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RESUMO 

A estrutura deste trabalho constitui-se de estudos bibliograficos 

referente a hidroginastica, Educa.;ao Fisica escolar e desenvolvimento 

motor da crian<;a dos 7 aos 10 anos. Tern por objetivo propor a 

possibilidade da pratica da hidroginastica nas escolas de 1" a 4" seric 

do ensino fundamental. 

Atraves da agua, e dada a crian<;a a possibilidade de vivenciar 

movimentos diferentes, que proporcionam desafios, fazendo com que 

procure novas formas de adapta.;ao o que amplia seu conhecimento e 

contribui no processo de matura.;ao do esquema corporal. 

A hidroginastica possui beneficios que, unido its necessidades 

da ｣ ｲ ｩ ｡ ｮ ｾ ｡ Ｌ , enriquecem o vocabulario motor e as experiencias 

corporais, portanto, considero esta atividade uma das possiveis a 

serem realizadas pela criam;a no meio liquido. 



I. INTRODU<;:AO 

Ao tratar da ｅ ､ ｵ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ o Fisica escolar para criam;as de 1" a 4·• serie del 

ensino fundamental, torna-se indispensavel falar dos atos mocor "''· E 

importante desenvolver habilidades motoras, mas estar claro das 

consequencias que estas terao do ponto de vista cognitivo, social e afetivo ( 

Freire,1989 ). 

A hidroginastica enquanto proposta de pratica escolar, devera ter a 

ｰ ｲ ･ ｯ ｣ ｵ ｰ ｡ ｾ ｡ ｯ o de considerar o comportamento e as habilidades mctmas 

predorninantes nas crian<;as nesta fase, assim como suas ｩ ｮ ､ ｩ ｶ ｩ ､ ｵ ｡ ｬ ｩ ､ ｡ Ｚ ｟ ｾ Ｒ ｳ Ｎ .

E relevante para ｣ ｲ ｩ ｡ ｮ ｾ ｡ ｳ s em fase de desenvolvimento estarern 

vivenciando novas experiencias motoras, uma vez que as habilidades cstao 

despontando em suas atividades. 

ｃ ｲ ｩ ｡ ｮ ｾ ｡ ｳ s em fase de desenvolvimento afetivo, intelectual e o·n::>tor 

precisam vivenciar movimentos diversos em meio ambiente e ･ ｳ ｾ Ｚ ［ Ｎ ｡ ＼ ［ Ｚ ｯ ｳ s

diferentes. Desmaceno ( 1992) cita Le Boulch destacando a conseql0_1cJa 

do deficit da ｲ ･ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ o sujeito- mundo: 

"Da percep,iio - deficit da estruturaqiio 

temporal; 

｣ Ｚ ｾ ｴ ［ ｡ ｣ ｯ o. ' 

Da motricidade - deficiincia, incoordenac;iiu IU?::. 

atividades: e 

Da rela<;iio como outro- inseguram;a nas ｲ ･ ｫ ｾ Ｍ ､ ｴ Ｎ Ｇ ｾ ~ cOJ.l 

o outro- incidencia sabre o plano racional"( p.31;. 
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A hidroginastica, enquanto atividade alternativa, visto que ;lCiO e 

considerada conteU.do espedfico da Educa<;ao Fisica, pode oportuniza.r aos 

alunos, novas desafios de movimento, permitindo- lhes ac;Oes .i110t-:)r&s 

desconhecidas ou pouco exploradas, contribuindo assnn, no 

amadurecimento das habilidades motoras. Bento ( 1991 ) considera que a 

pratica de atividades alternativas colaboram para o desenvolvimento m:Jtor 

da ｣ ｲ ｩ ｡ ｮ ｾ ｡ Ｎ .

Segundo Mota ( 1991 ), a agua oferece resistencia, cria dificuldades ao 

homem, quando e usada como meio de locomoc;ao humana. Forr:ece Ets 

cnanc;as novas sensac;Oes, fazendo com que busquem, no ?rc-: :sso 

adaptativo, ｲ ･ ｯ ｲ ｧ ｡ ｮ ｩ ｺ ｡ ｾ ｩ ｩ Ｎ ｯ o de seus referenciais, afim de procurarcm a 

melhor forma de se movimentar e assim descobrir novas habilidades. 

Landete apud Desmaceno ( 1992 ) assinala que: 

11

0 mew aqudtico crza ｳ ･ ｮ ｳ ｡ ｾ ｯ ･ ｳ s novas, mod£fica o 

equilfbrio, abrindo um grande campo pa;·a sc 

experimentar as pr6prias capacidades mr_:·t..-i:r:s 

facilitadas pela falta de gravidade"( p.31 ). 

A hidroginastica por ser praticada na agua, considerado r:.1e1('l 

desafiador pois provoca desequilibrio e dificuldade de locomo,ao, tem 

aceitac;ao pelas crianc;as quando trabalhada com movimentos ､ ｲ ｡ ｭ ｡ ｴ ｩ ｺ ｣ ｾ ､ ｯ ｳ s

torna-se mais divertida e motivante o que facilita a pr3tica dos ｭ ｯ ｶ Ｍ ｬ ｮ ｩ Ｎ ･ ｾ ｔ ｴ ｏ Ｚ Ｚ Ｉ )

propostos pelo professor. 



