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0 Constmtivismo e Piaget no Klucarr7o Ffsi('(1 

Dedico cste trahalho a Lodas as pessoas que acreditam em um mundo mclhor, 

c que lutam por isso, fazendo de suas maos, .suas palavra.s e sentimcnto.s 

o principal instrumenlo de luta ... 

Raquel Silveira Bdrtho/o 

Pcssoas que sonham, que persegucm mn ohjctivo, 

.scm pcrder a alcgria 

c hanham seu ideal de am or pcla vida ... 
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0 Col/slmlivi.mw c Piagct 1111 h'ducr/1,:(/o Ffsim 

lntrodw;:ao 
' . ' .·. 

' c ﾷ ｾ ﾷ Ｍ Ｇ ' - :, . 

1-+ 
Estc Lrabalho vcm scrHJo construfdo lui quatro ano.s, quando surgiu meu 

interesse em dar aulas de Handball para ·a comunidadc de Barfio Gcraldo a 

partir de 1991. Estas aulas vinculavam-se ao CODED, dcvidamentc orientadas 

por professor da casa (FEF- UN!CAMP ). 

\- .co 

Surgiu entao a questao: que linha seguir e como dar a aula? 

Poi entao, au·aves de lcituras c estudos que me encontrei dcrHro do rcfcrcncial 

construtivista, intercssando-mc por ele e encontrando assim mcu instrumento de 

trabalho ! 

Os adcptos dcsta teoria vemlutando para a formar;ao de seres mais intdros, . ·-

mais humanos, para a ruplura entre os dualismos tcoria/pr;itica, corpo/mcntc 

seguindo assim um caminho em busca da totalidade, tendo como proposta a 

constrm;ao do conhecimento a partir da intcrar;ao do aluno como mundo, niio 

importando somente a ar;ao e sim a explicar;lio da ayao criando um modo 

prOprio c inovador de pcnsar. 

Neste trabalho procurci buscar urn elo de ligayao entre o ｣ ｯ ｮ ｳ ｴ ｲ ｵ ｾ ｩ ｹ ｟ Ｙ 9 ·e a teoria 

Piagetiana, pois durante estes ano.s de c.studo pcrccbi semelhanya.s que vicram a 

.sugenr rafzcs em co mum. 

Farei uma compilayfio gcral da teo ria de Piagct, a.s.sim como ahordarci em parte 

sua biografia, para que po.s.samos comprccnder mclbor sua obra c sua rclaylio 

com o construtivismo. 

Piaget criou sua tcoria do dcsenvolvirnento do raciocfnio, na verdadc, para a 

matem<"itica mas a amplitude de suas id6ias pcrmiliram aos e.studiosos sua 

aplicayao em outras ;i.rcas. 

A teoria Pjagetiana vem cmbasando e pcrmeando uma bonita e hummm linha de 

ensino, queintera e integra c confunde as panes c forma um todo: 0 - ----- ·- --· 

construtivismo. 
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0 Co!lstnllivismo e Piagetna Educarao Fr.l'iw 

Segundo cstc rcfcrencial para a ruptura do.s dualismo.s,acad0Jnicos c inlclcctuais 

lias mai.s divcr.sas iircas, (lcvcriam csfon;ar-sc na husca da totalidadc, 
'·-. Ｈ ｾ ｟ _ ' 

ｰ ｲ ｩ ｮ ｣ ｩ ｰ ｡ ｬ ｭ ｣ ｮ ｴ ｾ ﾷ ［ ｾ ｾ ｬ ｾ ｾ ｨ ｾ ｊ ｣ ｣ ｾ ｲ r vlnculo.s cn1rc a tcoria c a pr<ltica. R·pt)s lila ﾷ ｾ ｨ ｵ ｾ ｾ Ｍ Ｍ Ｍ ｉ ｔ ｩ ｬ l
ｾ ~ ｾ Ｍ Ｍ ｾ Ａ ＼ Ｎ ｯ Ｍ Ｍ Ｍ ﾷ Ｌ ＾ > Ｌ Ｇ ｜ ｾ Ｍ Ｍ

de professorcs·,coutros profissionais nit tlrca cducacion:d devcmos Lcr in!crcssc 
' ., '' 

em possuir ma..iores e mclhorc.s conhecimentos a nfvel cicntffico ｰ ｾ ［ Ｍ ｬ ｾ ｩ ］ ｦ ｦ ｩ Ｍ ｇ ｬ ｨ ｯ ｲ r

encaminhamento e dcscnvolvimenlO de nossos alunos. 

': ｾ ~
' . '-" ', 

Ao chcgar no_ fin1J-l deste trahalho, ｦ ｾ ｬ ｲ ･ ｩ i uma pro pasta de aula haseada em toda a 

tcoria gue ｣ ｯ ｬ ｯ ｣ ｾ ~ durante o descnrolar de sua leitura, uma pro posta de aula 
Ｎ ｾ Ｍ Ｍ Ｌ Ｍ Ｎ . ·-' ·-< '·"-' ﾷ ｾ ~

de ｅ ､ ｵ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ o Ffsica a scr dcscnvolvidah.ill:0-n csporte HandBall naY sCr.ie do l" 

grau. 

ｻ Ｉ Ｎ ｜ ｾ ｾ Ｍ ｉ Ｌ ｛ Ｌ ｟ Ｚ ｟ ﾷ ｾ Ｂ Ｍ Ｍ Ｇ ﾷ ·

Espcro que lotios-que lei-am cstc trabalho possam de alguma mancira identificar-
·. ,-·, 

sc com ｾ Ｑ Ｒ 2 e relletir, sem n·tr6.ca csqucccr que Piagct c o con.strutivismo .sao 

muito profundos e suas menyflcs nfto se esgotam em uma <'irea apenas. 

"E possivel corrigir a pnilica pet a teoria, justamente porque eta nos dd 1.11na 

referencia externa, porim pcrrinente a nossa prritica, enos dii uma 

consistincia porque nossa prcitica estd comprovada por wnrt teo ria e fU/o pcfo 

senso comum" (l) 

. I 

(1}-MACEDO Lino d"-'. Jomada (mica "-'m processo. Siio Paulo, 1988. Pal,.,stm ren/izada na CENP- Enconlro 

de Orientagao Trknica de Cicio B;Jsico em 29 de agoslo de 1988. 
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U Con.l"lntlivismo e Pingel lUI Educa(_:{fo Ffsir:a 

Dados Biognificos de Jean Piaget 

Jean Piagclnasceu em OY de ago.sto de I XYG, em Neuchfitcl na Sufya. Scu pai 

era historiador c com clc Piagcl aprcndcu o valor do trabalho .si.stcmlllico. Sua 

mae era intcligcnte e enCrgica c tinha um tcmpcramcnto ncrvoso, tornando a 

vida da familia diGcil. Como conscqi.iCncia, Piagct dcixou ccdo a.s hrincadciras 

de inffincia e dcdicou-se ao trabalho sCrio. Prcfcriu sempre enfrentar a rcalidadc 

ao ｩ ｮ ｶ ･ ｾ ~ de \ugir ､ ｟ Ｚ ｾ ｊ ｭ ｰ ｵ ｬ ｳ ｩ ｯ ｮ ｡ ､ ｯ o pel a nccessidade de compreender a 

instabilidade· do comportamento de sua mac, comer;ou a cstudar Psicologia. 

Assim, direcionou o seu interesse para os problemas da psicanUlisc c psicologia 

patolc'igica, Todavia ateve-se aoestudo dos casos normais e do mccanismo 

intelectua.l. 

Desde muito cedo escrevia artigos que foram publicados e estudava os animais. 

'R fsses 3Studos ｣ ｯ ｮ ｾ ｴ ｦ ｇ Ｇ ｴ ｾ ﾷ ｾ ｾ ｾ ｬ ﾷ · para a sua formagfto cientffica mais tarde. 

