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Contribuicdo ao Debate do Curriculo em Educagdo Fisica: uma proposta para a Escola Pdblica"

Michele Ortega Escobar •

A GINÃSTICA

A gbastica desde suas otigens, como "arte
de desenvolver o corpo nu", engiobando ativldades
como corridas, saltos, langamentos e lutas, tern
evolufdo para formas esportivas, claramente in-
fluenciada pelas diferentes culturas.

No currfculo escolar tradicional braslieiro, pode-
mos encontrar as manifestagOes gindsticas de O-
rbs linhas europ6las, compreendendo forrnas bask
cas do atletismo como caminhar, correr, saitar

atirar, e formas basicas da gindsfica, como
pular, empurrar, levantar, carregar, esticar; incluin-
do tarnbem exercfclos ern aparelhos, como balancar
(barra fixa), equllibrar (trave olimpica), exerofcios
corn aparelhos manuals (salt° corn aroi, cordas)

formas de luta. Meta concepgdo de ginadtica,
tem feito parte Importante os jogos, enquanto que
aos exercfcios anterlormente citados, tem silo atri-
bufdos objetivos de desenvolvimento de algumas
capacidades, como forga, agilidade, destreza; Os
jogos tern representado as experldncias iddicas
da pr6pria comunldade. Ate f1016, nos' programas
braslleiros, se evidencla a infludncla da calistenia
e do esportIvismo (gindstica artfstica ou olfmplca),

que pods explicar o porque da glrxistIca ser
cada vez menos praticada nas escolas.

A falta de Instalagdes a aparelhos no estilo
"olimplco" desestimula o professor a enslnar ginAs-
tica. Por outro lado, na aftemativa de possulr os
mobs, sobressai a tendencia a "esportizagdo" que
fixa normas de movimento e determlna o "sexismo"
das provas; todavia o prop6sito rfgido da OaPac i-

dads artistica individual acaba gerando a "elitiza-
gdo" da gindstIca.

Se nos perguntarmos o que legitimarla entao
a presence da gindstica nos programas de Educa-
gdo Ffsica deveremos desenvolver algumas argu-
mentagOes que nos levem A resposta.

Podemos descrever a ginitica , como uma forma
particular de exercitagdo onde, corn ou sem use
de aparelhos, se abre a possIbilldade de ag6es
que provocam valbsas experldnclas corporals, enri-
quecedoras da mundo de movimento das criancas,
em particuktr,, e do homem, em carat.

Sua pritIca necessdria na medida que a tradl-
gib hist6rica do mundo ginaitico 6 uma oferta
de aches com sentido e significado cultural para
os pratIctintes, onde as novas formas de exercita-
cdo em confronto com as tradielonals, possibilitam
urns prilitica corporal crftica que permite que os
afunos diem sentido prdprio as suas exercitagdes
gindsticas.

Assim, a presenga da gindstIca no programa
se faz legftima na medida em que permite ao
aluno a interpretagdo subjetiva dos problemas de
movimento, atravds de um espago amplo de liter-
dada para vIvenclar as prOprias Kees corporals.
No sentido da compreensdo des relagdes socials,
a gindstica promove a pnitIca das Wes em grupo,
onde, nas exercltagdes como "baiancar juntos"
ou "saltar corn os companheiros", concretiza-se
a co-educacdo, entendida como forma particular
de elaborar/praticar formas de agito comuns para
os doffs sexos, criando um espaco abort° a colabo-
raga° entre ales pars a crftica ao "sexismo" social-
manta Imposto".

A primeira parte desta fol publicada na 3 • edicao deste peifodo, Ano II - n° 3 - Jan. 1990
Coordenadora do Projeto

'Entende-se por "sexismo' a Identklade, feminina ou mascullna, atribufda arbitrariamente a uma determinada
pratica, em analogia a divIsao sexual do trabalho. Sobre este assunto consulter: Sara DELAMONT, Os Papas
Sexuals e a Escola. Na Area de Educacao Fisica, Incursbes sobre esta tematica foram feltas por Lino CASTELLANI
FILHO, Educagao Ffsica no Brasil, a histOita quo do se conta. Joao Paulo Sublra MEDINA, 0 Braslleiro

Seu Coroo.
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Constituem-se fundamentos da ginistIca: "sal-
tar", "equilibrar", "rolar/girar", "trepar" e "balan-
gar/embalar". Por serem atividades que traduzem
significados de agdes historicamente desenvolvidas

culturalmente elaboradas, o seu sentido deve
ser o ponto central para a abordagem pedagigica
deste tema da culture corporal.