1 

Por ｯ ｢ ｳ ･ ｲ ｶ ｡ ｾ ｯ ･ ｳ s empiricas notei o envolvimento das ｣ ｲ ｩ ｡ ｮ ｾ ｡ ｳ s com a 

､ ｲ ｡ ｭ ｡ ｴ ｩ ｺ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｌ , fazendo com que as mesmas criassem movimentos que 

refletissem os personagens citados e tambem houve a ｰ ｲ ･ ｯ ｣ ｵ ｰ ｡ ｾ ｡ ｯ o de 

reproduzirem os gestos colocados como proposta. A aula foi conduzida 

com mtisica que pareceu ser urn fator de grande influencia de motivac;:ao e 

no ritmo dos movimentos. 

Gloton, Clero ( 1976 ) respalda minha experiencia, quando conclui 

que a criatividade existe potencialmente en1 todo individuo, portanto a 

･ ､ ｵ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ o e urn dos fatores estimulantes dessa ｡ ｾ ｡ ｯ Ｎ . Para isto e necessario 

urn meio rico que motive a pratica do movimento estimulando a 

sensibilidade e ｩ ｭ ｡ ｧ ｩ ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｎ .

Bruyere apud Gloton, Clero ( 1976 ), aponta que a memoria e 

ｩ ｭ ｡ ｧ ｩ ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ o estao presentes nas ｣ ｲ ｩ ｡ ｮ ｾ ｡ ｳ s e e por isso que repetcm palavras e 

gestos que ouvem e veem. As criac;Oes infantis ocorrem conforme o meio 

material e humano. 

A ｅ ､ ｵ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ o Fisica atraves das suas atividades estabelece diversas 

formas de ｲ ･ ｬ ｡ ｾ ｯ ･ ｳ Ｎ . E importante saber socializa-las e expor as 

possibilidades de ｣ ｯ ｯ ｰ ･ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｌ , de colabora<;ao, de divisao, de espa<;o e de 

expressao. Assim sendo e importante dirigir atividades com objetivos 

especificos, tirando os ensinamentos de cada momento ( Queir6s, 1991 ). 

A hidroginastica pode ser trabalhada imlividualmente ou em grupo, 

promovendo desta forma o sentido de cooperac;ao, de amizade, mes1no 

porque esta atividade nao possui, como caracteristica predonlinantc a 

competi<;ao, sendo que no meio liquido as crian<;as estarao em condi<;6es 
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semelhantes, considerando que algumas terao mms facilidades de 

adapta<;ao que outras. 

Pelo fa to do meio liquido oferecer desafios, situa<;iSes diferentes a dos 

exercicios em solo, pode ocorrer que as ｣ ｲ ｩ ｡ ｮ ｾ ｡ ｳ s sintam necessidade de 

estarem mais juntas, de precisarem de ajuda, par exemplo diante da falta 

de equihorio, podendo existir maior solidariedade entre elas no sentido de 

dar apoio e incentivo ao colega. 

Durante o processo ensino- aprendizagem , no caso das habilidades 

motoras, o professor, atraves do gesto, da palavra e do olhar, faz com que a 

crian<;a sinta maior seguran<;a e tenha resposta positiva na aprendizagem. 

Ele e a pessoa que procura motivar, criar situa<;:Oes diversas, permitindo ao 

aluno alcan<;ar o sucesso. 

A hidroginastica na escola tem como proposta trabalhar as 

capacidades e habilidades motoras nas crian<;as em meio diferentc, 

permitindo que estas enrique<;am seu leque motor, adquiram novas 

conhecimentos, descubram o prazer de scntir a agua tocando e 

massageando o corpo. 
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II. 0 PERCURSO DA HIDROGINASTICA. 

Nao M dados precJSos que indique quem foi o idealizador da 

hidrogimlstica, mas para compreender como surgiram as primeiras 

atividades em meio liquido e preciso voltar ao passado e situa-los na 

hist6ria. 

Ha muitos anos atras, mestres orientais realizavam lutas maroms, 

com seus discipulos, dentro da agua afim de melhorar o condicionanento 

muscular, uma vez que a resistencia desta e maior que a do ar. Os gr2sos

romanos, por exemplo andavam e se movimentavam dentro da agua con1 

finalidades terapeuticas e recreacionais (Santos, 1995 ). 

Medicos cientistas alemaes e ingleses, em 1697, foram os prime"l':Js a 

realizarem pesquisas sabre o uso da agua, enquanto func;ao terapeutica" Em 

1903, nos EUA, inaugurou-se o primeiro centro terapeutico do mundo e 

que teve grande aceitac;ao pelos profissionais da area de saude" Diante dn 

sucesso, conquistou especialistas europeus, destacando-se que na, 

Alemanha atendeu principalmente pessoas de idade mais avanc;ada, tendo 

como objetivo a prci.tica de atividade mais segura, com menor ｬ ＼ ｩ ｳ ｣ ｺ Ｍ ｾ ~ d.;: 

ocorrerem les5es articulares, alem de propiciar melhor qualidade fbica e 

bern estar psicol6gico. Assim juntou-se exercicios beneficos num r:1eio 

especifico, a agua, surgindo desta associac;ao, a hidroginistica 

(Santos,1995). 

Com a fundac;ao da YMCA nos Estados Unidos, conhecida no ilc"asil 

como Associac;ao Crista de Moc;os, iniciaram-se as primeiras praticas de 

jogos e atividades dentro da agua (Santos, 1995 )" 
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Nos EUA, a hidroginastica foi aprimorada e utilizada no treinamento 

de atletas de diferentes modalidades esportivas, ganhando adesao 

mundial. Os exercicios eram executados de forma sequenciada, com 

diversas ｩ ｮ ｴ ･ ｮ ｾ Ｖ ･ ｳ Ｌ , podendo ser grupal ou individual (Santos, 1995). 

