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RESUMO 

Dentre os conteUdos da Cultura Corporal de Movimento constitutivos da 

pnitica pedag6gica da Educagao Fisica pode-se se dizer que a Ginastica e urn dos 

mais tradicionais e ao mesmo tempo urn dos menos explorados na atualidade. Urn 

grande diferencial da prcltica da ginAstica em relayao a outros elementos da 

Cultura Corporal, reside no cantata mais direto do aluno com seu prOprio corpo e 

na vivSncia de suas potencialidades e limitayOes. 

Essa contribuiy8.o torna esse conteUdo tao importante quanta os outros e 

portanto, necessaria de ser trabalhado nas aulas de Educagao Fisica Escolar. 

Atentos a esta necessidade, os autores da proposta pedag6gica do estado de Sao 

Paulo de 2008/2009, incluiram de modo significative o conteudo ginastico 

distribuindo-os nas diferentes series do Ensino Fundamental e M6dio. 

Neste sentido este trabalho tern o objetivo de realizar uma revis8.o 

bibliogrcifica sabre o trato da Gin8.stica nas aulas de educaCf8.0 ffsica escolar, para 

posteriormente analisar a proposta do estado de Sao Paulo e poder assim realizar 

urn debate crftico sabre a mesma, a partir da experi6ncia profissional que ambos 

os autores possuem no ambito escolar. 

Palavras Chave: 1. ｅ ､ ｵ ｣ ｡ ｾ ｦ Ｘ Ｎ Ｐ Hsica. 2. ｅ ､ ｵ ｣ ｡ ｾ ｦ Ｘ Ｎ Ｐ ffsica escolar. 3. Currfculos -

Sao Paulo (Estado). 4. Gim\stica- Estudo e ensino 
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ABSTRACT 

Among the contents of the culture of body movement that constitute the 

practice of teaching physical education can be said that gymnastics is one of the 

most traditional and yet one of the least explored today great advantage of the 

practice gym in relation to other elements of body culture, lies in direct contact with 

the student body and their own experience of their capabilities and limitations. 

This contribution makes this content as important as others and therefore 

need to be worked in physical education classes. Aware of this need, the authors 

of the educational proposal of the state of Sao Paulo from 2008/2009, included a 

significant content gymnastic distributing them in different grades of elementary 

and high school. 

In this sense this paper aims to conduct a literature review on the 

treatment of gymnastics in physical education classes, to further examine the 

proposal of the state of Sao Paulo and can thus achieve a critical debate about it, 

from the experience that both authors have in the school. 

Keywords: 1. Physical Education. 2. Physical Education School. 3. Curriculum -

Sao Paulo (State). 4. Gymnastics- Teaching and Learning 
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1. INTRODUCA.O 

Dentre os conteUdos da Cultura Corporal de Movimento constitutivos da 

pr8tica pedag6gica da Educayao Ffsica pode-se se dizer que a Gin8.stica e um dos 

mais tradicionais (COLETIVO DE AUTORES, 1992) e, ao mesmo tempo, um dos 

menos explorados na atualidade. 

A escassez de publicag6es a respeito do assunto, principalmente tratando 

das particularidades do seu desenvolvimento nas aulas de Educagao Fisica 

Escolar (EFE), bem como a tragillormagao oferecida pelas institui96es de ensino 

superior tern contribuldo sensivelmente para esta situayao. Faltam conhecimentos 

sabre sua hist6ria, suas caracterfsticas tecnicas, os 8.mbitos onde ela se 

manifesta, as especificidades esportivas (categorias, regras, etc.), as aparelhos 

possfveis de se utilizar, alem de diferentes possibilidades de ministrar este 

conteudo no espago escolar. Logo, a falta de familiaridade com esse tipo de 

pnitica tern gerado certa resist9ncia entre alunos e tambem entre professores, 

constituindo assim um ciclo de ausencia da gin8.stica na escola. 

Urn grande diferencial da pr8.tica da gin8.stica em relayao a outros 

elementos da Cultura Corporal reside no cantata mais direto do aluno com seu 

prOprio corpo 
1 

e na viv6ncia de suas potencialidades e limitay6es, o que I he 

permits ainda desenvolver seu autoconhecimento, disciplina, respeito, entre outros 

aspectos transversals (CADERNOS 2008 e 2009). Nao que isto nao ocorra em 

outros conteUdos, entretanto, na gimistica, encontramos uma 6nfase maier nesse 

tater, considerando a diversidade da motricidade gfmnica e suas caracterfsticas. 

Por exemplo, nos Jogos Coletivos, existe uma grande entase no aprendizado das 

relay6es que se estabelecem entre as participantes; em outros esportes 

individuals, como o Atletismo e a Natayao, o fator do tempo e da dist8.ncia sao 

elementos importantes; nas Lutas, a antecipayao da ayao do outre e um fator 

1 A palavra Gimisticae derivada do Grego gymnastike e tern ｲ ･ ｬ ｡ ｾ ｩ ｩ ｯ com a pnitica de exercitar o corpo 
buscando deix.i-lo forte e ligil. pr<itica essa que era realizada com os corpos nus (gvmn6s) buscando se 
aproximar de sua essencia ou pode ser definida ainda como a "arte de excrcitar o corpo nu''. como sintctiza o 
Coletivo de Autorcs (1992, p.76). 
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importante; na Danya, a noyao de ritmo e fundamental; j8 na Gin8.stica, pode-se 

dizer que o conhecimento sabre o prOprio corpo e determinants. Essa contribuiyao 

torna esse conteUdo tao importante quanta os outros e, portanto, necessaria de 

ser trabalhado nas aulas de EFE. 

Atentos a esta necessidade, os autores da proposta pedag6gica do estado 

de Sao Paulo (CADERNOS 2008 e 2009), incluiram de modo significative o 

conteUdo ginastico distribuindo-os nas diferentes series e apontando algumas 

sugest6es de intervenyao pratica, bern como elementos adicionais de leitura e 

trato das quest6es transversais, como, par exemplo, a questao de genera e a 

influencia da mfdia na constituiy8.o de urn padr8.o de beleza. 

Neste sentido, este trabalho tem o objetivo de realizar uma revisao 

bibliogratica sabre o trato da Ginastica nas aulas de educayao ffsica escolar para, 

posteriormente, analisar a proposta do estado de Sao Paulo e poder, assim, 

realizar urn debate crftico sabre a mesma, a partir da experiencia profissional que 

ambos os autores possuem no ambito escolar. 

2. METOOOLOGIA 

A partir do objeto deste estudo, isto e, "o ensino do conteUdo Gin8.stica na 

escola", a presents pesquisa prop6e uma abordagem qualitativa e te6rica que, nas 

palavras de Minayo ( 1994, p. 22) 

... permite [ ... ] um espago mais profundo das relag6es, dos processes e 

dos fen6menos que nao podem ser reduzidos a operacionalizayao de 

vari8veis. 

Sua realizac;ao foi dividida em quatro etapas: 

• Revisao de literatura; 

• Analise da proposta curricular do Estado de Sao Paulo elaborada ern 

2008/2009; 
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• Analise comparada e crftica entre a proposta curricular do Estado de 

Sao Paulo e a literatura especializada; 

• Redagao do texto final. 

Lakatos e Marconi (1991) afirmam que a documentagao indireta consiste 

no primeiro passe de qualquer pesquisa cientffica, sendo realizada com o intuito 

de recolher informag5es prSvias sabre o assunto de interesse. Este tipo de 

documentayao pode ser realizado de duas formas: pesquisa documental e 

pesquisa bibliografica. 

Em nosso caso, optamos pela revisao de literatura (pesquisa bibliografica) 

mais concretamente consultando a base de dados do Portal Peri6dicos Capes e 

selecionando artigos a partir dos seguintes descritores: Gin8.stica, Ensino + 

Gin8.stica, Gin8.stica + Escola. Gada urn desses descritores foi pesquisado nas 

seguintes areas: Multidisciplinares; Ciencias Biol6gicas; Ci8ncias Humanas. Esta 

consulta multi-area aconteceu devido ao fato da Educagao Fisica transitar por 

diferentes areas. Como resultados desta busca, foram selecionados os seguintes 

artigos: 

1. Carvalho, Lufs Miguel. "Explorando as transferencias educacionais nas 

primeiras d8cadas do s8culo XX" Revista An8.1ise Social, Institute de 

Ciencias Sociais da Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal, vol. XL (176): 

499-518, 2005; 

2. Marcassa, Luciana. "Metodologia do Ensino da Gin8.stica: Novas olhares, 

novas perspectivas" Revista Pensar a Pr8.tica, Faculdade de Educayao 

Fisica da Universidade Federal de Goias, Goiania/GO 7/2: 171-186, 

Jui./Dez., 2004; 

3. Oliveira, Glycia Melo & Porpino, Karenine de Oliveira. "Ginastica Ritmica e 

Educal(9.0 Fisica Escolar: Perspectivas criticas em discuss8.o" Revista 

Pensar a Pr8.tica, Faculdade de Educayao Fisica da Universidade Federal 

de Goias, Goiania/GO v. 13, n. 2, p. 118, maio/ago. 201 0; 
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4. Oliveira, Nara Rejane Cruz de & Lourdes, Luiz Fernando Costa de. 

"Ginclstica Geral na Escola: Uma proposta metodol6gica" Revista Pensar a 

Pratica, Faculdade de Educa9ao Ffsica da Universidade Federal de Goias, 

Goiania/GO 7/2: 221-230, Jui./Dez. 2004; 

5. Russel, Keith & Nunomura, Myrian. "Uma Alternativa de Abordagem da 

Ginastica na Escola" Revista da Educa9i!io Ffsica, Universidade Estadual de 

Maringa, Maringa/PR v. 13, n. 1, p. 123-127, 1. sem. 2002; 

6. Souza, Rosa Fatima de. "A Militariza<;8.o da lnf6ncia: Express6es do 

nacionalismo na cultura brasileira" Cademos Cedes, Centro de Estudos 

Educa9ao & Sociedade, Unicamp, Campinas/SP ano XX, no 52, 

novembro/2000; e 

7. Vigarello, Georges. "A lnven9ao da Ginastica no Seculo XIX: Movimentos 

novas, corpos novos" Revista Brasileira de Cii!ncias do Esporte, CBCE, 

Campinas/SP, v. 25, n. 1, p. 9-20, set. 2003. 

E. importante ressaltar que esses artigos serviram como ponto de partida 

para a constitui<;8.o de uma base te6rica para que pudessemos ter urn pequeno 

pan1metro da produ<;8.o sobre ensino de Gin8.stica na escola para, posteriormente, 

avaliarmos a proposta do governo estadual sobre o conteUdo. Entretanto, nao 

exclufmos outras publica96es com que tivemos contato por conta da pesquisa e 

que julgamos relevantes para a discussao. 

Para a analise dos dados coletados (dos artigos), optamos pela Analise de 

Conteudo conforme estabelece Bardin (1970). Para a autora, esta consiste num 

modo sistematico de organiza<;8.o dos dados 

... como urn conjunto de tecnicas de analise das comunicar;Oes, que utiliza 

procedimentos sistemBticos e objetivos de descrir;Bo do conteUdo das 

mensagens. 

(BARDIN, 1970, p. 38) 

De acordo com a autora, os dados sao codificados, classificados e 

categorizados tornando-se possfvel uma an8.1ise sabre as mensagens que 
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emergem do conteUdo e que se referem aos pontos de interesse para a pesquisa. 

Dentre as vi:irias possibilidades de categoriza<;Elo, realizamos uma analise 

tematica que, segundo Bardin (1970, p. 1 05): 

[ ... ] consiste em descobrir nUcleos de sentido que comp5em a 

comunicayao e cuja presenya ou frequencia de apariy8.o pode significar 

alguma coisa para o objetivo analftico escolhido. 

Este procedimento resulta num quadro sintetico de resultados com o 

objetivo de condensar e revelar as informag5es fornecidas pela analise tacilitando 

a inferencia e a interpretac;ao dos resultados de acordo com os objetivos 

estabelecidos (BARDIN, 1970). 

A organizayao dos dados, atendendo as prerrogativas do metoda 

desenvolvido por Bardin, pode ser dividida em tres etapas. Segundo Triviiios 

(1987) essas etapas sao: pre-analise, descri<;8o analftica e interpreta<;8o 

inferencial. 

Na pre-analise e realizada a organiza<;8o do material buscando 

sistematizar as ideias iniciais, visando estruturar urn esquema de desenvolvimento 

do plano de analise. E nesse momenta que ocorre sele98o dos artigos, o contato 

inicial com o material selecionado e, par conseguinte, aparecem as primeiras 

impress6es sabre as informa96es coletadas. 

A segunda etapa e a exploragao do material, que ocorre de forma 

sistematizada, tendo como base os procedimentos adotados na pre-amilise. A 

codifica<;§.o, a classifica<;8o e a categorizaqao dos dados ocorreram neste 

momenta. 

Concluindo, a terceira etapa consists na infer8ncia e na interpretac;ao do 

material coletado, e na posterior analise comparada com o conteUdo da Proposta 

do estado de sao Paulo. Finalmente, realizamos uma analise crftica entre as 

fontes consultadas. atentando para que "[ ... ] o pesquisador nao se restrinja apenas 

ao conteUdo manifesto dos documentos devendo aprofundar sua analise 

buscando desvelar seu contetldo latente" (TRIVINOS, 1987, p.162). 
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3. MARCO TEORICO 

3.1. PROPOSTA CURRICULAR DO EST ADO DE SAO PAULO PARA A 

DISCIPLINA DE EDUCA9AO FiSICA 

A Proposta Curricular do Estado de Sao Paulo foi publicada pela Secretaria 

de Educa9ao do Estado de Sao Paulo no ana de 2008, passando par algumas 

pequenas revis6es no ana de 2009, durante a gestao do Governador Jose Serra. 

Ela e composta de um texto geral, um texto introdut6rio de cada disciplina e de um 

caderno do professor para cada bimestre e para cada serie. Na 8.rea da Educa((8.o 

Fisica, os aulores foram: Adalberto dos Santos Souza, Jocimar Daolio, Luciana 

Veniincio, Luiz Sanches Neto, Mauro Betti e Sergio Roberto Silveira. 

Posteriormente, foram publicados cadernos para os alunos; entretanto, esses 

tiveram outra equipe de elaboragao. Serao objetos da analise do presente trabalho 

os cadernos do professor. 

3.1.1. A CONCEP9AO DA DISCIPLINA EDUCA9AO FiSICA 

Na proposta curricular do estado de Sao Paulo, a Educa9ao Fisica trata da 

cultura corporal de movimento, que se expressa de diversas formas. Prop6e-se 

partir do conhecimento previa do aluno (informay6es, movimentos, condutas etc.) 

e buscar amplic3.-lo e aprofundA-Io de forma crltica. Oesse modo, define-se o 

conceito de "Se movimentar" como a relayao que o sujeito estabelece com a 

cultura do movimento, de sua hist6ria de vida, de suas vinculay6es socioculturais 

e de seus desejos. 

A proposta estabelece diferentes eixos de conteudos, mais precisamente: 

jogo, esporte, gin8.stica, luta e atividade rftmica. Tais eixos referem-se as 

construy6es corporais humanas, que devem ser tematizadas pedagogicamente 

como saberes escolar. 
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Dentre os conteUdos a serem abordados, pode-se destacar a ginflstica, que 

inclui atividades ffsicas e exercfcios diversificados - como o caminhar, o correr e a 

ｭ ｵ ｳ ｣ ｵ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ -, bem como pr8.ticas esportivas como a ginEtstica artfstica e rftmica. 

Neste sentido, os autores da proposta mencionam (2008, p.43): 

A prOpria tradi9Bo da Educa9Bo Ffsica mostra a presen9a desses 
canteUdas - au, pela menas, de parte deles - em tados os programas 

esco/ares, e esse fato nao pode ser explicada par mera canven9ao ou 
justificado por necessidades orgB.nicas do ser humano. Afirmar que a 

gin8stica existe porque faz bem ao corpo impfica reduzir e exp/icar um 
fen6meno hist6rico pelo seu beneficia, trocando a consequencia pela 

causa. 

3.1.2. 0 TRATO DOS CONTEUDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (5" a a• 
SERIES) 

A proposta indica que ate a 4a serie do Ensino Fundamental OS alunos 

teriam vivenciado um ample conjunto de experi€ncias de "Se movimentar". Entre a 

5a e ga series, 0 professor deve evidenciar OS significadO$, sentidos e 

intencionalidades presentes em tais experi€ncias, alem de levar os alunos a 

compreender formas e din8.micas mais elaboradas, tornando-os capazes de 

responder as situal!Oes-problemas e aumentando a capacidade de movimentac;ao 

e ocupal!ao do espago. 