Podemos explicar estes fundamentos numa for-
ma simplificada que exprime o seu sentldo/sig-
nificado:

Salter: Desprender-se da acAo da gravidade, man-
ter-se no ar e call* sem machucar-se.

EquIllbrar: Permanecer ou desiocar-se numa su-
perficie limItada, vencendo a acAo da
gravkiade.

Rolar/ girar: Dar voltas sobre os elxos do priprio
corpo.

Trepar: Subir em suspensito pelos bragos, com
ou sem ajuda das pemas, em superffcies
verticals ou inclinadas.

Balancar/embalar: impulsionar-se e dar ao corpo
um movimento de "valvdm".

A elaboragdo de urn programa para as diferentes
series exige pensar na evoluglio que deve ter a
abordagem, desde as formas espontaneas de solu-
gdo dos problemas corn tecnicas rdsticas, nag
primeiras series, ate a execugão tdcnica aprimo-
rade, nas ditimas series do Ensino Fundamental

nas series do Ensino rviddlo, onde se atinge
a forma esportiva corn e sem apareihos formals.

Tradbbnalmente, "salter", por exempb, 6 abor-
dado na gindstica escolar como uma seq0encia
de um movimento classificdvel em tits fases:"Im-
puisdo-vdo-queda", correspondendo a uma apron-
dizagem de formas fixes de movimento que con-
temple ate a parte do pi que deve apoiar-se
primeiro na queda. A conseqÜência pare o aluno
6 ser submetldo a exercitagdes de pequenos movl-
mentos Isolados de alguns segmentos do corpo.

Para desenvolver urn programa de ginistica que
provoque no aluno atitudes de "curiosIdade", "Into-
resse", "criatividade" e "criticidade" 6 necessarla
uma nova abordagem em que "salter", por exempb,
seja urn desafio pare "descobrir" uma solugao ao
probiema de desprender-se da ac6o da gravidade
que nos mantim presos ao Olio. A abordagem
na forma de "problema" assegura a globalidade
das agdes das criancas e a compreensdo do senti-
do/significado da pripria prance.

A GastIca no Clclo de Educacho Infantn (Pre-Es-
colar) e no Clclo de OrganIznik) da Identlficacio
da Reandade (1 • a 3' Serie do Ensino Funda-
mental).

a) Reconheclmento das pr6prias possibilidades

de salter, equillbrar, balancer, trepar e Oar
em situageres como:

de desafios que apresenta o amblente
natural (por exempb, os acidentes do ter-
reno como: declives, buracos, vales etc.
ou irvores, colkias etc.);
de desafios que apresenta a prebria cons-
truct* da escola, praga, rua, quadra, etc.
onde acontece a aula.
de desafios propostos por melo de organi-
zactio de materials ginistico-formals ou
altemativos.

identificagdo des diversas formes de solugdo,
des menos is macs eflcazes, que podem
ser dadas aos problemas.
identificagdo de sensag6es afetivas ou dies-
tesicas que provocam a exercltaggio (prazer,
medo, tenslio, desagrado, enrijecimento, rola-
xamento, etc.).
identlficagdo des formas de exercitagdo que
melhor contribuem para promover o sucesso
de todos.
Desmistificagdo do sentido sexista das exer-

citagOes, promovendo a pritice de todos os
fundamentos por ambos os seriOs.
Criaglio coletiva de exercitagdes em que se
combinem os cinco fundamentos.
ExIbigdo pdblica das habilidades gindsticas
desenvolvidas.

h) Ave!legit° Individual e coletiva das habilidades
gindsticas desenvolvidas para evidenclar o
sIgnifIcado das mesmas na villa do aluno.