Segundo o mesmo autor, hidroginastica surgm no Brasil ha 

aproximadamente vinte anos e pode ser praticada por qualquer pessoa. 

Ribeiro ( 1994 ), aponta que a agua e considera um melD 

descontraido, permitindo aos alunos ficarem mais a vontade, relaxaJos, 

sem preocupa.;ao com a silhueta, uma vez que dentro da agua as pessoas 

nao se enxergam direito, assim sendo tende a atrair jovens e velhos, magros 

e obesos, atletas e sedenbirios, homens e mulheres. 

Durrett ( 1993 ) afirma que esta atividade aquatica tambem vem 

sendo praticada por ｣ ｲ ｩ ｡ ｮ ｾ ｡ ｳ Ｌ , que preferem esta modalidade de atividade 

fisica a praticarem nata.;ao formal ou competitiva. 

Atualmente a hidroginastica tem siJo uma das atividades fisicas mais 

requisitadas e praticadas em academias, alem de ser usada no 

condicionamento fisico de atletas de diferentes modalidades esportivas. 

0 interesse pela hidrogin3.stica vein aumentando progressivmnente 

tanto por profissionais da area de Educa.;ao Fisica, como da Fisioterapia, de 

Medicina e ate mesmo por pessoas sem nenhuma habilita.;ao profissionaL 

No en tanto, por ser uma atividade fisica recente, tern sido alvo de estudos 

de profissionais. 

Os habilitados em Educa.;ao Fisica sao os que mais trabalham com a 

hidroginclstica, nas academias, clubes e ｨ ｯ ｨ ｾ ｩ ｳ Ｎ . E necessaria, atrav€s de seus 

conhecimentos especificos e de estudos mais aprofundados, que Silibam o 
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porque de cada exercicio, como adapta-los respeitando a individualidade 

das pessoas, e fazendo com que as mesmas sin tam satisfa<;iio e prazer ao a 

pra ticarem. 

Na hidroginastica e possivel se trabalhar com exercicios que 

envolvam movimentos combinadas de 1netnbros superiores e inferiores, 

podendo serem feitos individualmente, em duplas ou em grupo e com 

caracteristica recreativa ou nao. 

Ha varios estudos que sustentam a pratica desta atividade pcla 

sociedade e dentre eles menciono o de Rocha ( 1994 ) quando afirma que: 

oferece menor risco de les6es na col una devido a baixa a<;iio da gravidadc; 

proporciona maior percep<;iio para o conhecimento corporal (sensa<;ao 

tatil); a agua envolve e massageia o corpo e ali via dores articulares; por ser 

trabalhada com mllsica, desenvolve o ritmo e a coordenac;ao de 

movimentos. Alem disso melhora as capacidades motoras, trabalha as 

atividades basicas como correr, sal tar, equilibrar, empurrar, chutar, lam;:ar e 

proporciona ao corpo a sensa<;i'io de flutua.;ao. Essas sao experiencias 

corporais valiosas que contribuem no aumento do vocabulario motor. 

Defontaine apud Desmaceno ( 1992 ) afirma o resultado de uma boa 

estrutura.;ao e utiliza.;ao do esquema corporal: 

II contribui direta11/ente a adaptw;fio do sujeito Jl(! 

･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ o e no tempo, contribuindo para uma disposir;;iio 

corporal mais adequada para a realizat;tio das diferente5 

atividades"( p.31). 
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Ao descrever as vantagens da hidroginastica, tenho como proposta 

implanta -Ia no ensino fundamental de 1" a 4" series, periodo escolar que 

e compreendido dos 7 aos 10 anos aproximadamente, em instituic;6es de 

ensino estadual, municipal e particular. Este e urn publico que esta em 

processo de matura<;ao tanto motor, como cognitive e afetivo, portanto, 

necessitam de experiencias corporais que colaborem no aprendizado de 

habilidades especificas e culturalmente determinada. 

Pretendo assim, levar ao conhecimento das crianc;as a possibilidade 

de realizarem atividades motoras em ambiente diferente, alem de 

contribuir na ･ ｳ ｴ ｲ ｵ ｴ ｵ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ o e compreensao do esquema corporal, uma vez 

que o meio aqwitico tern a vantagem de ser explorado e manipulado pelo 

corpo. 
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III. PROPRIEDADES FISICAS DA AGUA. 

Partindo dos conhecimentos fisicos da agua e passive! programar 

aulas de forma adequada ao meio. Ha quatro aspectos fisicos importantes: 

fiutuar;iio, pressiio hidrostatica, viscosidade e densidadc. 

2.1- Flutuar;iio 

Fon;a que atua em sentido oposto a a.;ao da gravidade e que e 

denominada de empuxo. Segundo o Principia de Arquimedes um corpo 

quando imerso em urn meio liquido sofre u1n etnpuxo para cirna, igual ao 

peso do liquido deslocado. 0 corpo quando envolvido pelo meio liquido 

esta submetido a duas for.;as, Flutua.;ao e A<;ao da Gravidade ( Paulo, 

1994). 

