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INTRODU<;Ao 

- " que da ｡ ｣ ･ ｩ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ o das ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ ｳ s ｮ ｡ ｳ ｾ ｡ a a 
compreensao". 

Marcela Salzano Masini 

Este trabalho tern como objetivo, uma revisao bibliogn\fica feita no Brasil, 

a partir do ano de 1981 ate julho de 1996, sobre a pessoa Portadora de 

Deficiencia Visual e a pn\tica da ｮ ｡ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｎ . Com esse levantamento, tentaremos 
verificar quais os principais questionamentos existentes na literatura sobre o tema 

Deficiente Visual e ｮ ｡ ｴ ｡ ｾ ｩ ｬ ｯ Ｌ , bern como o que tern sido negligenciado pela 
literatura sobre esse assunto. Ludke e Andre, (1986, p.47). 

A problematica da pessoa deficiente, dificilmente se encontra analisada 

numa vasta literatura que facilita o acesso a area da ｅ ､ ｵ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ o Fisica Especial, 
fato de extrema importilncia para o educador que pretende metas coerentes com 

uma filosofia humana nQqual tern primazia os objetos comunitarios. 

Diante disso dentro de nossas possibilidades procuramos analisar o que foi 

pesquisado, escrito e publicado a respeito do Portador de Deficiencia Visual, 

tendo a ｮ ｡ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ o como meio auxiliar de ･ ､ ｵ ｣ ｡ ｾ ｩ Ａ ｯ o e principalmente sobre a 
importilncia dessa pnitica para o Deficiente Visual. 

Este trabalho fundamenta-se em estudos cientificos teoricos das 
caracteristicas da Pessoa Portadora de Deficiencia Visual frente as defasagens de 

desenvolvimento integral e procura demonstrar como atividades psicomotoras e 

de ｬ ｯ ｣ ｯ ｭ ｯ ｾ ｡ ｯ o realizadas no meio liquido vern auxiliar e facilitar o seu 

desenvolvimento que ocorren\ de forma mais facil e significativa. Percebe-se 
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tambem que 0 meio liquido e rico em agentes estimuladores, indo de encontro as 

necessidades dos Portadores de Deficiencia Visual. 

Pode-se concluir, ap6s opiniao dos autores pesquisados que, o Portador de 

Deficiencia Visual ainda necessita de estimulos sensoriais dos 6rgaos 

remanescentes, principalmente audivao e tato; que a nata,a:o c uma atividade 

muito compativel as necessidades do Deficiente Visual; e que a literatura ainda 

esta carentc de publica,oes nessa area. 



a) 0 DEFICIENTE VISUAL E SUAS 

CARACTERISTICAS_., LIMITAc;OES E 

POTENCIALIDADES. 

3 

Neste capitulo faremos uma abordagem sobre o Portador de Deficiencia 
Visual no contexto atual, e as caracteristicas do seu desenvolvimento suas 

capacidades e limita9oes frente a suas necessidades. 

Em 1980 a Organiza91lo das na9oes Unidas , (ONU) fomeceu para os 

paises de terceiro mundo, a estimativa de que 10% da popula9ao apresenta 

diferentes tipos de deficiencia, o que daria no Brasil e no estado de Sao Paulo, os 

seguintes dados: deficiencias mentais 5%, deficiencias fisicas 2%, deficientes de 

audio-comunica9ao 1,3%, deficientes visuals 0,7% e ､ ･ ｦ ｩ ｣ ｩ ･ ｮ ｴ ｾ ｭ ｵ ｬ ｴ ｩ ｰ ｬ ｯ ｳ s 1,0%1
. 

No Brasil nas condi9oes de pais sub-desenvolvido, com a crise econi\mica 

que se encontra, e com a pessima distribui9ao de renda, pode estar aumentada, 
em muito ., esta estatistica. A sobrevivencia de pessoas portadoras de 

deficiencia tem sido dificil e essa situa9ao e ignorada pela sociedade e pelas 

autoridades govemamentais. 

" Hoje mais de quinhentos milhoes de pessoas sao deficientes no mundo. 

Em cada pais uma em cada dez pessoas e deficiente devido a urn problema fisico, 

sensorial ou mental" 
2 

segundo Mazarini, (1992). 

1 
Documento de compilafYi\o e adaptayao de diversas fontes. Dados retirados da Avaliacao psicol6gica de alunos 

de rede Estadual de Ensino Orientayiio aos Recursos de Comunidade. Siio Paulo, 1987. 
2 

Rehabilitation Internacional, Carta para a decada de oitenta, aprovada pela Assembleia Geral de Rahabilitation 

lntemacional em seu Ｑ Ｔ ｾ Ｌ , Congresso Mundi a! realizado em Winnipeg, no Canada, em junho de 1980. 
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EnlTC as deficiencias existentes e de nosso interesse dcstacar a de1iciencia 

visual, sen do que o docurnento basi co, (SEE.R.J ./EDE/ELESP-1986) de tine c 

classi11ca o del1ciente visual da seguinte forma: 

Cego - "individuo que apresenta perda total ou residual minima de visao, 

necessitando de metodo braille como meio de leitura e/ou outros metodos, 

recursos didaticos e equipamcntos especiais para sua educayao". 

As pessoas consideradas cegas siio aquelas que apresentam: acuidade 

visual do melhor dos seus olhos, ap6s corre9iio, igual ou menor que I /1 0 da vi sao 

considerada normal; campo de visiio melhor de seus olhos, com diiimetro 

correspondendo a urn arco maximo de 20 graus. Dentre essas caractcristicas uma 

pessoa podc ter visao residual, ou scja
1
urn grau minimo de densidade de visao. 

Portador de visiio subnormal - individuo que apresenta residuo visual em 

grau que !he permita ler texto impresso a tinta desde que se empregucm rccursos 

didaticos e equipamentos especiais para a sua educayao, excluindo as deficiencias 

facilmentc corrigiveis pelo uso adequado de lentes. 

Os portadores de visao subnormal estudam auxiliados por meio de escrita 

arnpliada em tarnanbos adequados a sua deficiencia. 

0 deficiente visual pode estudar numa escola comum, desde que a 

professora de classe receba orienta9iio de urna professora espccializada no 

as sun to. 

A cegueira pode ser congenita ou adquirida. Diz-se que a cegueira e 
congenita ou precoce quando a perda da visao ocorre no periodo do nascimcnto 

ate a idade de cinco ou seis anos. Diz-se que e adquirida quando a perda ocorre a 

partir dos scte anos de idade. Nesse caso, as pessoas sao capazes de se recordar 

das expcriencias visuais anteriores a perda da visao: imagens, ambientes. 

A presen9a da imperfciyao visual implica na impossibilidade total de ver 

ou na diminuis:ao grave da capacidade de ver, esse fato interfere entre os objetos e 

pessoas no arnbiente. A possibilidade de aprendizagem atraves da imi!ayii.o, 

desaparece ou diminui. 

Para Bellenzani e Mazarini, (1986,p.12), "Embora o funcionamento dos 

olhos nao pareya ter urn efeito patente sobre o crescimento da crianva, alguns 

efeitos indiretos siio notados frequentemente. Esses nao sao evidentes nos 

primeiros tres ou quatro meses. Mais tarde, tornar-se-a evidentc que a falta da 

visao di11culta a desenvoltura de urna atividade necessaria que as outras crian9as 

adquirem espontaneamentc em resposta as necessidade t1sicas inconscientcs, mas 

definida. Essa passividade, por sua vez, atrasa o processo de controle efetivo 

sobre seus musculos". 

A crianya cega e mais parecida do que diferentc da crianya que ve. Isso 

quer dizer que antes deJa ser cega, e uma crian9a. Nos primeiros anos de vida as 

diferenvas decorrem da falta de oportunidades necess:irias para o seu 

desenvolvimento. 

A crian9a ficarit urn pouco atrasada com rela91io as outras c precrsani 

aprender. E para aprender precisara de auxilio e pacicncia. A crianva deficiente 
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visual necessita de orientayao adequada e constante de acordo com cada ctapa de 

scu desenvolvimento, para que se sinta estimulada a mover-see a explorar o meio 

que a cerca. 

Bellenzani e Mazarini, ( 1986,p.l7), mencionam que "a crianva ccga tern a 

tendencia a adotar uma atitude defeituosa com o costume de deixar a cabcya 

baixa, determinando uma atitude cif6tica, e que nas crian<;as cujos olhos sao 

sensiveis a luz esse costume e adquirido para evitar a irrita<;ao causada por ela c 

que as crian<;as totalmente cegas, no entanto, podem ter esse habito por que nao 

tern urn motivo especial para conservar a cabe9a levantada ou porque nao faz 

ideia do melhor modo de se apresentar as pessoas. Essa tendencia deve ser 

contrariada por atividade fisicas, tais como a nata<;ao". 

Para Bagatini, (1987,p.197), "A incapacidade visual determina uma 

dcticiencia que deve ser considerada apenas como fator que restringe e limita 

certas avoes humanas, mas que nem por isso, impede a realiza<;ao de urn grande 

numero de atividades que garantem ao deficiente da visao, sua independencia e 

auto-realiza<;ao como membra da sociedade. Para tanto, e preciso oferecer as 

pcssoas cegas oportunidades para sua educayao, e que sej am aproveitadas ao 

maximo suas potencialidades. A falta de urn dos sentidos, nao pode representar 

empecilho no processo educacional, pois os deficientes da visao sao capazes de 

aprender c vir a tomar-se pessoas uteis a si, a familiae a sociedade". 

Segundo Bagatini, (1987,p.200), "Atravcs de exercicios programados com 

seriedade, eles tern condis:oes de preparar-se para a vida, realizando-se 

economicamente e socialmente. 0 deficiente visual, apesar de ser portador de 

uma incapacidade que restringe e limita certas aviies humanas pode realizar urn 

grande numero de atividades desde que tenha desenvolvido uma auto-imagem 

criativa e competitiva para participar do meio social". 