A GInistIca no Clcb de In!clack) ao Conheclmento
SIstematIzado (4' a 6' &hie).

InIclaglio das formas ticnicas da GinistIca
Artistica ou OlfrnpIca e RftmIca desportiva.
IrkInfo das formas tiocnicas da glnistica
para treinar as priories habilidades.

c) Elaboragao de projetos Individuals e coletivos
de pritica/exibigão de ginistica na escola
e na comunidade.

A Gnulance no Mb de AmpIlacio do Conhecl-
mento Sistematizado (7' e 11' Shies).

Planejamento de programas de exercltagao
glnistica, tecnicamente aprimorada, pare os
objetivos e interesses dos prdprios alunos.
Formagdo de "grupos gindsticos", que prati-
quem dentro e fora da escola, envolvendo
a comunidade.

A Glnisfica no Clclo de Aprofundamento do Conhe-
clmento (Enka Medto).

a) Aprofundarnento do conhecimento tecnIco/ar-
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tfstico da GlnastIca ArtfstIca ou 01Impica e
da GlnastIca Rftmlca Desportiva.

b) Aprofundamento do conhecimento cientffico/
tecnico da ginastica, em geral, pars permitir
o planejamento do processo de trelnamento
numa perspective crftica do sentido/signifi-
cado a ela atribufdo soclalmente.

A DANA

Entendemos a dance como uma expresso re-
presentative de diversos aspectos da vide do ho-
mem, e, por Isto, pode ser considerada como Iln-
guagem social que permite a trasmIssAo de sentl-
mentos, emogOes das afetIvIdades vIvIda nes esfe-
ras da rellglosIdade, do trabalho dos costumes,
habltos, da &Me, da guerra, etc.

As prlmeiras dances do homem foram as imltati-
vas, onde os dangarinos simulam os acontecl-
mentos que desejam que se tornem realidade, o
que pode estar sendo impedIdo por forges des-
conhecidas.

0 aspecto expressivo da dance, por6m, se con-
fronts, necessarlamente com as formalidades das
tecnicas pare sua execucao, que podem vlr a esva-
zlar o aspecto verdadeiramente expressly°. Neste
sentido, deve-se entender que a dance como arts
nib 6 uma transposick da vide sentto sua repre-
sentagAo estilizada e simbalica, mas tambem coma
arte deve encontrar os seus fundamentos na pr6-
pria vide, concretizando-se numa expressAo dela
e nao numa produck acrobitIca.

NA° podemos desconhecer que na dance stio
determinantes as possIbilidades expressivas de ce-
de urn, o que exige uma disponlbilldade corporal
que necessariamente se obtêm com o trelnamento.
Talvez seja este o aspecto macs complexo do
ensino da dance na escola: a alternative de ensinar
gestos e movimentos t6cnIcos, prejudicando a ex-
press& espontAnea ou de Imprimir no aluno um
determined° pensamento/sentido/intuitivo da dance
pare favorecer o surgimento da express& esponta-
nea, abandonando a formagao tecnica necessarla
it expressAo certa. Frente a este alternative, pro-
pomos o desenvolvimento de uma disponibilidade
corporal, no sentido de diversas habilldades de
execugAo/express& de diferentes tipos de dances,
Inicialmente sem anfase nas t6cnicas formals, pare
permitir a expressào desejada sem deturpar o ver-
dadeiro sentido implicito nelas. 0 desenvolvimento
da habilldade t6cnIca formal deve ocorrer paralelo
ao desenvolvimento do pensamento abstrato que
permite a compreenstlo clara do sentido/siginificado
da dance e da exigencia expressive nela contlda,
especlalmente se considerarmos que a tOcnIca nAo
pode separar-se das motivagOes psicolegicas,
ideolegicas, socials, do executante, da slmbologia

que ele produz, da utilize* que faz das suas
possIbIlldades corporals e da consclencla que tem
dos "outros" a quem comunica.

Toma-se necessirlo considerar que algumas
formes de danga utMzem sfmbolos prOprios das
cultures a que pertencem, o que as toma de
Mid compreensao a interpretaglio; portanto, 6
recomendével urns abordagem de totalidade na qual
as diferentes disciplines contribuem, partir dos
diferentes campos do conhecimento, para assegu-
rar aos alunos a possibilidade de reconhecimento
e compreensão do universo simb611co que ela re-
presenta.