A flutuabilidade se difere nas pessoas, dentre outros motivos, de 

acordo com a estrutura corporal, tamanho do arcabouc;o 6sseo, 

desenvolvimento muscular, distribui.;ao de peso, quantidades de tecido 

adiposo, capacidade pulmonar ( Counsilman apud Ribeiro, 1994 ). 

A flutua\=iio pode tanto ser usada no auxilio, con1o na resistencia do 

movimento depende do sentido que este e executado: flutua<;ao de 

assistencia ( movimento realizado na mesma dire.;ao da flutua.;ao ); 

flutua<;ao de resistencia ( movimento oposto a flutua<;ao); flutua<;ao de 

apoio ( movimento perpendicular a flutua.;ao ). Tem como fun.;ao basica 

fortalecer os mUsculos, aliviar a tensao articular, diminuir o stress 

biomecanico e oferecer resistencia ao movimento (Paulo, 1994 ). 
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2.2- Densidade 

E a ｲ ･ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ o entre a massa e o volume de uma substancia. Tambem 

define suas caracteristicas de flutuabilidade. 

A densidade da agua pura e lOOOKg/m'. Se uma substimcia possui 

densidade menor que isso ele flutuara na agua, se maior; afundani. 

Densidade do corpo humano e 950kg/m', em ｩ ｮ ｳ ｰ ｩ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｌ , ja o da crian<;a e 

860Kg/m' (Paulo, 1994 ). 

Segundo o mesmo au tor, esta propriedade da agua permite o melhor 

posicionamento do corpo para execw;ao dos exerdcios, auxilia no efeito 

massageador e facilita o conhecimento para ､ ･ ｴ ･ ｲ ｭ ｩ ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ o da carga a ser 

trabalhada. 

2.3- Pressao hidrostatica 

Quanto rnaior a profundidade e densidade do liquido ma10r e a 

pressao. As moleculas de urn liquido exercem urn impulso (pressao de urn 

liquid a) sabre cada parte da superficie de urn corpo. A pressao hidrostatica 

e urn dos fatores que participam co1no resistencia ao movimento, promove 

sobrecarga natural, estimulo a circula<;ao periferica, fortalecimento da 

musculatura envolvida na respira<;ao quando ha imersao da caixa tonixica, 

facilidade do retorno venoso, participa<;ao do efeito massageador da agua 

(Paulo, 1994 ). 

2.4- Viscosidade 

E o tipo de atrito que ha entre as moleculas de urn liquido, 

determinando sua capacidade de fluir. Uquido com alta viscosidade flui 
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lentamente, e com baixa; flui rapidamente. No caso da agua, a viscosidade 

varia de acordo com a temperatura. Quanta mais elevada a temperatura, 

menor a viscosidade, devido as suas moleculas estarem mais separadas. 

Enquanto ｦ ｵ ｮ ｾ ｡ ｯ Ｌ , a viscosidade colabora exercendo resistencia ao 

movimento, influencia na pressao arterial e atua como coadjuvantc no 

efeito massageador. 
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IV. UMA REFLEXAO SOBRE A EDUCAC,:AO FISICA ESCOLAR 

Desde o periodo da pre-hist6ria o homem pratica a !uta, a cac;a, a 

nata9ao, o arremesso, a corrida, o salto, devido ao ambiente fisico t..JUe 

habitava e tambem por quest5es de sobrevivencia ( Marinho,1977 ). 

Em tempos distantes, como na antiguidade, a atividade fisica tinha 

caracter terapeutico e religioso, portanto os jogos realizados na Grecia eram 

em homenagem aos Deuses do Olimpio, recebendo o nome de Olimpiadas 

( Bucher apud Silva, 1994 ) e no periodo medieval, a enfase era para as 

festas populares, dan<;a e jogos tradicionais dos camponeses ( Rouyer apud 

Silva, 1994 ). 

Surge no inicio do seculo XVII, com os n1ovimentos humanisticos do 

Renascimento, uma ｶ ｡ ｬ ｯ ｲ ｩ ｺ ｡ ｾ ｡ ｯ o da ginoistica e jogos, associando-os a 

educac;ao (Pereira apud Silva,1994 ). 

Desta maneira, nota-se que os componentes da Educac;ao Fisica jc\ 

eram praticados pelo homem atraves das atividades fisicas antes mesmo de 

ser conotada como disciplina constituida de conteudos especificos: danc;a, 

jogo, !uta, gim'istica e esporte. 

A Educac;ao Fisica com objetivos pedag6gicos surgiu no seculo XVIII 

na Alemanha, visando nao apenas o aspecto anatomo-fisiol6gico, mas 

tambemo equilibria fisico e mental ( Silva,1994 ). 

De acordo com Soares, et a!. (1992) periodo compreendido entre fins 

do seculo XVIII e inicio do XIX, na Europa, inicia-se a construc;ao e 

consolida<;ao de uma nova sociedade, a capitalista. Portanto, para essa 

nova sociedade era fundamental formar homens mais fortes, mais ageis, 



mais arrojados. Para a epoca, o corpo disciplinado que exauria for.;a fisica, 

o corpo saudavel, e que poderia produzir riquezas. 

No Brasil, fins do seculo XIX e inicio do seculo XX, ocorre uma 

modifica.;ao na sociedade brasileira, a qual deixa de ser escravista para 

social capitalista. Diante desta transi<;ao, segue a necessidade de assegurar 

a ordem social e o progresso, portanto era preciso formar homens fortes e 

saudaveis, assim viam a ginastica como principal meio para atingir este 

objetivo. A preocupa<;ao com o corpo saudavel baseou-se de inicio no 

prindpio anatomico e posteriormente anatomico fisiol6gico, com inten<;6es 

nitidamente higienista (Perez Gallardo,1997). 