Na ya ega series, contando como amadurecimento da abstrayao e reflexao, 

deve-se contextualizar e fundamentar os eixos de conteUdo nas dimens5es 

biol6gicas e s6cio-hist6ricas, no sentido de possibilitar aos alunos o 

aprofundamento de conhecimentos propiciados pela Educayao Ffsica como area 

de estudo. 
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3.1.3. 0 TRATO DOS CONTEUDOS NO ENSINO MEDIO 

No Ensino Media o professor deve ressaltar a possibilidade de ··se 

movimentar" com as dimens5es do mundo contemporaneo, tornando a Educayao 

Ffsica mais relevante, gerando conteUdos mais pr6ximos da vida cotidiana dos 

alunos e auxiliando-os a compreender o mundo de forma mais crftica. Desse 

modo, o objetivo geral da Educac;ao Ffsica no Ensino ME!dio e a compreensao dos 

cinco eixos de conteUdos Gogo, esporte, gin8.stica, luta e atividade rftmica) como 

fenOmenos socioculturais, relacionando-os com temas atuais e presentes na vida 

dos alunos e ampliando seus conhecimentos no ambito da cultura de movimento 

em busca da construc;ao de autonomia crftica e autocrftica. Assim, tais eixos 

devem cruzar com eixos tem8.ticos atuais e relevantes na sociedade, tais como: 

• Corpo. saUde e beleza- doengas. padr6es de beleza e cuidados com o 

corpo e a satlde, 

• Contemporaneidade- o mundo e a E!poca em que vivemos influenciam os 

conceitos e as rela96es que as pessoas mant8m com seus corpos e com as 

outras pessoas, 

• Mfdias- TV, r8.dio, jornal, revista e site e a influencia do modo como os 

alunos valorizam e constroem suas experiSncias de Se movimentar, 

• Lazer e trabalho- possibilidade de lazer em seu tempo escolar e posterior 

a ele e o direito ao repouso e lazer no mundo do trabalho. 

0 eixo de conteUdo "ginastica" aparece no Ensino M8dio em varios 

mementos, porem com enfoques diferentes, propiciados pelos eixos temciticos e 

com nfveis de complexidade diversos. 

A proposta destaca, ainda, que a Educa98o Ffsica pode assumir na escola 

urn importante papel, ampliando o exercido nos Ultimos anos, relacionando-se com 

outros componentes curriculares, proporcionando conhecimentos imprescindfveis, 

influindo decisivamente na vida dos alunos. Para isso, os professores sao 

fundamentais nesse empreendimento. 
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3.1.4. CONTEUDO DA PROPOSTA CURRICULAR DO EST ADO DE SAO 
PAULO DE 2008 

A proposta da disciplina de Educac;ao Ffsica, que se estende da sa s8rie do 

Ensino Fundamental ate a 3a s8rie do Ensino M8dio, apresenta urn total de 28 

bimestres com 69 temas. A Gin8.stica, especificamente, e abordada em lfl 
bimestres com 14 temas, o que representa Ｒ Ｐ Ｚ ｾ Ｒ Ｍ ･ Ｅ do total da proposta, valor que 

tanto evidencia a importancia que este contelido possui quanta reforc;a a 

necessidade de um debate aprofundado sobre qual "gim\stica" ou "gim\sticas" a 

proposta se refere. 
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3.1.4.1. SiNTESE DOS CONTEUDOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: CICLO II 

5' SERlE 

1" Birneslre Jogo e esporte: ｣ ｯ ｭ ｰ ･ ｴ ｩ ｾ ｩ ｩ ｯ e ｣ ｯ ｯ ｰ ･ ｲ ｡ ｾ ｯ

. Jogo-> populares 

• Jogos cooperativos 

• Jogos pr6-desportivos 

• Esporte coletivo: prindpios gerais 

- ataque 

- defesa 

- ｣ ｩ ｲ ｣ ｵ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ da bola 

Organismo humano, movimento e smide 

. Capacidades fisicas: ｮ ｯ ｾ ｏ ･ ｳ gerais 

- Agilidade, velocidadc c flcxibilidadc 

- ａ ｬ ｯ ｮ ｾ ｡ ｭ ･ ｭ ｯ e aouecimento 

2' Bimestre Esportc 

• Modalidadc colctiva: futebol ou handebol 

- Prindpios t&nicos e tiidcos 

- Principais regras 

- Processo hist6rico 

Organismo humano, movimento e salide 

• Capacidades fisicas: ｮ ｯ ｾ ｏ ･ ｳ gerais 

- ResistCncia e ｦ ｯ ｲ ｾ ｡

. Postura 

3"Bimestre Esporte 

• Modalidade individual: ginlistica artistic a ou gin:istica rftmica 

- Princ\pals_ gestos tecnicos 

- P.rincli)aiS n;:grns 

- Processo hist6rico 

Organismo humano, movimento e salide 

• Aparelho locomotor e seus sistemas 

4" Bimcstre Esporie 

• Moolalidade coletiva: futebol ou handebol (a modalidade nao contemplada no 2" bimestre) 

- Princfpios tecnicos e t:iticos 

- Principais regras 

- Processo hist6rico 

Atividade rftmica 

. ｎ ｯ ｾ ｩ ｩ ･ ｳ gerai> sobre ritmo 

Jo 'O> ritmicos 
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6" SERlE 

l"Bimestre Esporte 

. Modalidade individual: atlctismo (corridas e saltos) 

- Princfpios tecnico; e tciticos 

- Principais regras 

- Processo hist6rico 

Atividade rltmica 

• Manifesw;5es e ｲ ･ ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ Ｕ ｣ ｳ da cultura ritmica nacional 

- ｄ ｡ ｮ ｾ ｡ ｳ folcl6ricas e regionais 

- Processo hist6rico 

-A quest!i.o do genero 

Organismo humano, movimento e saUde 

• Ca acidades ffsicas: a lica 6es no atletismo e na atividade rftmica 

2"Bimestre Esporte 

• Modalidade individual: basquetebol ou voleibol 

- Prindpios tecnico:; e taticos 

- Principais regras 

- Processo hist6rico 

Organismo humano, mO\'imento e saiide 

• Capacidades fisicas: aplica(5es em esportes coletivos 

3"Bimestre Esportc 

• Modalidade-individual: giwi>tica artfsricaoti gin:istica rftmica (a modalidade rilio coutemplada no 3" 
bimestre da-5',strie) 

- Principios tecnicos e t:iticos 

- Principals regras 

- Processo hist6rico 

Gimistica 

• Gin:istica geral 

- Fundamentos e gestos 

Ｍ Ｍ ｾ Ｍ ｨ ｩ ｳ ｴ Ｖ ｲ ｩ ｣ ｯ Ｚ dos metodos ｊ Ａ Ｚ ｩ ｮ ｩ ｬ ｳ ｲ ｬ ｣ ｯ ｳ ､ ｾ ｳ ｓ Ｇ ｩ ｣ ｏ ｳ a ginistica contemporilnea 

4" Bimestre Esporte 

• Modalidade coletiva: basquetebol ou volcibol (a modalidade nlio contemplada no 2" bimestre) 

- Princfpios ｮ ｾ ｣ ｮ ｩ ｣ ｯ ｳ e 11\ticos 

-Principals regras 

- Processo hist6rico 

ｌ Ｂ ｾ

. Principios de confronto e ｯ ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ ｩ ｩ ｯ

• Classificayao e ｯ ｲ ｧ ｡ ｮ ｩ ｺ ｡ ｾ ｩ ｬ ｯ

• A questao da violfncia 
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7'SÉRIE 

1" Bimestre Esporte 

• Modalidade mdtvtdual atletismo (corridas e arremessos- lançamentos) 

- ｐ ｮ ｮ ｣ ｦ ｰ ｩ ｯ ｾ ｴ ￩ ｣ ｭ ｣ ｯ ｾ e táticos 

- Principais rcgms 

- ｐ ｲ ｯ ｣ ･ ｾ ｳ ｯ hi,tónco 

Luta 

• Modalidades: judô. karatê . taekwondo, hoxe ou outra 

- Princípios ｴ ￩ ｣ ｩ ･ ｯ ｾ e táticos 

- Pnncipais regras 

- Processo htstónco 

Organismo humano, movimento c saúde 

. Capacidades físicas: aplicações no atletismo e luta 

2" Bimestre Esporte 

. Mvdahdade colcuva. a e5colher 

-Técnicas c táticas como fatores de aumento da complex•dad<' do JOgo 

- Noções de arbit ragcm 

Ginástica 

. ｐ ｲ ￡ ｵ ｾ contemporâneas: ginástica aeróbtca, ginástica localizada e/ou ｯ ｵ ｴ ｲ ｡ ｾ

- Princípios orien tadores 

-Técnicas e exercícios 

Ｓ Ｂ ｂ ｩ ｭ ･ ｾ ｴ ｲ ･ Athidade rítmica 

. Mantfcstações e rcpr!!-.entaçõcs da cultura rfumca de ｯ ｵ ｴ ｲ ｯ ｾ ｰ ｡ ￭ ｾ ･ ｜

- Danças fole lórica' 

- Processo histórico 

A questão do gênero 

Ginástica 

• Práticas contemporâneas: ginásticas de academia 

-Padrões de beleza corporal, ginástica e saúde 

Organismo humano, movimento e saúde 

Princípios c cfcnos do treinamento físico 

4" ｂ ｩ ｭ ｣ ｾ ｴ ｲ ･ Espor te 

• Modalidade ind ividual ou coleti va (ainda não contemplada) 

- Pnncípios tecn1cos e táticos 

- Principais regra\ 

- Processo histórico 

Organismo humano, movimento e ｾ ｡  ､ ･

. Atl\1dadc física - exe1cício físico: Implicações na obesidade e no ･ ｭ ｡ ｧ ｲ ･ ｣ ｵ ｮ ｾ ｮ ｴ ｯ

. Sub\tâncias proibida\ ､ ｯ ｰ ｴ ｮ ｾ e ｡ ｮ ｡ ｢ ｯ ｬ ｩ ｺ ｡ ｮ ｴ ･ ｾ
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8" SÉRIE 

1" Bimestre Luta 

• Modalidades: judô. ｾ ｡ ｲ ｡ ｴ ￪ Ｌ wekwondo, boxe ou outra 

-Princípios técntcos e táticos 

- Principais regras 

- Processo htstónco 

Ati•idade rítmica 

. As manifestações ritmtcas de diferentes grupos sociocu hurais 

-As manifestações rítnúcas na comunidade escolar e em seu entorno: espaços.1empos e ｩ ｴ ｣ ｲ ｣ Ａ Ｎ ｾ ･ ＾

. Manifestações rítmicas ｬ ｩ ｧ ｡ ､ ｡ ｾ à cultura jovem· hip-hop. ｳ ｲ ｲ ･ ･ ｴ Ｍ ､ ｡ ｮ ｣ ｾ e/ou outras 

- Diferente' estilos como expressão sociocu hural 

- Principab pa''<,, - mo' imemos 

2" Bimestre E!. porte 

. Modalidade coleti va: a escolher 

-Técnicas c táticas como fatores de aumento do complexidade do 1ogo 

- Noções de arbttragcm 

. O espane na comunidade escolar e em ｾ ･ ｵ entorno: espaços, tempos c interesses 

. Esperaculanzação do esporte e o esporte profissional 

-O esporle nn mídia 

·Os grandes e vemos esportivos 

Ati\'idade rítmica 

. Manifestaçõe' c representações da cultura ríumca de outros paí'e' 

·Danças folclónca' 

- Processo histórico 

• A q uest5o elo gênero 

J• Bimestre Esporte 

. Jogo c espane diferenças conceituais e na c'pcrií:ncia dos jogadores 

. Modalidade altematl\a ou popular em outros países: rugby. beisebol. badmington. frisbee ou outra 

• ｐ ｲ ｩ ｮ ｣ ￭ ｰ ｩ ｯ ｾ técmcos c táticos 

• Princip;lis regras 

- Processo histórico 

4" Bimestre Ati•idade rítmica 

. Organi1ação de tcstha1s de dança do desempenho esportl\O c na apreciação 

ｅ Ｎ ｾ ｰ ｲ ･

• ｏ ｲ ｧ ｡ ｩ ｾ ［ ｡  ￣ ｯ de campeonatos 
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3.1.4.2. SÍNTESE DOS CONTEÚDOS DO ENSINO MÉDIO 

!"SÉRIE 

1" Bimestre Esporte 

• Sistemas de JOgo e táticas em uma modalidade coletiva já conhecida dos alunos 

-A 1mponâncía dos MStemas de jogo e táticas no desempenho ｾ ｰ ｯ ｮ ｩ ｶ ｯ c na apreciação do esporte 
como ･ Ｎ ｾ ｰ ｴ ￡ ｣ ｵ ｯ

Corpo, ｾ ｡  ､ ･ e beleza 

. Padrões c cstereóripos de beleza corpora 

• Indicadores que levam ｾ construção de representações sobre corpo c beleza 

- ｍ ･ ､ Ｑ ､ ｡ ｾ e a,·aliação da compostção corporal 

- Índice de massa corpórea (IMCl 

2" Bimestre Esporte 

. ModaJidade mdi,idual: atletismo. gmástica artísuca ou ｧ ｩ ｮ ￡ Ｎ ｾ ｴ ｩ ｣ ｡ rítmica 

-A importâncía das técnicas e táticas no desempenho esportivo e na apreciação do espetáculo csporl.ivo 

Corpo, saúde c hdeza 

. Corpo e beleza em diferentes períodos hiStóricos 

-Padrões dt: beleza c sua• relações com contextos histórico!> c culturais 

- Interesse• mercadológicos em·oh idos no estabelecimento de ー ｡ ､ ｲ ｾ de beleza corporal 

• Produtos c práticas alimentares c de exercícios físicos associados à busca de padrões de beleza 

. Consumo e nasto calórico: alimentação. exercÍCIO físico e obesidade 

3" Bimestre Esporte 

. ｓ ｩ ｴ ･ ｭ ｡ ｾ de jogo e tátiCas em uma modalidade coletiva já conheCida ､ ｯ ｾ ｡ ｬ ｵ ｮ ｯ ｾ

-A imponância ､ ｯ ｾ ｳ ｩ Ｍ ｲ ｣ Ｚ ｭ ｡ Ｎ ｾ de jogo e táticas no desempenho e'poruvo e na apreciação do espon.: 
como espetáculo 

Corpo, ｾ ｵ  ､ ･ e bclczu 

• Conceuos. auvidade fb1ca exercício físico e saúde 

- ｒ ･ ｬ ｡   ･ ｾ d1retas e md1retas entre saúde indiVJduaJ-colcu'a e ati,idadc física-e:.ercíc1o físico 

- Relaçõe• entre ｰ ｡ ､ ｲ  ･ ｾ de beleza corporal e saude 

4" Bimestre Ginástica 

• Práticas contemporâneas: ginásrica acróbica, ginástica localizada e ou outra> 

- Princípios orientadores 

- Técmcas e e11ercíc10S 

Corpo, saúde e bclczn 

. Esporte e ginástica: benefícios e nscos à saúde 

-Fatores favoráveis e desfavoráveis a promoção e manutenção da saúde 
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I'' Bimestre 

2" Bimestn 

J" Bimestre 

2" SÉlUE 

Ginástica 

• Práucas contemporâneas. ginástica aeróbica, ginástica localilllda e/ou outras 

-Processo lustórico: academias, modtsmos e tendências 

Corpo. saúde e belen 

• Capacidade' ｦ ￭ ｳ ｩ ｣ ｡ ｾ conceitos e avaliação 

Contemporaneidadc 

• Corpo na contemporancidade 

-Corpo. cultura de movimento, diferença c preconceito 

Mídias 

• Significados-sentidos predominantes no discurso das mídias sobre a ginástica e o exercfc1o ｦ ￭ ｾ ｩ ｣ Ｚ

emagrecimento, definição e aumento da massa muscular 

• O papel das m1dr:l\ na definicão de modelos hel!cmónicO\ de beleLa corporal 

Esporte 

• Modaltdadc csponi'a amda não conhecida dos ｡ ｬ ｵ ｮ ｯ ｾ

-A imp<>niincia das tecnica> e táticas no desempenho cspornvo e na aprec1ação do espetáculo csporuvo 

Corpo, saúde c beleza 

• Efeito<. do 1rcinamento ffs1co: fisiológicos. ｭ ｯ ｦ ｯ ｬ  ｧ ｩ ｣ ｯ ｾ e rstcossociais 

- Repercussões na conservação e promoção da saúde nas válias faixas e1árias 

• Exercícios res1stidos (musculação) e aumento de massa muscular: benefícios e ｲ ｩ ｾ ［ ｃ ｏ ｓ à saúde na,<, v:íria.<. 
faixas etárias 

Contemporancidadc 

• Corpo na contemporaneidade 

- CorpU. cuhu ro de movimento. ､ ｩ ｦ ･ Ｎ Ｎ ｮ ｣ ｾ c nrcconceito 

Esporte 

• Modalidade ahe1mtiva ou popular em outros ｰ ｾ ｾ ｣ ｳ Ｚ rugby. beisebol. badmin10n. frisbce ou oulra 

. A importáncta das técnicas e táticas de desempenho esport tvo e na apreciação do cspctúculo e'poruvo 

Corpo, saúde e belc7a 

• F:uorcs de ｲ ｩ ｾ ｣ ｯ à ｾ ｡  ､ ･ Ｚ -;edentarismo. alimentação. d1eta.' e suplementos ahment:ll'es. fumo. álcool. 
､ ｲ ｯ ｧ ｡ ｾ Ｎ dopmg e anabolizantes. ･ ｳ ｴ ｲ ･ ｳ Ｎ ｾ ･ c repouso 

