a sua estrutura (sua
forma), bem como o seu conteildo
expressivo.

Nesse sentido, para que possamos
tematiza-las, ou melhor, trata-las
pedagogicamente dentro das
escolas, é preciso que conhegamos
pro fundamente. Caso contrario,
estamos correndo o risco nao de
ensinar umadanga incorretamente,
mas sim de apresentar a produca" o
cultural, a viscio de mundo, o saber
de uma determinada camada da
populagao de forma distorcida
(Gerhes, 1996, p. 28).

A autora ainda cita, nessa
mesma pOgina, cinco perguntas
basicas que, de acordo corn Laban,
estâo relacionadas corn a forma da
danca (idem):

I
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quem danca? o corpo (cabeca,
tronco, extremidades e quadril);

o que danca? as acsfies (os
gestos, as mudancas de
suporte, os saltos, os giros, os
deslocamentos, as paradas);

como danca? a dinamica (as
acOes de esforco que aparecem
a partir da combinacäo dos
quatro fatores do movimento —
tempo, espaco, peso, fluencia);

onde se danca? o espaco (o
piano da mesa, o piano da
porta, o piano da janela);

e) corn quem danca? a relacâo
(carregar o peso, aproximar e
afastar, circular, tocar, olhar).

preciso, portant°, dominar o
contend° e a forma para ensinar-
aprender a danca popular na pre-
escola e no P grau menor,
entendendo-se que o "ensino da
danca popular pode partir do Indic°,
tanto da forma como do contend°,
sem contudo, perdermos a
perspectiva da unidade entre forma
e contendo" (idem, p. 28.), ou seja,
preservando as principals caracte-
risticas da danca popular, de
maneira que professor (a) e alunos
(as) identifiquem e organizem
dados sobre o real.

Soares et al (1998) proptiem a
Danca-Improvisacâo 	 como
contend° e processo de apren-
dizagem da danca, porque
proporciona o alargamento
significativo das possibilidades de
vivencias corporals, que as pessoas
criem suas formas de se movimentar
e, corn isso, descubram seus
prOprios limites de movimento. Os
eixos norteadores da proposta sâo
os seguintes: a possibilidade do
trabalho co-educativo, ou seja, a
participacäo conjunta de meninos e
de meninas, homens e mulheres nas
mesmas tarefas de movimentos —
mesmo que dentro das tarefas os
papeis venham a ser diferenciados5;
a criacâo de movimentos livres e
prOprios e o resgate da cultura de
movimento desenvolvida pelos povos
nas aulas de Educacáo Fisica.

0 resgate da cultura é abordado
na Danca-ImprovisacSo, corn o
interesse de buscar no processo
educativo as culturas de
movimentos dos povos, procurando
entender, através dos seus
movimentos, as suas histOrias. Na
improvisacao, a enfase ndo é dada

aprendizagem de tecnicas de
movimentos pre-fixadas, mas sim
ao resgate (para a resignificacâo)
das diversas formas	 de se
movimentar dos alunos e das
alunas (prOprias ou cotidianas), em



outro espaco, sob outro estimulo.
O principal anseio e o descondi-
cionamento dos movi-mentos
repassados de forma tradicional,
atraves de tarefas que nao possam
ser, necessariamente definidas
como atividades masculinas ou
femininas, buscando-se nesse
caminho a compreensao e
transformacao das relacOes
estereotipadas entre homens e
mulheres, por meio da
problematizacao do significado dos
movimentos masculinos e
femininos. Corn isso, procura-se a
co-educacao como "uma pratica
conjunta de meninos e meninas,
rapazes e mocas, homens e
mulheres, capaz de trabalhar corn
as suas diferencas sem discrimina-
las ern desigualdade" (Soares et al.
pp. 28-9).

A possibilidade do desenvol-
vimento da criatividade tambern
norteia a improvisacao, pois
procura explorar as diferentes
expressOes corporais, percepeties,
motivacOes, habilidades cognitivas,
capacidade de organizacao de
elementos e processos corporais
dos alunos e das alunas, de
maneira consciente.

Na improvisacao, o aluno que
danca podera ter a liberdade de
escolha relacionada corn suas
possibilidades de transformar ideias

MotrivilAcia

ern movimentos: construed() de
gestos a partir de ideias de seu
cotidiano (idem, p. 36).