Segundo esse autor, a primeira escola de forma<;ao de instrutores de 

Educa<;ao Fisica , surge em 1907 e e denominada "Escola de Educa<;ao 

Fisica da For<;a Policial do Estado de Sao Paulo". Em 1922 , com a cria<;ao 

do Centro Militar de Educa<;ao Fisica, foram contratados militarcs para 

serem professores instrutores de gimistica nas escolas, organizando-sc 

assim a Educa<;ao Fisica militarista, que priorizada o adestramento fisico. 

De acordo com Daiuto apud Silva ( 1994 ), a obrigatoriedade da 

Educa<;ao Fisica nas escolas de 1" grau no Brasil deu-se, em 1851 por meio 

de legisla<;ao espedfica ( lei n. 630), firmando-se no periodo da 

industrializa.;ao. 

Silva (1994) aponta que, no seculo XX, esta disciplina sofre influencias 

do Metoda Frances, surgido em 1927, de tendencia anatomo-fisiol6gico e 

do Metodo Desportivo Geral ( 1945 ) de tendencia desportiva e social. 

Para Perez Gallardo ( 1997 ), ap6s a Segunda Guerra Mundial, a 

ｅ ､ ｵ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ o Fisica passou a ser vista como meio de prmnover G 
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desenvolvimento do homem, atraves da pratica fisico-esportiva. Pelo 

desporto a ｣ ｲ ｩ ｡ ｮ ｾ ｡ a aprenderia que para convivencia social seria necessaria 

obedecer certas regras; aprender a veneer com o proprio esfon;o e a 

conviver com vit6rias e derrotas. "A estnttura do esporte reflete a organizar;;iio 

da sociedade ( autoritaria ) na qual esta inserida, tornando-se assim numa melhor 

forma de adaptar;iio social" (Bracht apud Gallardo,1997; p.79 ). 

ｒ ･ ｦ ｯ ｲ ｾ ｡ ､ ｡ a pela ｬ ･ ｧ ｩ ｳ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ o de 1971, a ｅ ､ ｵ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ o Fisica no contexto 

escolar de 1 o e 2° grau tem por objetivo desenvolver e aprimorar fon;as 

civicas, marais, fisicas, psiquicas e sociais do aluno (Perez Gallardo,l997 ). 

No final dos anos 70 e inicio dos anos 80 e trazida para o Brasil a 

corrente da Psicomotricidade, a qual se fundamenta na integra<;ao do 

desenvolvimento cognitivo e motor (Perez Gallardo, 1997 ). 

Fica claro que a Educa.;ao Fisica passou por modifica<;i5es, segum 

diferentes tendencias, de acordo com os momentos politicos e econ6rnicos 

que dirigiam a sociedade em diferentes epocas. Atualmente e mantida a 

obrigatoriedade desta disciplina no curricula escolar, portanto deve ser 

considerada bastante importante para o desenvolvilnento da crians;a, assin1 

como e a matematica e a lingua portuguesa. 

A escola e imprescindivel na forma.,:ao do individuo dentro de uma 

sociedade. Ela atua tanto no dorninio cognitivo, como no afetivo e 

psicomotor, portanto e fundamental a qualidade da educa<;ao. Existindo 

ausencia ou desinteresse em algum desses dorninios por parte da 

ｩ ｮ ｳ ｴ ｩ ｴ ｵ ｩ ｾ ｡ ｯ o de ensino, a crianc;a provavelmente ficara co1nprometida nao 

apenas no dominio em particular, mas no desenvolvimento total j§. que 

este e entendido como um processo integral e harmonioso ( Matos,1991 ). 
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Consciente que o ser humano nao e urn ser fragmentado, a escola 

deve proporcionar experiencias educativas em todos os dorninios. Acredito 

que o papel da escola seja formar indivfduos aptos a pensar, agir, 

expressar, movimentar de forma aut6noma e critica. Pennitir que as 

pessoas usem os conhecimentos adquiridos 

profissao, no lazer e no desporto. 

na vida cotidiana, na 

Uma das maneiras da ｣ ｲ ｩ ｡ ｮ ｾ ｡ a entrar em contato com a realidade e 

adquirir experiencia, e atraves do movimento, que proporciona a 

possibilidade de obter o dorninio do corpo e a conquista sensorial do 

espac;o ( Matos,1991 ). 

De acordo com Tani ( 1988 ), o movimento tern grande importancia 

social e cultural: 

"A comunicariio, a expressiio da criatividade e a dos 

sentimentos siio feitas atraves de movimentos. E par 

meio deles que o ser humano se relaciona com o 

outro, aprende sabre si mesmo, quem ele e, 0 que e 

capaz de fazer. E atraves de movimentos que o scr 

humano aprende sabre o meio social em que vivr/' 

(p.12 ). 

Matos ( 1991 ), afirma que a oportunidade da cnanc;a podcr 

compreender, programar e realizar ac;:Oes favorece a aprendizagen1 de 

movimentos hisicos, transmitindo a noc;:ao de relac;:ao ( sujeito, co1sa, 
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･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ o), importante para o seu desenvolvimento corporal e adapta<;ao 

social. 