0 mesmo autor diz que, "0 treinamento dos sentidos remanescentes e de 

suma importiincia para a pratica da atividade fisica para o deficiente visual. Os 

nossos conhecimentos sabre o mundo baseiam-se nas informay5es dos cincos 

sentidos. A maioria dessas informa9oes sao normalmente percebida atravcs dos 

olhos e ouvidos e constituem os receptores mais eficientes e capazes de prcvcr o 

mais alto grau de compreensao. Entretanto, o tato e as cinestesias provavelmente 

sao os rnais indispensilveis dos nossos sistemas sensoriais, porquc cles suprem as 
informa<;oes necessarias a todos os nossos movimentos controlados e atividadcs 

musculares. Enquanto os sentidos : visao, audis:ao, gosto e olfato sao localizados, 

o tato e distribuido sobrc a superficie de todo o corpo. Na ausencia da visao, o 

tato, os outros sentidos e as fun<;oes motoras, sao os caminhos pelos qums as 

crians:as deficientes visuais entram em contato com o nosso mcio". 

E Magill in Rosadas, ( 1989, p.55), que estudando a transfcrencia de 

informa<;oes sensoriais, afirma que "Nos confiamos mais em alguns sentidos que 

em outros, e a visao tern sido considerada a "rainha dos sentidos". Temos que scr 

ensinados a nao confiar na vi sao". E cita o autot;. interessantes cpis6dios de 

transferencia de uma modalidade sensorial para outra, salientando estudos de 

Reeve e Cone , (1978) onde o grupo de pesquisa aprendeu e realizou diversas 

tentativas de urn determinado movimento, ap6s os reproduzirem com ou sem o 

uso da visiio. Constataram maiores erros ao transfcrir as informavoes da 
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cinestesica para a visual do que da visual para a cinestesica. E urn grande erro 

acreditar que a memoria e sernpre associada a algurn estirnulo do campo visual, 

segundo o autor. 

Para Rosadas, (I 989, p.55), "0 treinarnento dos estirnulos relacionados a 

audiyilo, olfato, gustayao e os proprioceptivos favorecern a praxia no defkiente 

visual. Recordarnos tratar-se da sensayao do ato de receber, atraves dos 

receptores sensoriais, e sua respectiva transrnissao no sistema nervoso central. A 

percep,ao 6 justarnente a integrayao da recepyiio sensorial corn os dados passados 

retidos no cornpartirnento de reservas do cerebra. No ccgo as rea9iles sornente 

sao diferentes das de urn vidente ern relayao a ausencia, no primeiro, do 

irnportantc mas nao insubstituivel receptor visual". 

E ainda Rosadas, (1989, p.55), continua, "0 cego elabora o sen rnodelo, 

fazendo uso do reconhecimento do tato, do olfato, da temperatura, do gosto, e 

assim elc constr6i seu relacionamento perceptivo-rnotor". 

Podemos ser treinados para detectar com mais rapidez e precisao outros 

sinais rcceptivos que nao os da visao ? 

Para Magill in Rosadas, (1989, p.55), "A comparayao e a analise de sinais 

podem ser elaborados a partir da diferenciayao entre dois estimulos diferentes; 

compreensao dos limites de diferenya e identificayao do estimulo principal. 

Sornente experiencias vividas sao capazes de possibilitar ganhos crescentes e 

continuos na distinvao desses sinais. Por isso, trocas psicornotoras, afctivas c 

cognitivas sao capazes de proporcionar exitos no nivel sens6rio-rnotor. 0 contato 

afetivo-social entre pessoas cegas e videntes e necessaria, para beneficiar 0 cegol10 

perfeito equilibria biopsicosocial". 

A irnitayao e tao natural para a crianca quanto a invem;ao, e uma 

pedagogia que a ignorasse ou nao a explorasse, nao atingiria urn alcance 6timo. 

Wall on in Catteau e Garoff, ( 1990,p.l04), observa que "a imitacao e muito mais 

frequente na crianca que no adullo. Para a crianya portadora de deficiencia visual 

essa imitacao poden\ deixar muito a desejar, pois k,( a falta dos receptores 

visuais,tao importantes para que tal fato ocorra. Podernos por meio de estimulos a 

outros receptores sensoriais, desenvolver no deficiente visual essa capacidade de 

imitac;ao". 

Mazarini, ( 1992), relata as dificuldades que en contra a crianca portadora 

de dcficiencia visual desde seu nascimento e durante toda a fase de seu 

desenvolvimento e cita Van Den Broek,, (1953), que "o funcionarncnto do 6rgao 

da visao, embora nao pareya ter cfeito patente sobre o crescimento da crianya; 

alguns efeitos indiretos sao notados, freqiientemente, logo nos primeiros meses de 

vida", e cita ainda que: "o bebe vidente, desde muito cedo, e estimulado 

visualmente atraves de brinquedos coloridos, que provocarn nele uma reacilo de 

pequenos movimentos com bracos e pemas. Por volta dos seis aos oito meses o 

bcbe vidente geralmente ja sustenta cabeya e se mantem sentado. 0 mesmo nao 

acontece corn o bebe cego. Por falta de orientacao ou talvez na ansia de protege

lo, nao Jhes sao proporcionados cstimulos adequados, prejudicando-o inclusive 

para a< etapas seguintes de seu desenvolvimento." 
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"A crianva cega, geralmente nao engatinha, consequentemente apresenta 

maior dificuldade para andar. Essa passividade por sua vez, traz prejuizos no 

processo de controle efetivo sobrc os seus musculos, levando alguma' crian,as 

cegas a apresentarem urn atraso motor, as vezes confundidos com atraso mental. 

Mais tarde tamar-se-a evidente a dificuldade de descnvoltura para uma atividade 

de vida diaria. 

As crianva' vi dentes adquirem esta desenvoltura naturalmente em rcsposta 

as necessidades 11sicas inconscientes por exemplo: engatinbar em direvao a 

objetos que lhes despertem interesse, andar, correr, brincar e danvar", Mazarini, 

(1992,p.l 0). 

0 desenvolvimento normal da cnanva e sua adaptaviio ao mundo fica 

limitada pela auscncia da percepyao visual. 

Hall, (198 I), in Mazarini, considera "a visilo como sen do o senti do que 

transmite maior quantidade de informav5es, especialrnente durante os primeiros 

anos de aprendizado em situaviies novas." 

Para Nabeiro in Mazarini, ( 1992,p.17), de modo geral, "o individuo 

portador de deficiencia visual apresenta: defasagem no desenvolvirnento motor; 

locomovilo insegura, pouco controle e consciencia corporal, defeitos de postura, 

expressao pobre, inatividadc e inseguranva". 

Para diminuir as limitavoes dos deficientes visuais observadas por todos 

esses autores, analisaremos pesquisas que defendem a pnitica de atividade fisica 

para csta clientela, objetivando cstimular os outros sentidos. 

Neste sentido Garcia de La Torre in Mazarini, (1992,p.l7), relata que: "o 

homem privado da visao ba de recorrer ao exercicio de outros sentidos para 

defender a sua propria existencia". 

0 cego precisa ser cnsinado a fazer uso de todos os sentidos 

remanescentes, pouco a pouco, desde o nascirnento, para que assim sejam 

adequadamente cstimulados. 

Veiga in Mazarini, (1992,p.18), defende em sua tese, "a importancia de 

proporcionar a crianva cega, cstimulos aos sentidos que lhcs rcstam em maior 

quantidade e melhor qualidade, para compensar de certa forma os cstimulos 

visuais recebidos por crianva vi dentes". 

Custsforth in Mazarini, (1992,p.l8), ao comparar o campo de estimulavilo 

das crianvas videntes e cegas, constatou que: "a vida da crianva que enxerga se 

desenvolve num campo de estirnulavilo cada vez maior. Para o autor, a crian9a 

cega, tendo seu campo de atuaviio limitado, encontra a propria estimulavilo dentro 

de seu ambito corporal". 

F, comum entre os autores observar dados que se referem ao crescimento e 

desenvolvimento das crianvas videntes, para apontar com maior clareza 

dificuldades cncontradas pela crianva portadora de deficiencia visual. Nesse 

senti do Lapierre in Mazarini, ( 1992,p. 18), observa que: "a crianva vidente em 

idade pn\-escolar, passa por urn periodo chamado agitavilo, onde ocorre a 

exploravilo do mundo atraves do corpo e seus movirnentos. Para ele, ao se 
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executar urn gesto ou urn movimento e preciso, de inicio que o individuo 

represente o ato musculo- articular necessirrio. Essa representayao se farit, 

segundo o autor, com a ajuda da memoria visual, tatil, labirintica e cinestesica". 

Nesse caso, sem a memoria visual, a crianya cega tern ditlculdade na 

execuvao dos seus movimentos, o que a limita bastante na fase de explorar o 
mundo atraves do corpo. 

Para Van Den Broek in Mazarini, (1992,p.I8), "0 crescimento do 

individuo possivelmente e encontrado atraves da ayiio intermediaria do 

ambicnte". Bugelski in Mazarini reconhece que "o rneio ambientc age sobre o 

organismo desde antes do nascimento ate depois da rnorte; e o organisrno tarnbern 

age sobrc o meio''. 

Le Bouche, (1983) afirma que: "nossos aprendizados dcpcndcrao 

esscncialmente, daquilo que realmente vivermos e da forma como vivcmos. E 
atraves da sua pnitica, da sua propria explorayao, que a crianya domina e 

compreende uma situavilo nova". 

Nesse contexto Sergio in Mazarini, (1992,p.l8), destaca "a importancia da 

harmonia motora, e justifica que so se consegue esta harmonia atraves de tecnicas 

como: a educaviio corporal, a mimica, a relaxayilo, a gim\stica c o dcsporto. Pela 

harmonia motora, o homem sente que possui e ao mesmo tempo e urn corpo, e 

pode adaptar -se mais facilmente". 

Masini, (1994), busca compreender o portador de dcficiencia visual em 

situay5es varias nas suas caracteristicas pr6prias de pensar, sentir, agir. 0 mundo 

da vida cotidiana, sen\ a base para a tarefa de recuperayiio, pcla reflexao da 

compreensao do existir. 