Por fim, essas ideias nortearam
o trabalho realizado em algumas
escolas da Grande FlorianOpolis,
as quais geraram uma sistemati-
zacao dos conteUclos em tres
blocos tematicos (conteCidos) da
Danca-improvisacao. Sao eles:

dancas folclOricas (entre as
quais se elencam maculelè,
capoeira e quadrilha);

dancas sociais (entre as quais
se encontram as dancas afro,
rap, jazz e tango);

c) tecnicas corporais basicas e
criatividade (para o desenvol-
vimento de tarefas corn objetos,
Bravuras e movimentos
esportivos como estimulo a
improvisacao, o toque como
conteiado da sensibilizacao e
aprofundamento das capaci-
dades de vivencias corporais em
danca, sensibilizacao corporal
corn ou sem objetos e ondas,
giros e circundacOes).

Esses	 conteticlos	 sao
experimentados, explorados e
reelaborados em movimento,
atraves de tarefas que questionam
seus significados e propOem a sua
resignificacao. Sao conteliclos
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abrangentes, nos quais se possibilita
toda a sorte de ternâticas e objetos
para a exploracao.

Elementos constitutivos
das propostas

A partir dos pressupostos
teOricos e metodolOgicos que
norteiam essas propostas, intentou-
se urn paralelo entre elas, que
pudesse apontar ideias comuns,
reforcando a viabilidade da danca na
escola. Essa necessidade surge
quando se quer desenvolver novas
metodologias para a danca na
escola, que cheguem cada vez
"mais perto", principalmente do
aluno e nâo apontem a danca como
conteado dispensavel ou de dificil
realizacdo. Os itens subseqiientes
tratam das estrategias pedagOgicas
— vieses da forma e do conteildo
mais explicitas no funcionamento
das propostas.

Entdo, vamos comecar?

Em busca do
movimento expressivo

Para inicio de "conversa", todas
as autoras tratam da possibilidade/
capacidade de expressdo do ser

humano por meio dos movimentos,

ao abordarem os eixos norteadores
de seu trabalho. Para Fiamoncini
(1993), o centro da danca educativa
säo osmovimentos expressiuos dos
alunos, sendo que a expressOo dos
seusmouimentos cotidianos alia-se
aos da danca, num processo de
descoberta das prOprias possi-
bilidades. JO para FeijO (1996), é
necessario, antes de tudo, que o Ser
Humano tenha a possibilidade de
compreender seu mundo interior,
desenvolver sua sensibilidade, para
que ele, entdo, possa expressar seus
sentimentos através da corporei-
ficagdo externa, ou seja, externalizar
seu interior através dos movimentos.
Diniz (1997) argumenta que a danca
aliada ao folclore pode criar
possibilidades expressivas para os
alunos. Almeida e Santos (1997)
tratam do resgate da expressão dos
movimentos humanos da danca ao
longo da histOria, como forma de
compreender as diversas visties de
mundo na qual estavam inseridos.
Gehres (1996) aponta para o fato de
que a danca é expressdo da cultura
popular e a danca popular, portant°,
é expressäo de uma visa° de
mundo. Por fim, para Soares et al
(1998), a danca é express-a° de
emogOes na experiencia do
movimento, reuelando singulari-
dades e, por isso, os alunos devem
explorar suas possibilidades de
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expressao de forma livre e
espontanea, ou seja, livre de
estereOtipos de movimentos cons-
truidos culturalmente.

0 resgate e a compreensfio
da cultura

0 resgate cultural tambern
enfatizado nas propostas das
autoras, sendo que, para
Fiamoncini (1993), a cultura deve
ser resgatada a partir dos
movimentos cotidianos dos
prOprios alunos em danca. E FeijO
(1996) tambem diz que para isso
acontecer a preciso levar em conta
o mundo vivido dos alunos.
Segundo Diniz (1997), e necessario
confrontar as diversas culturas para
que se possa ampliar suas vivencias
de movimentos em relacao a danca.
Para Almeida e Santos (1997), o
resgate cultural da danca reside em
situa-la como fato socio-cultural,
buscando-se, atraves da danca de
carater folclOrico, regional, etnico e
contemporaneo, desenvolver nos
alunos o dialog°, a compreensdo e
a reflexao de mundo ao longo da
histOria. Gehres (1996) argumenta
que a danca popular e tema-
conteiido a ser tratado dentro das
escolas, de forma que a cultura de
varias regiOes possaser apreendida

e a percepcao da realidade, pelos
alunos, ampliada. Ja Soares et at
(1998) procuram abarcar todas
essas questOes, enfatizando ser
preciso procurar entender atraves
dos movimentos da danca, as
histOrias dos povos.