Quando as cnan<;:as tem acesso a diversas experiencias de 

movimento, elas adquirem maior probabilidade de realizarem, no futuro, 

tarefas mais complexas e que solicitam exig€ncias maiores na estrutura 

motor a. 

0 que se presencia hoje, na vida social moderna, sao as limita<;oes 

das possibilidades ludicas das crian<;:as que permanecem muito tempo 

diante da TV, ou entretidas com seus programas ou jogando video games. 

0 espa<;:o para brincar fica reduzido ao tamanho do apa:rtamento ou da 

casa. Isto e a consequ€ncia da violencia urbana, das ruas cheias de carros, 

do ｡ ｶ ｡ ｮ ｾ ｯ o tecnol6gico dentre tantos outros problemas presentes nas 

grandes cidades. 

Portanto, diante deste fato, a escola passa a ser um dos veiculos que 

leva as crian<;as a conhecerem e vivenciarern novas experiencias de 

movimento, promovendo autonomia e sentido critico. 

Para que a Educa<;:ao Fisica Escolar, proporcione o prazer e promova 

o crescimento evolutivo das crian<;:as, e importante que as atividades 

propostas respeitem as individualidades, envolvam as habilidades que 

devem estar fundamentadas segundo as caracteristicas da fase em que <cs 

mesmas se encontram. Nao se pretende padronizar crian<;as quanto as 

habilidades, mas considerar as caracteristicas predominantes do 

comportarnento infantil (Piccolo, 1993 ). 
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V. ENTENDENDO A CRIAN(,:A DOS 7 AOS 10 ANOS 

"Movimento e a essCncia da infi1.ncia"( Tani, 1988; 

p.12). 

Desde pequena a ｣ ｮ ｡ ｮ ｾ ｡ a se movimenta em busca do novo, do 

desconhecido, do saber. 

Segundo Piccolo ( 1993 ), durante o processo de ensino

aprendizagern, os elementos do conteudo, que visam o desenvolvimento 

psicomotor da ｣ ｲ ｩ ｡ ｮ ｾ ｡ Ｌ , devem estar presentes de forma unificada e inter

relacionada. 

Na fase dos 6 aos 8 anos de idade, as ｣ ｮ ｡ ｮ ｾ ｡ ｳ s estao mms ativas 

fisicamente, e preciso estar consciente que idade cronol6gica nao indica 

maturidade. Esta fase destaca-se a relevancia de novas experiencias 

motoras, ja que as ｣ ｲ ｩ ｡ ｮ ｾ ｡ ｳ s nao possuem muitas habilidades. Com urn 

programa adequado de aula, pode-se aprimorar a ｣ ｯ ｯ ｲ ､ ･ ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｌ , o ritmo 

entre outros. Dos 8 aos 10 anos e a fase que ocorre refinamento e 

diversifica.;ao na combina<;ao das habilidades basicas, remetendo a 

movimentos mais complexes, alem de aumentar a resistencia e a fon;:a 

(Piccolo, 1993 ). 

0 desenvolvimento do comportamento afetivo- social, atraves da 

atividade motora, dependera do meio ambiente, do local de aula e do 

relacionai11ento que a crian<;a tern com a familia. (Piccolo, 1993) 

Em atividades como )Ogos, expressas em rnovimento, o professor 

pode introduzir os conceitos de ｣ ｯ ｯ ｰ ･ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｌ , solidariedade, respeito, 



companheirismo e amizade. E importante que haja motivac;ao durante a 

aprendizagem motora em func;ao da autorealizac;ao e do prazer. Uma boa 

aula deve estimular a autoconfian<;a e diminuir o medo. Piccolo (1993;p.63 ) 

adverte: "A alegria, a tristeza, a raiva ou o aborrecinzento se docunzentam no 

tOnus e no comportamento motor, assim como as atividades motoras influenciam o 

aspecto emocional" 

De acordo com a mesma autora, a idade dos 7 ou 8 anos, as crianc;as 

procuram ser o ceniTo da atenc;Oes, adoram imitar e sao dramaticas. 

Possuem uma forte resistencia as atividades que nao sao dos pr6prios 

interesses. Sao individualistas e independentes, mudando facilmente de 

amigos. Estao sempre em competic;ao sem se preocupar com resultados. A 

capacidade de concentrac;ao e mais baixa e susceptive! ao prazer 

moment:l.neo. Gesell (1977), cita que cnanc;as de 7 anos tendem repetir 

varias vezes o exercicio e sao mais cautelosas, temerosas diante de novas 

proezas, enquanto que as de 8 anos de idade tendem a realizar habilidades 

acrobiiticas, muitas vezes fazem a tarefa a seu modo e s6 depois executam 

conforme !he ensinaram . 

Ja as crianc;as de 9 e lOanos, ainda sao muito individualistas e ao 

executarem movimentos procuram algo a mais no final das atividades. Sao 

receptivas quanta ao aprendizado de coisas novas e diferentes. E uma fase 

6tirna para realizar atividades desafiadoras, que as fac;am conquistar a 

coragem e a confianc;a em si mesmas (Piccolo, 1993) . Para Gesell (1977), as 

crianc;as de 9 anos sao mais <igeis nos exercicios motores e gostmn de 

mostrar suas habilidades; as de 10 anos sao mais receptivas as informac;oes 

sociais e nao ha grande companheirismo entre os generos. 
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E dificil mencwnar a parte motora da ｣ ｮ ｡ ｮ ｾ ｡ a sem se reportar a 

psiquica. Ao realizar atividades motoras dentro de urn contexto que traga 

sentido e significado as ｡ ｾ ｏ ･ ｳ Ｌ , a crian<;a desenvolve o raciocinio, a fim de 

solucionar ou concretizar a tarefa proposta. Gesell (1977) afirma ser 

importante saber a tendencia das caracteristicas motoras que envolve as 

idades, pois sao indicadores tanto da individualidade como do estado de 

maturidade. 