• Doenças h1pocméncas e relação com a auv1dade fístca e o exercício físico: obesidade. hipertensão e outras 

Cootemporancidade 

• Corpo na comemporanc1dade 

-Corpo. cuhura de movimcnro. diferença c preconceito 

Mídias 

• A tran,formação do esporte em espetáculo telev1sivo e ｾ ｵ ｡ ｳ consequências 

- O esporte como negócio 

- Difcrcnro:' experiénctas percepó' as jogador. torcedor pre"enc•al e telcspectad<lr 

- S1gmlícados-scnudO<; predominantes no discurso ､ ｡ ｾ mídia.' sobre o esporte· 'ttória ou derrota. 
rendimento maxrmo e recompensa extnnseca e mrrinsCi:a 

·Dimensão éuca 
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4" Bimestre Ginástica 

Ginást1ca alternativa: alongamento, relaxamento ou outra 

- Pnncipios oriemador!:$ 

-Técnicas e exercícios 

Corpo. saúde e beleza 

• Atividade física-excrc•cio físico e práuca esportiva em níveis e condtções ｡ ､ ･ ｱ ｵ ｡ ､ ｡ ｾ

-Meio ambiente (sociocultural e fí!>iCO) 

- U!!>ÕC> decorrentes do exercício fíSICO e da prática esportiva em nívci!. e ｣ ｯ ｮ ､ ｩ   ･ ｾ ｩ ｮ ｡ ､ ･ ｱ ｵ ｡ ､ ｡ Ｎ ｾ

Contemporancidade 

Corpo na contemporaneidadc 

-Corpo. cultura de mo' 1mento. d1fcrença e preconceito 

-Corpo. cultura de 010\Jmemo e Jle'>'oas com deficu!nc1a 

- Princtpais limitaçõe:. motoras e ;,en,oria•s nos ｪ ｯ ｧ ｯ ｾ e esportes 

· JO!!Os e C$pones ｡ ､ ｡ ｰ ｴ ｡ ､ ｯ ｾ
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J•SÉRIE 

I '' Bimestre Luta, atividade rítmica e esporte 

• Modalidade de luta Ja conhecida dos alunos: capoc1ra. karatê.judô. tael.:wondo. boxe uu outra 

- A imponánc1a das técmcas c táticas no desempenho esporuvo c na apreciação do e;.petãculo 
espomvo 

. O ritmo no e>porte. na luta. na ginástica e na dança 

- Ritmo v1tal 

O ri tmo como organit:ação expressiva do movimento 

Te mpo e acento rítmico 

Corpo. saúde e bcletn 

. Princípios do tremanlento físico: individualidade biológica. <obrecarga (frcquénChl, inten,ldade c duração-
\'Oiumc) c rever'>lhihdadc 

Contemporaneidadc 

. Corpo na comemporaneidadc 

·Corpo. cultura de movimento. diferença c prcconceuo 

2" llimestre Atividade rítmicu 

. Manifestações ｲ ｦ ｴ ｩ ｣ ｡ ｾ ligadas à cultura j ovem: hip·hop. strect-dance e/ou oulra;, 

- Difcrcn1e' estilos como dimensão sociocultural 

- ｐ ｩ ｮ ｩ ｰ ｡ ｩ ｾ pa;,sos-movimentos 

Coreografia.' 

Corpo, saúde e beleza 

. Saúde e trabalho 

- Ginástica laboral: benefícios c controvérsias 

- Fatores de adesão e permanência na atividade física-exercício físico e na pránca ･ ｰ ｭ ｴ ｨ <I 

Contemporancidnde 

. Corpo na contcmporaneidade 

-Corpo. cuhuro de movimento. diferença c prcconce110 

- ｅ ｾ ｰ ｮ ｣ c cultu ra do movim.:nto na comemporancidade 

- ｬ Ｚ Ｎ ｳ ｰ ｯ ｲ ｴ ･ ｾ radicais 

-'" Bimestre Luta e ｡ ｩ ｶ ｩ ､ ｡ ､ ｾ rítmica 

. Pnncip1os ｯ ｲ ｩ ･ ｴ ｡ ､ ｯ ｲ ｾ Ｎ reh'fa5 e técnicas de uma luta amda não conhecida dos aluno' 

-A imponância das ｴ ￩ ｣ ｮ ｩ ｡ ｾ e táticas no ､ ｣ ｾ ｭ ｰ ｮ ｯ ･ ｰ ｯ ｲ ｵ ｶ ｯ e na apr<!claÇ;-10 do cspetaculo 

esportivo 

. Manifcstnçõe• e representações da cultura rírmica nacional ou de ou tros países 

- Danças folclórico-regionais 

- ｐ ｲ ｯ ｣ ･ Ｌ ｾ ｯ histórico 

Contemporancidade 

. Corpo na comemporane1dade 

-Corpo. cultura de mo' mJemo. diferença e precom:euo 

Lazer e trabalho 

. O la?cr como d1re1to do c1dadão c dever do Estado 

- Possibilidade de lazer na cuhura de movime111o 
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-O csporre como prátJca de lazer nm, dimcn;õc!> cstcuca (presencial e televisiva). comunitária e de 
entretenimento 

Lazer c ginástica nas ･ ｭ ｰ ｲ ･ Ｍ ｾ Ｓ ｳ Ｚ bencfíctos c controvérsias 

4" Bimestre Esporte, ginástica, luta c atividade rítmica 

. Organiz.ação de eventos esponivos e/ou festivais (apresentaÇt>es) de ginástica. luta e/ou dança 

Corpo, saúde e bclcLO 

• Estratt:gw!> de tntervenção para promoção da auvidade físrca e do e>.ercício fi;ico na comunrdJde escolar 

Contemporancidodc 

. Corpo nJ contemporaneidadc 

- A vmualização do corpo 

- Jogos virlllais: jogo de botõe!> e videogamc 

Lazer e trabalho 

. l::.spaços. equipamento' e políticas ー  ｢ ｢ ｣ ｡ ｾ de la?cr 

. O lazer na comunidade escolar e em ｾ ･ ｵ entorno: espaço,. tempos. interesses. nece'"dade< e cstrategia' de 
mtencnção 
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-0 esporte como pr.irica de lazer nas dimensiies estetica (presencia! e tclevisha), comunitS:ria e de 
entrctcnimenm 

- Lazer e gin:lstica nas empre:.as: beneficios e controversias 

4" ｂ ｩ ｭ ･ Ｎ ｾ ｴ ｲ ･ Esporte,-giruistica, !uta e:advidade>ritmica 

• ｏ ｲ ｧ ｡ ｮ ｩ ｺ ｡ ｾ Ｓ ｯ de eyentos,esportivos elou festivais (apresenta\;Oes} de gimistica, lma elou dano;a 

ｃ ｯ ｲ ｰ ＼ ｾ Ｌ saiide e beleza 

• Esrrategias de interveno;:ao para promo<;:3o da alividade fisica e do exerdcio fisico na comunidade escolar 

Contemporaneidade 

• Corpo na contemporaneidade 

-A virtualiza91io do corpo 

- JOf!OS virtuais: jogo de bm5es e videogame 

Lazcr e trabalho 

• ｅ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ ｳ Ｌ equipamentos e polfticas pUblicas de lazer 

. 0 laz.er na comunidade escolar e em sen entorno: espa90K . tempos. interesses. necessidades e ･ ｳ ｴ ｲ ｡ ｮ ｾ ｧ ｩ ｡ ｳ de 
ｩ ｭ ･ ｲ ｶ ･ ｮ ｾ ｕ ｯ
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3.1.4.3. GJUFICO DOS CONTEUDOS BIMESTRAIS (ENSINO FUNDAMENTAL 
E ENSINO MEDIO) - EDUCA<;AO FiSICA 2008 
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• TOTAL DE 
CONTEUDOS 

No grafico acima podemos visualizar de forma mais clara os dados sobre 

o conteudo "Ginastica" nos cadernos da disciplina de ｅ ､ ｵ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ Fisica da proposta 

do Estado de Sao Paulo. 

Podemos observar a quantidade de conteudos (temas) abordados nas 

quatro series do ciclo II do ensino fundamental e no ensino media. Em cada serie, 

a cor azul representa o numero total de temas, a cor amarela o numero de temas 

que abordam a ginastica e, em laranja, os demais temas da disciplina. 

Como citamos anteriormente, dos 69 temas abordados, 14 sao sabre 

ginastica, atingindo aproximadamente ｾ Ｐ 29% do conteudo da disciplina. 

27 



3.2. ELEMENTOS HISTORICOS E CONCEITUAIS SOBRE A PRATICA DA 

GINASTICA 

[V]em da Pre-hist6ria, afirma-se na Antiguidade, estaciona na ldade 

Media, fundamenta-se na I dade Moderna e sistematiza-se nos prim6rdios 

da ldade Contemporanea. 

(RAMOS, i982, p. i 5) 

Na Pr6-hist6ria o movimento estava intimamente ligado a sobreviv6ncia: 

gestos relacionados a caya e ao atacar ou ao defender-sa. Conforms as 

sociedades se desenvolvem e, com elas, tamb9m o conhecimento sabre o corpo, 

passa-se tamb8m a utilizar o movimento em uma dimens§.o mais simb61ica. 

Assim, nao importa mais somente o sentido pnltico do gesto, mas tamb8m seu 

significado. 0 movimento tamb8m passa a ser utilizado em rituais, jogos e 

festividades. Desse modo, entendendo a ginastica como "arte de exercitar o corpo 

nu", como dissemos acima, encontramos j8. nesse perlodo diversos elementos que 

setviram de genese para o que, depois, se convencionou chamar de gin8.stica. 

J8. na Antiguidade os exercfcios ffsicos se apresentam como pnlticas de 

luta, remo, natayao e outros, na preparayao de guerreiros, alem dos rituais 

religiosos e jogos. Na ldade M8dia as atividades corporais setviriam 

principalmente para a preparayao dos soldados atraves de pr8ticas como corrida, 

salta, caya, pesca, jogo, escalada, luta, area e flecha, esgrima e equitay8.o. 

Segundo Langlade e Langlade (1970), ate 1800 as formas comuns de exercicios 

ffsicos eram os jogos populares, as danyas folcl6ricas e regionais e o atletismo. 

Estes autores acreditam que a origem da ginB.stica se deu no inicio do seculo XIX, 

quando surgiram quatro grandes escolas - a inglesa, a alema, a sueca e a 

francesa. A escola inglesa relacionou-se basicamente com jogos, atividades 

atl8ticas e esportes, enquanto as demais foram responsciveis pelos principais 

metodos gin8sticos. A partir daf, esses metodos se desenvolveram principal mente 

nos pafses europeus, que influenciam ate os dias atuais a gin8.stica mundial. 

Por fim, na ldade Moderna, contribuiy5es de estudiosos e pedagogos 

promoveram a evoluyao da educayao ffsica e, consequentemente, a 
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sistematiza<;B.o da gin8.stica. Essa sistematiza<;8o proporcionou v8.rias 

classificay6es do que denominamos Gim\stica. Como relata Souza (1997), ela 

pode ser dividida em cinco categorias: 

• Gincistica de condicionamento ffsico 

• Gimistica competitiva 

• Gin<istica fisioter8.pica 

• Gin8.stica de consciencia corporal 

• Ginastica demonstrativa 

T ambem e possfvel classificarmos o tipo de exigencia que cada 

movimento ou elemento gfmnico produz, assim os exercfcios que a constituem 

podem ser classificados como: 

• Elementos corporais 

• Exercfcios acrob8.ticos: rota<;:6es, apoios, revers6es e suspens6es 

• Exercicios de condicionamento fisico 

• Manejo de aparelhos: tradicionais e adaptados 

Mas o que dizer atualmente do ensino da ginastica nas escolas? Em um 

artigo denominado Cultura Corporal, Ginastica e Escola Publica: Um estudo das 

contradic;Oes do trabalho pedag6gico e possibilidades de superac;ao encontramos 

alguns elementos para essa discussao. 0 texto, produzido por Cristina Souza 

Paraiso sob a orienta9ao do Prof. Dr. Jose Luiz Cirqueira Falcao, busca, como diz 

seu tftulo, trazer elementos que possam auxiliar na supera<;B.o das contradiy6es do 

trabalho pedag6gico da Educagao Fisica, mais especificamente com rela9ao ao 

conteUdo da Gin8.stica. Para tanto, os autores iniciam o trabalho citando os 

problemas apresentados com relayao a pr8..tica da Educayao Ffsica nas escolas 

publicas por trabalhos produzidos na decada de 90. Esses trabalhos afirmam que 

a intensa produyao acad8mica da area na decada de 80 nao se refletiu em 

mudanya na pr8..tica pedag6gica dez anos depois, mantendo-se, assim, alguns 

problemas que essas discuss6es buscavam superar, como o de uma pr8.tica 
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excludente, de ausencia de objetivos, de incoerencia na avaliayao e outros. Se 

esse problema se da na Educayao Ffsica de uma forma geral, na gimistica se d8. 

de forma ainda mais acentuada. Para isso ela se fundamenta em Almeida (2005)2 

para dizer que esse problema e inclusive de formaqao de professores, que 

acabam negando o conteUdo ou o desenvolvendo de forma superficial e 

fragmentada. 

Nesse sentido, adotando como refer8ncia te6rica o Coletivo de Autores 

(1992) que considera como conteUdo da Educaqao Ffsica os elementos 

constitutivos da cultura corporal, tais como os jogos, os esportes, a danqa e outras 

manifesta<;oes, Paraiso e Falcao (2008, p. 3) consideram que negar a ginastica e 

... desconsiderar a sua construgao hist6rica enquanto uma area do 

conhecimento que e criada, acumulada e recriada pela humanidade e 

que se constitui como um acervo cultural. 

Segundo esses mesmos autores, tratar a gincistica como conteUdo da 

cultura corporal significa considerar sua hist6ria desde sua utilizaq8.o para 

sobreviv8ncia e preparaq8.o de guerreiros ate os tempos atuais. Ate 1800, como 

afirma Langlade e Langlade (1970), citados pelos autores do texto, a gin8.stica 

correspondia a jogos populares, a danqas folcl6ricas regionais e a atletismo. No 

sec. XIX h8. a transiq8.o dessa para a gin8.stica sistematizada em escolas 

(francesa, alema, sueca ... ), movida principalmente por uma necessidade corporal 

produzida pela urbanizar;ao, pela industrializaqao e pelas novas e longas jornadas 

de trabalho. 

No Brasil, a gin8.stica chega na decada de 20 quando e adotado o Metoda 

Frances como metoda oficial de Educar;ao Fisica. Seu infcio tern, portanto, uma 

relaqao bastante forte com 0 militarismo, j8. que e 0 exercito que 0 adota, 

rebatizando inicialmente de "Regulamento no 7 - preparay§.o de soldados". E. 

tambem o ex8rcito que cria, na decada seguinte, a primeira escola para formayao 

de professores de Educayao Ffsica a EsEFEx ｾ Escola Superior de Educayao 

2 ALMEIDA. R. S. A Gimistica na escola e na tormagao de professores, 157f. Tese (Doutorado em 
Educag8.o)- Faculdade de Educagao, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2005. 
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Ffsica do Ex8rcito. AISm de estarem, ambas, a ginc'istica e a Educavao Ffsica, 

bastante enraizadas no militarismo, as duas tiim seu inicio oficial em comum, pois 

e com a adovao do MStodo Frances que a Educayao Ffsica ganha espavo no 

sistema formal de ensino. Entretanto, com o passar do tempo, vemos uma 

desvinculayao da ginitstica e da Educayao Ffsica, como mostram Parafso e 

Falcao (2008). 

Nas d6cadas de 50 e 60 surge uma tend8ncia pedagogicista vinculada ao 

escolanovismo e j8 comevam a surgir as primeiras influ8ncias do esporte. Nos 

anos seguintes, com a ditadura militar, essa influ8ncia ganha fonta com o grande 

incentive as competig6es esportivas. Com abertura politica, vemos grande 

influencia da psicomotricidade dando um carater psicologizante a Educagao 

Fisica. Ate, por lim, a partir da decada de 80, vemos a Educagao Fisica brasileira 

iniciar a construyao de sua prOpria identidade atraves de intensos debates 

academicos. Todavia, como nos informa os autores Paraiso e Falcao (2008, p.06), 

De acordo com os estudos de Diecked
3 

e Reiner
4

, a gin8.stica no Brasil, 

par exemplo, vern sendo predominantemente sistematizada pelo padrao 

esportivo e funcionalista, o que torna sua pr8.tica altamente especializada 

e tragmentada, limitando o seu potencial formative e IUdico. Esses 

elementos contribuem, portanto, para que fora da escola ela venha cada 

vez mais se tornando um produto de consume e seu acesso submetido a 
16gica de mercado: s6 "adquire" quem pode comprar. 