A educavilo do portador de deficiencia visual, levou-0 dcsdc logo a 
denuncia severa e pertinente de uma situavao na qual instalaram-se a maioria se 

nao a totalidade da literatura atual e existente. Trata-se do referencial tc6rico 

utilizado para lidar com o portador de deficiencia visual. Tal referencia 

e as pritticas que nele se f\mdam, tern sido elaborado com urn referenciaJ proprio 

ao "videntc". 

A mcsma autora enfoca que "o normal, o sabio e o que ve. lmpor ao 

deficiente visual as estruturas do mundo "vista" ou "visivel" , chega a constituir

se num contrasenso, anulando ate o proprio projeto educacional voltado para o 

deficiente visual que e considcrado a partir de uma deficiencia nao de suas 

possibilidades e de sua potencialidade". 

Para Masini, (1994,p.25), "a an:ilise da bibliografia especializada sobre o 

detlciente visual mostrou que seu desenvolvirnento e aprendizagem sao definidos 

a partir de padr5es adotados para os videntes. Verificou-se, com certa surpresa, 

que, instrumentos propostos examinados, o "conhecer" esperado na educayao do 

deficiente visual tern como pressuposto o "ver", e que, portanto, nao se leva em 

conta as diferenyas de percepyiio do deficiente visual e do vidente. A 

desconsiderayao dos autores a essas diferenyas, pode-se supor que tenha sido 

detcrminada pela desatenyao it predominilncia da visao, ou aquila que ficou 
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encobcrto pela familiaridade, oculto pelo habito, linguagem e senso comum, em 

uma cultura de videntes". 

Em certas ｩ ｮ ｴ ･ ｲ ｰ ｲ ･ ｴ ｡ ｾ ｏ ･ ｳ s os dois significados do "conhecer " e "ver" se 

confundem. Dai a situaviio do dcficicntc visual de pertencer a uma cultura na qual 

o conhecer se confunde com uma forma de percepvilo que cle nao dispoe, 

condivilo intcnsificada na sociedade de massa do seculo XX, onde tudo se mostm 

no olhar e e produzido para ser visto. 

0 "conhecer" para 0 deticiente visual e feito a partir de outras formas, 

atraves do scu corpo, na sua maneira propria de pcrceber. 

Masini, (1994,p.28), "para saber-se sobre o deficiente visual e seus 

significados, e necessario acompanba-lo nesse trajeto, lembrando que seu 

referencial de percepc;ao nao eo da visao". 

Swalow in Masini, (1994,p.4l ), "analisa os fatores associ ados ao 

desenvolvimento mental na crianc;a deficiente visual. "A maturayiio relacionada 

ao desenvolvimento fisico do sistema nervoso central e dependente das ac;5cs c 

experiencias. Assim a coordenac;iio visao-preensiio no vidente ocorre aos 4 meses, 

enquanto na crianc;a cega a coordenac;ao audic;ao-precnsao ocorre 

aproximadarnente aos 6 meses. No entanto, bebCs cegos de 5 meses 

apropriadamente estimulados, fazem movimentos c explorarn o ambiente, 

enquanto que os bebes com ausencia de estimulas;ao apresentarn retardamento 

marcante, provocando perda de experiencia necessaria para o conhecimento da' 

propriedades do objeto e de suas func;oes e significados. Tsso toma-os mais 

dependente da mae, para a estimulavilo e contato social". 

A pesquisa de Bell in Masini, (1994,P.41 ), evidencia ser "a permanencia 

do objeto intluenciada pela qualidade da interac;ao mac-crianc;a e conclui: a 

crianva cega pode ser mais prejudicada se a figura da mae nao estiver envolvida 

num programa de estimulavao da crianc;a". 

Rowland in Masini, ( 1994,p.43), pesquisando a comunicac;ao pre-verbal de 

crian9as cegas e suas maes, reitera, como se podc ler a seguir. "A importancia de 

trocas precoces entre a mae e a crianya precisa ser enfatizada". Das crianc;as por 

ela pesquisadas, a (mica que nao ficou seriarnente atrasada em varias areas do 

desenvolvimento foi aquela reconhecida como cega e orientada com urn programa 

educacional apropriado. "A falta para estabelecer mutua comunicavilo de 

interac;ao satisfat6ria durante os primeiros meses e dificil de remediar e pode 

afetar negativamente a interayao social. 0 tempo requerido para desfazer padri'ies 

ineficientcs c forjar novos e eficicntes, pode de Ionge exceder o tempo requerido 

para estabelecer os padroes imperfeitos". 

De acordo com Masini, (1994,p.43), muitos pesquisadores e educadores 

atlrmarn que, 85% das experiencias educacionais sao visuais. Como a crian9a 

csta privada desse tipo de experiencia, conforme Telford e Sawrey in Masini, 

( 1994,p.66), frisarn, "a adaptavilo para sua educavao cxige transferencia de visao 

para os sentidos auditivo, tatil, cinestesico, como v1as de instruvao, 

aprendizagem, orientaviio". 
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Nao querendo discordar desses autorcs, a autora Masini, dcstaca alguns 

pontos de suas afmna9oes que envolvem a concepvao de percepyao. Como por 

exemplo, o que significa transferencia da visao para os outros sentidos auditivos, 

tatil. Significaria substituivao de representav5es visuais de urn mundo objeto, para 

representav5es tateis? Se assim for esta transferindo dados visuais puros, para 

dados tateis puros, considerando o organismo humano, simplesmente como urn 

sistema fisico, no qual o corpo e apenas urn mecanismo sem interioridade. Esse 

carninho que !ida com modelos abstratos nao tinha respondido as suas buscas. o 

que na verdade queria a autora era: como e o perceber do cego e como se I ida 

com ele. lsso ela nao havia encontrado nos autores consultados, nada deixava 

explicitado sabre o cotidiano do cego e sua pcrcepviio dcsse mundo que o rodeia. 

Nao M referencia de como se desenvolvem os processos educacionais, c como sc 

considera a percep9iio. Guiada por essa preocupaviio procurou analisar o "Manual 

para treino e orienlaviio e mobilidade de cegos" de Bueno- lema de sua tese de 

doutorado defendido no Instituto de Psicologia de USP. Esse material foi 

escolhido por ser esse professor especialista nessa area e mais qualificado no 

Brasil. Sua intenviio era buscar de que modo leva em conta a percep9iio do cego e 

como se lida com ela. 

Segundo Bueno apud Masini, (1994,p.68), "os problemas de orientaviio e 

mobilidade de cegos sao decorrentes de nao atendimento as necessidades basicas 

da crian9a cega, entre as habilidades fisica e perceptivo motoras". Nesse sentido 

propoe-se a estuda-las nos aspectos: equilibria, postura e marcha: imagem 

corporal, orienta9iio espacial. 

Quanta ao equilibria, postura e marcha, Bueno in Masini, (1994,p.68) 

parte da anillise da locomovilo normal, do ponto de vista da mecanica do andar, 

da qual foram destacadas os seguintes afirmavoes: "o olho c o (mico 6rgao dos 

sentidos que possibilita ao homem reagir em tempo para estar certo de que uma 

batida exata do calcanhar no chao restituira o seu equilibria no momenta 

preciso". 

Ainda Bueno in Masini, (1994,p.69), "o andar do cego tende a tlcar 
instavel, porque a visiio e a parte fundamental da atuaviio total dos sentidos de 

manutenyaO do equilibria, e possiveJ que nao haj a alterayiiO mecilnica no 

desenvolvimento da locomo91iO de urna crianva cega no estilgio do 

engatinhamento, surgindo as inibiv5es apenas quando a crian9a comeya a dar os 

primeiros passos sozinha. Antes disso, as bases de gravidadc proporcinada pelas 

plantas dos pes da crianva auxiliadas pelas maos, que se apoia em m6veis ou 
pessoas, nao possibilita a perda do equilibria". Quanto a imagem do corpo 

define-a como "nosso conhecimento das partes do corpo, as fun96es que cada 

uma delas exerce e sua relavao quanta ao nosso ambiente espacial. Trata da 

"imagem corporal" nnm univcrso objetivo e pre- constituido, reduzindo o corpo a 

urn mecanismo sem interioridade". 

Tendo sempre o autor a exterioridade como referencial para oricntac;Uo, niio 

leva em conta em nenhum momenta o ponto de vista de sujeito em tratamento. 

A proposta do Manual e bastante coerente quanto a csscs pontos 

assinalados; seu ponto de rcferencia e a visao utilizada para definir o 

procedimento padrao para treinarnento de orienlaviio c mobilidade do ccgo 
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Masini, ( l994,P. 72). Contudo ainda conclui que, s6 atraves de urn a pcsquisa 

sabre o det!ciente visual, em situayiies varias, em suas caractcristica; pr6prias, o 

sen cotidiano, lhe daria subsidios para desenvolver urn trabalho coerente para essa 

clientela. 

Dentro do contexto em que analisamos os aspectos relacionados a 

deficiencia visual, nilo poderiamos deixar de mencionar tambem, aqucles 

relacionados com portadores de visao subnormal, clientela esta, tao carcnte de 

estimulos que auxiliem o seu desenvolvimento e equilibria vital, tanto quanto 

outros portadores de deficiencias. 

A REVlSTA BENJAMIN CONSTANT N°0l, de setembro de 1995, 

aborda alguns aspectos referentes a crian9a portadora de visao subnormal e tece 

algumas considerayoes a respeito de seu desenvolvimento e ajustamento ao meio 

em que vive, fato que se lorna mais dificil as vezes, do que aquele encontrado 

pelos cegos totais. 

"0 individuo portador de visao subnormal, a nivel de ajustamento pessoal e 

social, .encontra-se numa posi9ao intermediaria entre a realidade das pessoas que 

enxergam normalmente, e aquela dos deficientes visuais totais". 