Segundo Whiting apud Perz Gallardo ( 1997 ), habilidade motora e 

definida como sendo: 

"Ar;iio complexa e intencional, envolvendo toda uma 

cadeia de mecanismo sensoriais, central e motor quc, 

atraves do processo de aprendizagem, se tomou 

organizada e coordenada de forma a alcanr;ar objetivos 

predeterminados com maxima certeza"( p.55 ). 

Quando a ｣ ｲ ｩ ｡ ｮ ｾ ｡ a executa uma habilidade motora provoca mudancas 

no desenvolvimento motor contribuindo no amadurecimento de sua ｡ ｾ ｡ ｯ o

e comportamento. 

Perez Gallardo ( 1997;p.55 ) afirma que :"A palavra desenvolvimento 

implica em ｭ ｵ ､ ｡ ｮ ｾ ｡ ｳ s comportamentais e estruturais dos seres vivos no tempo." 

Gallahue apud Perez Gallardo ( 1997;p. 55 ) !rata o desenvolvirnento 

motor como: " .... ｭ ｵ ､ ｡ ｮ ｾ ｡ a no nfvel individual das funr;Oes. £ a surgimento e o 

me/horamento no nivel de controle da crianr;a, na execur;ao de habilidades." 
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Segundo estudos de Gallahue ( 1982 ); Gallahue ( 1989 ); Harrow 

(1983) citados por Perez Gallardo ( 1997 ), o desenvolvimento motor segue 

alguns principios: 

• da universalidade: os individuos passam todos pelo mesmo 

estagio, pais sao comuns a esp€cie humana. 

• da intransitividade: ha uma sequencia nos estagios, e o 

desenvolvimento segue uma ordem que nao pode ser modificado, 

no entanto a permanencia em cada estagio varia de acordo com o 

individuo e tambem com a cultura. 

• hierarquia: estagio seguinte incorpora a anterior. 

Segundo Perez Gallardo ( 1997 ), a eficiencia do desenvolvimento 

motor se da pela e consistencia e constancia. 0 primeiro refere- se ao ganho 

de esquema do movimento, e segundo esta relacionado com a utiliza<;ao 

destes esquemas nas diversas situa<;Oes ambientais 

Para o mesmo autor, as capacidades motoras sao classificadas en1 3 

grupos: 

Grupo I=> relacionado a fonte de energia utilizada durante a 

execu<;ao de habilidades motoras: 

• for<;a muscular - contra<;ao que perrnite movimentar o corpo na 

execu<;ao de uma habilidade motora. 

• resistencia de contra<;ao muscular - contra<;ao capaz de ser 

mantida ou solicitada seguidamente durante a execu<;ao de uma 

habilidade motora. 
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• velocidade de ｣ ｯ ｮ ｴ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ o muscular - deslocamento do corpo numa 

unidade de tempo. 

• potencia da ｣ ｯ ｮ ｴ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ o muscular - capacidade do musculo de 

veneer a resistencia num curta ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ o de tempo. 

Grupo II=:> depende da qualidade de estrutura do organismo: 

• coordenac;ao motora - ｣ ｯ ｮ ｴ ｲ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ s musculares que permitem o scr 

humano ao dominio seguro e econ6mico de suas a<;Oes motoras e a 

aprender outros movimentos caracteristico das habilidades 

motoras (Frey apud Perez Gallardo,l997 ). 

• flexibilidade corporal - capacidade do individuo de realizar 

movimentos de grande amplitude articular, promovendo o 

acumulo de energia cinetica potencial que auxiliani em tarefas de 

velocidade e/ ou potencia. 

• equilibrio motor - importante para a ｣ ｯ ｯ ｲ ､ ･ ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ o motora. Neste 

item deve-se levar em considera<;ao o estado psico-ernocional o 

qual influencia a execuc;ao de tarefas motoras que exigem o 

controle de postura e ｣ ｯ ｮ ｳ ｣ ｩ ･ ｮ ｴ ｩ ｺ ｡ ｾ ｡ ｯ o do corpo. 

Grupo III=:> depende das experiencias adquiridas no meio social: 

• orienta<;ao cinestesica - capacidade de reconhecer a posic;ao do 

corpo em ｲ ･ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ o aos objetos e as coisas do meio que o cercam. 

• estrutura<;ao do esquema corporal - capacidade de reconhecer as 

diferentes partes do corpo e sua utiliza<;ao durante execw;ao das 

habilidades motoras. 
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• ｯ ｲ ｩ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ o ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ o J temporal - permite ao individuo perceber, 

pelos atos motores, o meio ambiente e envolver-se nele com o 

corpo, com objetos ou com pessoas. A percep<;ao espacial estil. 

relacionada a posi<;ao do corpo; a forma, textura e tamanho dos 

objetos, ou seja, depende muito do 6rgao de visao. Enquanto a 

percep<;ao temporal permite constatar dura<;ao, velocidade, 

dire<;ao das situa<;oes vividas no meio ambiente. 