Outro elemento a ser considerado no ambito escolar, segundo os autores, 

e a necessidade da produyao de conhecimento no campo da gin8stica, 

principalmente no que se refere a propostas pr8ticas comprometidas com a 

transformayao social e com a cultura pedag6gica escolar, de modo que contribua 

para o crescimento acad6mico, tanto da gin8stica quanta da Educayao Ffsica de 

3 DIECKERT, J .. A Educag8.o Ffsica no Brasil. In: ESCOBAR, M.; TAFAREL, C.N.Z. Metodologia 
Esportiva e Psicomotricidade, PE: Gr8.fica, 1987. 
4 HILDEBRANDT, R (Reiner, os autores par algum motive se referem ao primeiro nome) & 

LAGINF, R. Concepg6es abertas no ensino da Educagao Ffsica, Rio de Janeiro: Ao Livro TE!cnico, 

1986. 
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modo geral. Para tanto, se faz necessaria um esforgo intelectual de ｲ ･ ｡ ｰ ｲ ｯ ｸ ｩ ｭ ｡ ｾ

las, pois como nos diz Paraiso e Falcao (2008, p. 6): 

A gin8.stica e urn dos conteUdos b8.sicos da cultura corporal que comp6e 

tanto as currfculos de formagao de professores quanta a curricula do 

ensino b8sico. Portanto, um conhecimento trabalhado pedagogicamente 

e que demanda a construgao de uma teoria da gin8stica, que esta 

imbricada na construgao de uma teoria pedag6gica da Educagao Ffsica. 

Esse artigo torna-se bastante atual e relevante, pois devemos ampliar o 

repert6rio cultural de possibilidades motoras, sobretudo na Educa9ao Fisica 

Escolar. Nesse sentido, trazer prtlticas negligenciadas ou hB. tempos 

abandonadas, como a ginB.stica, o circa e outras, para a evid8ncia torna-se 

bastante produtivo e necessaria. 0 tempo esta em constants mudanga e devemos 

buscar sempre entender suas necessidades e adequarmos nossos objetivos, 

principalmente no que se refere a ag6es educativas, inclusive na pratica da 

Educayao Ffsica. 

A GinB.stica proporciona ao individuo, atraves de suas diferentes 

modalidades e exercfcios, a oportunidade de explorar e desenvolver as 

capacidades e possibilidades individuals, gerando, atraves de suas experi8ncias, 

um conhecimento sabre o prOprio corpo. Trata-se, portanto, de um contelido de 

fundamental import8.ncia na prB.tica da EFE, par sua relevancia hist6rica no 

desenvolvimento da Cultura Corporal de Movimento. Cabe ao professor buscar 

formas e estrat8gias para proporcionar esse conhecimento para seus alunos. 

Sabemos que a escassez de material se faz presente nas escolas, principalmente 

nas pUblicas, o que pode acarretar algumas dificuldades. Entretanto, isso nao 

pode ser um impedimenta. Hoje temos materials alternatives e, acima de tudo, a 

criatividade e a versatilidade do professor serao aspectos fundamentals na 

preparayao e aplicayao das aulas. Esse trabalho se prop6e a ser mais um 

elemento buscando facilitar a incorporayao desse contelido nas aulas de EFE. 

3.3. 0 TRATO DA GINASTICA NA ESCOLA: ANALISE DA LITERATURA 
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RECENTE 

Como descrevemos anteriormente na metodologia, encontramos sete 

artigos relacionados com o nosso tema. Estes artigos serviram como base te6rica 

para que tiv8ssemos urn conhecimento previa da produr;ao recente sabre o 

assunto em questao e para que pud8ssemos construir nossos "6culos" sob os 

quais analisarfamos o material da proposta curricular do Estado de Sao Paulo com 

relay8.o ao conteUdo da GinS.stica. Sendo assim, ao nos debrU(;:armos sabre o 

assunto, notamos duas grandes categorias de textos: uma que se refere a 
contextualizagao social e hist6rica da Ginastica e outra que se refere a pratica de 

ensino da Ginil.stica na escola. Portanto, as pr6ximos dais itens tratam 

especificamente desse referencial te6rico levantado no Portal Capes. Assim, 

procuramos deixar clara para o leiter sob que "lentes" analisamos a proposta 

curricular. Os itens foram destacados em diferentes subtitulos buscando 

contemplar essas duas categorias encontradas na pesquisa bibliogr8.fica. 

3.4. 0 CONTEXTO SOCIO-HISTORICO DA GINASTICA 

0 primeiro artigo a ser analisado e intitulado "A lnvenc;ao da Gin8.stica no 

SSculo XIX: Movimentos novas, corpos novas" do Professor Georges Vigarello da 

Ecole des Hautes Etudes em Sciences Sociales (EHESS). Universite de Paris V. 

Nesse artigo, o Prof. Vigarello defende a ideia de que, entre os anos de 1810 e 

1820, houve uma profunda mudan<;a na tradi<;ao europeia propiciando uma nova 

vis8.o de exercfcio ffsico e de corpo. Essa mudanya ocorre porque alguns gin8.sios 

de Londres, Paris, Berna e Berlim propoem uma pn\tica em que seus efeitos eram 

mensuraveis, calculados e produtores de foryas previsfveis e contabilizadas. 

Segundo Vigarello (2003, p.10): 

Esse novo trabalho ffsico perturba todos os modelos existentes, mesmo 

seu infcio tendo side modesto, sua difusao limitada e seu reconhecimento 

comedido. Nenhum entusiasmo especffico, nenhum movimento em 
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grande escala em torno desse nascimento, todavia, seus eteitos 

transformaram, em um certo momenta, as aprendizados das escolas e 

das for9as armadas. 

Para ilustrar sua tese, o autor traz trechos de urn relat6rio de Clias, diretor 

da escola de Berna, que, por meio de valores mensuniveis e atraves de medidas 

universais, descreve a evoluy8.o das capacidades corporais de urn de seus alunos 

(ex: percorreu quinhentos passos em dois minutos e meio.). A novidade esta nao 

s6 na mensurayao em si, pois o dinam6metro havia sido inventado no final do 

seculo XIX e as velocidades das corridas, tambem na mesma epoca, ja eram 

mensuradas e distribuidas em tabelas, mas na aplicayao dessas medidas a uma 

grande variedade de movimentos e na utilizayao dessas na emissao de notas, 

julgamentos e planejamentos de futuras a96es pedag6gicas. Conforme Vigarello 

(2003, p.12-13): 

A verdadeira novidade nesse infcio de seculo consiste na an8.1ise do 

movimento: o c8.1culo das for9as produzidas, assim como o ccilculo das 

velocidades e dos tempos. Clias evoca o nUmero de passos percorridos 

em um minuto, com a finalidade de melhor discernir as performances, 

"par exemplo, 900 passos em um minuto e dais segundos" (Ciias, 1843, 

p. 144), para o seu melhor aluno no ana de 1818. Amoros organiza seus 

exercfcios para aumentar sempre o nUmero de a96es por unidade de 

tempo: "Serao etetuados 200 passos ou movimentos por minuto para 

chegar a executar 4000 passos em vinte minutos; isto produziril, num 

c6mputo de tres pes por passo, quando aplicado no campo, uma tegua 

de 1200 pes em vinte minutos que ｬ ･ ｶ ｡ ｮ ｾ a executar tres lt§guas por 

hora'\Amoros, 1834, p. 144). 0 tema central e certamente o da efic8cia 

mensuravel, aquela traduzida pelas fon;:as museu lares, pelas velocidades 

e regularidades. 

Essa pr8.tica de medir e comparar as capacidades Hsicas, antes sujeitas 

apenas a comparay6es subjetivas, ganha outros espayos e, por volta de 1830, se 

difunde nas feiras, nos jogos de campo e nos circos itinerantes. Uma s6rie de 

conclus6es quanta a questao energ8tica de funcionamento do corpo resulta disso. 
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0 corpo 8 comparado a um motor: a m8.quina necessita de certa quantidade de 

energia para produzir seu trabalho e assim tamb8m e o corpo, seja humano au 

animal. Disso resultam hip6teses quanta a quantidade de alimento necessaria 

para a produyao de determinado tipo de trabalho ou ate mesmo quanta a 
respiray8.o. Entretanto, tanto em um caso como outro, nao existem experi8ncias 

aprofundadas para se correlacionar de maneira efetiva esses fen6menos com os 

movimentos corporais. Complementando, Vigarello (2003, p.12) afirma 

A alusao aos pulm6es e presents, ate insistente, porem, nao se refere a 
sua fun9ao. A alus.§.o ao trabalho e igualmente presente, nova com suas 

unidades produzidas e consumidas, porem, nao h8. referenda ao seu 

mecanisme intima: a energetica e mais pressentida do que inventada. 

Esse e o contexte em que a Ginastica do seculo XIX e constitufda. 0 

discurso e o da efic8.cia, medida atraves de nUmeros, o corpo e o fim em si, nao 

mais a transformac;ao do espac;o e dos objetos, mas a transformayao do prOprio 

corpo. 

Os gestos sao pensados do simples para o complexo de modo que 

movimentos abstratos, apenas buscando a funcionalidade de cada articulayao, se 

encadeiem em sequ8ncias ritmadas formando coreografias que buscam a 

manutenyao ffsica e bio16gica das estruturas corporais, como novamente explica 

Vigarello (2003, p.13): 

Em outras palavras, essa gin8.stica do seculo XIX explora "o movimento 

parcial", aquele cuja mobilidade se limita a uma Unica articulagao 6ssea: 

extens8.o da perna ou do brago, circundug§.o do ombro ou dos quadris, 

inclinagao da cabega ou do trance. Movimentos que os novas manuais 

traduzem par series numeradas de exercicios localizados. A agao nao 

mais atua diretamente sabre os objetos, ela ja n§.o visa uma 

transformagao das coisas e sim ambiciona uma primeira e exclusiva 

transformagao do corpo; ela e a agao que aperleigoa o mUsculo antes de 

ser aquela que aperfeigoa o gesto. Oaf decorre o objetivo focalizado 

sabre o efeito especificamente org§.nico mais do que o efeito espacial, ou 
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seja, esse modo de orquestrar deslocamentos abstratos de membros do 

corpo, antes mesmo de orquestrar os atos. 

A ideia, como dito anteriormente, e a busca da efic8.cia comparada a de 

uma maquina. lsso porque, em meio a Revolw;,:ao Industrial, o motor e a maquina 

passam a ser o emblema da eficacia. Ao desmembrar os movimentos em formas 

b8.sicas, pensando isoladamente em cada articulac;ao, busca-se uma ampliac;ao 

das possibilidades mec8nicas de cada articulac;ao, bem como a prevenc;ao de seu 

mau funcionamento. Busca-se uma destreza para o trabalho com o corpo, que tern 

a maquina como modele a ser atingido. 

Nesse contexte mec8nico, nao existe espac;o para diversidade de 

movimentos e sim a maneira correta e eficiente da articulac;ao se movimentar. 

Qualquer altera9ao a esse padrao torna-se indesejavel e passive! de corre98.o. 

Desse modo, nessa epoca desenvolve-se tamb9m a ginastica ortop9dica, que 

busca corrigir as imperteic;5es no modo de funcionamento articular, bern como os 

desvios posturais atraves de exercfcios em articulac;6es isoladas, objetivando um 

equilibria na mec8nica das tens6es musculares. Como demonstra Vigarello (2003, 

p.15): 

0 movimento se simplificou de tal forma e as mUsculos foram tao 

corretamente distribuidos que uma ortopedia foi se criando a ponte de 

engendrar gimisios, mS.quinas e instituiq6es. 

Todo esse contexte s6cio-hist6rico e esse novo conhecimento ginttstico 

transformaram o aprendizado escolar. Essa nova Ginttstica era perieitamente 

adaptavel a instituic;ao escolar, a seus tempos e a seus espac;os, bem como a 
necessidade de se trabalhar corn grandes grupos. A grande atenQao e silencio 

necessaries aos alunos para acompanharem a sequencia de exercfcios gera uma 

disciplina desejavel nessa instituiQao. Como escreve Vigarello (2003, p.16): 

A aula se torna um dispositive geometrizado cuja nova exploraqao e 

avaliada pelos pedagogos da metade do seculo: "as exercfcios 

simultiineos tern, nfio somente, a vantagem de exigir dos alunos o maior 
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silfmcio, como tambem faze-los manter o habito de uma atenpjo 

constante e de uma r8pida obedi§ncia, habito que, em pouco tempo, 

aprenderfio a manter nas aulas" (Docx, 1875, p. 177). Nao que a escola 

adotasse de imediato essa prfitica, mas pelo menos ela se encontra 

nitidamente informada, par volta dos anos de 1830. 

Por essa razao, ela tamb9m e bastante adotada nas ｩ ｮ ｳ ｴ ｩ ｴ ｵ ｩ ｾ Ｖ ･ ｳ militares. 

0 autor traz documentos hist6ricos, como cartas oficiais de representantes dos 

mais diversos setores governamentais, como representantes da saUde e das 

ｩ ｮ ｳ ｴ ｩ ｴ ｵ ｩ ｾ Ｖ ･ ｳ militares, demonstrando e valorizando as iniciativas para implementar 

a Gimlstica nos grupos escolares, como no caso de Am6ros. Entretanto, o 

reconhecimento e a evidencia conseguidos momentaneamente pelo projeto de 

Am6ros esbarram em quest6es mais pr8.ticas de financiamento para a ｣ ｯ ｮ ｳ ｴ ｲ ｵ ｾ ｡ ｯ

dos gin8.sios, repletos de grandes aparelhos, cada urn com uma finalidade bern 

especifica, como descreve Vigarello (2003, p.18): 

Ao projeto do Estado de construir uma s8rie de estabelecimentos de 

gin8.stica op6e-se a dificuldade de assegurar seus financiamentos e ainda 

de constituir sua administragao. Regulamentos militares ou escolares da 

primeira metade do seculo XIX anunciam, sobretudo, uma mudanga de 

visao e nao de pr8.tica. 

Os grandes ginfisios idealizados par Am6ros nao chegaram a se 

disseminar amplamente; todavia, a Gin8.stica ganhou relevancia nos 

estabelecimentos de ensino, gerando uma pedagogia sabre o corpo e integrando 

o currfculo de unidades educacionais, como conclui Vigarello (2003, p.18): 

Pequenas instalag6es, modestas a bern dizer, limitadas na maioria das 

vezes aos patios, munidas de alguns pesos, barras au bast5es com ferro, 

acolhem um novo aprendizado. Os equipamentos leves prevalecem 

sabre as maquinas pesadas e os exercfcios met6dicos sabre os 

exercfcios perigosos. Chega-se, portanto, pela inveng§.o dessa gin8.stica 

a novas movimentos, a um novo corpo. 
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Vitrios m8todos ginitsticos foram criados entre o final do s8culo XIX e 

infcio do s6culo XX. Alguns desses m6todos - caso da Ginitstica Sueca - com 

bastante repercussao internacional e influBncia sabre outros pafses da Europa e 

do ocidente de modo geral. Tomando Portugal como exemplo dessa influencia, o 

professor Luis Miguel Carvalho, da Faculdade de Psicologia e de Ciencias da 

Educayao da Universidade de Lisboa, escreve urn artigo intitulado Explorando as 

Transterencias Educacionais nas Primeiras oecadas do Seculo XX. Neste artigo o 

Prof. Carvalho chega a dizer que a Ginitstica Sueca "foi um referents central na 

construyao do discurso da educayao fisica moderna" (2005, p.499). Desse modo, 

a Ginilstica, mais especificamente a Ginilstica Sueca, foi fundamental para a 

inclusao da Educac;ao Ffsica como components curricular nas escolas. Como 

melhor esclarece Carvalho (2005, p.501 ): 

Essa emerg8ncia da «educagao ffsica» na maioria dos sistemas 

escolares ocidentais manifestou-se combinando, em doses diversas, as 

manobras de tipo militar (marchas, formag6es, posig6es), as acrobacias, 

os exercfcios da «ginastica sueca», os jogos e os desportos. Porem, foi a 

«ginastica sueca» (e respectivas «lit;:6es») que, na viragem do seculo e 

ate meados dos anos 40, com mais persistencia se mostrou, e foi dita, 

como referente pedag6gico complete, ou seja, como solw;:ao para uma 

pr8.tica de ensino organizada, sujeita a t8cnicas de aplicagao bern 

definidas e dirigida pelos prop6sitos de uma socializat;:S.o ampla -

«integral»- que almejava corpos, intelectos e vontades. 