Leu rnwto sobrc Filosoria, mas isso nan lbc .satisfcz c cncontrou a satisfar,;ao na 

Psicologia com a qual conscguiu fazcr Iigar;ao com a Biologia. Comcr,;ou, antes 

mesmo de tcrminar o hacharelado, a escrcvcr sohrc suas idCias tiradas de suas 

crises ll<L adolcscCncia. 

Depois de defender uma tese sobre moluscos, Piagct ainda estava interes.sado 

em Ciencias Naturais e Matem;\tica e tambem em estagiar em alguma 

universdade que possufssc urn laboratlJrio de Psicologia. ｾ ｾ ｌ ＿ ｏ O mai.s tarde, 

conseguiu realizar esse fcito, estagiando ao lado de Simone Binet. Ficou com a 
ｾ ~

incumbf:ncia de padronizar testes para as ｣ ｲ ｩ ｡ ｮ ｾ ｡ ｳ Ｎ Ｚ ｢ Ｑ ｴ ･ ｲ ･ ｳ ｳ ｯ ｵ Ｍ ｳ ･ e pelas respostas 

erradas das ｣ ｲ ｩ ｡ ｮ ｾ ｡ ｳ s - o processo mentallcvava as crianr,;as <.t rcspondercm 

erradamente its perguntas. E.sse trabalho, no laboratUrio, pennitiu-lhe pcrccber 

que os processus psicol6gicos sao subjacentes its ｯ ｰ ･ ｲ ｡ ｾ ｏ ･ ｳ s 16gicas. Foi o infcio 

da fase experimental na Psicologia. 

Raquef Silveira Bdrtlwlo 



0 Constmtivismo e Piaget na ｬ ｾ ﾷ ､ ｵ ｣ ｡ ｲ ｡ ｯ o Ffsicn 

Questao Biol6gica 

Piagct :-;c intcressa em saber o que C c quais as rclat,;fics que a inteligGncia 

mant6m com os processos pr6prios do ser humano. 

Como Piagct comegou sua carreira como bi6Jogo, tem base para afirmar que a 

intelig2ncia 6 um processoj de natureza biol(Jgica. Ele fala ate em uma 

"embriologia mental". A inteligCncia, segundo Piagct, tem uma influCncia 

biolOgica que define suas caracteristicas csscnciais. 

Hereditariedade Geral 

Para Piaget, nao herdamos as estruturas cognitivas como tais, cstas s6 pass am a 

existir no decorrer do descnvolvimcnto humano. 0 que n6s herdamos e 0 modo 

ou a maneira especifica de fazer nossos intcrdlmbios como meio. As 

estruturas cognitivas sc Jcscnvolvcm con forme funcionam co moJo de 

funcionamento que, para Piagct, C a hcranga biol6gica, pcrmanccc conslantc 

durante toda a nossa vida. 

H<i atributos fundamentals que permanccem invari<i.vcis dunmte o 

desenvolvimento: a organizat(iio; a adaptagao que se divide em assimilagilo e 

acomodayao. 

Estas caracteristicas invari<iveis que S'h definem a e.ssCncia do funcionamento 

intelectual, e, portanto, a essencia da intelig@ncia, sao as mcsmas cm·acteristica.'l 

que sao v<ilidas para o funcionamento biol6gico em geral. 

Como somas organismos vivos, iniciamos a vida com certas propriedades 

inerentes a todos os organismo.s da mesma csp6cie e com caractcrfsticas 

pcculiarmente funcionai.s. 

0 desenvolvimento intelectual e a aprcndizagem sfto processos que caminham 

juntos. Esses dois processos se rcalizam atravCs da assimilac.;fto c acomodayao. 

Raqucf Silveira Bdrtlwlo /'!/gina H 



0 Co!lslmlivismo e Piaget ｮ ｣ ｬ ｬ ｾ ､ ｬ Ａ ｣ ｡ ｲ ｬ Ｗ ｯ o Ffsica 

Piaget diz que a ｡ Ｎ ｳ ｬ ｬ ｩ ｭ ｩ ｨ ｈ Ｈ ｾ ｴ ｯ o intclcctualnfio C muilo difcrente da assimilac;fio 

biol6gica. Nos duis caso.s, o processus inicial consilltc em moldar a realidadc do 

indivlduo a estrutura do dcscnvolvimcnto do sujcito. 

A essCncia da acomodac;fto Co proccsso de adaptar-sc il'> v<lrias rcquisir,;Ocs 

feitas pclo mundo, e LambCm as adaplac;Ocs que os objctos impOcm ao 

indivfduo. 

A assimilayao c a acomodayilo constitucm os ingrcdicntcs fundamentals do 

funcionamento intclcctual. Am bas cstfio prc.sentes em todo ato intelectual de 

qualquer tipo c nfvcl de dcscnvolvimcnto. 

Hereditariedade Especifica 

Para Piaget a intelig@ncia csta ligada com a biologia no senti do de que as 

estruturas hiol6gicas herdadas condicionam o que podemos pcrceber 

diretamente. 

As limitar;Oes biolUgicas intluem na construgao de nossos conceitos mais 

fundamentais. Assim /icndo, nfi.o hti. dUvida de que os fundament.o.s fi.siol(Jgicos 

c anatOmico.s tCm uma cslrcita rclayau com a intclig6ncia. 

Em sintese, podemos dizcr que as est.ruturas ncurol6gicas e sensoriais, que 

constituem nossa heranya cspccifica, impedem ou racilitam a funcionamcnto 

int.electual, mas dificilmcntc podemos dizcr que elas cxplicam o me.smo 

funcionamento 

Raquel Silveira Bdnlwlo Prigina 9 



0 Omstrutivi.mw e Pia get na Educart7o Fi.l'ica 

Fatores do Desenvolvimento lntelectual 

Atrav6.s de estudos sobrc o dc.scnvolvimcnto intclcctual, rcalizado.s por Piagct, 

podcmos comprccnder que a intcligCncia nao aparecc em 11111 dctcrminaUo 

momenta do desenvol vimcnto mental. Ela .sc dcscnvolve por elapas atC atingir 

um conhecimento IOgiC\1-lllatemtltico. As 11pcrayOe.s intclcctuai.s .sc c.slruturam 

em eonjuntos que evolucm runcionando porum proces.so de equilibrayilo. 

Para Piaget, o Uc.scnvolvimcnto intcleclual surge em con.scqliCncia de 3 grandes 

construr;Oe.s: 

I. Na construyiio do.s c.squcma.s ｳ ｣ ｮ ｳ Ｖ ｲ ｩ ｯ Ｍ ｭ ｯ ｴ ｮ ｲ ｣ Ｎ ｾ Ｌ , que prolonga c ultrapassa tl.S 

cstruturas orgilnicas. 

2. Na ｣ ｯ ｮ ｳ ｴ ｲ ｵ ｾ ｡ ｯ o das relayOes semi6ticas, que fonna o conjunto ､ ｡ Ｎ ｾ ~ opcra96cs 

concretas, c estruturas de coopcrm;fto 

3. Por tiltimo o pcn.samcnto formal. Todo.s evoluem c .sc modificam durante a 

adolescCncia e vida adulta. 

E atravCs da integrar;ao Jas cstruturas que o proccsso do dcsenvolvimcnto pode 

ser dividido em etapas c sub-ctapas, obcdeccndo a determinados crit6rio.s: 

De mancira gcral, as etapas tCm a .sua seqUCncia invariUvcl, embora pns.sam 

variar as idade.s de um indivfduo a outro ou de um meio .social a outrn. 

Estrutura.s Jc con_iunto .sfto intcgradora.s c dcfincm cada etapa, cxplicando as 

rcar;Oes caracterfsticas de cad a uma del as. 