"Ao ser tratado como "cego", fica impedido de desenvolver de manetra 

eficiente sua visao residual; tern consciencia que nao e cego, e vive com o 

constante medo da perda da visao. Sendo tratado como alguem com visao normal, 

ｳ ｵ ｡ ｾ ~ reais limitav5es nao sao devidamente compreendidas, devido ao alto gran de 

expectativas que as pessoas com quem convive tern em rela<;ao as suas 

habilidades e capacidades. Em ambos os casas, o individuo com visao subnormal 

tende a vivenciar urn ajustamento desarmonioso causado pelos sentirnentos 

conflitantes que experimente como ressentimentos, culpa, ansiedadc, frustav5es", 

segundo Cavalcantc, (1995,p.12). Ao discutir problemas ､ ｡ ｾ ~ pessoas com visao 

parcial, salicnta que "as suas dificuldades de ajustamento se dcvcm a sua 

condiyi'io marginal, (nem cegas, nem com visao)". Mostrou que "as crianvas com 

visilo parcial tcndem a ser menos ajustadas do que as crianyas ccgas ou com 
. - " v1sao . 

A autora enfatiza que um dos aspectos mais importantes a serem 

considerados e sem duvida a familia, principalmente por ser a primeira vivencia 

s6cio-afetiva dessas crian9as e pelos fatores determinantes que influem em seu 

desenvolvimento e formayao como individuos. A familia por pcrtencer a um 

mundo objetivamente visual, nao sabe como lidar com a crian9a de visao 

subnormaL Para estas ela se lorna um verdadeiro quebra-cabevas. Alem disso, os 

pais, consciente ou inconscientemente desejam que seus filhos parevam 

"normais". Desta forma, a crianva com visao subnormal "protegida" ou 

negligenciada fica impedida de cxplorar, experimentar, testar suas capacidades e 

seus limites, na aprendizagem visual, acarretando prejuizos em seu 

desenvolvimento globaL 

Portanto, entre todas as orienta9iies que faz, para que a familia se 

conscientise da importancia de oferecer a crianva com visao subnormal atividades 

que proporcionem uma melhora significativa no desenvolvimento, cita: 

• 
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"- Vivencia; variadas relacionadas ao lazer, Jogos, passe10s, televisao, 

csportc". 

Menciona tambem algumas caractcristicas do portador de visao subnormal, 

na area da<i fun<;oes cognitiva<i o que, consideramos importante para o nosso 

estudo em questao: 

"Processus perceptuais; dificuldades para: localiza9ilo cspacial, 

conhecimento das qualidades especiais dos objetos. 

Aspecto intelectual: restri<;iio na extensiio e variedade de experiencm, 

habilidades para usa-las, controle do arnbiente em rela9iio a si mesma. 

Aspccto motor : perda de justeza nos passos, diminuiyao do equilibria, 

deficiencia dos reflexos de proteyao. 

Ajustamento pessoal e social : dificuldade de ser compreendido em suas 

reais limitay5es, restri9ao no aproveitarnento de vivencias sociais , ( de lazer, 

csportivas) por niio captar detalhes dos ambientes sociais, ha tensiio emocional e 

constante medo de perder a visao residual". 

Menescal, (1995), na Unidade de Estudo 7, define o Deficiente Visual 

como: "Uma pessoa normal, que nao enxerga
1 

possui visiio reduzida, ou scja 

nenhuma outra defasagem !he e naturalmente inerente. Contudo em limyiio da 

diminui<;ao das suas possibilidades de experimenta91io da sub-estimula<;iio, de urn 

relacionarnento familiar e ou social inadequados e de intera9oes educacionais nao 

apropriadas, poderil apresentar defasagens no desenvolvimento social, afetivo, 

cognitivo c psicomotor, quando comparado a individuos de visao normal da 

mesma faixa cttiria''. 

Embora em sua conceitua<;ao tenha dado enfase a condi<;iio do deficiente 

visual como uma pessoa normal, que nao enxerga e ou possui visiio reduzida, 

tomou-se importante salientar limita<;5es que se apresentam no seu 

desenvolvimento, cientificarnente comprovados, e relevantes do ponto de vista 

das estatisticas mais recentes. 

"Tais limita<;oes se apresentarn de forma mais acentuada na area motora e 

se dao, nao por impossibilidade anat6mica ou fisiol6gica do sistema motor 

inerente ao portador de deficiencia visual, mas, sim, pela limita<;iio de experiencia 

motoras em diversos niveis. Ao lado da limita<;iio psicomotora , colocam-se as de 

ordem cognitiva e s6cio-afetiva". Menescal, (1995,p.8). 

Segundo Almeida ( 1995,p.l ), "Estimativas da Organiza<;ao Mundial de 

SaUde em paises de terceiro mundo indicam que I 0 a 15% da popula<;fio sao 

portadores de algum tipo de deficiencia. Destes, 1% a 1,5% (SE/CENP, 1987) 

correspondem a parcela que engloba os cegos e deficientes visuais. Para enfrentar 

os problemas dos portadores deste tipo de deficiencia as dificuldades sao 

cnormes, dado o despreparo e a falta de conhecimento dos que trabalharn junto a 

estes deficientes, bern como o pouco apoio de autoridadc governamentais e outras 

que poderiarn atender melhor esta parcela da popula<;iio, tao carente de aten<;ao e 

recursos". 
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"Com relaviio as regi5es em desenvolvimento, as estimativas de cegueira 

infantil e de uma para tres mil crian9as, e de uma para quinhentas quando se 

trata de visao sub-normal. Calcula-se que os dados estimados poderiam ser 

reduzidos pelo menos a metade, se fossem conhecidas as causas e tomadas as 

medidas preventivas eficientes" (SE/CENP, 1993) in Almeida, ( 1995, p. 15). 

Despcrtados entiio para o estudo desses problemas, visualizaram-se 

possibilidades de mudanyas no quadro de contribuis:ao que a educayiio flsica 

poderia oferecer. Acreditando que nao se pode privar ninguem, do exercicio de 

experiencias motoras, em se tratando principalmente de deficiente visual. Houve 

uma preocupa9ao constante no sentido de oferecer meios, os mais diversos que 

lhes dessem oportunidade de desenvolvimento motor, explorando suas habilidaes 

especificas, mostrar que tudo isso e possivel foi o sentido do seu trabalho. 

De acordo com Almeida, ( 1995, p.4), "Os problemas que impedem o 

deficiente visual de desenvolver atividades motoras sao de ordem social e cultural 

e vao desde o descumprimento de normas ou leis que os amparam ate o 

desconhecimento do valor da pratica dessas atividades pelos pr6prios deficientes 

visuais, e que conscientizar os deficientes visuais de suas possiblidades. revelam 

aos interessados os passos por nos experimentados e que podem ser seguidos para 

obtenvilo de consquistas no campo da realizaviio e desenvolvimento de atividadcs 

esportivas pelos deficientes visuais". 

Almeida, (1995, P.8) aponta tambem para as dificuldades comuns que o 

portador de defiencia visual encontra frente a legislayiio. 

"Cumpre observar, no entanto, que nao basta estabelecer, em dispositivos 

legais, direitos e deveres do cidadao em geral e, de forma especiflca, da pessoa 

portadora de deficiencia visual. Mas importante e chegar as formas de assegurar, 

a todos esses direitos", como reforva Jose Luis Rodrigues in Almeida ( 1995). 

"Assim, o direito it educaviio, o direito ao trabalho, s6 faz sentido para o 

cidadao portador de detlciencia se acoplado a outras normas de direito como: a 

obrigatoriedade de ensino em braille, obrigatoriedade de remo<;ao de barreiras 

arquitet6nicas, a educavao especial etc. Os deveres do Estado e os deveres do 

Homem nao s6 deveriio estar integrados como tarnbem sc relacionarem aos 

momentos e desejos de uma sociedade e de uma cultura. Somente com base nessc 

enlendimento poderemos ousar atuar na elabora<;ao de prograrnas dcstinados a 

deficienles visuais." 

Segundo Menescal, (1995,P.8), "a visao sem duvida, conslitui-se na 

principal via de captaviio de informaviles e estimulos, com especial destaque para 

aqueles que proporciona'llvao motora voluntitria consciente e segura' 

Desta forma, a percepyao visual de urn brinquedo move! pendurado no 

bervo de urn bebe leva-o a querer pega-lo; uma bola rolando no patio da escola, 

na hora do recreio, faz com que diversos garotos corram atnis dcla. Isto significa 

que a visao estimula o movimento e este, por sua vez, desempenha papel 

importantissimo em todas as instilncias do seres humanos". 

Com o bebe cego, sua mao nao vai naturalmente ao brinqucdo. Uma bola 

rolando nao atrai sua atenviio. Contudo de acordo com Menescal, (1995,P.8), ''o 
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movimento para ela e absolutamente essencial, pais sua vtsao do mundo sera 

construida a partir de experimenta<;oes e vivencias que envolven\ o seu corpo em 

movimento. Os conceitos que irit formar serao em sua maior parte, construidos a 

partir de sua intera<;ao como meio ambiente". 

Assim aquilo que a crian<;a de visao normal conhece, ve, a crian<;a cega 

capta atraves da experimenta>iio corporal, utilizando o movimento como base 

para a apreensao de informa,oes, de acordo com o autor acima ｣ ｩ ｴ ｡ ､ ｯ ｾ ｣ ｯ ｮ ｴ ｩ ｮ ｵ ｡ Ｌ ,

"Nesta pcrspectiva, a auto-cstima, a auto-confian<;a, a diminui<;ao de sua 

ansiedade e o sentido do mais valia estao diretamente vinculados as sua; 

possibilidades de movimenta<;ao e de locomo<;ao no ambiente. Do mesmo modo, 

seu sentimento de independencia e proporcional ds suas possibilidades motoras, o 

que se projeta para o fato de que sua intera<;ao social em muito sera faeilitada por 

urn adequado desenvolvimento nessa itrea." 