A Ginitstica ganhava importancia cada vez maior. lsso porque, como foi 

dito anteriormente, coadunava com os valores de retid8.o, precis8.o, mensurac;ao e 

demais atributos que permitiam o entendimento do corpo humano tal qual 

maquina, exemplo de pertei9ao em tempos de revolu9ao industrial. A Ginastica 

Sueca, que se baseava nos mesmos princfpios, cumpria os mesmos prop6sitos e, 

portanto, usufrufa do mesmo prestfgio. Na transic;ao do sec. XIX para o sec. XX, 

medicos, militares, pedagogos, polfticos e demais profissionais influentes na 

sociedade portuguesa jEt estavam convencidos da import8.ncia da Educac;ao Ffsica 

e, dentre estes, varies elegiam a Ginitstica Sueca como metoda a ser adotado 
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pelo Estado para seus programas escolares. Os portugueses mantinham 

intercambio com institutes desse tipo de Ginastica na Suecia e Belgica. Algumas 

obras publicadas nos moldes de manuais de ensino foram inspiradas em obras 

semelhantes da Franga e da Belgica. Em 1915 o Estado criou uma comissao de 

12 membros, formada par medicos, militares e pedagogos associados as praticas 

sistemciticas da Gin8.stica para construfrem urn Regulamento Geral de Educayao 

Fisica; portanto, a Ginastica Sueca ganha grande importancia no programa, como 

conta Carvalho (2005, p.503): 

Cinco anos depois, em Fevereiro de 1920, era pub!icado aquele 

documento que consagrava a matriz moderna da educac;ao ffsica escolar, 

seja no plano dos fins - ccdesenvolvimento e robustecimento do 

indivfduo, tornando-o conhecedor de si mesmo»; «avigorar o car8.cter, e 

«dar cidadiios Uteis a piitria>>, posto que <<dotados de vigor, agilidade, 

flexibi!idade, rendimento, etc.»-, seja no plano dos meios- <<gincistica 

educativa mais ou menos combinada com jogos, ministrada sob a forma 

de lig6es colectivas, constituindo o agente de tormac;ao e 

desenvolvimento tfsico e moral mais prOprio para tornar o corpo urn 

instrumento d6cil, resistente e apto para todas as especializag6es, 

(Regulamento Oficial de Educar;ao Fisica, 1920, pp. 14-16). Ora, para 

organizar o ensino da gincistica, o documento elegia o metoda sueco; e 

para o p6r em marcha, na parte substancial que respeitava as suas 

<<lic;6es", adoptava a traduc;ao (com algumas adaptac;6es) de uma obra 

editada em 1905 na B€!1gica pelo entao director da Escola Normal de 

Gin8.stica e Esgrima da B61gica, o capit8.o comandante Lefebure, sob o 

titulo Methode de gymnastique educative {Regulamento Oficial de 

Educac;ao Fisica, 1920, pp. 6-7). 

A Ginastica Sueca nao foi un8.nime. 0 autor esclarece que sua adoc;ao 

gerou grandes controversias e, como exemplo disso, cita o Regulamento dos 

Lice us promulgado em 1932, que coloca como alternativa ao Regulamento Geral a 

pratica da Ginastica Respirat6ria. Entretanto, como Carvalho (2005) afirma, a 

Ginastica Sueca foi fundamental na construyao do discurso moderno da Educayao 

Fisica. 
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0 caso de Portugal traz algumas semelhangas em relagao a influencia da 

Gin8.stica no Brasil e 8 nesse sentido que analisamos o terceiro artigo a tratar do 

contexte s6cio-hist6rico da Gin8.stica, que 6 intitulado A Militarizayao da lnf8.ncia: 

Expressoes do naciona/ismo na cu/tura brasi/eira. Nesse texto. Souza (2000) trata 

do desenvolvimento nas escolas, sobretudo primcirias, de express5es que exaltam 

o nacionalismo. Entretanto, interessa-nos o fate de que a adoyao da Gin8.stica se 

da tambem nesse contexte, especificamente falando da disciplina de "Ginastica e 

exercicios militares" adotada nas escolas do Estado de Sao Paulo no inicio do 

sec. XX. Desde o final do sec. XIX a expansao das redes publicas educacionais 

ocupou o centro dos interesses nacionais. A educagao era vista como "elemento 

de regenerac;ao da nayao, urn instrumento para a reforma social e a propulsora do 

progresso e da civilizac;8.o", como informa Souza (2000). Junto com essa 

preocupac;ao, veio a discussao sabre quais as mat8rias que deveriam compor o 

currfculo das escolas. Em seu Parecer sabre a Reforma do Ensino PrimB.rio e de 

varias institUi9DBS complementares da instrU9BO publica de 1882, Rui Barbosa 

descreve a importancia de cada uma das mat8rias que deveriam compor o 

curricula. Como fundamenta Souza (2000, p.107): 

Em relag§.o a Educagao Ffsica, o republicano Rui Barbosa construiu seus 

argumentos com base no princfpio da educag§.o integral - educagao 

ffsica, intelectual e moral -, apelando para a indissociabilidade entre 

corpo e espfrito e para a necessidade do processo educative seguir as 

mesmas leis da natureza. Nas representag6es de Rui sabre os beneffcios 

da Ginastica na educag§.o popular, emergem as fungOes marais, cfvicas, 

disciplinadoras e higi8nicas que foram atrlbufdas a esse ensino no seculo 

XIX. 

Portanto, a Gin8.stica, tambBm no Brasil, aparece como importante 

elemento da Educayao Ffsica, quando da sua constituiy8.o como componente 

curricular das escolas pUblicas e, assim como na Europa, coadunava 

perfeitamente com os valores vigentes em tempos de ｒ ･ ｶ ｯ ｬ ｵ ｾ ｴ ｡ ｯ Industrial. Na 

primeira reforma republicana da ｩ ｮ ｳ ｴ ｲ ｵ ｾ ｴ ｂ Ｎ ｯ pUblica paulista em 1892, foram 

descritas as disciplines que comporiam seu currfculo e, entre elas, constava a 
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disciplina de "Gin8stica e exercfcios militares". Entretanto, no regimento interne de 

1894, em que estavam descritos detalhadamente os programas de cada disciplina, 

nada constava especificamente sabre ela. No infcio do sEkulo foram publicados, 

na Revista de Ensino, vEI.rios artigos baseados em uma obra de instruyao militar 

para fundamentar o trabalho com essa disciplina. Todavia esses exercfcios faziam 

parte do currfculo masculine das Escolas Normais e, como a maior parte era 

composto de meninas, n8.o havia professores que dominavam o conteUdo, o que 

fez com que v8.rios soldados voluntB.rios integrassem o corpo docents das escolas. 

Toda essa influEmcia militar na escola fez com que se institufssem no regimento de 

1905 os "Batalh6es Escolares" que ganhavam destaque nas manifestag6es 

cfvicas trajando fardamento, portando names de vultos hist6ricos e exibindo 

replicas de madeira de armas. Com a primeira guerra, esses batalh6es foram 

desaparecendo em toda America Latina, a comeyar pela Argentina e Uruguai e 

tambem no Brasil. Assim, restou as escolas apenas a GinB.stica. 

0 artigo nao volta a tratar especificamente da GinB.stica, nosso foco de 

interesse neste trabalho, se fixando em outras express6es do militarismo infantil 

como o escotismo. 

Com a leitura desses artigos e possfvel termos uma boa noc;ao do 

contexte ｳ Ｖ ｣ ｩ ｯ ｾ ｨ ｩ ｳ ｴ Ｖ ｲ ｴ ｣ ｯ que gerou o surgimento da Ginclstica na Europa. No Brasil 

nao foi diferente: os fatores responsaveis pela sua genese e os interesses que 

fundamentaram o seu ensino na escola foram os mesmos e, dentre eles, podemos 

destacar a disciplina. Podemos concluir que a GinB.stica teve fundamental 

import8.ncia para a inclusao da Educayao Ffsica como disciplina escolar, s6 

posteriormente sendo inclufdos outros conteUdos. Par tim, e importante 

destacarmos que a GinB.stica se faz presente nos documentos curriculares do 

Estado de Sao Paulo desde o processo de popularizagao da educagao publica do 

final do sec. XIX, momenta hist6rico bastante relevante ao nosso trabalho, que 

trata da analise de urn documento curricular do sec. XXI do mesmo estado. 
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3.5. A GINASTICA NA EDUCAQ.ii.O FiSICA ESCOLAR 

Com o objetivo de discutir a Ginastica como conteudo da educagao fisica 

escolar, por meio da ginastica geral como proposta metodol6gica, OLIVEIRA e 

LOURDES (2004) prop6em uma perspectiva de integragao das manifestag6es 

gfmnicas e outros componentes da cultura corporal no texto Gin8.stica Geral na 

esco/a: uma proposta metodo/6gica. 

Os autores dizem que, historicamente, a educayao ffsica escolar foi 

construfda especialmente a partir de modelos europeus, tendo enfatizado a 

formagao de seus profissionais seguindo tais modelos e que os mesmos alegavam 

falta de equipamentos e/ou instala<(6es adequadas, confundindo as modalidades 

gfmnicas competitivas com a gin8.stica em si, gerando a elitizayao de tal pr8.tica, 

conforme cita o Coletivo de Autores (1992). Justifica-se a utilizagao da gimistica 

geral na educayao ffsica escolar por ser uma pr8tica que integra diversas 

manifestay6es gfmnicas a outros componentes, pela ausencia de competig8.o, par 

de ser entendida como fen6meno social e, ainda, por se constituir como bern 

cultural que deve ser apropriado pela popula<;8.o. Enquanto as outras modalidades 

de ginclstica sao competitivas, a ginclstica geral compreende, de acordo com o 

General Gymnastics Manual (FIG, 1993), como atividades: a ginastica com 

aparelhos (manuais, de grande porte ou nao convencionais), aer6bica, de solo, 

rftmica, tumbling, trampolim, rodas, acrobcltica e de condicionamento ffsico, al8m 

da danga (moderna, folclore, teatro, jazz, ballet, rock"n roll) e de jogos (pequenos, 

sociais, esportivos e de rea<;8.o), com abertura para o divertimento, o prazer, o 

simples, o diferente, para a participaQB.o de todos, portanto irrestrita. 

Atualmente a Europa e o principal centro de desenvolvimento e prcltica da 

ginclstica geral, vista o grande nUmero de clubes e praticantes, a crescenta 

popularidade e os festivais promovidos em diversos pafses, apontando a 

Dinamarca como maior express8.o da modalidade. No Brasil, existem vclrios 

grupos de ginastica geral, apesar de sua prcltica ser pouco difundida. Dentre eles 

esta o Grupo Gin8.stico Unicamp, que tern como proposta a pr8.tica e a pesquisa 

do tema na educa<;8.o ffsica escolar e como atividade comunitclria. 
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Contudo, os autores veem esta proposta como um principia norteador que 

pode privilegiar a formagao humana em sua totalidade, propondo a educagao a 

setvi<;,:o de novas valores, manitestados e gerados na sociedade, vivenciando o 

IUdico em busca da transtorma<;_:ao social. 

Mesmo sendo interessantes pr8.ticas, nao acreditamos que a ginastica geral 

e gin3stica rftmica sejam as tormas ideais de abordagem gfmnica na educa<;_:8o 

tfsica escolar, visto a grande necessidade da experimenta<;,:8o de diversas 

possibilidades de movimentos e descobertas feitas pelos alunos frente as 

propostas apresentadas pelos professores desde o inicio do ensino fundamental. 

Em outre texto sabre o trabalho com Ginastica na escola, a Ginastica 

Geral e enfatizada. Marcassa (2004) em seu artigo Metodologia do Ensino da 

Gin8stica: Novas a/hares, novas perspectivas nos apresenta, embasada em 

experiencias realizadas em projetos do GEPEGIN (Grupe de Estudo, Pesquisa e 

Experimenta<;,:8o em Gimistica), da Universidade Federal de Goicis, uma proposta 

metodo16gica para se trabalhar com esse conteildo de forma contextualizada e 

crftica. No contexte mais geral da Teoria da Educa<;Eto, a autora utiliza o conceito 

de ''forma98o ominilatera/" apresentado par Marx e Gramsci, ou seja, uma 

formag8o que busca "o desenvolvimento humano em todos os seus domfnios: 

moral, afetivo, corporal, cognitivo, etico, estetico, po/it1co, etc." (MARCASSA, 

2004, p.175). No campo especffico da Educagao Ffsica, sua principal referencia e 
o Coletivo de Autores (1992) e, assim, o contexte s6cio-hist6rico do contetldo a 

ser trabalhado se faz necessaria no processo ensino-aprendizagem, como melhor 

elucida Marcassa (2004, p.176): 

Tudo isso sup6e, portanto, que consideremos sua hist6ria, porque todos 

as saberes relatives ao corpo e a este conjunto sistematizado de 

exercfcios corporais foram construldos historicamente, o que implica que 

seus sentidos e seus significados s6 podem ser visualiza,dos e 

interpretados na e atraves da hist6ria. lmportante tambf!m e seu objetivo, 

que representa a intencionalidade da proposta pedag6gica e o 

direcionamento a ser dado, na pr8.tica, para que as finalidades educativas 

sejam alcan9adas; e par fim sua orienta98.0 metodol6gica e as 
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estrat8gias atrav8s das quais a Gimistica pode ser praticada, conhecida, 

refletida e recriada. 

Nesse sentido, Marcassa (2004) prop6e como principal alternativa 

metodol6gica para o trabalho com a Gin8.stica, sobretudo na escola, a Gin8.stica 

Geral (GG). Essa escolha se deve ao lata de que essa modalidade de Ginastica, 

por nao ser competitiva, possibilita, entre outras coisas, o respeito aos limites e 

possibilidades de cada urn, proporcionando a participagao de todos. Trazendo 

como fundamentagao Ayoub (2003)5
, a autora nos apresenta a GG e nos 

descreve como sua pr8.tica pode trazer elementos para o ensino da Gin8.stica, a 

partir da criatividade, da valorizayao da expressao artfstica e da utilizayao de 

objetos variados, buscando a ampliay8.o do gesto gfmnico. Entretanto, faz-se 

importante lembrar que Marcassa (2004, p.176/177) adverte: 

A Gincistica Geral, que se apresenta como uma leitura contempor8.nea da 

Gincistica, abarca o conjunto das varias modalidades ginasticas, bern 

como elementos da danqa, do circa, da capoeira, dos jogos, das lutas, 

enfim, das diversas manifestaq5es da cultura corporal que, todavia, ao 

serem apropriadas e interpretadas pelos movimentos gin8.sticos, sao 

transformadas e incorporadas a linguagem gfmnica. Queremos dizer com 

isso que o eixo fundamental da Gin8.stica Geral continua sendo a 

GinB.stica, a qual, em bora possa dialogar e interagir com outras pr8.ticas e 

outros elementos da cultura corporal, contem uma narrativa prOpria, 

constitufda pelos signos e caracteres (conteUdo, forma, hfst6ria, objetivos 

e orientayao metodol6gica) que configuram e materializam a seu tipo de 

linguagem. 

Marcassa (2004) salienta duas caracteristicas especificas da GG que faz 

com que a autora opte par essa modalidade de Gincistica como eixo de todo o 

trabalho com a Gin8.stica de um modo geral. Essas caracteristicas sao a 

explora1_1ao de materiais e a composi<;8.o coreogr8.fica. Segundo a autora essas 

possibilidades devem ser exploradas tanto individualmente quanta coletivamente, 

5 
Ayoub, E. "GinB.stica Geral e Educaq8.o Fisica Escolar'' Edltora da Unicamp, Campinas/SP, 2003. 
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buscando, atraves de gestos, rever a hist6ria do individuo e da sociedade. 0 

trabalho com essas refer8ncias anteriores desencadeia o processo de ｣ ｲ ｩ ｡ ｾ ｴ Ｘ ｯ Ｎ

Esse processo 8 tem8.tico e, B. medida que a coreografia vai tomando forma 

coletivamente, conflitos vao surgindo pelos diferentes interesses e personalidades 

envolvidos no processo, como salienta Marcassa (2004, p. t St ): 

Para que tudo isso se torne posslvel, e necessaria, porem, implementar 

uma a!ternativa didcitica e uma orientag§.o metodol6gica em que 

prevale9a o envolvimento coletivo na discuss§.o e tratamento dos 

conflitos e situag5es que decorrem da diffcil tarefa de criar, aprender e se 

expresser em conjunto, mas respeitando os limites e as possibilidades de 

cada um. 

Segundo a autora, a grande variedade de atividades expressivas e a 

･ ｸ ｰ ｬ ｯ ｲ ｡ ｾ ｴ Ｘ Ｎ ｯ de gestos e materiais, baseados tanto em referencias individuais como 

coletivas, possibilitam o exercfcio da comunicai(8.0 intra e interpessoal, o que 

facilita o processo reflexivo. Por essa razao, Marcassa (2004) afirma que esse 

trabalho e fonte tanto de autoconhecimento como de "compreensao da hist6ria 

vivida e projetada", gerador, portanto, de grande ｴ ｲ ｡ ｮ ｳ ｦ ｯ ｲ ｭ ｡ ｾ ｴ ｡ ｯ educativa. Como 

melhor explica Marcassa (2004, 179): 

Em nossa proposta, o processo de criag§.o e a chave da ag§.o 

pedag6gica na medida em que se realiza a partir das reterencias 

anteriores que as indivfduos e grupos trazem para o contexte da aula, 

mas par meio de um envolvimento coletivo no trato do conteUdo e da 

forma coreogrcifica a ser alcangada. Esse processo e orientado pela 

tematizaqao, que constitui um momenta fmpar de problematizag§.o e 

teorizagao de situag5es vividas au dados concretes que comp5em a 

realidade na qual estamos inseridos, conduzindo a leitura, a interpretag§.o 

e ao conhecimento do mundo que nos cerca. 

Desse modo, 9 pelo interm9dio da tematizal(80 que OS participantes v§.o 

buscar a composic;ao coreogr8fica e pesquisar objetos a serem utilizados ou 

ressignificados, bem como gestos e elementos gfmnicos a serem explorados. 
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Tambem por interm6dio da tematizayao e que OS participantes v§.o buscar 

refer9ncias nas hist6rias individuais e coletivas para interpretar e refletir sobre a 

coreografia. 