• expressao corporal - capacidade de exprimir ideias, pensamentos, 

emo<;6es no meio social que vive. E uma forma de comunicar-se 

pelo movimento, pois a pessoa relata sua compreensao dos fatos e 

a,oes que ocorrem no mundo. Cada individuo tern urn jeito 

individual de expressao. 
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VI. CONSIDERA<;:OES E PRO POST A 

Sao Paulo ( 1993 ): 

"Educa(:iio, direito de todos e dever do Estado e da 

familia, serd promovida e incentivada co-m ｾ ｉ I

colaborar;iio da sociedade, visando ao plena 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercicio da cidadania e sua qualificar;iio para o 

trabalho"( p.38 ). 

A ･ ､ ｵ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ o e fundamental na formac;ao do homem. Atraves dos 

conhecimentos transmitidos e produzidos, contribui na construc;ao de uma 

sociedade critica, a qual tern o dever de colaborar para o progresso e 

desenvolvimento do pais. No entanto, como afirma a constituic;ao. e 

obrigac;ao do Estado e da familia incentivar o ingresso da crianc;a na escola. 

Durante algum tempo, a educac;ao nao foi devidamente valorizada, 

portanto, abandonada, a escola limitou- se a oferecer somente giz e quadro 

negro as aulas e submeter os professores a baixos salarios. Somada a esta 

situac;ao, a evasao escolar vern atingido indices alarmantes nos ultimos 

anos agravando ainda mais a quesb"io da educac;ao. Diante da crise, houve 

a necessidade da reestruturac;ao do ensino publico. 

Com a intenc;ao de resgatar a credibilidade da escola e sua extrema 

importancia na vida da crian<;a, o governo vern dando destaque a esta 

questao atraves dos meios de comunica<;ao co1no televisao, jornais, cine1na, 
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alem de liberar verbas na compra de materiais, modernizando e equipando 

a escola, e promovendo melhores salarios aos professores. 

0 processo e Iento, mas a ｩ ｮ ｴ ･ ｮ ｾ ｡ ｯ o e nobre, sendo assim o resultado 

tende a ser positivo. 

E importante ressaltar que, como toda disciplina escolar, a Educa<;ao 

Fisica tarnbem possui carencia de material e necessidade de assistencia. For 

estar incluida no curriculo ･ ｳ ｣ ｯ ｬ ｭ ｾ ~ significa que tem importante fun<;ao na 

forma<;ao do individuo. 

Bento ( 1991 ) define: 

11
0 ensmo em ｅ ､ ｵ ｣ ｡ ｾ ｩ ｩ ｯ o Fisica conta, entre outros 

objetivos, o do aperfeifoamento das formas basi cas do 

movimento humano,(.. . .). A estas formas pertencem 

gatinhar, andar, correr, sa/tar, rastejar, trepar, 

｢ ｡ ｬ ｡ ｮ ｾ ｡ ｲ Ｌ , rolar, empurrar, ｬ ｡ ｮ ｾ ｡ ｲ Ｌ , agarrar, etc ... Nelas 

assentam numerosos movimentos desportivos, 

conferindo-lhe um estatuto de cultura"( p.14-5 ). 

Segundo o mesmo autor, o perfil do dia a dia de cada cnan<;a se 

diferencia pelo volume de tempo gasto em atividades motoras, portanto 

cabe a escola motivar a prcitica destas a<;Oes para que a mesma nao 

apresente no processo de crescimento e matura<;ao grande diferen<;a no 

volume de atividades motoras, o que consequentemente influi no 

desenvolvimento da personalidade. 
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Consciente de que o movimento e urn dos mews adquirido pela 

｣ ｲ ｩ ｡ ｮ ｾ ｡ a para se relacionar com o ambiente e com outras pessoas e que 

proponho hidrogimistica na escola como pratica alternativa, que 

proporciona ricas experi€ncias corporais. 

A crian<;a nao precisa saber nadarr 1nergulhar, colocar o rosto na agua 

para praticar a hidroginastica, assim sendo, provavelmente sinta- se mais a 

vontade e segura no meio liquido. 

0 ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ o para realizar esta atividade pode ser conquistada atraves 

das politicas publicas educacionais entre: escola( Estadual ) e centro 

esportivo ( municipal ); escola ( municipal ) e secretaria da ･ ､ ｵ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ o e 

secretaria do esporte; escola particular e centro esportivo ( municipal ) ou 

secretaria da ･ ､ ｵ ｣ ｡ ｾ ｩ ｩ ｯ o e secretaria do esporte; escola ( estadual ) e 

particular que apresente piscina. 

Com a possibilidade da ｭ ｵ ｮ ｩ ｣ ｩ ｰ ｡ ｬ ｩ ｺ ｡ ｾ ｩ ｩ ｯ o das escolas Estaduais, talvez 

seja facilitado o acesso pelos alunos as ｰ ｲ ｡ ｾ ｡ ｳ s de esporte municipais em 

Campinas. 

A escola e o ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ o que todo cidadiio tern direito a freqiientar 

expondo suas necessidades, dificuldades, vontades, sendo para muitos, o 

Unico. Portantor deve oportunizar a pratica de atividades diferenciadas, 

formando individuos versciteis, de opiniao prOpria, com capacidade de 

decisiio, de compreensiio, ou seja, pessoas que estejam aptas a conviverem 

socialmente. 
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