Os quatro fatores seguintes interferem no desenvolvimento 

mental 

• ｭ ｡ ｴ ｵ ｲ ｡ ｾ Ｕ Ｎ ｯ o

• cxpcriCncia adquirida 

• interag5e.s e tran.smissOe.s sociais 

• equilihrw;;ao 

Raq/U'l Silveim Rdrtlwlo l'ligino I 0 
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0 Crmstmtivismu e Piat;cl11a Ｏ ｾ Ｇ ､ ｵ ｷ ｲ ｡ ｯ o Ffsica 

A Maturar;iiu: 

E um pro!:c.s.so de dc:-;cnvolvimcnto ff:-;ico c in1clcctual pclo qual todo scr v1vo 

pa.s.sa. Leva tempo, puis al6m de dcpcnUcr Uo fator ｨ ｩ ｯ ｬ Ｈ ｬ ｾ ［ ｩ ｣ ｯ o dcpcnde de fatmcs 

ambicntai.s, de experiGncia.s intcriorizaUas pclo indivfduo. 

As etapas do descnvolvimento operat6rio sao atingidas em fum;fio, 

principal mente, da maturw;fio orgiinica, a!Cm do mcio Hsico c social que tambem 

influcnciam esse proccs.so Jc dc.scnvolvimenln. 

A maturayao do sistema ncrvo.so sc limita a Uctcnninar o conjunto da.s 

possibilidades e das impo.ssibilidades para determinado nfvel, em detenninado 

ambiente social. 

Esta..li condiy6cs possibilitam a l"onnayfio das cstruturas opcrat6rias, que cstarfio 

conclufdas aos 15 e 16 anos. 

A experiencia adquirida: 

E muito importante para o dcscnvolvimenlo. Piagct coloca como dois tipos de 

experiencta: 

ｾ ~ Experieneia ffsica- ac;rro sobre os objctos e abstrayao - das suas propricdadcs c 

qualidadcs. 

Ex: comparar a altura de dois objetos indcpendcndo da largura; 

· ExperiSncia l6gico-matemti.lica- a9ao tambem sohre os objetos, adquirindo 

novos conhecimentos que silo abstrafdos pelas ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ s do sujcito aplicadas sobrc 

o objeto e niio mais das propriedades Unicas dos objeto.s. 

Ex: as crian9a.s descobrindu que nao faz difercnya a distribuic;ao dos objetos no 

total de sua soma, 6 cia quem arranja o conjunto. 

Raquel Silveira Bdrtholo Prigina 11 



0 ｃ ｯ ｮ ｳ ｲ ｲ ｵ ｴ ｩ ｶ ｩ ｾ ﾷ ｮ ｷ w e Piaget na Edttcaytlo Ffsica 

ｬ ｮ ｴ ･ ｲ ｡ ｾ ｏ ･ ｳ s e transmissUes sociais: 

E atravCs de nossas ay6c.s .sohrc os objcto.s que adquirimo.s os conccito.s de 

posiyao, causalidadc, quantidade e nUmcro. A origem da.s opcrayGcs intclectuai.s 

csta nessas cxpcri&ncias de ｡ ｾ ｏ ｣ ｳ s que aplicamos aos objctos. 

A passagem de uma cstrutura operat6ria de nfvel superior Cum proccsso de 

reconstrw;ao com novas combinay6es. 

Nos cstudos realizados por Piagct, vemos que a ayao da cxperiCnda para a 

formac;ao dos conhecimentos necessila de uma constrw;ao real que h<i 

instrumentos de ｡ ｳ ｳ ｩ ｭ ｩ ｬ ｡ ｾ ｲ ｬ ｬ ｬ l increntes a atividadc do sujcito. Agora, sc tratando 

da fala adulta, cssa ｡ ｳ ｳ ｩ ｭ ｩ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ o pel a linguagcm C suficicntc para a crianya. 

Vcja o que Piaget nos diz a esse rcspcito: "Numa J)(rfavra: {f liiiAIIaAellt fl{/0 

basta para tran.smitir w1w !6gica e s6 e compreendida grw;as aos instrumentos 

de assimilafiiO l6gicos dt' origem mais profUnda, visto que precedem da 

coordenayiio geral das afaes e da.1· operarOes". (Piagct, 1970) 

Os individuos interagcm dcntro do mcio social em que vivcm, c daf gcram 

condir;Gcs para sua sobrcvivCncia. 

0 ambicntc social tran.sfonna o individuo em sua prOpria cslrutura, porquc o 

obriga a rcconhecer fatos atravCs ､ ｣ ｾ ｾ ｃ Ｇ ｾ Ｍ ［ ｾ ｳ ｴ ｴ ｾ ｵ ｦ ､ ｯ ｳ Ｌ , guc modificam seu 

pcn.samcnto. 

E ;traves da linguagem; da intcrayao social, que a villa .sociallransforma a 

intcligencia. 

As ｣ ｬ ｩ ｡ ｮ ｾ ｡ ｳ Ｌ , no periodo sen.s6rio-motor, tem scu pensamcnto intuitivo, 

portanto, as ｭ ｯ ､ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｇ ･ ｳ s da.s cstruturas intelectuais dctcrminadas pel a vida 

social nao sao muito profundas. 

Nesse periodo, us simbolos sao para a crianya apcnas sinais e regras impostas, 

nao constituem obrigw;;flcs Ue consciCncia aint.la. 

Raquel Silveira Bdrth.ofo 1-'dgina 12 



0 Con.\'lrl!livismo e Piagel na EriiiCO(Yio Ffsico 

Adquirindo a linguagem, o pcnsamento da crjans;:a cnriquece, est.abclcccndo 

novas ｲ ･ ｬ ｡ ｾ ｏ ｣ ｳ s sociais, mas ainda nUo conscgue distinguir o scu ponto de vista 

do dos outros. 

Existcm LrCs aspectos impurtanlcs: 

A principia a crianya pcrmancce intermedi{u·ia, cmprcgando sfmbolos colctivos e 

criando simbolos individuais que sao mais importantes para elas que os 

pnme1ros. 

A criaru;a nao ultrapa .. 'isa scu nivcl intelcctual, cia s6 aprcndc aquilo que as suas 

estruturas·;.-'() ｾ ｯ ［ ［ ｾ ｾ ｩ ｴ ｯ o gent! C particularizado por cia fonnando wn conceito 

individual, como por excmplo quando ela ouve a palavra cachorro, .i<i pensa no 

sen cachorro familiar. 

A criam;:a em seu desenvolvimento vai percebendo que alguns de seus 

pensamentos silo acertos c outrus nilq,c vai dcscobrindo uma cnormc 

quantidade de pcnsamenlos extern us que a leva a mna troca cada vez maior de 

val orcs intelcctuais c C submctida a um n(Jmero maior de idCias prontas, 

vcrdades obrigat6rias. 

Para Piagct, a l6gica nao C inata, o seu aparccimento no pcnsamento infantil C 

determinada pelas rclag6cs sociais de coopcragrio. As relag6es intuitivas sao 

agrupadas transformando as a<.,:6es em openu.;:Oes. E no nivel da construgao das 

operayOes concrctas c opcrayi.ks fonnais que as rclay6cs sociais cas cslruturas 

individuais sc intcnsificam. 

Observa Piagct que 6 na perm uta do pcnsamento c na coopcrac;io com os 

outros que o indivfduo consegue agrup<u suas operay6es num sistema cocrcntc; 

h<i ainda a lei de cquilibrio, cujos interdmbios do pensamento obcdcccm e 

constituem um agrupamcnto operatOrio. 

Assim send a o agrupamento operat6rio e resultado de atividade interna e de 

cooperac;llo externa num aspecto complemcntar de um Unico proccsso. 