No artigo de Marcassa (2004) acreditamos que a abordagem com a GG se 

da de maneira mais adequada, j8 que a autora busca preservar os elementos 

gimnicos como linguagem especifica. Entretanto, faltou salientar que o trabalho 

com a GG nao prescinde de um trabalho especifico com cada linguagem da 

Ginastica. 

Partindo de outro referencial te6rico crftico, Oliveira e Porpino (2010), em 

seu artigo Ginastica Ritmica e Educagao Ffsica Esco/ar: Perspectivas criticas em 

discussao, analisam a situayao da Ginclstica Rftmica nas escolas. Utilizam, 

portan1o, o Cole1ivo de Autores (1 992) e Kunz6 (2001) como referenciais mais 

significativos na sua fundamentayao quanta a concepyao de Educayao Ffsica. As 

autoras iniciam o artigo afirmando que a Snfase na esportivizayao das aulas de 

Educayao Ffsica, al8-m de provocar um reducionismo da contribuiy§.o educacional 

da disciplina como urn 1odo, comprometeram o ensino da Gimistica Ri1mica (GR), 

apartando-a da sua relayao mais direta com a danya, o circo e outras 

manifestay6es em prol da construc;;:ao de urn c6digo de pontuayao competitiva. Par 

fim, no contexte da esportivizay§.o da Educayao Ffsica Escolar deu-se mais 

importlincia a outras modalidades, como as de esportes coletivos, em detrimento 

de outras, como a GR. Ap6s uma apresentayao hist6rica dos desenvolvimentos 

dos m8todos ginclsticos europeus e do contexte destes para a firmagao da GR 

como uma Ginclstica Feminina, as autoras descrevem os elementos que 

constituem a GR. Oliveira e Porpino (201 0, p.13) ressaltam: 

Na GR, o desafio e uma caracteristica marcante. Os movimentos pre 

acrobi3.ticos, como as cambalhotas, as estrelinhas e as revers6es, sao 

exemplos de movimentos desafiadores para os quais a praticante de GR, 

muitas vezes, precisa de persistencia a fim de conseguir executa-los, e 

da mesma forma as langamentos, o duplo da corda, os rolamentos da 

bola pelo corpo, as passagens par dentro do area etc. 

6 KUNZ, E. ''Transforma98.o didBtico pedag6gica do esporte", Editora Unijui, ljuf/RS 2001. 
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Em seguida, desenvolvem as bases do que seria uma Educac;ao Ffsica 

crftica que busca a participayao democrB.tica de todos atraves de uma prB.tica 

contextualizada. Nesse sentido, prop6em que no momenta do seu trabalho nas 

aulas de Educac;ao Ffsica se problematizem quest6es como a separac;iio hist6rica 

nessa modalidade de Ginastica dos generos. Uma pratica critica tambem se 

inscreve na busca par resoluc;ao de problemas, em detrimento de respostas 

gestuais prontas e padronizadas. Como escrevem Oliveira e Porpino (2010, p. 13-

14): 

Acreditamos que o desafio oriundo dos pr6prios movimentos atrelados as 

situa<;;5es problemas pode provocar situa<;;6es prazerosas na descoberta 

do movimento. Par exemplo, na GR, ao ser trabalhado o conteUdo do 

lanyamento6, nao necessariamente o professor tern de demonstrar e 

determinar como esse movimento dever8 ser executado, velando-o como 

urn movimento j8 estabelecido anteriormente. 0 aluno pode descobrir a 

forma mais adequada para realizar o referido movimento par meio de 

problematiza<;;6es deste tear: como e possfvel lanc;armos o aparelho, de 

forma que d8 tempo ao colega, que est8 ao meu lado, peg8-lo? Como 

devo posicionar-me antes e durante o momenta de o aparelho 

desprender-se do meu corpo? Como posso recuperar o aparelho 

lanc;ado? 

Par fim, acreditam que a elaborayao de festivais pode ser urn grande 

recurso para se trabalhar com a GR, ja que estes valorizam a participac;ao e nao a 

competic;iio e fomentam o processo criativo por meio de relac;6es democrB.ticas. 

Achamos, entretanto, que o trabalho com festivais requer urn pouco de cuidado, jB. 

que a aus€mcia de c6digos de pontuac;ao e da proclamac;ao de urn vencedar, par 

si s6, nao garante a ausencia de competitividade. E. precise que antes os alunos 

tenham uma elabarac;ao dos gestos gfmnicos e da din8mica das apresentac;6es 

para que nao busquem comparayOes indevidas, causando uma exposic;iio 

exacerbada dos alunos que tern menor apreensiio dos gestos da GinB.stica. 
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No artigo Uma alternativa de abordagem da ginlistica na escola, Keith 

Russell (2002) apresenta uma forma de integrar os conceitos de analise de 

movimento ao conteUdo da gin8.stica. Sua abordagem valoriza os beneffcios 

obtidos ao permitir que as crianc;as explorem sozinhas as permutac;6es, as 

complexidades e as nuanc;as do movimento humane ilimitado. Ele acredita que os 

professores nao estao preocupados, tampouco treinados, para trabalhar com os 

movimentos que levam ao desenvolvimento de quaisquer esportes da gin8stica, 

explorando aparelhos, principalmente da ginastica artfstica, com intuito de 

acrescentar complexidade de execuc;ao. Esta pr8.tica exige habilidades, sendo 

diffcil e arriscada para a maioria dos alunos na educaqao ffsica, nao respeitando 

as diferenyas individuais e nao encorajando a criatividade. 

A partir de seis temas dos movimentos b8.sicos da gin8.stica, que serao 

apresentados a seguir, Russell prop6e que os alunos expandam esses temas 

funcionais sobrepondo o espayo, a forya, o tempo e os conceitos de corpo. 

0 primeiro tema a ser abordado e a aterrissagem, onde ocorre a maioria 

das les6es; portanto, as crianyas devem aprender a dominar este mecanisme 

sabre os pSs, as maos, em rotayao ou sabre as costas. 0 segundo tema e o da 

posic;ao est8tica, desenvolvendo o equilfbrio, a suspensao eo apoio. Seguindo, o 

balanc;o, que e a rotayao em torno do eixo externo ao corpo, partindo das 

suspens6es ou dos apoios. 0 deslocamento consiste de mudanyas do corpo no 

espac;,:o. A rotacrS.o e o quinto tema, representada par qualquer giro ou rodopio em 

torno de urn dos tres eixos primaries. Por Ultimo, o salto, que e a mudanya r8.pida 

do centro de gravidade no espago e pode ser feito pelos pes e pelas maos. 

Utilizando esta abordagem de estreitamento dos temas especfficos da 

ginastica, acredita-se que as crianyas criem sua pr6prias vers6es ou variay6es de 

habilidades bcisicas, dimens6es espaciais utilizadas e qualidade de esforyo 

empregado de modo a melhorar seu relacionamento com os outros e com os 

aparelhos. 

Acreditamos que esta abordagem da ginS.stica feita por Russel seria 

bastante interessante, porem distants da realidade dos professores do estado de 

sao Paulo, levando em considerayao a falta de preparayao e a formayao que 
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tiveram. Apesar disso, com a criac;8.o dos cadernos didciticos, talvez tenha sido 

dado o primeiro passo para mudar a realidade presente; agora se deve pensar em 

propagar conhecimento, proporcionar treinamentos e estudar aplicac;6es 

coerentes a realidade de cada local e dos materiais disponfveis para utilizac;ao. 

4. ANALISE DA PROPOSTA DO GOVERNO DO EST ADO DE SAO PAULO 

4.1. ANALISE DA PRO POSTA NO ENSINO FUNDAMENTAL 

Os autores da Proposta Curricular do Estado de Sao Paulo sugerem que a 

Gin8stica, seja abordada no Ensino Fundamental nas suas tres primeiras series, 

com os temas distribufdos da seguinte forma: 

sa.serie 3°.bimestre Esporte- modalidade individual: gimistica artfstica. 

6a.serie 3°.bimestre Esporte- modalidade individual: gimistica rftmica; 

Gin<istica- gin<istica geral. 

r.serie 2°.bimestre Gin8stica - pr8ticas Contemporaneas, princfpfos 

orientadores, tecnicas e exercfcfos. 

3°.bimestre Ginastica- praticas contemporaneas: ginasticas de 

academia. 

sa.serie. 3°.bimestre 

A) Conteudo Sugerido: Esporte- modalidade individual: ginastica 

artfstica 

Este e o primeiro capftulo a tratar do assunto Gin8stica, no Ensino 

Fundamental. lnicia com uma breve descric;iio dos diversos usos que o homem fez 
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da ginclstica ao Iongo da sua hist6ria. Desde a pr8-hist6ria em que a sobreviv6ncia 

era preocupayao constants. Falam de seu uso nas festividades e jogos durante a 

idade media, surgimento do que, mais tarde se tornariam os metodos gin8.sticos. 

Os autores nos contam que a ginB.stica nasce no sSculo XIX com Johann Friedrich 

Ludwig Jahn em urn contexte de exercfcios que simulavam situay6es de guerra de 

modo a preparar os soldados para situag6es pn;ticas. Em seguida fazem urn 

breve levantamento de sua configurayao em v8.rios jogos olfmpicos iniciando 

desde a primeira olimpiada em 1896 quando era disputada exclusivamente por 

homens e a inclusao de exercicios nas olimpiadas de 1900 e 1904. Tambem o 

inicio da disputa feminina em 1928, a definigao de regras em 1936 e seu 

aprimoramento em 1952. 

Em seguida mostram urn quadro em que sao descritas os tipos de 

competiy§.o a divis§.o de exercfcios entre os sexes e as posiy6es b8.sicas do corpo 

e os movimentos caracterfsticos da GA e v8.rias fotos mostrando alguns desses 

exercfcios. 

Como proposta pr8.tica para esse capftulo os autores prop6e duas 

"Situag6es de Aprendizagem" (volume 3, p.14-16 e p.16-19) de 3 a 4 aulas, cada 

uma. A primeira situay§.o de aprendizagem tern como objetivo a identificayao de 

movimentos da GA presentes no cotidiano, nos jogos e brincadeiras de rua e a 

explorayao desses movimentos. 

Na etapa 1 dessa situagao e proposto que o professor identifique as 

primeiras relay6es que os alunos estabelecem com a GA, para tanto o professor 

dira uma letra e os alunos escreverao em uma folha, palavras que iniciem com 

aquela letra e que tenham alguma relayao com a gin8.stica. Em seguida 8 proposto 

que o professor realize algumas perguntas (propondo desafios) para que os 

alunos respondam corporalmente, como por exemplo: 

• E. possivel andar e correr usando as m§.os? 

• 0 que e ou como se realiza uma cambalhota? 

• A cambalhota pode ser feita s6 para a frente? 

Na etapa 2 dessa situayao, os autores solicitam que os alunos associem 

imagens e/ou videos, apresentados pelo professor ou atraves de pesquisa na 

50 



internet, com as movimentos realizados na etapa anterior e continuam (volume 3, 

p.15): 

Depois, pega aos alunos que realizem diferentes saltos, giros, corridas, 

rolamentos, nos pianos alto, media e baixo. No decorrer da criagao 

desses movimentos, conceitue os saltos grupados, carpados, estendidos 

e afastados, de modo a facilitar sua compreensao pelos alunos em outras 

situag6es. 

Os autores explicam que este e urn momenta importante para detectar o 

conhecimento que o aluno tern sabre cada movimento. para que em etapas 

posteriores seja possfvel agrupar alunos com diferentes nfveis de execuyao dos 

movimentos. 

Na prOxima etapa sao propostas atividades de salta relacionando este 

gesto com brincadei ras como "pular sela" ou "pular sapo" em diferentes alturas, 

dista.ncias e posiy6es como grupado, afastado e carpado. 

A ultima etapa dessa situagao tern como loco as atividades de equilibria e 

tambem e proposto que se parta de brincadeiras para trabalhar esse gesto, como 

a "amarelinha" que pode ser realizada em diferentes dist8ncias, com diferentes 

formatos e com as duas pernas unidas ou uma de cada vez, mas utilizando 

ambas. Outra brincadeira proposta e a "mae da rua", mas nesta n8.o fica clara sua 

relayao com o equilibria. sao propostas tambem atividades envolvendo mUsica, 

em que o professor vai solicitando movimentos diferenciados como correr, saltar e 

girar e que ao parar a mUsica os alunos se colocam em situayao de equilfbrio 

estcltico. 

A segunda "Situagao de Aprendizagem", tambem com 3 a 4 aulas, tern 

como objetivo identificar e nomear as gestos e movimentos da GA ｲ ･ ｬ ｡ ｣ ｩ ｯ ｮ ｡ ｮ ､ ｯ ｾ ｯ ｳ

com os exercfcios e aparelhos obrigat6rios, reconhecendo a importancia de 

condutas colaborativas na execuc;ao destes, sobretudo nas posig6es invertidas e 

suspens6es. 

Os autores haviam proposto na situac;ao anterior que os alunos 

realizassem varies desafios, entre eles a "estrelinha", entao os autores prop6em 
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que na primeira etapa se retome o movimento de "estrelinha". Sugerem que se 

organizem os alunos em grupos, de modo que, em cada grupo, fique pelo menos 

urn aluno que saiba realizar o movimento de modo a ajudar as colegas. 

A segunda etapa dessa situayao indica que os alunos sejam divididos em 

duplas e que desenhem um triii.ngulo no chao ou colchi'io e que vivenciem a 

posigao invertida atraves das paradas de cabega (tres apoios) e posteriormente de 

maos (dais apoios), urn dos alunos executando o movimento e o outro apoiando 

as pernas do colega para auxilic3.-lo na execuc;ao e fazer a seguranya. Os autores 

indicam tambem a possibilidade de executar o movimento de parada com Ires 

apoios (parada de cabe9a), proximo a uma parede. No final dessa etapa os 

autores sugerem que os alunos, em grupos de cinco ou seis, organizem uma 

combinayao dos movimentos vivenciados em uma sequencia de exercfcios de 

solo, como em uma combinagao de GA. 

A terceira etapa envolve exercfcios de apoio e suspensao buscando uma 

relac;ao com os movimentos caracterfsticos das argolas e barras. Para tanto, as 

autores prop5em movimentos de transporter os colegas em "cadeirinha" utilizando 

bast6es de madeira ou cabos de vassoura, movimentos de suspensao nos 

mesmos bast5es segurados, nas duas extremidades, por outros dais colegas e 

movimentos de equilibria em cima dos bast5es. sao propostos tambem exercfcios 

de deslocamento em suspensao nas traves de futebol e os autores tambem 

sugerem que se utilize o playground, caso a escola possua um, para explorar 

outros movimentos, como exemplo citam o ''trepa-trepa" para realizar atividades 

como deslocar-se, suspendido pelos membros superiores, na posi98.o grupado ou 

estendido, em balanyo como um pEmdulo, andar sabre as barras em pS ou 

engatinhando e outros. 

Como quarta e Ultima etapa dessa situac;ao, os autores sugerem que se 

organizem os alunos em grupos e para cada grupo se sorteie dais movimentos 

caracterfsticos da GA para ser executado enquanto as demais observam e 

avaliam a correspondencia do gesto com o nome sorteado. 

B) Avalia9ao 
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Como avaliac;ao dos objetivos dessas duas situac;6es de aprendizagem, 

os autores esperam que os alunos, possam executar, ainda que sem perfeic;8o, 

alguns movimentos da GA e que possam identificar e nomear os elementos 

vivenciados nessas etapas. Desse modo, prop6em: que os alunos fac;am fichas 

escritas ou desenhadas dos movimentos apreendidos e que os alunos consigam 

relacionar os movimentos, por exemplo, em urn vfdeo de GA com outros 

caracterfsticos de seus jogos e brincadeiras. As avaliac;6es propostas demonstram 

grande relac;ao com o objetivo proposto. 

Como propostas de situav6es de recuperayao para os alunos que 

"poderao nao apreender os conteudos da forma esperada" (volume 3, p.19), os 

autores prop6em, al6m de situac;Oes de aprendizagem diferentes das anteriores, 

urn roteiro de perguntas norteadoras referentes a GA, pesquisa na internet e 

outras fontes sabre temas relacionados a GA e observac;ao dos gestos 

executados pelos colegas para posterior execuc;ao. 

C) Analise Crftica 

A primeira coisa a se dizer sobre o material e que, a princfpio, os autores 

classificam a GA como "modalidade esportiva individual" (volume 3, p.10). 

Entretanto, abaixo, na mesma pcigina citam o Coletivo de Autores (apud 

SECRET ARIA DE EDUCA<(i\0, p. 10): 

No mundo contempor8.neo, o corpo e a arte de se exercitar livremente 

assumem as mais diversas caracterfsticas, cujos simbolos e c6digos 

estao presentes no jogo, no esporte, na danQa, na luta, na capoeira e na 

gin8stica. 

Sem querer nos prendermos somente a uma crftica de nomenclaturas, 

cabe aqui dizer que, a princfpio, nao fica clare como os autores classificam a 

Ginclstica, j8. que em urn primeiro momenta, ela e classificada como modalidade 

esportiva individual e no parcigrafo transcrito acima ela aparece como urn 

components especffico da cultura corporal. 
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Com rela<;ao a parte pr8.tica, na etapa 1, nao esta clara a din8.mica da 

atividade, mas da-se a entender que estes desafios sao propostos para o grupo 

todo. sao desafios bem interessantes, entretanto alguns, como os acima citados, 

preocupam quanta a seguranc;a para realiz8.-los de forma coletiva, portanto sem a 

supervis8.o individual do professor. 