"0 trabalho realizado pelos profissionais, que se dedicam il atividade 

motora para pessoas com visao reduzida, e de grande importilncia"; Mcncscal, 

( 1995,p.9), salienta: "a potencializa<;ao da atividade motora auto-controlada busca 

dotar o portador de deficiencia visual de instrumentaliza<;ilo psicomotora, afetiva 

e cognitiva, que os !eve a perceber-se como pessoas capazes e participativas, 

atraves de urn processo gradual e progressivo de amplia<;ilo de seu "mundo" 

particular e restrito pela falta de informa<;ilo visual . Nesse processo desenvolvido 

a partir do aumento de possibilidades de experimenta9ao ativa de situavao de 

aprendizagem, o movimento constitui-se como veiculo de dcscobertas que 

servirao de base para a intera9ao e integrayilo social da pessoa portadora de 

deticiencia visual". 

A supera<;iio de defasagens ocasionadas pela pcrda de contato direto com o 

mundo das imagens e das informayoes visuais, somente sera conscguida atravcs 

da educa<;ao psicomotora do portador de deficiencia visual, o que define 

claramente a importilncia desta atividade num contexto pedag6gico. 

Para Menescal, (1995, P. 13), "A estimula<;ilo essencial, a Educa<;ilo Fisica, 

a orienta<;ilo e a mobilidade constituem a area de educa<;iio psicomotora dos 

portadores de deficiencias visuais. Embora abrangendo o desenvolvimento 

cognitivo, s6cio-afetivo e sensorial, sua enfase csta intimamente ligada ao 

dominio psicomotor do desenvolvimento humano. Dessa forma, assume a 

importilncia de ser imprescindivel no processo educativo com o portador de 

deficiencia visual, favorecendo o surgimento de condiv5es bitsicas para urn 

adequado e bern sucedido carninhar, no sentido de sua cscolarizavao e de sua vida 

em sociedade." 

Cita ainda Menescal
1 

t6picos importantes que descreveremos a seguir, 

devendo ser enfatizados na Educavao Fisica Adaptada ao portador de deficicncia 

visual, tomando como ponto de partida o conhecimento, o controle e o dominio 

do corpo, como instnunento ｢ ｡ ｳ ｩ ｣ ｯ Ｌ Ｎ Ｎ ｾ ~ o movimento como meio, e o respeito 

absoluto il unidade do educando. 

"- A diminui<;ilo da limita\'i'iO psicomotora.j;eralmcntc apresentada. 
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- 0 desenvolvirnento da auto-confian9a da auto-estirna, da auto-iniciativa, 

do espirito de colctividade e da elaboraviio dos conceitos de colaboravao c 

participa9iio. 

- A arnpliavao das possibilidades de forrna91io de conceitos, atraves do 

aurnento do potencial de exploraviio dos objetos, dos arnbientes c das situayoes

aprendizagcrn. 

- A utilizaviio plena de situaviles-problerna atraves de descobcrta do corpo 

e do rnovirnento, propiciarn o perfeito estabelecirnento do "cu "c suas relaviles 

corn o outro, contribuindo para o pcrfeito desenvolvimento de todas as 

potencialidades, respeitando as lirnitayoes, oferecendo atividades que possarn 

satisfazer os varios interesses, dando-lhes orientaviio e estimulos para que possarn 

fazer a opyao e participar corn prazer. 



b) A NATA<;AO COMO CONTRIBUI<;AO NO 

PROCESSO EDUCACIONAL. 

16 

A nataviio e considerada por muitos autores como urn dos exercicios mais 

bcneficos e como urn dos esportes mais completos que existem. Todos sao 

uniinimes em afirmar que a nataviio proporciona oportunidade para melhorar a 

for9a c a resistencia do sistema cardiovascular c respirat6rio, assim como a 

resistencia e a forva dos musculos em geral. 

"Nadar 6 mais" nao apenas o nadar indo e vindo numa piscina artificial e 

regulamentada, assim como e ensinado e treinado nas escolas em gcral c nos 
clubes. Natavao e muito mais que nadar rapidamente em linha reta. E a multipla 

relavao, pura e simples, com a agua e com o proprio corpo. Deve-se comprecndcr 

natavao como contribuivao no processo de educavao integral", segundo Escobar e 

Burkerart, (1985,p.21). TamMm dizem que o movimento humano sistematizado 

em cxercicios terapeuticos detinidos como movimento do corpo ou das partes do 

corpo para aliviar sintomas ou melhorar as funv5es e pnitica secular em diversas 

civilizavoes para corrigir problemas variados como postura, respiravao e 

equilibria mental. 

Ainda em Escobar, Burkerart, ( 1985,p.21 ), "0 uso dos exercicws 

terapeuticos na agua encontra-se mencionado em obras tao antigas como a de 

Aureliano, da Roma antiga no final do seculo V, na qual o au tor recomenda 

natavao no mar ou em nascentes quentes e a do medico Jacques Delpcch . ( 1777-
1838)., que escreveu sabre a correylio postural com aparelhos e enfatizou o valor 

da natavao para a co luna vertebral", e continua: "Quando o corpo flutua na 

posivao horizontal, o peso deixa de estar colocado sabre a coluna vertebral. A 

densidade e a temperatura da agua sao mais convenientes que as do ar. Com ayao, 

semelhante a remo, dos bravos, hi> uma verdadeira mas embora ligeira, travao 
sobre a coluna vertebral ao Iongo do seu eixo". 
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Segundo Escobar e Burkerart, (1985, p.21 ), "o esquema corporal que 

rel1ete o equilibria entre as funyoes psicomotoras e sua maturidade, ( dependc de 

urn conjunto funcional organizado atraves da relayao mutua organismo-meio ), e o 

nucleo central da personalidade, motivo pelo qual a metodologia do ensino 

esportivo dcve permitir ao aluno a explorayao e manejo do meio com atividades 

motoras que contribuam para a sua estruturayao desta imagem corporal. A 

construyao dos esquemas especificos no meio aqu:1tico depende dos aspectos 

psicomotores que dizem respeito ao conhecimento do proprio corpo e do mundo 

exterior e de alguns fatores de execuyao como for9a, resistencia, l1exibilidade e 

velocidade. Sendo a agua urn elemento novo para o campo perceptivo, que devera 

scr reconstruido corretarnente pelo aluno para poder adaptar o sen comportarnento 

a este novo ambiente, pensarnos que so esta visao estrutural funcional do processo 

ensino-aprendizagem propicia consequcncias educativas positivas e abrangente5 

tanto para as pessoas normais quanta para as portadoras de deficiencia", e 

tarnbem que se organiza a vivencia da situayao a partir de uma fasc de atividade 

motriz espontilnea que leva ao reconbecimento do meio liquido c das suas 

caracteristicas especificas. A seguir se propicia o descobrimento das 

possibilidades corporais para veneer o desafio do equilibria, propulsao ou 

respira9ao e tlnalmente, numa a9ao mais direcionada pelo professor, faz-se a 

analise perceptiva, que possibilita a descoberta de respostas motrizes mais 

cficicntcs". 

Para Escobar, ( 1985, p.lO), "Nao sendo a agua o arnbiente pr6prio do ser 

humano, qualquer atividade dentro deJa exige uma serie de condutas adaptativas a 
sua especificidade, representada pelos problemas de equilibria, respiravilo e 

propulsao. A superayao destes problemas permite a aquisivao da habilidade de 

"nadar", ou seja , manter-se sobre a agua e ir por ela sem tocar no fundo; esta 

habilidadc, portanto comprova a completa arnbienta9ilo do individuo no meio 

aquatico, mas tambem coloca em evidencia que a habilidade de nadar pode ser no 

entanto, executada sem preencher os requisitos dos nados esportivos. 0 processo 

de arnbicnta9ilo se organiza assim em niveis que conduzem a execuyao de urn 

nado de caracteristicas utilitarias". 

De acordo com Lapierre e Aucouturier, in Escobar, (1985,p.13)," ;\s 

experiencias vivenciadas com a participas:ao da motricidade conduzem a 

elaboravilo das estruturas fundarncntais do pcnsamento abstrato". A sincroniza(Oao 

da respira9ao com os movirnentos propulsores e equilibradores de bravos e pcmas 

pressupoc urn esquema corporal bem estruturado. A variedade e o sucesso das 

exercita(Ooes dependem da atitude do professor, que deve permitir a crian9a agir 

dentro d'agua para descobrir as soluvoes respirat6rias, motrizes e equilibradoras 

venha fortalccer sua personalidade. 0 dominio do equilibria nas posi96es 

estaticas cineticas completa o esquema corporal, irnplicando o controle da postura 

e as reayiles de equilibria a queda". 

Para Escobar, (1985,p.17) "Os rel1exos equilibradores sao o resultado das 

sensav5es propriccptivos provcnientes das sensayoes plantares e cinestesicas. 0 

meio aqmitico, poe urn singular desafio a capacidade de equilibrayilo: a posiyao 

horizontal exige novas referencias espaciais para as informa9ocs labirinticas, as 

informav5es plantares nilo tem significado, as sensavoes cincstesicas sao 

falseadas, e ainda se revela a necessidade de se organizar esquemas equilibradorcs 

com as pemas e propulsores com os bravos". Diante disso conclui Escobar c 
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Burkcrart, ( 1985,p.22), "que a natayao sob a metodologia global, converte-se num 

meio de a9ao de alto potencial educativo para o desenvolvimento psicomotor". 

Na REVISTA DE EDUCA<;:AO FlSICA E DESPORTOS-ARTUS N"20-

Rio de Janeiro-Dezembro 1987, discute-se a necessidade de uma reformulayao da 

pedagogia e uma formayao curricular em que a uata9iio, entraria tambem nessa 

reformulaviio, pais o ensino utilizado e predominantemente de ensino

aprendizagem. 

"A natayao nessa proposta, devera funcionar tambem como cducavilo 

esportiva e social, estabelecendo urn relacionamento do educando consigo 

mesmo, elemento facilitador da integraviio, podendo atuar tambem em crianyas 

que apresentam qualquer dificuldade de relacionamento social. A natayiio deve 

estar no quadro de ensino das atividades fisicas, e respeitando-se a 

individualidade e capacidade de assimilay:'io de cada individuo, oferecer assim 

uma contribuiyao essencial para a educayiio corporal". 