Raquel Silveira BrJnlwfo P!lgill(f I :I 



0 Coll.\'lmtivismo e Piage1 rw hh1carao Ffsico 

ｅ ｱ ｵ ｩ ｬ ｩ ｢ ｲ ｡ ｾ ｩ ｩ ｯ Ｚ :

0 descnvolvimento das cstruturas cognitivas em que Piagct nos raJa, se realiza 

por uma equilibrayau progrcssiva. 

Estruturas como as .scns6rin-motoras c a.s intuitiva.s sao cstrutura.s pouco 

equilibradas ou inst<l.vci.s ｣ ｡ Ｎ ｾ ~ operayGcs 16gkas .sao as fonnas equilibradas 

supcriores. A passagem da.s cstruturas in.st<l.veis para as estruturas superiorcs 6 

cxplicado por Piagct pcla noyao de cquilfbrio. A cstahilidade caracteriza o 

equilfbrio n5.o o tornando com isso im6vcl, pois o equiHbrio podc .ser mlivel c 

est<l.vel. 

0 equilfbrio cognitivo anda paralelamcnte com a atividadc, quanta maior a 

atividade, maior e () equilfhrio. 

0 equilfbrio cognitivo 6 um sistema de compcnsayie das pcrlurha<,;fics 
. ·-

cxtcriorcs, atrav6s das ay5cs do sujeito, que sao rcspostas a c.stas perturbay5cs. 

Podcmos dividir as formas de equilfbrio em duas: 

• formas inferiores de equilibrio- sao u.s fonnas scns6rio-motoras c 

pcrceptivas, que nrro tGm cstabilidadc, as rcspostas sflo compcnsatOrias U.s 

pcrturbay6e.s que sao modificayflcs rcai.s c ｡ ｴ ｵ ｾ Ｚ ｾ ､ ｯ o mcio. 

• formas superiorcs de equilibria- sao e.struluras operalOrias. As atividades 

conpensat6rias sao imaginadas e antecipadas pelo sujeito. 
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0 Con.1"/rulivi.1·mo e Piaf{et tw 1-."duca<.:"{io Ffsicn 

Estagios de Desenvolvimento 

Sens6rio-motor 

Este 6 um periodo de grande dcscnvolvimcnto mental da crian<,:a (de 0- ?> ano.s). 

A erianga, ao nascer, age rcflcxamente e, depois, vai aprcndendo, porque h<i 

uma inteligCncia antes da linguagem pnltica. 

Ela repete a((6es ap6s uma hom do nascimento (segundo o que observou 

Piaget). H:t neste est<:l.gio rea((Oes circulares prinulrias e secund:iria.s. As 

primeiras sao ciclos de at;lJcs bem sucedidos e as segundas, movimentos 

centralizados sabre um resullado produzido no ambiente exterior. 

Neste estJgio, a criam.;a faz as primeiras adaptag6cs do ambiente decorridas de 

explorag6es do mesmo. Comeya a saber para que serve tal objcto, a partir da 

descoberta de .sLJas tt((Oes. 

E a fasc das imitay5cs, por cxcmplo, acenar com a cabcya. 

A crianga tem uma pequena nogii.o de espago. No comeyn tcm uma vi.":Uo 

horizontal de mundo, enxergando-o apcnas ate onde scm:: brw;os alcanc;am, 

depois, quando passa a vcr o mundo vcrticalmcntc, mud a sua conccps;ao. 

Quando comer.;a a engatinhar explora mais facilmente e vai atnls de objetos

adquire experiencias. 

Comep a formar.;ao de sfmholos mentais c csscs <\iudam na fala da crianc;a. 

Pre-operat6rio 

Este estll.gio comer.;a mais ou mcnos aos 4 anos c vai atC os 7 anos. Podc scr 

chamado tamhCm de estUgio do pensamento intuitivo. 

Nele, as crianyas raciocinam c tlao cxplica<,:Oc.s na base de intui<;Oes c 

prcsscntimcntos, ao invCs de razC-lo como o adulto faz, is to 6, usando a l(igictl. 
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0 Coi!.l'lmlivismo e Piagcl!UI h'ducarao Ffsica 

Sao fracas em comprccndcr a ordcm do.s cvcntos, cxplictlr rcla(;('les, 

comprccnder nUmcros c :mas rclayGcs, comprccndcr rcgra.s. 

A linguagem e de dais tipos: comunicaliva Ｈ ｴ ｲ ｡ ｮ ｾ ＾ ｭ ｩ ｴ ｣ c informayf\cs ou faz 

perguntas) c cgoc6ntrica (mfmica ou mon6logo). 

As crianr;as pequenas gostam de argumcntar muito. 

0 .iogo torna-se cada vcz mais social. Antes era egoc6ntrico e cspont5neo, 

agora depende dos outros (pega-pega, cscondc-csconde). A crianya s6 

comprcendc rcgras simples p<ml os scus jogos. 

Nesta rase, nao pensam como o adulto. Pcnsam no todo ou em parte, mas nunca 

em ambos ao mesmo tempo. 

Elas julgam val ores (maior, men or, melhor, pi or) na base de suas primeiras 

impressOes, sobrc intuir_:Gcs c conforme o prazer ou desprazcr pcssoaL 

Crianyas de 4 a 5 anus nao sfio capazcs Lie Lii.spor em orLicm conHJ do maior 

para o men or, do mais curto para o mais longo. Aos 6 anos C que conscguem 

isso na base do ensaio e erm. 

Antes de aprender os nUmcros, a crianga precisa compreenLier a conservayao de 

quantidade. Saber contar C diferente de comer;,:ar a h1zer opcray5cs. 

Mcntir C comum ncstc cst:igio. Ela nilo diJ"crcnc:ia J"ato de ficgfl.o. Ou a crianp 

imita o amigo e conta uma cst6ria igual porquc achou bonitapu a csl6ria fica 

mais bonita ''mentida". 

Para a ｣ ｲ ｩ ｡ ｮ ｾ ｡ Ｌ , scr bom C scr obcdientc. A autoridade do adullo 6 respcitada. 

Ele vena puniyao uma ｣ ｯ ｮ ｳ ｣ ｱ ｩ ｈ ｾ ｮ ｣ ｩ ｡ a do man comportamcnto c j:i cspcra a 

ｰ ｵ ｮ ｩ ｾ ｡ ｯ o

As crianyas ainda imitam oulras crianyas e jri comeyam a surgir os lfdcrcs. A 

socializayllo aumenta. 
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0 Con.\'ltJiliVismo e Piage11w !Mucnrf7o Ffsittl 

OperatOrio-concretu 

Vai de 07 a 10 anos. Aqui o.sjogo.s tornam-.sc cada vez mai.s colctivo.s e meno.s 

individualistas. Aos 9 anus a crimwa quer rcgras para regular o jogo. 

HU um forte sentimento de compctigao. Perdcr pnde produzir cenas de 

agressOes e choro. Na Educagao Ffsica, a crianr;a precisa vivenciar o con.struir 

regras dos jogos, csportes, etc. 

A crianga aqui e capaz de tcr noyilo de con.scrvar;flo de quantidade, 

comprimentos, ntm1cro.s, etc. TambCm tcm nor;ao de rcversihilidade. 

Cada vez mais nota-sc que cia estahelece rclar;Oes entre as coi.sa.s que ohscrva. 

Ela trata cfctivamcnte CO Ill nUmero.s ( opera<;.fic.s numCricas). Tudo o que f'a;r. em 

opcrar;Gcs e' bascado na visualizayau de ohjctos cuncrctos, c isso sigmfica 

que a malem<itica dcve scr cn.sinada com manipulay5.o de objctos. 