E importante que se diga que, ao conceituarem os mementos como 

"Situag6es de Aprendizagem" e "Etapas", se permits certa autonomia ao professor 

em planejar as atividades e o tempo que estas vao durar. Todavia, deve se 

considerar que esse material e um orientador do trabalho docents e que muitos 

professores da rede estadual nao tiveram em sua formaQii.O acesso a alguns 

conteudos, como e o caso da Ginastica. Nesse sentido, achamos que faltam 

algumas informaQ6es mais precisas. Exemplo disso e a etapa 2 (volume 3, p.15), 

na qual nao fica clara a din8.mica que o professor deve adotar: os alunos farao 

movimentos individual ou coletivamente? Essa dUvida 8 pertinente quando, par 

exemplo, pedem para que, durante a realizac;ao de um rolamento, os alunos o 

vivenciem da maneira como sabem, para que depois o professor introduza 

informac;6es t8cnicas, como "queixo no peito" au "encostar a nuca no ch8.o". Cabe 

aqui dizer que algumas dessas informac;6es, como as salientadas, sao tamb9m 

informac;6es que envolvem a seguranc;a na execuyao do gesto, pais ao realizar o 

rolamento de maneira inadequada e possfvel que o aluno se machuque. 

A Ultima etapa dessa situag§.o e uma atividade interessante jcl que a 

mUsica e um elemento importante da Gin8.stica seja na Artfstica ou ainda mais na 

Rftmica. E atividades especfficas de equilibria como utilizar os brinquedos de 

playground ou bancos para que as alunos desloquem-se sabre estes materials, 

como no aparelho trave da GA. 

Na etapa 1 da segunda "SituaQaO de Aprendizagem", e importante 

ressaltar que os autores sugerem que (volume 3, p.17): 

Considere os momentos de di8.logo com os alunos, valorizando o que 

eles conhecem, sabem e percebem sabre o conteUdo. 
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Cremos ser esta uma importante postura pedag6gica, nao s6 nessa etapa, 

mas em todas as outras. Entretanto, como dissemos com relayao a algumas 

etapas da situayao anterior, a Gin8.stica e um conteUdo com especificidades em 

relayao a seguranc;a devido ao risco que alguns movimentos possuem. Ainda mais 

quando consideramos a faixa et8.ria em que a atividade 9 proposta (5a s8rie) e a 

realidade das escolas estaduais quanta ao nUmero de alunos (entre 35-40 alunos 

par sala), bern como a falta de disponibilidade de materiais suficientes, neste caso 

colch6es e colchonetes. Consideramos esta etapa, tal como proposta, inadequada 

quanta a seguran<;a de sua ･ ｸ ｾ ｣ ｵ ＼ ［ ｩ ｩ ｯ Ｌ talvez seja possivel com algumas 

altera<;6es como se for realizada, por exemplo, com parte da sala enquanto a 

outra parte realiza outra atividade em que nao haja a necessidade da presenc;a 

constants do professor. TambSm nao achamos conveniente, pelo mesmo motive, 

que o auxflio na execuc;ao do movimento fique somente a cargo de um aluno, mas 

com a presenc;a do professor durante toda a atividade. Na segunda etapa dessa 

situa<;iio, os autores frisam que (volume 3, p.17): 

E: importante que as outras etapas tenham propiciado aos alunos 

situa96es nas quais possam confiar no colega para realizar diferentes 

movimentos, motive pelo qual as condutas colaborativas devem ser 

enfatizadas. 

Novamente trata-se de uma importante informayfio pedag6gica a qual 

concordamos plenamente. Entretanto achamos necessaria que anteriormente o 

professor demonstre a maneira de auxiliar o colega, orientando adequadamente 

os alunos. 

Aqui se faz importante outra questiio: os autores prop6em uma etapa que 

se relaciona ao equilfbrio est8.tico (parada de maos e cabeva) depois de uma 

etapa de equi11brio dinamico (estrelinha). Do ponto de vista do executor do 

movimento, faz todo sentido j8. que o equilibria est8.tico, nesse caso, 8 de uma 

maier complexidade de execuc;ao que o din8.mico. Todavia, a forma de auxiliar a 

execuyao dos movimentos exigem posicionamento e cuidados diferenciados. 
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Quanta ao final dessa etapa, achamos desnecesscirio, nesse primeiro 

momento de contato com a Ginastica, nos remetermos as competig6es de GA. Em 

todo o capitulo, os autores sugerem que os alunos realizem a "pular sela", 

"amarelinha", "plantar bananeira", "estrelinha" e outras brincadeiras, demonstrando 

sempre uma preocupac;ao em dialogar com o universe IUdico infantil, ou seja, 

buscam relacionar os gestos cotidianos e das brincadeiras com elementos da GA 

em uma postura de desmistificci-los. Consideramos esta uma atitude interessante 

para aproximar os alunos desses elementos o que contradiz com trazer elementos 

da GA competitiva nesse momenta de aprendizagem. Cremos ser importante 

conversar sobre o assunto, para que os alunos possam entender melhor esse 

esporte, enquanto patrim6nio cultural, quando assistem uma competiy8.o pela 

televis8.o, por exemplo. Todavia nao achamos ser necessaria que pensem em 

competiyao, durante a pr8tica de explorayao e ampliayiio de gestos. 

Principalmente devido ao seu rfgido c6digo de pontuagao baseado em 

padronizagao de movimentos. Ainda que mais tarde (volume 3 da 6' serie, p.t2), 

quando tratarao da Ginastica Rftmica, eles dirao que as regras podem sofrer 

adapta<,;6es tanto por parte do professor como dos alunos para que se respeitem 

as caracterfsticas individuais e interpessoais, inclusive incluindo novas 

movimentos e aparelhos. PorSm a competiy8.o, neste momenta, pode tirar o foco 

da explorayao pela preocupayao do aluno em mostrar seu "melhor" gesto, 

buscando o reconhecimento do professor e do grupo, evitando assim se arriscar 

em novas possibilidades. 

Na terceira etapa sao descritos varios cuidados com relayao a seguranya, 

como certificar-se da fixagao das traves, utilizar-se de uma cadeira para que os 

alunos subam e desyam da trave e colch6es no chao. Todavia quando os autores 

tambem sugerem que se utilize o playground e pedem para "relacionar com o 

hist6rico da GA" (volume 3, p.18) nao ha maiores informag6es quanta a essa 

relagao. 

Quanta a avaliac;ao e importante ressaltar a atenc;ao dada a alunos que 

tenham dificuldade em apreender o conteUdo, todavia cremos ser bastante 

subjetiva a noc;8o "da forma esperada" ja que cabe ao professor possibilitar essas 
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"Situa((6es de Aprendizagem", entretanto torna-se complicado garantir que o aluno 

efetivamente as apreenda. 

Rftmica 

sa serie- 3°.bimestre 

Tema 1 

A) Conteudo Sugerido: Esporte- Modalidade Individual: Ginastica 

No capitulo de Ginastica Ritmica (GR), os autores iniciam 

contextualizando pedagogicamente a complexidade do "Se-Movimentar" (volume 

3, p.10) da Ginastica, no campo da "Cultura de Movimento" (volume 3, p.10). A 

seguir fazem urn breve hist6rico afirmando que muitas modalidades esportivas 

contemporaneas, eram sinOnimos de Gin8.stica como as corridas, os saltos, as 

lutas e outros exercicios ffsicos. No paragrafo seguinte vao falar especificamente 

da GR, que se constitui como modalidade esportiva depois da Segunda Guerra 

Mundial, mas sem canter o "Rftmica" no nome, j8. que somente em 1946 que a 

mUsica e introduzida pelos Russos. Na sequencia fazem urn par8metro do seu 

desenvolvimento esportivo nas federa((6es, jogos olfmpicos e sua introdu((8o no 

Brasil. A caracterizam como modalidade exclusivamente feminina, porem 

destacanda a exist€ncia de equipes masculinas em alguns pafses como no Jap§.o. 

Os autores descrevem seus aparelhos como sendo os areas, bolas, corda, fita, 

ma((as n§.o descartando os exercicios sem aparelhos, entretanto todos com 

acampanhamento musical. Em seguida, os autores afirmam que a GR tem sido 

esquecida na Educa9ao Fisica Escolar (EFE) em deixam algumas perguntas como 

hip6teses desse esquecimento como por ser somente feminina segundo a 

Federa((8.o lnternacional de Gin8.stica (FIG), par ser formada par movimentos 

complexes ou par ter urn c6digo de pontua<;:8.o especffico. Entretanto as autores 

somente querem provocar indagac;6es quanta a estas raz6es, lhes interessando 

que os leitores reflitam quanta aos canhecimentos e estrat8gias de ensino que 

estao sendo utilizadas para ensinar esse canteUdo nas aulas de EFE. lsso porque, 
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segundo os autores, essa modalidade permits varias experi8ncias que podem ser 

relacionadas com de outras manifestag6es da cultura de movimento e que traz 

varias possibilidades gfmnicas e IUdicas. 

Nesse sentido, os autores deixam algumas perguntas para orientar essa 

reflexao: 

• As representag6es que fazemos dos g8neros feminine e masculine 

na ginastica tern relayao com o processo hist6rico de desenvolvimento da 

modalidade? 

• Quais sao os elementos que permitem caracterizc3.-la como uma 

modalidade esportiva exclusivamente teminina: as sequencias de movimentos 

obrigat6rios? A presenya da mUsica? 

• Quais os motivos dos homens niio participarem de competiy6es 

esportivas oficiais dessa modalidade? 

Em seguida descrevem os elementos que constituem o "Se-Movimentar" 

(volume 3, p.11) da GR: 

Tais elementos podem ser vivenciados em vcirias direy6es, pianos, niveis 

com au sem deslocamento, com apoio de um au dais pes, uma ou duas 

maos, cuja caardenayaa consensual de candutas passibilitara 

movimentos gfmnicas harmaniosos, dini3.micos e IUdicas. Andar e correr, 

saltar e saltitar, balancear e circunduzir, girar, rolar e equilibrar-se, 

flexionar-se e estender-se, lanyar e receber diferentes aparelhos, enfim, 

tudo isso comp6e a Cultura de Mavimento da GR. 

A seguir os autores salientam que, embora as modalidades de Ginastica 

tenham regras rfgidas estas podem sofrer adaptay6es tanto por parte do professor 

como dos alunos para que se respeitem as caracterlsticas individuals e 

interpessoais e para relacionar os movimentos da Ginastica com gestos de varias 

outras modalidades. Demonstram tambem ser possfvel que haja adaptay6es 

quanta aos materials e apresentam urn quadro com varias sugest6es de 

construy8.o de materials alternatives para se trabalhar com a GR. 
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Dando continuidade, os autores explicam a maneira como as competiy6es 

estao organizadas e alguns crit9rios de pontuayao que sao utilizados nessas 

competig6es, bem como a possibilidade de cada aparelho. A bola, par exemplo, 

permits saltos, lanyamentos, solturas, etc. A maya possibilita os movimentos de 

molinetes, circunduy6es, batidas rftmicas e outros. 0 area se caracteriza 

principal mente par rotay6es e rolamentos dentre outros. Por fim a fita possibilita a 

formagao de diferentes figuras no ar como os espirais, al8m de lanyamentos e 

capturas. 

Para este tema tamb8m sao propostas duas situay6es de aprendizagem. 

A primeira situagao, para a qual os autores sugerem 3·4 aulas, tem como objetivo 

que os alunos explorem possibilidades de movimento utilizando aparelhos, 

individual e coletivamente, bem como relacionem esses gestos com elementos 

caracteristicos da GR. 

Para atingir esses objetivos sao propostas tres etapas distintas. Na 

primeira etapa, os autores sugerem que o professor pergunte aos alunos "sabre as 

diferentes maneiras de movimentar-se do ser humano" e que ap6s uma primeira 

conversa va direcionando as respostas para movimentos do cotidiano. Ap6s uma 

demonstragao desses movimentos para os colegas, o professor deve solicitar aos 

alunos que vivenciem esses movimentos como andar em quatro apoios, 

rolamentos, rastejar, correr, saltar, etc. 

Na prOxima etapa os alunos serao organizados em grupos de 6-7 alunos e 

definir8o uma maneira de movimentar-se em conjunto e apresentem para os 

demais colegas, os autores sugerem para que se possfvel essas apresentag6es 

sejam registradas em vfdeo. Em seguida prop6em que os alunos identifiquem 

quais foram os movimentos mais utilizados e que registrem por escrito justificando 

suas escolhas. 

Na ultima etapa, sao apresentados alguns objetos para que OS alunos 

trabalhem, podem ser tanto os aparelhos da GR quanta materiais alternatives 

como leny6is e garrafas PET. Dessa forma aplicarao o que foi apreendido nas 

etapas anteriores, ou seja, movimentos variados individualmente, em duplas e em 
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grupos utilizando esses materiais. Os autores sugerem algumas interveny6es do 

professor propondo alguns desafios, como: 

• Como rolar no chao segurando com as duas maos duas garrafas 

PET? 

• E possfvel rolar urn area e salta-lo? 

• E. possfvel lanyar uma bola ao ar, rolar e recupera-la antes que toque 

o chao? 

Os autores lrisam que e importante que todos os alunos explorem todos 

os materiais e que ao final registrem em uma folha, individual mente ou em grupo, 

as diliculdades e lacilidades em utilizar cada aparelho. 

A segunda situayao de aprendizagem, tambSm 9 sugerida em 3-4 aulas, 

composta de tres etapas e tern como objetivo introduzir a mUsica como elemento 

da GR e atentar para a especificidade dos gestos tScnicos dessa modalidade, bern 

como seu processo hist6rico e suas regras. 

A primeira etapa dessa situayao consists em apresentar para os alunos, 

imagens e/ou vfdeos dessa modalidade pedindo que os alunos criem hip6tese 

sobre o porque dessa modalidade se denominar GinB.stica Rftmica e que 

relacionem os movimentos assistidos com os vivenciados registrando essas 

hip6teses em uma folha. 

A segunda etapa envolve a introduyao da rnUsica e 9 sugerido que o 

professor disponibilize e/ou peya que os alunos tragam para a aula diferentes 

ritmos musicais. Os alunos serao divididos em grupos escolherao ou sera 

sorteado urn objeto (aparelho de GR ou adaptado) para cada grupo e este tera urn 

tempo para organizar uma coreografia utilizando este objeto, a mUsica escolhida e 

diferentes formay6es que serao sugeridas pelo professor, como cfrculos, colunas, 

fileiras e outras. 

Na Ultima etapa sera proposta pelo professor, uma apresentayao em 

grupo que podera ser feita somente entre a turma, nao se esquecendo de lembrar 

que a GR tambBm possui competi((6es individuais. Para essa apresenta((B.o se 

estabeleceram alguns critS:rios como tempo de execu((8.o, criatividade no uso dos 
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aparelhos, exercfcios obrigat6rios e outros. As apresentay6es, se possfvel 

deverao ser filmadas e deverao ser registradas par escrito as dificuldades e 

facilidades encontradas palos grupos. Os autores tambem apontam para a 

possibilidade de se utilizarem 8.rbitros, caso os alunos queiram, para pontuar 

esses crit8rios. 

B) Avaliagao 

Como atividade avaliadora das duas situay6es os autores prop6em que se 

utilizem os registros realizados nas etapas anteriores e pedir que os alunos 

identifiquem em imagens names de movimentos e aparelhos caracterfsticos da 

GR. Bern como observar nos alunos as facilldades e dificuldades encontradas na 

execuc,;ao desses movimentos durante as situac,;6es pr8.ticas. Como proposta de 

recuperac,;ao os autores sugerem a apreciac,;ao dos gestos realizados pelos 

colegas e a pesquisa sabre temas relacionados a GR. 