Georges Herbert in Catteau e Garoff, (1990,p.9), parece ter sido o primeiro 

a erigir num sistema coerente os principios da corrente global. Destacamos 

algumas de suas afirma96es: "desde os tempos mais remotos o ser humano, assim 

como o animal terrestre, progrediu na agua realizando movimentos instintivos e 

habituais de locomoviio que sao proprios". E ainda: "A crianva que tern 

possibilidadc de ir para a agua diariamente aprende naturalmente a nadar. Ela 

adapta instintivamente estes movimentos, ( andar, corrcr, saltar, cngatinhar) ao 

elemento lictuido". 

Tudo indica que as origens da nata91io se contundem com as origens da 

humanidade. Raramenle por temeridade, mais por necessidade, as vezes por 

prazer, o homem entrou em cantata com a agua, hostil ou aliado segundo as 

circunst§.ncias. 

Segundo Catteau e Garoff, (1990,p.25), "A boa adaptaviio ao meio liquido 

e o resultado de urn nUmero considenivel de dias e horas em que o grupo ou o 
individuo passa na agual niio e 0 CaSO de adaptay:'iO espont:'inea OU instant:'inea". 

"Para o primitivo da mesma forma que para o principiante, aprender a 

nadar representa uma sucess£ip de problemas C{Ue se apresentam a clc em ordem 

definida e imutavel, porque![Jgados de inicio .,o equilibria vertical do bipcdc, c a 

necessidadc de sobreviver a experiencia", de acordo com Catteau e GarotT, 

(1990,p.32), e ainda: "Devemos a George Herbert observav5es notaveis pela 

exatidao e precisao feitas ao Iongo de suas peregrina96es sohre o comportamcnto 

do homcm primitivo que tinha de resolver urn problema de aprendizagem da 

natavilo. Essas observa96es constituem uma preciosa contribuiviio ao estudo do 

comportamento psicologico do nao nadador a ponto de servir de base a orientay:'io 

de toda a pedagogia modema". 

Para Catteau e Garoff, (1990,p.61), "Saber nadar, e ter resolvido, 

quantitativamente, em qualquer eventualidade, o triplo problema que se coloca 

pcrmanente: melhor equilibria, melhor respirayao e melhor propulsao, no 

elemento liquido". E continua: "Praticar a nataviio, e ter gosto e a possibilidade, 

ou ainda a obriga91io de expressar-se no elemento liquido, dentro de uma certa 

periodicidade, tomando consciencia das proprias limitayiies e capacidade de 
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progresso, propondo-se urn ou mais objetivos c escolhcndo a maneira de executa

los". 

Nas atividades aquaticas, a crianva tern oportunidades de estimular seus 

sentidos de percepviio, de forma mais ampla. 

De acordo com Catteau e Garotf, ( 1990,p.ll5), "Antes que a crianva scja 

capaz de se des[ocar, e[a atraira para si OS objetos moveis situados no SCU raio de 

apreensao e os explorara por mcio dos seus sentidos em funviio do grau de 

desenvolvirnento desses ultirnos. A crianva comeva por lcvar a boca, sendo o tato 

cronologicamente 0 prirneiro dos sentidos; nao e por acaso que nos utilizaremos 

em primeiro Iugar o tato quando se tratar de ｲ ･ ｾ ｴ ｲ ｵ ｴ ｵ ｲ ｡ ｲ r o espavo num "novo" 

meio aquiltico. Sua importilncia nao diminuirit quando a visao e depois os outros 

sentidos entrarem emjogo". 

Segundo Mazarini, (l992,p.20), "Os exerc!ciOs na agua, ofcrecem aos 

participantes, oportunidade de executarem livremente os mais diferentes 

movimentos, gra9as il flutuabilidade do corpo. Essa movimenlaviio podera ser 

beneficiada ainda mais, se a temperatura da agua for mantida em torno de 28 a 34 

graus centigrados. A agua aquecida proporciona urn aumento da circulavii.o 

sanguiuea e da sensibilidade neuro-sensorial que juntamente com a dirninui91lo 

dos efeilos da gravidade, sao responsaveis pela melhora do tonus muscular 

postural. Nesse caso, favorecem uma adequada mobilidade articular e uma 

melhora da elasticidade muscular. Atraves da pratica da natayao, o individuo 

podeni melhorar o desenvolvimento total do seu corpo e a sua motricidade. A 

ｮ ｡ ｴ ｡ ｾ ｩ ｩ ｯ o tambem atua na estimulayao das fun96es cardiorespirat6rias e do sistema 

locomotor, 0 que vern beneficiar a saude de quem 0 pratica. 

Todos os exercicios fisicos podem ser considerad01 uma necessidade a 
crian10a e a qualquer iudividuo. Dentre esses exercicios, a natavfio deve ser 

consideradQ como uma abrangente atividade fisica e formativa pois possibilita a 

superavao do medo e da inseguran,a, funcionando como agente modificador de 

comportamento''. 

"A nata,iio trabalha sobremaneira com emovoes. Uma das emovocs 

cvidcntes e o medo. A pedagogia tradicional da na!aviio considera que urn estado 

emocional particular, o medo, acompanha necessariamente o primeiro ou os 

primeiros contatos do aprendiz de natavao com a ilgua. Se existe urna area na qual 

a enfase tenha sido sempre colocada 'as emo,oes, e ccrtamcntc a da ｮ ｡ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｂ Ｎ .

Catteau e Garoffin Mazarini, (1992,p.22). 

Mazariui, (1992,p.22), "por ser uma atividade altamente recreativa, quer 

seja pelo seu aspecto ludico que tanto bern estar proporciona aos seus 

participantes permitindo obter a inteira cooperav1lo de alunos habitualmente com 

muitos medos e tensiio, a natavao tern sido urn elemento fundamental no 

desenvolvimento social da crianya". 

A nataviio niio e s6 uma excelente forma de exercicios c ｲ ｣ ｣ ｲ ｣ ｡ ｾ ｩ ｩ ｯ o como 

tambem meio de sobrevivencia. E que atraves da nata101lo o individuo poderil 

melhorar o desenvolvimento total do corpo, coordenayiio motora e seu nivel geral 

de atitude, E essencial quando se cnsiua a nataviio, ganhar a confian9a do aluno e 

permitir-lhe muitas oportunidades para que ele esteja comodo e relaxado na agua. 
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Com instru9iio adequada e pnitica, run individuo pode aprender a utilizar 

a nata9iio com prazer atraves de sua vida. Ha oportunidades ilimitadas para que 

os individuos participem de competi9ao ou somente por entretenimento e 

ｲ ･ ｣ ｲ ･ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｎ .



c) A NATA<;:AO COMO MEIO AUXILIAR DE 

DESENVOLVIMENTO PARA 0 PORTADOR 
A 

DE DEFICIENCIA VISUAL 
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Ninguem e perfeito, a maioria das pessoas tern algum tipo de detlciencia, 

ninguem e born em todas as areas, por isso e dificil detinir esses limites com 

precisao. 

"'0 sinal de vida em urn organismo e o movimcnto voluntario ou 

involuntario, partindo de impulsos e reahzado por musculos. No homcm, o 

movimento se origina de impressOcs sensoriais. A cinesiologia, disciphna do 

estudo do esporte, examina os fatores mecanicos e anat6micos dos movimentos 

humanos, seus disturbios e possibilidades de dire<;ao. No caso de algumas 

dcticiencias, ocorrem mans Mbitos no movimentos e na postura, quando o 

crescimento nilo for acompanhado de educa<;ilo fisico-motora, descuido e 

inatividade, bern como a "overprotection"' sao contnirios as necessidades fisica.s "' 

7urt, ( 1983). 

Para Lapierre, (1982), "as crian<;as apresentando uma deficiencia sensorial, 

tem mais dificuldadcs, tendo em vista a ausencia ou ma qualidade de um setor 

perceptivo, para organizar e estruturar o seu esquema corporal. A constru<;ao do 

espa<;o para o cego por exemplo, acarreta grandes problemas. A reeduca<;iio 

psicomotora visara o desenvolvimento compensador das outras maneiras de 

percep<;ao e sobretudo o posicionamento em concordiincia das percep<;oes: 

motoras, tateis e auditivas para as perturba<;iles visuais". 

Carl Diem apud Zurt, (1983), define o conceito de exercicios fisicos como 

"uma atividade com efeitos biol6gicos estimulante; ou seja, movimentos que 

melhoram a capacidade de performance de corpo, reduzem o cansa<;o e estimulam 
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positivamente o crescimento. Diem estende sua ､ ･ ｦ ｩ ｮ ｩ ｾ ｡ ｯ o de educavao flsica, 

aludindo a Ｂ ･ ､ ｵ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ o hurnana" atraves de exercicios tlsicos". 

Para Zurt, (1983) "a ･ ､ ｵ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ o fisica e motora deve visar ao futuro no 

sentido de proporcionar urn lazer adequado, ｰ ｡ ｲ ｴ ｩ ｣ ｩ ｰ ｡ ｾ ｡ ｯ o em grupos esportivos 

proprius e uma ｣ ｯ ｭ ｵ ｮ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ o adicional com o meio arnbiente". 

Escobar e Burkerart, (1985,p.22), completarn que "o cducador devera 

avaliar as ､ ｩ ｦ ･ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ ｳ ［ ; as basicas, perceptivas, intelectuais e emotivas, e que o 

prograrna de ･ ､ ｵ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ o deve compreender do is aspectos f undamentais: 

a) Prcpara9ilo pre-escolar para poder enfrentar a complexidade de 

aprendizagem academica. 

b) Preparavilo para movimentar-se e valer-se par si so durante e depois dos 

anos de escola. 0 fundarnento da prograrna9ao deveni ser constituido pclo 

treinarnento H\til precoce, profunda e sistematico, na estruturavao do esquema 

corporal e estruturavao do espayo-temporal. As atividades globais de ambiente 

dao como objetivo a estruturavao do esquema corporal e a estimu!ayao perceptiva 

para a orientavao no espa9o e o reconhecimento dos objetos. Se nao existirem 

ontras deflcicncias fisicas ou mentais graves, o cego poderit alcanvar a prittica 

esportiva com objetivos competitivos". 