Elas tCm conceitos .significativos de honestidade e moralidadc. E capaz de 

enganar atravCs da mcntira c tem consci€ncia disso. 

E obediente e reconhece a autoridaUe Uos adultos, mas torna-sc conscicntc dos 

erros dos adultos. Tem consciCncia de ccrlo e errado. 

Crescc o respeito da criam;a pelos outros. Comepm grupinhos, cluhes e 

facgOes. 

ｏ ｰ ･ ｲ ｡ ｾ ｯ ･ ｳ s Formais 

Comcga mais ou mcnos aos 11 anos c vai at.C os 15, quando 6 o f'im do 

desenvolvimento, dai por dianlc, sO h{l apcrfci(fmuncnto. 

A ｣ ｲ ｩ ｡ ｮ ｾ ｡ a pas sa a pensar Jc maneira adulla. Analisa situayOcs no scu todo. Tem 

capacidade de abstrayfl.o em seu raciodnio. Ela pode pensar sobrc o pcnsamcnto 

(como par cxemplo: amor, 6dio, honestidadc, etc.) 

A linguagem adquirc canltcr formal. 

HJ o idcalismo caractcrfstico do pr6-adolcsccntc. Pens a no futuro. 
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0 Consmaivismo e Piaget rw 1!,£/ucardo Ffsica 

Tem cxperiencia e noyfw de conseqUCncia (se fizcr isso aconlecera aquilo). 

A mentira agora 6 vista cunHl algo intencionalmcntc falso. Rcgras c leis dcvcm 

ser moralmcnte certas c _justa.s aplicadas rctamentc. Dal C que sur gem os 

quc.stionamentos da mlolc.scCncia em rcltwao a atitudcs dos adultos. 

0 adolcscentc pensa em polftica, instituir;6cs, rclar;6cs humanas e assim por 

diante. 
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0 Conslrutivismo e PiaRellw l!.'ducat;iio Ffsica 

Aprendizagem e conhecimento 

0 pensamento C a base ondc sc assenta a aprendizagcm. Porlanto, um dos 

objetivos que o procc.s:so cnsino-aprcndizagem dcvc alingir 6 possihilitar a 

construyao de openu,:Gc.s pclo aluno. 

A concepc;fto de Piaget.sobrc o subst.rato motivacional da intcligCncia c do 

comportamento motivacional-afet.ivo, em gen1l, analisaremos mais t:ude. 

A ncccssidade de conhcccr cst:i cunt.ida na prOpria atividadc intelcctual, c C 

quase iJCntica a cla. Uma ali vi dade assimilativa cuja natureza esscncial 6 

funeionar. 

Piagct. conclui que a motivac.:ao e algo de dcntro para fora. 

A agao, para Piaget, C o ingrediente central do funcionamcnto intelectual, pois, 

em todos os niveis evolutivo.s a cognic;;lo cst<i rclacionada as at;Gcs reais 

executadas pelo sujeito. Estas ayf>es, portanto, constitucm a matCria-prima de 

toda adaptar;ao inteleclUal c perceptual. 

Na inHl.ncia as ac;Ges siio sens6rio-motoras c rclativamcntc manifcstas. A mcdida 

que se processa o dcscnvolvimcnto do indivfduo, as ttQflCS se tornam 

progre.ssivamentc intcriori:t,ada.s c ocultas. 

Dc.ste modo, as ay6cs manifestas de ritmo len to do rccCm-nascido vii.o sc 

tran.sformando, durante o proce.sso de descnvDlvimento, em sistemas de 

ｯ ｰ ･ ｲ ｡ ｾ ｏ ･ ｳ s interiorcs organizadas, ilcxiveis c de funcionamento nlpido. 

A ｡ ｾ ｕ ｯ o C o clemento mais co mum que pcrmanccc em todus as form us de 

intcligCncia, proporcionamlo a continuidade que Piagct acrcdita cxistir entre as 

etapas cvolutiva .. .;;. 

As ag6es silo como os tijolos de todos os ediffcios intelectuais. 

Para Piaget, ncnhuma estrutura e radicalmcntc nova, cada uma e simplesmente 

urn a generalizayao dcsta ou daquela ayiTo cxtraida da estrutura prcccdcntc. 
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() Construtivismo e Piaget lUI Educa('!IO Ffsictl 

"Enquanto as inovarOes qf'etivas que ocorrem na mesma idade 

(adolesdncia) ... como de costume, encon.tramos que ,w/o para!clas cis 

tramformar;6es inte!ectuais, uma vez que a t!fctividade pode ser considerada 

como afon;:a energbica do comportamento, pois sua cstrutura de.finc as 

junp)es cognitivas (isso ntJo lfUCI" dizer que a Ｈ ｾ ｦ Ｂ ･ ｴ ｩ ｶ ｩ ｣ Ｏ ｡ ｴ ｦ ･ e S(ja determinatfa 

pelo intelecto, nem o contrdrio, mas sim ambas estc7o un.idas e indissucicivcis 

TW funcionamento da personalidade)" (INI-IELDER, 1974). 

A vida afetiva, como a vida intclcctual, e uma adaptayfio continua. cam bas nao 

sO sao paralcla.s como tambCm indcpcndcntcs, dado que os .scntimcntos 

cxpressam o interesse c o valor confcridos is ay6cs cuja cstrutura e 

proporcionada pela intcligCncia. Dado que a vida a/Ctiva C adaptayiio, tamb6m 

implica uma constantc as.similayao de situayGcs prcscntcs a outras antcriores e 

uma constante acomodayao dcste.s esqucmas a situac;ao prcscntc. 

Piaget diz que afetividadc c cogniyao sao indissociUvcis, uma vez que sc acham 

compromctidas em toda ayUo humana. 

A cvolugilo da afetividadc ocorrc paralclamentc ao clc.scnvolvimcnto das 

estruturas cognitivas. Os valores, temores e desejos .sao transit6rios, variUveis e 

dependem do campo prescnlc. 

A teoria piagetiana ressalta a necessidade de se analisar o aspecto sOcio

pessoal-afetivo em seu contexto cognitivo. Neste scntido, n5.o C 

acidentalmente que uma ｣ ｲ ｩ ｡ ｮ ｾ ｡ a de 10 anos desenvolve uma hierarquia de 

valores e sistemas de ｣ ｲ ｣ ｮ ｾ ｡ ｳ s bem ordcnadas sub regras e leis, ｯ ｢ ｲ ｩ ｧ ｡ ｾ ｕ ･ ｳ Ｌ ,

multas, etc; isto ocorre porque a criam;a possui agora estruturas cognitivas 

que tornam estas coisas possiveis talvez aos 10 anos e n3o aos 5. 
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0 Constmlivismo e Piagelrw Edw::nrao Ffsica 

0 Construtivismo e Piaget na ｅ ､ ｵ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ o Ffsica 

"A vida rf sem thivida, /.IIIIa cria[tio contfnua de forma.\· cad a vez mai.1' 

complexus eo estahe!ecimento de um pequeno etJllilfbrio progrt'ssivo entre 

estasformas eo 1neio" (Piagct, 1974) 

Devemos efetivamente pensar na area de ｅ ､ ｵ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ o Ffsica como area de 

produyao de conhecimento e nao mera reprodutora de atividadcs ondc sc gent 

um ciclo vicioso no qual a prcocupayf1o nao C: Por que o aluno aprcndc, mas 

sima p<L">sagem de infonmu.;Gcs tCcnicas dcsconcxas c dcscontcxtualizadas. 

Este quadro, sem dUvida, rcforya a idCia do educador que nan sc compromcte 

com a sua ｡ ｾ ｡ ｯ Ｌ , que nao constr6i o scu saber, que nao cria conhecimento, mas 

que adestra, perdendo a sua postura de reilexao c de consdCncia do scu saber 

pedag6gico. 