Diniz (1997) e Gehres (1996), no
entanto, tratam com mais enfase do
folclore ou danca populare, como
contetidos da danca na Educacao
Fisica. Diniz aponta para a
tematizacao do fato folclOrico,
atraves da pesquisa, para a
contextualizacao, compreensao,
selecao e reflexao da realidade
pesquisada, e Gehres enfatiza a
necessidade do professor dominar
a forma e o contetido da danca
popular, para que se a ensine sem
distorcOes.

As questOes de género

As questOes de genero sao
abordadas no ensino da danca, nas
perspectivas de Fiamoncini (1993-
1996), de Almeida e Santos (1997)
e, principalmente, Soares et at
(1998), sendo que estas iiltimas
autoras embasam a possibilidade
das aulas de Educacao Fisica serem
co-educativas, ou seja, nas quais
meninos e meninas tenham as
mesmas oportunidades de
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movimentos e possam ultrapassar	 partir do existente, urn sentido que
alguns preconceitos construidos

	 norteie nossa acao enquanto

culturalmente.	 indivicluos.(p. 61)

A criatividade

0 desenvolvimento, da
criatividade de forma explicita é
abordado em apenas uma proposta.

muito enfatizada na proposta de
Soares et al (1998), sendo tomada
como urn dos eixos norteadores da
mesma. Considerando que a criacao,
em movimento, nä° é resultado de
uma simples inspiracdo humana,
mas sim urn exercicio de reflexao,
da imaginacdo e do potencial
cinestesico, a proposta encaminha
para que sejam exploradas essas
possibilidades em tarefas de
movimento. Todavia, ofazer criativo
esta implicito na maioria das
propostas, imbuindo o conteGdo e a
danca de uma perspectiva de
reflexdo e de critica da multiplicidade
de sentidos de nossa cultura, o que
auxilia o educando a compreender-
se tambern. Segundo Duarte Jr.
(1988),

Em contato corn os sentidos em
circulacao, a capacidade critica para
compreend8-los e seleciona-los é o
fator central para que a aprendi-
zagem ocorra. E nisto reside a
capacidade criadora: construir, a

Sintese

Enquanto Fiamoncini ye a
danca expressiva como uma
possibilidade educativa, privile-
giando a singularidade do aluno, e
FeijO repara na subjetividade
humana e na busca da sua
sensibilidade como formas de
externaliza-las corporalmente
através da danca, as demais
propostas caracterizam-se mais
pela apresentacâo de uma
delimitacdo de contetidos. Diniz
enfoca o fato folclOrico como tema,
e Almeida e Santos sistematizam
estilos de danca estagios para trata-
los como fato sOcio-cultural. Gehres
aborda a danca popular como
conteado para o 12 grau menor, e
Soares et al, propondo a Danca-
improvisacdo nas aulas de
Educacdo Fisica, tratam de temas
culturais como tambêm de tecnicas
corporais basicas (que nab deixam
de ser temas culturais), procurando
oportunizar aos alunos o desenvol-
vimento da criatividade e da co-
educacâo.

No entanto, todas as propostas
apresentam um vies comum no seu
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trato metodolOgico, ao colocar o
aluno no centro da vivancia-
experiencia do fazer danca,
tomando-o como sujeito do seu
movimento e invertendo a lOgica
tradicional do trabalho corn o
movimento na Educacao Fisica e na
Danca, que era centrado no produto
(movimento executado) como
resultado da forma (processo
aprendizagem), conduzido apenas
pelo professor.

Pode-se analisar ern todas as
propostas que a enfase é dada a
esse processo de aprendizagem,
centrado no aluno, nas aulas de
danca em Educacao Fisica. No
entanto, e nos trabalhos de FeijO
(1996) e Soares e al (1998) que
sobressai a semelhanca no
processo metodolOgico conduzido,
em ambos, pelos principios da
educagao estaica e pelo tato das
vivencias de movimento como,
respectivamente, danga-experien-
cia e danca-improvisa0o.