A natavao 6 considerada por muitos autores como urn dos exercicios mais 

completos, quer pelos seus efeitos terapeuticos, quer pelos beneficios utilitarios 

ou pela ludicidade que 0 meio aqu;itico proporciona, todos sao unanimes em 

afinnar que a itgua e urn excelente meio auxiliar para o desenvolvimento do 

portador de deficiencia visual. 

Dificilmente os individuos deficientes dispoe de oportunidades para 

praticar !ados os jogos e exercicios possiveis, mas segundo Adams, (1985,p.355), 

"a natavilo e urn meio que traz aos deficientes beneficios tanto fisicos quanto 

mentais, grayas ao exercicio e a participayffo". 

De acordo com Adams, ( 1985,p.355), "as efeitos terapeuticos da na!avilo, 

repercutem em muitas areas do desenvolvimento global da crian9a. Do ponto de 

vista tlsiologico, os exercicios aquitticos trazern enorrnes beneficios. Uma das 

maiores vantagens do tratarnento ern piscina SUO OS efeitos positivos decorrentes 

da imersao do corpo em itgua marna (de 31 a 35,5 graus). 0 calor da agua 

favorece tarnbem o relaxarnento dos musculos e anima o individuo a continuar 

explorando a movimenta9iio dentro da itgua". 

E o autor acima citado/diz que: "Este relaxarnento melhora o tonus postural 

e resulta em movimentos mais eficientes. 0 aurnento da capacidade para o 

rclaxarnento, combinado com a diminuivao da a9iio da gravidade, rnelhora a 

mobilidade e aumenta o potencial motor nos individuos com as mais variadas 

detlciencias". A forva de empuxo e urna propriedade fisica da agua, assim 

descrita pelo principia de Arquirnedes: "Urn corpo imerso parcial ou 

complemente dentro de urn liquido em repouso, recebe urn impulso de baixo para 

cima, igual ao peso do volume do liquido deslocado". 
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"Esta propriedade contribui de diversas maneiras para favoreccr os 

movimentos dos individuos. A diminuiviio da gravidadc rcduz a resistencia aos 

movimentos do corpo" segundo Adams e aioda "a an1plitudc dos movimentos do 

nadador aumenta dentro d'agua, em consequencia do principia de Arquimedcs'·. 

Os detlcientes visuais que fora da agua encontram grandes obstaculos que 

limitam a sua pnitica de atividades fisicas, encontram dentro da agua ambiente 

propicio e muito favonivel, livre de obstaculos, t'azendo assim que aumentem 

suas capacidades e possibilidades, auxiliando em muito sua condiviio de 

igualdade como qualquer outro individuo. A liberdade em rela<;i'io a isso provoca 

uma sensa<;ao de euforia no individuo, sobretudo quando combinado com o 

aumento da mobilidade dentro da agua. 

Segundo Adams, (1985,p.356), "Urn programa de csportes aqu:iticos pode 

nilo abranger certas atividades nao relacionadas com a locomo<;ao, tais como a 

flexiio e rotavilo do corpo. Estas podem ser realizada5 a titulo de exercicios ou, 

com resultado ainda mais vantajoso, como metodos destinados a promover a 

adapta<;ilo do individuo a agua. 0 conhecimento do potencial motor e das 

possibilidades do individuo e uma parte essencial para que is so ocorra". 

De acordo com Adams, (\985,p.356), "No esporte aquatico, o individuo se 

ve confrontado com urn meio multidiolensional, no qual sc podc explorar, 

descobrir e realizar possibilidades motoras ainda desconhecidas. As atividadcs 

destinadas a desenvolver a no<;i'io espacial, a percep<;ao do corpo como objcto c a 

no<;ao do proprio corpo, podem ser integradQS na explora<;il.o dentro d'agua. No 

aspecto social a atividade fisica reflete as muitas formas de recrea<;ao que cxistem 

para os deficientcs". 

Para Adams, (\985,p.357), "A intera<;ao com outras pessoas e bcnefica 

para o individuo deficiente porque desenvolve a sua habilidade de lidar com os 

outros. 0 desenvolvimento dos aspectos positivos da personalidade do deficiente 

visual precisa"Ser real<;ados por quem !ida com esse deficiente que as vezes deixa 

de desenvolver seus dotes sociais por falta de variedade em seus contatos sociais. 

Esta falha pode ser tambem, devido ao baixo-conceito que o deficiente tern de si 

mesmo". 

Ainda enfoca Adams, (1985,p357), "A nata<;i'io favorece o 

desenvolvimento social, por ser atividade frequentemente praticada em grupos. 0 

fato do nadador deficiente visual conseguir estar em pe de igualdade dentro 

d'agua, com pessoas ditas "normais", contribui para melhorar a auto-iolagem e 

confian<;a na sua capacidade para estabelecer contatos sociais". 

Para Adams, ( \985,p.357), "Outro fator positivo da nata<;ao e o 

aprovcitamento util das horas de lazer. Na maioria dos casos o individuo com 

detlciencia dispoe de uma imensidao de tempo livre. E importante que este tempo 

seja aproveitado em atividades de lazer construtivas, organizadas e bern 

sucedidas. A possibilidade de nadar proporciona este tipo de participa<;ii.o. As 

pessoas deficientes aspiram, geralmente, a normalidade, ou seja. desejam ter 

oportunidade de participar da mesma forma como os individuos normais; a 

nata<;ao oferece essa oportunidade". 
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A reaviio salutar diantc da atividade fisica bcncl1cia qualquer pcssoa, 

principalmente no que se refere aos beneficios emocionais proporcionados pcla 

nata9ao. 

De acordo com Adams, ( 1985,p.357), "as possibilidades para a intcraviio 

fisica normal, costurna ser limitada, nos casos dos deficientes; porem eles sentem 

imensa necessidade de se divertir e de se realizar. Por conseguinte, convcm 

incluir oportunidade em toda e qualquer aula de esporte aqwitico". E ainda: "0 

fato de ser a nata9ao urn esporte "perigoso", que nem todos conseguem praticar, 

torna a participavao mais gratificante ainda para o deficiente". 

Jnnenmser in Skinner e Thomson, (1985), afirma que "observando a 

posivao corporal de deficientes e nao deficientes podemos indicar, atraves de 

anahses sistematicas fatores de influencia que apresentarn consequencias no 

sentido de se estabelecer medidas terapeuticas e metodos de ensino da natavao. 

Sao importantes as caracteristicas da constituivao corporal, a configuravao do 

corpo, a condiviio respirat6ria, das articulav5es, o posicionarnento da cabeva. Sao 

recomendadas ｭ ･ ､ ｩ ､ ｡ ｾ ~ diagn6sticas e discutidas diferentes influencias sobre 

cxercfcios terapeuticos". 

Para Bellenzani e Mazarini, (1986,p.l7), alem de uma atitude cif6tica do 

deficiente visual, como ja mencionado anteriormente, "existe uma tendcncia ao 

pe plano. Pode-se explicar isso pelo fato de que a crian<;a nao enxergando o 

caminho, quer alcanva-lo com os pes, ou porque ainda a visao desempenha urn 

papel mais importante do que se imagina para a aquisivao e conserva<;iio do 

equilibria corretos. Como medidas preventivas para os pes pianos, deve-se fa>:e-la 

correr, pular, nadar". 

Bellenzani e Mazarini ainda falarn sobre os efeitos cardiorespirat6rios da 

natavao que os 6rgaos sofrem a<;oes reflexas dos efeitos benefices que ela produz 

que o movimento progressivo contra a resistencia da agua exige urn eontravilo dos 

musculos, seguida por um relaxamento, agindo, dessa forma, tarnbem sobre as 

articulavoes. Ao nadar, a coluna vertebral se mantem corretamente, dai utilizar-sc 

da natavao como meio formative estrutural da crian<;a cega, que geralmentc e 
portadora de alteravoes posturais. 

De acordo com Bellenzani e Mazarini, (1986,p.18), "As atividades 

constantes da nataviio trarao moditlcavoes sensiveis na capacidade pulmonar do 

individuo provocando assim efeitos estimulantes sobre o coravao e circulavao da 

crianva ou qualquer pessoa. A nata<;ao possui tarnbem seus efeitos psicol6gicos, 

pois a erianva deftciente pode movimentar -se livrernente, ajudando assim, a 

melhora comportarnental. Desta maneira, a crianva deficiente visual pode libertar

se de medo de loeomover-se sozinho e perceber que e capaz de veneer tais 

di ficuldades". 

De acordo com Association of Swimming Therapy, (1986,p.3), "Uma 

deficiencia restringe horizontes; para alguns, eles nao ultrapassarn as paredes de 

wn quarto ou a cadeira de rodas; pode ser como uma prisao com completa 

dependcncia de outros para a movimentavao. Na agua e completamente diferente, 

com coragem e determinavao pode-se obter completa independencia e isso e que 

toma a atividade aqwitica urn atrativo. 0 sentido de liberdade e realizavao age 

como agente estimulador para outras atividades do dia-a-dia. 0 progresso nao 
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precisa ser compctitivo e seus resultados devem cstimular a vida comum do 

nadador. Pelo fato do nadador estar realizando urn exercicio regular na agua, deve 

haver urn aumento na torya e nos movimentos, respiravil.o mais profunda c 

relaxamen!o. Tambem pode ser uti!, por permitir que o deficiente se misture com 
os monitores c outros e por tomar qualquer deficiencia menos notavel. A!Cm 

disso, existe o scntido de progresso para a independencia em urna outra area em 

que o dcficiente se expressa juntamcnte com os nao deficientes e, dcste modo 
perde o sentido de ser diferente." 