Faz-se necessirio cntao o rcsgatc do profissional que seja o sujcito de sua ｡ ｾ ｡ ｯ Ｎ .

0 aluno que interagc como munUo, vivCncia em aula rchu;Gcs Uinllmicas c 
' -" ' \ ,_;·_ Ｍ ｾ ~

amplas, incluindo as idCias de criar, dcscobrir. ｲ ･ ､ ･ ｳ ｣ ｯ ｢ ｲ ｩ ｲ ｾ Ｇ ｩ ｾ ｃ ﾷ ｣ Ｚ ｾ ｳ ｩ ｴ ｡ a de mn 

professor que .se importc t;OITI a comprccn.sao de tal razcr, com a linguagcm do 

intelecto que se faz atravCs do curpo. 0 discurso verbal C cntcndido e 

compreendido pur todos, jil a linguagcm corporal, a motricidade, e na maioria 

das vczcs, de.sconhecida do intclccto. "Nas esco{as os corpos infantis ｾ ［ ｲ ｩ ｴ ｡ ｭ m

par liherdade, por brinquedo , por carinho, mas os in.te!eclos insensfveis dos 

corpos maltratados dos ｰ ｲ ｣ ｾ ｦ ･ ｳ ｳ ｯ ｲ ･ ｳ s niio .wlo capazes de compreende-los''. 

(Freire, 1991) 

A partir deste ponto vamos nos bascar na abordagem construtiva que o 

conhecimento e advindo da rclayao entre o sujeilo eo objcto, num dctcrminado 

meio. "0 conhecimento hwnano 6 essencialmente ativo. Conhecer wn objeto r! 

agir sohre ele e traT1.1formd-lo, aprendendo os mecanismO.\' de tran.sfornwf·tlo 

vinculadas com as af·Oes tramformadoras". (Piagcl, 1979) 
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0 Con.rmllivisnw e Piaget na Edi!Cli(Yio Ffsica 

0 educador nesta abonlagem deve ser aqucle que cria situw;;Oes, provoca 

contlitos, levantando ､ ･ Ｎ ｳ ｡ ｦ ｩ ｯ Ｎ ｳ ｾ Ｌ ｯ ｲ ｩ ｣ ｮ ｴ ｡ a o aluno, cslimula o aulocontrole c a 

autonomia, assumindo o papcl de orientador, coordcnarlm:. scm jamais oferecer

lhe soluyGes. Para tanto C fundamental que o professor conhcya a!Cm do 

contelido cstrutural da sua disciplina, como tambCm as ctapas de 

desenvolvimcnto do aluno, para que seja possfvcl proporcionar situayOc.s 

adequadas que levt- o aluno a pcnsar e a construir o seu prt'lprio conhecimento. 

Relacionando a tcoria Piagc.tiana cspcci f"icamcntc na {\rca de Educayfto Ff.sica, 

dando-lhe um enfoquc con.strutivi.sta podemos dctcnninar alguns pressupostos: 

• Toda atividade que o aluno rcaliza implica em atos de pcn.samento. Eo 

cducador dcvc ter a intcnyfto de dcsencadcar tal ayiio. 

• 0 jogo vcm como possibilidadc em dcscobrir novas estratCgias, e cada fase do 

desenvolvimento tem suas caracterfsticas pr6prias. E atraves do jogo que o 

aluno explora a natureza e propriedade dos objctos que o rodeia e chega a 

compreender seu funcionamcnto, cvoluindo de tml simples jogo de cxcrdcios, 

passando pelo jogo simbOiico, pclo jogo de construyao, chegando ao jogo 

sociaL "0 jogo realizado como contetido da esco/a deve ser aque/e que inclui 

Awn projeto, que !em ohjetivos educacionais, como qua/quer outra atividade ". 

(Freire, 1989) 

• Todo aluno brinca, e C atravCs da brincadcira que clc adquiri conhecimento. 

Portanto a Educayao Ffsica dcvc rcsgatar a brincadeira infantil, tendo como 

possibilidade a atividade lltdica. A atividade IUdica Cum rccurso mctodolt'lgico 

vinculado a uma intenyao pcdag6gica que visa atcndcr a.<> ncccssidadcs sociais e 

a.fcti vas do aluno promovcndo scu dcscnvolvimcnto psicomotor. Vis to com 

ｾ ｾ ~ hos pouco observadorcs ou ainda lcigos podcm parcccr brincadciras ou atC 

atividades scm scntido, mas alcanr;am na verdade uma abrangSncia maior, 

favorecendo o desenvolvimcnto integral. Tal pnl.tic)_ deve ser permeada de 

teorizargao c rcilexao, niio sO explicando a prUt:ica como tambCm possibilitando 

sua corre!;([O c complcmcntayiio num proccsso em con stante rcnovat;Uo. 
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0 Con\'ll"llfivismo e Piagct na Hducaylio Ffsica 

Cabe au educador: 

Plancjar as situas;Ge.s de cn.sino ondc o.s conlcUdo.s c o.s mCtodo.s pcdag6gico.s 

scjam adcquados a fuse Lie dc.scnvolvimcnlo cognitivo, que podc nfto coinddir 

com a idade crono!Ogica Uos alunos. Porlanto o lwmcm cnquanto scr total nfto 

pode prcscindir da intclig2ncia nas suas ay6cs inclusive motoras, pois C muito 

dificil, senao impossfvcl estabelcccr limilcs entre a aprcndizagcm motora c 

intclcctual. A atividadc fisica scndo aprcndida nfto pode .ser considcrada 

unicamente no plano motor, apresenta valore.s inlclcctuai.s. 

Partindo do prcs.suposto que a Educayao Fisica trabalha como movimcnto, sc 

faz nccess;;lrio visualizar c.sta aluas;iio de forma intcgrada, admilindo o .scr 

humano cxistindo como mn todo, rumo a romper com os duali.smos, buscando 

principalmente cstabclcccr vfnculos entre a teo ria c a pnl.tica " (hom de 

ajustarmos as nossas estratCgias, vale dizer, a nossa pedagogia, na dire(·cl.o de 

wna trmMfonnariio autCmica, mais compatfvel com o nosso discurso e a nossa 

prdpria realidade" (Medina, 1983) 

E prcciso conhcccr a.s mctas a scrcm ｡ ｬ ｣ ｡ ｮ ｾ Ｎ ［ ｡ ､ ｡ ｳ s co caminlw a scr lomado c 

.sohretudo ter-se consciCncia da grande responsahilidadc que C educar e cnsinar 

aquele que nos ve, muita.s vczcs como orientadores da sua prOpria rcaliza<.;:iio 

pessoal "n& pro[l,J·sionais da Educa(:iio Ffsica nlio podemos estar preocupados 

emformar seres igualzin.hos a n.ds mesmos" (Medina, 1983) 

' Conhecer e uma ｡ ｾ Ｎ ［ ｡ ｯ o que implica num processo de organizayiio. E de acordo 

com os rcfcrcnciais construtivistas os proccJimentos cstao ccntrados 

principalmcnte na iniciativa do alm10, re-sgatM1€ie--e--6Hn·hecimento -na-inicialiva 

Je-altHl&, resgatando o conhecimento que ele tnls consign, ｡ ｶ ｡ ｮ ｾ ｡ ｮ ､ ｯ o com elc 

no sentido da descoberta de novas fonnas de trabalho. 0 aluno no processo 

ensino-aprendizagem, comprcendc o significado e a utilidadc do .scu ':fazer", 

atuando como agenle transformador do prOprio conhecimento. 