Todavia, todas as autoras
atentam para urn construir
individual e coletivo, corn respeito as
individualidades e potencialidades
dos alunos, entendendo-se, em
todas as propostas, que a danca é
uma manifestacao tanto coletiva
dos sujeitos (sua cultura), quanto
individual (sua intuicao e

subjetividade). Defendem a danca
como uma possibilidade de
insercao na escola através da
Educacao Fisica, por eta fazer parte
da cultura corporal ou cultura de
movimento dos seres humanos,
independente dos professores que
a utilizam ou nao como conteGdo
de suas aulas.

Partindo dessas e de outras
producOes do conhecimento de
alguns profissionais que se
preocupam e aprofundam seus
estudos na area de danca, torna-
se possivel, pela apropriacao ativa e
consciente do conhecimento,
desenvolver novas metodologias
para a danca na escola. Tratar
pedagogicamente as questOes
relacionadas a danca na Educacao
Fisica, é construir estrategias
"emancipatOrias" de ensino que
atinjam os seres humanos em
todos os niveis de escolaridade.

Notas

1 A intencao deste estudo nao foi
selecionar trabalhos por algum
criterio de valor. Algumas propostas
nao foram aqui contempladas,
considerando-se a falta de
oprtunidade das autoras de conhecé-
las.

2 FeijO (1996, p. 14) apoia-se no
conceito de Arnold para definir a
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estetica como "uma atitude, urn
modo particular de consciéncia,
uma maneira de perceber algo".
Corn isso, diz a autora, "cada Ser
Humano tern seus prOprios
parametros de estetica conforme
sua cultura e sensibilidade, que na
acao determinam sua forma de ser,
sentir e julgar o mundo". FeijO (idem)
esdarece, ainda, que "A educacao
estetica, nao pode se preocupar ern
transmitir significados, mas tambern
o jogo do sentir, refletir e agir no
meio proposto. A educacao estetica
ocorre quando os alunos fazem
atividades como a pintura, a danca,
a representacao dramatica sem a
limitacao de apenas aprender como
apreciar as obras, as atitudes, os
movimentos que expOe o seu
conhecimento, mas aprender antes
de tudo a experienciar seu prOprio
conhecimento e a sua maneira de
perceber o mundo vivido".

3 Diniz (1997)esclarece que "Os
principios esteticos da forma,
segundo Mariani (sid) tern o objetivo
de orientar o core6grafo pelos varios
caminhos que podem ser percorridos
no espaco e no tempo em urn
processo de crescimento artistic°.
Esse crescimento surge da 'dela de
clang& pela alegria de sentir o
movimento, pois a danca como
expressao e comunicacao é uma
atividade corn grande variedade de
formas, ritmo, dinamica que através
da sensibilidade e emocao nos leva
a ate. Principios como a unidade,

variedade, repeticao, contraste,
transicao, sequencia, climax,
proporcao, equilibrio e harmonia
na composicao coreografica, tern
a funcao de revelar e iluminar a
ideia criativa auxiliando em sua
externalizacao. Estes principios,
tambern, interagem entre si
construindo o corpo coreografico".
(p.67)

4 Segundo Oliveira (apud Gehres,
1996, p. 27) "...dancas populares ou
folclOricas [sac)] tipos especfficos de
dancas que anonimamente cairam
no dominio pirblico e sao dancadas
em varias 'ocasiOes sociais,
especialmente pelos escalOes
subalternos de uma sociedade de
classes. Nao sao dancas da moda,
pelo contrario. Dancas populares sao
aquelas que persistem no tempo e
continuam preservando os mesmos
elementos dentro de uma mesma
estrutura — apesar de estarem sendo
constantemente recriadas pela
iniciativa criadora dos seus
praticantes ou por necessidade de
adapatacao a novos contextos. Sao
dancas que, normalmente, se
aprende a clang& por imitacao direta,
na prOpria vida, longe das situagOes
formals e eruditas de transmissao de
saber. Dancas populares ou
folclOricas sao as dancas tipicas,
particulares de cada regiao ou pais,
que, diferentemente das dancas
eruditas, por razOes histOricas nao
se universalizaram."

5 E preciso acentuar-se que a
diferenca nao é a mesma coisa que
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a desigualdade, pois esta remete
sempre ao piano social e a
diferenca, ao pessoal, indicando
singularidade e subjetividade,
aquilo que distingue os seres
humanos uns dos outros.

6 Estamos adotando o entendimento
de Gehres (1996), de que folclore e
cultura popular tern o mesmo
sentido, pelas dificuldades teOricas
de se diferencia-las no espaco deste
texto.
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