A capacidade da expressao corporal desenvol-
ve-se num continuo de experfetnclas que se inIclam
na Interpretagro espontAnea, evoluindo para a In-
terpretaglio de temas da danga formalizada, onde
consclentemente o corpo 6 o suporte da comunica-
glio. A Escola tambem pode oferecer outras formes
de pratica da expressao corporal, paralelamente
a dance, como por exemplo, a mfmica ou panto-
mime, contribuindo pare o desenvolvimento da ex-
pressao comunicative nos alunos.

Faz-se necessArio o resgate da culture brasileira
no mundo da dance, atravOs da tematizack das
origens culturais,sejam do Indio, do branco ou do
negro, como forma de despertar a identldade social
do aluno na buses do exercfclo da cldadanla.

Em relagao ao desenvolvimento tecnico sugeri-
mos a abordagem de:

Ritimo = Cadencia, estruturas rftimicas.
Espago = Formas, trajetos, volumes, dire-

g6es, orientagOes.
c) Energia = Tensk, relaxamento, explosAo.

Em relagto ao conteOdo expressl y° sugerimos:

As gas da vide diaria.
Estados afetivos.
Sensactles corporals.
Seres e fen6menos do mundo animal, vegetal

e mineral
Mundo do trabalho.
Mundo da escola.

g) Conhecimento fibsOfico-polftico.

Clcio de Educageo Infante (Pré-Escolar) e
de Organizacão da Identificaceo da Realidade (1°
a r Serie do EnsMo Fundamental)

interpretagao espontanea de m6sicas dife-
rentes pars retacionar a crianga corn o universo
musical.

VerbatizagAo das observagOes realizadas so-
bre diferentes aspectos da m6sica interpretada.
c) Identificagao das diferentes respostas que
a turma pode der ao estfmulo musical.
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Identificagao das relagOes espago-tempo-
rais.

Reconhecimento das inter-relagOes pessoais
durante a interpretagao coletiva de uma mislca,
tanto corn os parceiros quanto corn os espec-
tadores.

Interpretagao de temas figurados (ver suges-
tito de temas expressivos).

Construgao dos espagos de representagao
e elaboragäo das coreografias.
h) Apresentagao da producao/criaglio para a
escola e a comunidade.
I) Avaliagao participativa da producão indivi-
dual/coletiva.

A Danca no Ciclo de Iniciagáo ao Conhecimento
Sistematizado (4' a 6' Sdrle do Ensino Funda-
mental).

Interpretagão Monica da danga e da repre-
sentagao, corn temas da cultura nacional e
internacional.

Interpretagao de dangas corn contetido em
relaglio A realidade social dos alunos e da comu-
nidade.

Identificagao das relagOes dos personagens
da danga corn o tempo (historicidade).

Construgão dos espagos de representagao
e elaboragäo das coreografias.

Apresentagao da producao/criagao para es-
cola e comunidade.

Avaliagao participativa da producao indivi-
dual/coletiva.

A Danga no Ciclo de AmpNagle do Conhecimento
Sistematizado (7' a 8' Serie do Ensino Funda-
mental)

Conscientizagão da corporeidade como su-
porte da expressao-comunicagao.

Interpretagtio têcnica e expressivamente
aprimorada de dangas ou mfmicas de temas
que atendam as necessidades-interesses dos
alunos, criados ou nä° por ales prOprios.
c) J l ank) de grupos de danga/mfmica corn
organizagao e funcionamento de responsabili-
dade dos alunos e ampla interagao corn a comu-
nidade.

A Danca no Ciclo de Aprofundamento do Co-
nhecimento (1' a 3' Sdrie do Ensino Mddlo).

Aprofundamento do conhecimento cientffico/
tacnico/artfstico da danga e da expressao cor-
poral em geral.

Aperfeigoamento dos conhecimentos/habili-
dades da danga para utiliza-los como meio de
comunicagão/informagao dos interesses sOcio-
polftico-culturais da cumunidade.
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