Como vimos, o conslrutivismo Piagetiano -- rtgora ｰ ｯ ､ ･ ｭ ｯ Ｎ ｾ ~ rhrmw-ln assim -- lem seu 

sujcito essencialmentc ativo. Mas a ar;ao que intcrcssa a Piagct nan e qualqucr 

ar.;ao, ac;ao estancada a pr:itica, lrala-sc da ayilo prOpria da lomada de 

consciencia, da cxpcriCncia da ahstrar.;ao. Scria cstc o ponto de ch"='_-gada para a 
ｾ ~
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0 Con.l'lmlivismo e PiaRel nn li'duca(:ffo Ffsittl 

responsabilidade da reflcxilo e da ac;Uo mctodol6gica construtivista. "Pensar 

niio se resume ... (. . .) Classijicar em ｣ ｡ ｴ ･ ｧ ｯ ｲ ｩ ｡ Ｎ ｾ ﾷ Ｌ , nem met·mw abstrair. Pensar [ 

agir sohre objeto e ｴ ｲ ｡ ｮ Ｎ ｾ ｦ ｯ ｭ ｵ ｩ Ｍ ｬ ｯ Ｂ " (Piagct, 1973) 

Vivemos em uma socicdadc que acrcdita na superioridadc do intelccto sohrc o 

corpo c mcsmo com lanla ciCncia o corpo rcsistc, c 6 atravCs dele que se 

manifcstam as cxprcss6cs do intclccto, o que nos pcrmitc arirmar que qualqucr 

manifcstac;ilo humana 6 corporal, de acordo com a rcalidaUc materiaL 

Sempre devemos lemhrar de qucstOes que alC hojc pairam como: "( .... ) quell/ 

sou, dedos, miios ou minhas pernas, sou mais que inclusive sua soma" (Doria 

Apud Freire, 1991). A resposta Jeve ser buscada dentro de uma visilo de 

totalidadc, uma visllo que confundc as partes em um todo indivisivcL Ou 

lembrando Piaget: "Tudo que a gente ensina, para li!J/a crimu,_.a, a crianp1 niio 

pode mais, ela mesma, descohrir ou inventor". 
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0 Crmstnaivismo e l'iat;er rut tf.htcafRO Ffsica 

Pro pasta 

Justificativa: 

0 trahalho scnl para alull(JS de sa sCrie do I" grau na faixa ettlria de I II I 2 ano.s. 

Segundo Piagct, o aluno nessa idade enconlnHe no infcio da fasc de 

"Operay6es Formais". Ja tcm capacidadc de abstra\5.0, no\5.0 de conscqiiCncia 

c, cncontra-sc no infcio da puhcrdadc, quando sew; movimcnto.s iniciam um 

proccsso de rcfinamento. 

A partir da sa s6rie, em bora nilo dcva cxistir uma qucbra de continuidade do 

proccsso educativo, a escola ｳ ･ Ｍ ｾ ｮ ｩ ｺ ｡ a difcrcntcmcntc, o altum passa a tcr 

vUrios professores, aulas c bUbitos difcrcntcs. Na Educayiio Fisica, o professor 

devenl procurar verificar como foram dadas as aulas de Educay5.o Fisica na 3" c 

4a s6ries, esta vcrif1cay5.o orientani OS primeiros passos do professor na 

retomada do process a de Jcscnvolvimcnto do aluno. 

A partir dcsla idadc ncsta raixa Jc Jcscnvolvimcnto c com cslas caractcristicas 

j<l. e possfvcl introduzir os chamaJos jogos prC dcsportivos. 

Objetivos Gerais 

• Explorar capacidadcs c supcrar dificuldadcs 

• Assumir o papel dentro da atividade 

-, • Manifeste e defend a .seu ponto de vista 

• Participe e rcspcitc a alividadc dcfinida pclo grupo 

• Modifique as rcgras do jogo 
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Materiais e Metoctos: 

Colocando em tcnuos culturais, para ｾ ｸ ｰ ｬ ｯ ｲ ｡ ｲ r em aula um material comum no 

mcio cultural brasileiro, a bola talvcz scja um do.s mais importanlcs objctos 

did<1licos para atividadc.s llidicas ou csponcs: Dcvido a dimcnslio simb6Jica de 

sua forma, suas possibilidades c controlc c deslocamcJllo; Como mCtodo 

sugere-se utilizar bolas dos mais variados tipos e tamanhos, podendo atC propor 

que os pr6prios alunos confcccionem aprovcitando possibilidades entre os 

mais diversos materiais: Bolas de meia, couro, plislico, papel, gudc, ping-pong, 

etc. 

Qualquer que seja a ati vi dade a sc rcalizar, sera interessante o professor trocar o 

tipo de bola utilizado. Assim , a crianga tcri nccessidade de novos ajustamcntos 

psicomotorcs, puis a facilidadc conscguida no movimcnto anterior sent superada 

pcla dificuldade momentftnea diante de uma bola difcrentc, rompcndo como 

cquilibrio prccxistcnte c, parlim.lo para novas adaptayflcs. A ruptura do 

equilibrio para o estabclccimento crescente de novas relay6es C a base da ftuu;ao 
,.. 

da Educayao. 0 ｰ ｲ ｯ ｦ ｣ ｳ ｳ ｯ ｲ ｾ ｾ ｣ ｭ ｰ ｲ ･ e ｰ ｲ ｯ ｶ ｯ ｣ ｾ ｾ ｜ ｜ \ dcscquilfbrios, desde que cles scjam 

compatfvei.s como nfvcl de dcsenvolvimenlo de seus aluno.s, pos.sibilitando 

sempre a .soluyao de problemas. No nosso caso, adaptayflcs com as bolas. 

A titulo de exemplo de.scrcverei algumas atividades, deixando claro extslircm .c 
inconlliveis variagOcs dependcndo apcnas da criatividadf\prore.ssor, lembrando: 

0 importante no contrutivismo e a estral6gia us ada para a obtenyao dos 

objetivos determinados. Por exemplo: 

Bobinho 

As eriangas se dividem em grupos e ficam em cfrculo passando a bola entre si, 

para evitar que o aluno do centro consiga to mar a bola. Nesta alividadc pode 

variar tanto o n(nnero de alunos no centroJquanto diferentes tipos de bolas, 

quantidade de bolas, tamanho do c.spayo, etc., criando semprc a ncccssidade de 

novas coon.lenayfle.s. 
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Bola ao Alto. 

Os alunos ficam manipulando suas bolas c an comando do pro!C.ssor clcL'i jogam 

suas bolas para o alto c peg am outra bola diferente Lie outro colcga antes Ucla ( 

a bola) cair no chao. 

As variay6es aqui podcm ser com relaqfto ao grupo, duplas passando a bola, ou 

trios, etc. 0 mcsmo ocorrc com rclayao ao cspa<;o, tipos de comandos, etc. 

Eslafetas 

Dividem-se as alunos em grupos, estabcleccm-sc tarcfas e vence o grupo que 

cumprir primeiro. Dentre as tarefas, podc-sc incluir um circuito de ｭ ｡ ｮ ｩ ｰ ｵ ｬ ｡ ｾ ｬ ｩ ｯ o

de diferentes tipos de bolas. 

Fundamentos especificos de handball 

Os fundamentos do handball, recepyilo, passe, progres.sfto, etc, podcm scr 

trabalhados de diversas maneiras, inclusive em atividades llJdicas, scm dar 

Cnfase a cxccuyllo tCcnica do movimento. Esses fundamentos estao prcsente.s 

em quaisquer atividades que utilizcm manipulayao de bolas. Deve-se no entanto 

variar a dh£mcia entre as crianyas ou entre as crian(,(aS co alvo, tipo de bola, 

etc. 