E necessaria que o individuo cteficiente ou nao, se adapte a agua, se quiscr 

ser urn nadador independente e feliz. Mesmo antes do nadador poder progredir na 

agua e essencial que ele adquira confianva. 

Ainda a Association of Swimming Therapy, ( 1986,p.28), "Usando-se 

varias atividades o nadador pode sentir-se em casa na agua scm nem mesmo a 

sugestao de estar, na realidade nadando. Na realidade, para muitos deficientes, e 
necessaria maior habilidade para andar na agua do que para nadar, especialmente 

se eles forem incapazes de andar na terra. Muitas erianvas cegas tern uma 

audivao excelente e orientam-se pelas vibravoes no ar e na ilgua. Os individuos 

com deficiencia visual tern uma sensibilidade aumentada em relavilo ao meio e 

uma capacidade excepcional para se eoneentrar, o que permite o rapido 

aprcndizado". 

Para Duffield in Mazarini, ( 1992,p.20), "quando na agua t!camos em 

ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ ｡ ｯ o vertical, a pressao sofTida pelas articulavoes e minima. No caso da 

crian9a cega a reduvil.o do peso em suas articulayoes vai facilitar o principal 

aspecto da aplicabilidade de natayi'io na correvilo das deformidades posturais, que 
jil se estabeleceram, pela falta de atividade". 

Mazarini menciona que "a pnitica de exercicios fisicos em agua, permite 

cxplorar grupos musculares particulares, fato irnportantc na climinavilo do andar 

em bloco, uma das caracteristicas do deficiente visual". Foi observado em sua 
dissertayao, a eficiencia das atividades fisicas praticadas no meio liquido, uma 

vez que possibilitam uma ampla liberdade de movimento pela facilidade de 

flutuabilidade do corpo. E que na agua a crianva descobre e cria movimentos com 

naturalidade, favorecendo assim o aprimoramento da motricidade. A 

pesquisadora ap6s considerar os diversos autores citados acredita que ao cxplorar 

novas maneiras de utilizarem exercicios em piscina, estimulando a pratiea da 
nataviio, a crianva deficiente visual sera amplamente benefieiada em scus · 
aspectos bio-psico-social. 

No estudo de Almeida, (1995), realizado junto ao Projeto de Atividade 

Motora Adaptada da Faculdade de Educavao Fisica da Universidade Estadual de 

Campinas, desde 1990
1 

procurou-se realizar urn trabalho que auxiliasse aqueles 

que se dedicam ou pre!endem dedicar-se ao preparo de deficientes visuais no 

campo da educavao fisica, atraves de atividades motoras gerais e especificas 
direcionadas ao esporte, conscientizando-os e aos delicientes visuais, da 

possibilidade de grandes conquistas nesse campo. 

Para Almeida (1995,p.177), "ensinar educavao fisica para o dcficiente
visual e "tacit", ou seja, e tao "dificil" quanta ensinar educa,ao fisica para 

crianvas videntes, ou idosos, ou deficientes, ou atletas de alto nivel, entlm, a 



26 

complexidade integrada na elaboravao e dedicas:ao a qualquer estudo deve reflctir 

na simplicidade de seu desenvolvimcnto. 

Procurou-se visualizar o aspecto evolutivo do homem c, uma ｰ ｲ ･ ｯ ｣ ｵ ｰ ｡ ｾ ｡ ｯ o

constante na renovavilo e adaptav1io de experiencias educativas atraves de 

atividades motoras. Este processo viu-se fortalecido pela relaviio homem e o 

mcio, sua-; caracteristicas, influfncias, necessidades e potencialidades, mostrando 

a responsabilidade da Educaviio Fisica no desenvolvimento do homcm enquanto 

ser individual, social e membro de uma cultura. 

Encontramos em OUMPiADAS ESPECIAIS: NATAt;:AO PROGRAMA 

DE DESTREZAS ESPORTIV AS 92/95, a afinnavilo de que "a natavi'io e o mais 

popular dos esportes aqm\ticos. Nao s6 e uma excelente fonna de exercicios e 

recreavilo como tambem meio de sobrevivencia. E que atraves da natavilo, o 

individuo poder:i melhorar o desenvolvimento total de scu corpo, coordenayao 

motora e seu nivel geral de atitude". 

Menescal, (1995,p.l3), em seu quadro de referencias que destaca objetivos 

importantes na Educavao Fisica Adaptada ao portador de deficiencia visual, 

salienta que "especial enfase deve SeT dada a pn\tica de esportes, entre OS quais 

rcssalta-se a nataviio, par constituir-se no alicerce Msico da Educaviio fisica e do 

desenvolvimento psicomotor da crians:a cega, contribuindo, sobremaneira para a 

evoluvao de aspectos relacionados a auto-confian<;a e a auto-estima". 

E Menescal orienta os profissionais de Educa<;ao Fisica que atuam nesta 

area, que devem atentar para a absoluta necessidade de nao deixar que haja urn 

privikgio da fonnas:ao desportiva de seus alunos portadores de deficiencia visual, 

em detrimento da parte fonnativa geral, que se constitui no objeto maior de sua 

atuavao. 

De acordo com Menescal, (1995,p.l4), "desde a estimula<;ao essencial, as 

atividades no mcio liquido sao altamente indicadas para a pessoa portadora de 

deficiencia visual. Esta infonna<;ao pode ser melhor entendida, se estabelecennos 

uma cornparayao com o que normahnente ocorre com os videntes, em seu contato 

com a agua atraves de atividades ludicas desportivas". E continua o autor: "A 

crianva vidente ve o seu corpo por inteiro num espelho, ve os corpos de outras 

crian<;as e adultos, utiliza-se de modelos para sua movimenta<;ao corporal. Eta 

descobre o seu corpo, vendo-o. Ja a crian<;a cega, que tern necessidade absoluta 

de fonnar imagem e o esquema corporal, carece de outras estrategias para 

intcmaliza<;iio desses elementos. Nas atividades na agua, piscina, ou mar, a 

crian<;a cega tern a sensa<;iio tatil do seu corpo, percebendo, claramente, o 

movimento realizado, fato que, tambem, contribui para a intemalizaviio do 

esquema de movimentas:ao corporal, ou seja, eta ncccssita descobrir as 

possibilidades de movimento de seu corpo c nenhuma outra estrategia, nesse 

sentido, e mais oportuna do que as atividades no meio liquido". 

Os aspectos fonnativos, utilitarios e recreativos devem ser priorizados na 

nala>iio para pessoas portadoras de deficiencia visual. 
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CONCLUSAO 

Pudcmos verificar ap6s aualise de pesquisas a respeito da Pessoa Portadora 

de Deficiencia Visual e da pratica da ｮ ｡ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｌ , que, a maioria dos autores sao 

unitnimes, quaudo se trata de utilizar a prittica esportiva como meio de 

estimula<;iio ao deficiente visual. A intera<;ao com seu corpo e o meio em que 

vive, e exacerbada com a prittica da natavao como meio auxiliar no seu 

desenvolvimento. 

Ap6s essa pesquisa concordamos com Menescal, (I 995), que "por ser o 

meio Jiquido rico ern agentes estimuladores, as atividades praticadas na ilgua 

possibilitam ampla liberdade de rnovimentos, pela facilidadc de flutuabihdade do 

corpo. Na agua o individuo cria movirnentos com naturalidade, tendo a sensa<;ao 

tittil do seu corpo, percebendo claramente o movimento rcalizado, fato que, 

contribui para a intemaliza<;ao do esquema corporal c desenvolvimento 

psicomotor da criau<;a cega, contribuindo sobremaueira para evolu<;ao de aspectos 

relacionados a ｡ ｵ ｴ ｯ Ｍ ｣ ｯ ｮ ｦ ｩ ｡ ｮ ｾ ｡ a e auto-estima". 

Tambem observamos que os autores atentam para o fato de que se_1am 

estimulados os 6rg1ios sensoriais remauescentes, principalmentc o tato e a 

audil'iio, para que possam suprir a falta do 6rgiio da visao. 

A autora Masini ressalta a importitncia de se conhecer o Dcilciente Visual 

nas varias situav5es que se apresentam em seu dia-a-dia, como ele se relaciona 

com seu meio, pois, se assim nao for, estaremos incorrendo no erro de estarmos 

ofereccndo ao Deficientc Visual as mesmas condi96es educacionais oferccidas as 

pessoas que tern o "ver" como condiviio do "conhecer"; para o Dcficiente Visual 

essa diferen9a pode significar a incompreensao do seu proprio existir. 
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Assim sendo, compreendendo sua maneira de agir c existir, poderemos 

oferecer condivi'ies educacionais coerentes com as suas particularidades. 

Considerando os vfuios autores citados, relacionando os vilrios aspectos c 

caracteristicas do Deficiente Visual, dcvcmos destacar a importancia da atividadc 

fisica num contexto educacional, assumindo urn papel imprescindivel no processo 

educativo, pois favorece a criaviio de condivi'ies bilsicas para urn adequado e bern 

sucedido caminhar no sentido de sua escolarizavilo, sua vida em sociedade. 

Entretanto e necessario que sejam oferecidas a estas pessoas oportunidades 

de conhecer e praticar atividades como a na!ayao, que possan1 satisfazer ao seus 

varios interesses. 

Espcra-sc que sejan1 oferecidas condiviies para que o Deticiente Visual 

organize urn mundo ao seu rector e nele se situe, com meios para explora-lo. As 

situay5es educacionais necessitan1 estar organizadas de mancira que o Deficiente 

Visual use o milximo possivel todas as suas possibilidades c cxpcriencias 

perceptivas. 

Portanto, o ideal seria que proflssionais de diferentes areas contribuisscm 

com suas experiencias escrevendo e publicando artigos e livros cicntificos, 

dedicados a essa clientela, auxiliando o Portador de Deflciencia Visual a 

encontrar urn meio ideal de agir, superar obstaculos, suprindo suas necessidades, 

interesses e capacidades. 
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