Em todas as aulas, o professor deve conversai(com scus alunos possibilitando o 

entendimento do que sera e foi proposto em aula, pois a aula de Educayao 

Ffsica nao acontcccnl para trcin1-los; mas sim, para a crianya reron;ar e 

dcsenvolver as estruturas corporais e intclectuais de que dis pOe. A con versa 

professor/aluno C fundamental por causa da vcrbalizaQITO. Esse fa tor 6 de 

fundamental import&ncia na queslfto da tomada de consciCncia pclos aluno de 

suas ayOes. 
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"A ｣ ｲ ｩ ｡ ｮ ｾ ｡ a compreende aquila que vive, que concretiza na sua ｡ ｾ ｴ ｬ ｯ Ｎ . Quando 

no contexto de wn jogo, o professor ｣ ｾ ｦ Ｇ ･ ｲ ･ ｣ ･ e materiais variados, podendo atC 

confecciona-losjunto com as crian.rns. E.l'frrl'(i assim pennitido q11c c/as 

vivencieme tome111 con.1·cii'ncia ante ttma realidade concrera. tranlfonnando o 

real em jim(·iio de sua.1· necessidades"(Frcirc, 1989). 
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Conclusao 

A cscola como outras iustituh;Oes tem o papcl de formar adultos (nn'enientes a 
---- -----

socicdadc. Existc um vasto mundo da cultura infantil replcto de brincadciras, e 

e lamcmivel cste potencial scr ncgado logo nos primciros Uias de aula. Mcsmo 

a Educayao Fisica, que antes de tudo de veri a ser tuna especialista em atitudes 

llldicas nfio leva em conta a cultura infantil preexistente. 

E e Uemro desse mun1) "quase militar" que a crianya entra c passa boa parte de 

sua vida atC tornar-se um adullo produtivo para a sociedadc. 

A Educagao Fisica surge como recurso para res gate da cultura infantil. E capaz 

de integrar plenamcntc corpo c mente dcnlro de um ｕ ｾ ｩ ｣ ｟ ｾ Ｉ ) ｾ ｾ ｲ ｧ ｟ ＼ ｾ ｮ ｩ ｳ ｭ ｯ Ｌ ,

possibilitando vivCncia con creta c corpora! das rcla<;lks lcll!porai.'i c rspaci<li.s da 

cultura infantil, pois a intcnucdiayflo entre sfmholm; c rcalidade concrda dtl-sc 

afinal pela atividadc corporal. A mcdida em que se rcfim{i)s mecanismos de 

ｩ Ａ ｾ ｲ ｡ ｲ ［ ｡ ｯ o com o meio, rcfinam-se por outro laJo o conhecimento ｡ ｾ ｣ ｣ ｲ ｣ ｡ a do 

prOprio corpo, fazendo com que as ｩ ｮ ｴ ｣ ｲ ｰ ｲ ｣ ｴ ｡ ｾ ｇ ･ ｳ s dO·· simbolos scjam 

constantcmentc corrigidas, aproximamlo-sc cada vez mais do mundo real. 

Para essa tomada de consci6ncia, o professor dcve scm pre convcrsar com scus 

alunos a respeito de suas consu·ugOcs. Antes de continuar, porCm, um lembrete: 

A crianga e um scr humano c, deve scr cducada, nao adcsu·ada. 

As atividades como parada de mao, cambalhotas, saltos, etc, devem ser 

caracterizados por scu as pee to humano. Afinal um macaco ou um urso, ｳ ｾ ｯ o

tambiln capazes destes movimentos, em bora nUo tenham consciCncia do que 

estao razendo. A crianr_:a, si111 

Devc-se priorizar o ｬ ｾ ｬ ｬ ｯ o da crianr.:a dcsenvolvcr-se plcnail1cntc c ntlo 

simplcsmentc aprcnder csLc ou aquclc movimcnlo para pular ou cscrcvcr. 

Trocando em mil1Uos, apcsar de haver wn cntcndimcnto gcral quanlo U 
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- L 

importfl.ncia das atividadcs ffsicas dcntro da vlda escolar c quotidiana da crian<;a, 

a Educagao Ffsica ainda 6 um objcto de dc.scaso. Como excmplo, basta 

verificar quantos prctensos Ｇ ｾ ｮ ﾷ ｯ ｦ ･ ｳ ｳ ｯ ｲ ･ ｳ Ｂ " de Educayao Ffsica aluam no mcio. A 

eles dirigcm-sc os aplau.sm; finai.s por di.scriminarcm gordinhos, alunos scm 

coordena9iio, tfmido.<>, clc. E.sta C a ｅ ､ ｵ ｣ ｡ ｾ Ｇ ｦ ｩ ｯ o Ffsica rfgida, c.s.scncialmcntc 

militarista c di.scriminaJora que conhcccmos c cur.samos durante IHJ.s.sa vida 

escolar nos mais diversos c.stabclccimcntos. 

Esta cducac;ao Hsica nrro serve mais! Sc cxigimos cumprimcntll de papcl 

educativo de todas as disciplinas dentro do curriculum e.scolar, porque niio 

exigir tambCm esse papel da Educac;ao Ffsica? 

Assim, venho pcdir liccnya a Joao Baptista Freire --para neste traballw dizer q11e este 

tambrim ri o ji·uto de minlws inquie/afJies no momenlo da conclusrio da g rndlla("rlo -- agora 

compartilhada tamb6m pel a lcitura da v;:irias autorcs consagrados da Educayao 

Fisica, para concluir: "Est a o!Jra serri composta pel a ohm ｣ ｭ ｾ ｪ ｵ ｮ ｬ ｡ a de muita.\' 

pessoas e nilo apenas por uma que se pretenda salvadora '". 

Prop5e-.se (>-resga1e o resgate da cultura dcstc a! uno que entra na e.scola: A 

amarelinha, pcga-pega,. saltos, giros, cantos, danyas, scm discrimmar gcstos c 

pcnsamcntos, scm julgamcntos de "feio" "bonito", "meflwr", "pior"_ Ulilizando 

essa materia prima b<lsica Lia Educayfl.o Ffsica no scu papel motivador, como 

elo entre o mundo qlfotidiano do a! uno e a esc:ola, para possibilitar a ampliayao 

de seus conhecimentos pennitindo sua participayao na socicdadc de forma 

satisfat6ria e feliz. 

Falei aqui do construtivismo e suas ligayOcs com a tcoria Piagetiana. Procurei 

com isso mostrar a importancia do desenvolvimcnto do trabalho cientffico, 

permeando e embasando a pnl.tica escolar para nfi.o finmmJs limitados ao que j<i 

cxiste e ao que se ere. Pretcnde-se com isso cvoluir cnquanto profis.sional , c 

contribuir para a formayao de seres human as inteiros c fclizcs dcntro do mundu 

em que vivem. 

Piaget nos coloca a todo momcnto a imporHlncia do contato com o mcio c do 

cstlmulo a pcrccpyfio dcssa relayao, fazcndo-no.s rcllctir frcntc a idCia do social, 

do afctivo c do motor, nos provando que "nins1u!m t; Wilt/ iflw", pmquc 
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vivemos em grupo e .somos c.sscncialmentc .scrcs socia1s. As inlluCncias 

portanto, vem de toda parte e seria cqufvoco ncgtl.-las. 

Minha.s palavras finais nc.stc trabalho: Somos intdros, um conjunto integrado 

ao rneio, buscando felicidadc. Para .scrmo.s fclizcs, evidcnlcmeJitc, contamos 

com democracia, aulonomia, libcrdadc c, scm dLivida, com a e.scola que acrcdito 

ser o caminho para a formac.;ao final de urn mundo mais ju.sto e alcgrc. 

Este trabalho foi elaborado como instrumentn de re1lexao, sendo e.sta a mais 

imporlantc anna do profissionalquc bu.sca a unificac;ao entre os dualismos, a 

totalidade e o desenvolvimcnto real. 

Campinas, 25 de outubro de 1995. 

Graduanda em Educa(\:rto Fisica 
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