C) Analise Crftica 

Achamos a primeira situac,;ao de aprendizagem bern interessante, partindo 

do individual para o coletivo e do movimento sem aparelho para a utilizac,;ao de 

diversos aparelhos. A atividade explora diferentes movimentos com diferentes 

aparelhos. Talvez a etapa 1 tenha ficado um tanto solta, principalmente 

considerando a faixa et8.ria. Ainda que a explora<f8.0 de movimentos seja apenas 

uma etapa para posteriormente se relacionar com elementos mais pr6ximos da 

GR, como o trabalho em grupo e com aparelhos, cremos que nesta s8rie talvez 

seja precise direcionar um pouco mais a atividade para o que se busca 

posteriormente, como par exemplo, j8. introduzir alguns ritmos musicals (isso 

somente 8 proposto na prOxima situac,;ao de aprendizagem) e propor desafios 

como: 'Agora vamos tentar caminhar, girar e voltar a caminhar, sem sair do ritmo 

da mU.sica', ou entao como foi feito na etapa 3. Consideramos tamb8m que o 

tempo sugerido para esta situac;;:ao foi grande (3-4 aulas) poderia ser diminufdo ou 

poderiam ter sido propostas mais etapas. 
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Achamos interessante para os alunos, terminarem a segunda situayao de 

aprendizagem com uma coreografia em grupo, para o restante da turma. Esta 

precisa ser elaborada, ensaiada, adequada ao tempo, por isso envolve uma 

elaboragao mais complexa, que uma apresentagao de final de aula como foi 

proposto em outras etapas, e isso pode estimular os alunos. Porem, designar uma 

arbitragem para avaliar esses critSrios, ainda que os alunos queiram, achamos 

desnecess8.ria. A competitividade mais exacerbada de alguns, a afinidade com a 

modalidade e tragos de personalidade como extroversao ou introversao podem 

estimular uns e constranger outros pelo agravamento da exposig8.o. Ainda mais se 

utilizarmos alunos maiores como sugerem os autores. A situac;ao de avaliac;ao e 
uma situagao de grande tensao eo tempo utilizado para se trabalhar a modalidade 

e pequeno para que se avalie a execugao, mesmo que os crit9rios combinadas 

sejam simples e amplos. Cremes ser mais produtivo que se estabelec;am os 

critSrios de avaliagao coletivamente e que tamb9m coletivamente se avalie o 

desempenho de cada grupo: '0 que voces acharam do grupo quanta a 

criatividade? Por que?; e importante tamb9m que se tome o cuidado de sempre 

apontar pontes positfvos em cada urn dos grupos estimulando novas empreitadas. 

sa serie. 3°.bimestre 

Tema2 

A) Conteiido Sugerido: Ginastica- Ginastica Geral 

0 segundo momenta em que a Gin8.stica e trabalhada na 6a s9rie, tamb9m 

no terceiro bimestre. trata da Ginastica Geral (GG). Os autores iniciam o capitulo 

tentando caracterizar a GG atraves de uma comparagao e diferenciagao com 

outras modalidades gfmnicas. Para isso tragam novamente uma pequena 

trajet6ria hist6rica. Descrevem que ao Iongo da hist6ria a ginastica e encontrada 

como elemento cultural associado a retid8.o, disciplina, ordem, forc;a ffsica e moral. 

Nesse sentido, trazem algumas informay6es quanta as diferenc;as entre a circa e a 

gin8stica e o embate que este proporcionava na sociedade europ8ia do sec. XIX. 

Sobretudo porque o circa, atraves de seus gestos criativos e ousados, 
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representava urn "desperdfcio" de energia que contrapunha aos princJpJos da 

Ginastica. Ja que OS metodos Ginasticos, apesar das diferengas regionais, 

segundo os autores, possuiam aspectos em comum como desenvolver a saUde, a 

higiene, a coragem, a forya, e a diferenciayao das funy6es atribufdas ao homem e 

a mulher, bern como aos diferentes segmentos sociais. Em seguida, afirmam que 

os diferentes m8todos gin8.sticos europeus influenciaram outros pafses como o 

Brasil. 

Os autores dizem que a GG se constituiu em contraposiy8.o aos modelos 

esportivos, pais tern como princfpio a participayao de todos, independents do nfvel 

tecnico, faixa etaria ou genera e que possui uma grande diversidade de 

possibilidades, podendo ou n§.o utilizar-se de diferentes materiais. Par fim dividem 

a GG, segundo os crit8rios da sua instituiy§.o internacional em tr8s grupos. 0 

primeiro em que estao as diferentes modalidades gimnicas, estilos de danya, de 

teatro e manifestay6es culturais de cada pais. 0 segundo com elementos 

gfmnicos com e sabre aparelhos e um terceiro grupo com caracterfsticas sociais e 

esportivas. Ap6s essa divis§.o, apresentam urn gnlfico com as principais 

diferenyas entre a GG e as demais modalidades gfmnicas de competiyao e 

definem como princfpio dessa pr8.tica enaltecer o gesto gfmnico, IUdico e 

prazeroso dos participantes, rompendo com os esteri6tipos gerados nessas outras 

modalidades de Gin8.sticas competitivas. Podendo, portanto, auxiliar na 

ressignificayao da Gi n8.stica nas aulas de Educagao Ffsica. 

Como parte pratica os autores prop6em para esse tema, duas situag6es de 

aprendizagem, cada uma com a previsao de 3 a 4 aulas e com tres etapas. A 

primeira situayao de aprendizagem desse tema, que tern como subtftulo 

"Compreendendo as Caracterfsticas da Gin8.stica" tern como o objetivo, segundo 

os autores, identificar e reconhecer os movimentos caracterfsticos de modalidades 

gfmnicas esportivas e de modalidades gfmnicas de participayao. Para tanto, na 

etapa urn, os autores sugerem que os alunos sejam organizados em grupos e que 

apresentem os criterios, os autores solicitam atenyao para as justificativas desses 

crit8rios, que diferenciam uma modalidade gfmnica como esportiva ou de 

participayao. Em seguida, pedem que ainda divididos em grupos, realizem um 
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circuito de estay6es com um tempo rigorosamente estabelecido para cumpri-lo. 

Este circuito deven3. constar de elementos gfmnicos como Rolamentos, Saltos, 

situay6es de equilibria, lanyamentos e outros, podendo ou nao utilizar uma mUsica 

da escolha do professor e que, se possfvel, sejam registradas as imagens do 

circuito. Na etapa seguinte, os alunos farao uma reflexao sabre as dificuldades e 

facilidades encontradas na realizayao do circuito, possfveis sugest6es para sua 

melhor execuyao e registrarao essas informay6es em uma ficha. Depois deverao 

identificar os aspectos que diferenciam as modalidades gfmnicas de competiyao e 

de participagao como numero de participantes, regras predefinidas, criagao de 

movimentos. Por fim na ultima etapa os alunos reorganizarao o circuito proposto 

na etapa 1 a partir das sugest6es apresentadas na realizayao da ficha da etapa 2, 

podendo incluir novas elementos. 

Para a proxima situagao de aprendizagem que tem o titulo de "A GG e 

Outras Manifestay5es da Cultura de Movimento" os autores definem como objetivo 

que os alunos possam identificar e reconhecer elementos de outras manifestay6es 

da cultura de movimento para serem utilizados na GG buscando a participagao de 

todos segundo as caracterfsticas e necessidades de cada grupo. Os autores 

pedem para que sejam selecionadas imagens pelo professor e/ou pelos alunos 

que mostrem relayao entre as manifesta<;6es da cultura de movimento como uma 

"acrobacia no futebol" ou "movimentos que lembram a dan<;a no basquetebol" 

situa<;6es de brincadeiras e jogos cenas de equilfbrios, etc. Sugerem tambem que 

o professor solicits que os alunos selecionem objetos variados que possam 

utilizados fora de seu uso especffico com "uma bola de basquete em uma 

coreografia de danya" e outros. Tanto as imagens como os objetos devem ser 

apresentados e as escolhas justificadas. Na etapa 2 os autores pedem que o 

professor pergunte aos alunos o que sabem sabre o circa e se com os elementos 

da situa<;S.o anterior, movimentos e objetos, e possfvel que se realize uma 

apresentayao no estilo circense. Dessa forma sera realizada, com os alunos, uma 

reflexao permeada por algumas quest6es colocadas pelo professor como: HS. 

mUsicas nas apresentay6es? NUmeros de dan<;a? Acrobacias?; Quais sao os 

movimentos caracterfsticos presentes nas atividades circenses que podem ser 
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associados a outras manifestay6es? Ap6s essa reflexao os alunos serao 

motivados a produzirem coreografias que se constituir8.o em um festival de 

Gin8.stica Geral. A terceira e Ultima etapa desse tema e a realizayao, propriamente 

dita, do festival. Os autores justificam o tema Circa par este ter uma relac;ao 

hist6rica com a Ginastica. Salientam a importancia da participayao de todos, em 

alguma etapa do processo seja na apresentagao em si, confecgao de figurines, 

divulgagao, etc. Solicitam tambem que seja combinado com os alunos 

previamente a organizayao geral do festival, espayo, quem controla o som, tempo 

de cada apresentayao e demais necessidades, sugerem tamb8m que se envolvam 

alunos de outras turmas, paise demais integrantes da comunidade escolar. 

B) Avalia9ao 

Como atividade avaliadora para esse tema, os autores sugerem que seja 

realizada uma atividade de autoavaliayao atraves de uma ficha contendo alguns 

criterios pre estabelecidos pelo professor como: Participayao Efetiva; 

Envolvimento Subjetivo; Condutas colaborativas, Compreensao e elaboragao de 

conceitos e Dificuldades e Facilidades encontradas. 

C) Analise Critica 

A primeira coisa a se salientar 8 que, a exemplo do primeiro capitulo 

destinado a Gincistica na sa SSrie, hci uma confusao com relag8.o a que grupo de 

conteUdos a Gin8.stica faz parte. Novamente tamb6m, queremos dizer que n8.o te 

trata de nos apegarmos somente a uma quest8.o de nomenclatura. Todavia esse 

tator define como o grupo entende a Gin8.stica. A Gin8.stica Artfstica e Rftmica 

estao no grupo de Esporte, modalidade individual e a Gin8.stica Geral e outras 

prB.ticas, como as Gin8.sticas de Academia, estao situadas no grupo maior da 

Gintl.stica. Fica portanto, urn tanto confuse os crit8rios que os autores utilizam para 

a divis8.o e classificag8.o dos conteUdos. 

Cremes que a construgao de uma trajet6ria hist6rica para demonstrar o 

contexte que gerou uma determinada pr8.tica corporal, bastante interessante, 

ainda que simplificada. Entretanto, no caso especffico da GG, essa trajet6ria esta 
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um tanto confusa. No infcio os autores citam a ginB.stica competitiva dando a 

entender uma futura ｣ ｯ ｮ ｴ ｲ ｡ ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ ｡ ｯ com a GG, nao competitiva. Entretanto, 

mesmo no final do texto aparecendo urn quadro fazendo essa diferenciayao, 

durante todo o texto os autores remetem-se aos m8todos ginasticos para fazerem 

essa contraposiy§.o, primeiro ao Circo e depois a GG. Os m8todos gin8.sticos, 

como os pr6prios autores demonstram, sao pr8.ticas que buscam a saUde e a 

educayao de aspectos morais e nao a competiyao. Outre aspecto que nao fica tao 

clara 8 a relayao entre Circa e GG. Os autores descrevem, bern sinteticamente e 

de uma forma urn pouco confusa, sabre a oposiyao entre a Gin8.stica e o Circa e 

no final do texto entre os metodos ginasticos e a GG. Entretanto o que o Circo tem 

a ver com a GG? Historicamente esse foi o elemento de maior influ8ncia para a 

constituigao da GG? Nao eo que parece ja que na caracteriza<;ao da GG, no final 

da p. 22, n§.o aparece o Circa dentre seus elementos constitutivos e se descrevem 

v8.rios aparelhos gfmnicos. Entao como se deu essa relayao circo eGG? lnferimos 

que isso se deva a valorizayao da criatividade e explorac;ao de novas movimentos, 

principalmente com finalidade est8tica e artfstica, tanto presents no Circa como na 

GG, em contraposict9.o ao discurso da efici8ncia e economia presents nos 

m8todos gin8.sticos. Entretanto isso nao fica clara no texto, acreditamos que para 

urn profissional que tenha tido uma formact8o prejudicada com relayao a esse 

conteUdo, a introduqao do capitulo nao o auxilia muito no entendimento do 

contexte que gerou essa pr8.tica. Com relac;ao a organizac;ao da GG a outra 

confusao, a comeyar por nao deixarem clara qual e a instituic;ao que organiza essa 

pr8.tica internacionalmente. Tamb8m, por dividirem a GG em tres grupos 

diferenciados sem explicitar se h8. interac;ao entre esses grupos, ou trata se 

apenas de uma divis§.o did<3.tica dos seus elementos ou ainda se sao modalidades 

especfficas de apresentac;ao. 

Com relac;ao as propostas pr8.ticas, consideramos todas bern adequadas, 

progredindo adequadamente em complexidade e trazendo elemento que 

possibilitam uma introduyao adequada ao tema da GG. Achamos, entretanto, 

prematura a proposta da realizac;ao de urn festival, com tao pouca explorac;ao do 

tema, devido a grande exposiyao exigida nessa situayao. Quante a proposta dos 
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alunos participarem do processo avaliativo, tambem achamos bastante 

interessante. Todavia, em se tratando de uma atividade em que envolve crit8rios 

tao subjetivos, achamos que nao e 0 metoda mais adequado. Explicamos: para OS 

alunos que participaram das apresentac;6es, os crit8rios, ainda nao sendo os 

ideais, sao mais aplicaveis; porem os autores sugeriram a participac;ao de todos 

ainda que atraves da elaborayao de figurines e outras atividades, o que achamos 

bern adequado, pais respeita a diferenc;a de todos, entao como avaliar seu 

envolvimento ou elaborayao de conceitos nesse caso? Achamos os crit8rios 

bastante complexes e abertos a questionamentos e a julgamentos pessoais (como 

por exemplo: "Eie poderia ter colaborado mais!"). Acreditamos que para a em uma 

atividade coletiva como a elaborayao de urn festival seja necessaria urn momenta 

de avaliavao em grupo. Entretanto essa deve ser conduzida pelo professor, de 

modo que os alunos se atentem somente as quest5es coletivas sem entrar em 

conflitos individuais. Desse modo a auto avalia¢o individual seria realizada par 

escrito e somente pela prOpria pessoa e nao em grupo como sugerem os autores. 

7aserie - 2° bimestre 

Tema2 

A) Conteudo Sugerido: Ginastica 

Princfpios Orientadores, T Scnicas e Exercfcios 

Pr<iticas Contemporaneas, 

Os autores iniciam o capitulo relatando a popularizayao da chamada 

Gin8stica AerObica que se deu a partir da d8cada de 80 apOs a divulgayao dos 

trabalhos do Dr. Kenneth Cooper. Relatam tambem que os avan9os nas ciencias 

bioiOgicas como a fisiologia e a biomecanica, par exemplo, deram origem a outras 

pr<iticas como a da Gin8stica Localizada, que consists em isolar os grupamentos 

musculares que se objetiva trabalhar. Explicam tamb8m que se principia e o 

mesmo que o da Gin8stica chamada popularmente de Ｂ ｭ ｵ ｳ ｣ ｵ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｂ Ｌ ou seja, o da 

sobrecarga, somente se diferenciando que no caso da Gin8.stica Localizada a 

sobrecarga esta no peso do prOprio corpo ou pequenos pesos e no caso da 
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Musculay§.o a sobrecarga e maior e e regulada pelo uso de m3.quinas especfficas 

para cada exercfcio. 

Descrevem que buscando um maior espayo de mercado as academias 

buscaram, atraves do Marketing, criar uma nova roupagem para estas Gin3.sticas. 

Entretanto isso gerou uma grande quantidade de produtos padronizados que nao 

considera a individualidade dos seus praticantes. Os autores citam rapidamente 

tamb8m as chamadas Gin3.sticas "Aiternativas" como a Gin3.stica Natural e o 

Metoda Pilates, que tamb6m tiveram espayo conquistado nas academias. 

A partir daf especificam o caso das Ginasticas que utilizam exercfcios 

contra resistfmcia como a Ginastica Localizada e a Musculac;ao, explicando que 

ambas sao regidas por dois princfpios b3sicos do treinamento ffsico esportivo. 0 

primeiro princfpio que e o da estruturayao das series de exercfcios consists em 

que grande grupos musculares devem ser exercitados antes de pequenos grupos 

e que se devem alternar os grupamentos trabalhados nos diferentes dias de 

treinos. Assim as series devem seguir essa 16gica e sua quantidade, bern como o 

nUmero de repeti<;,:6es em cada uma das series, devem ser coerente com o 

objetivo buscado. 0 segundo princfpio e o da sobrecarga neste princfpio os 

autores definem os conceitos de intensidade e volume e explicam que esse 

princfpio consists em equilibrar essas variB.veis com o objetivo buscado. 

Descrevem tambem que este princfpio esta relacionado com a progressao do 

trabalho e que para isso deve·se atentar para quest6es como a individualidade do 

aluno e a recuperayao para que haja uma melhor adapta<;,:8.o muscular e para que 

se previna les6es. 

Em seguida explicam os pan3metros para se considerar uma Gin8.stica 

como sendo Aer6bica considerando a frequ6ncia cardfaca (65% a 80% da 

frequ8ncia cardfaca maxima) e o tempo de execu<;,:ilo da atividade (de 20 a 60 

minutes). Por fim, descrevem sinteticamente a maneira como a Gin8stica Aer6bica 

esta organizada como modalidade competitiva. 

Como atividade pr<itica, os autores prop6e duas situay6es de 

aprendizagem, a primeira com 5 a 6 aulas previstas e a segunda com 1 ou duas 

aulas previstas. Na primeira situayao de aprendizagem os autores objetivam que 

68 



os alunos diferenciem e identifiquem as principais caracterfsticas das Gin8.sticas 

Aer6bica, Localizada e Alongamentos. Essa situavao e dividida em duas etapas 

na primeira os autores prop6em que realize uma vivencia dessas tres modalidades 

de Gin8.stica e salientam que nos Alongamentos e importante enfatizar a 

musculatura que sera mais exigida nas etapas posteriores, na Gin8.stica Aer6bica 

se realize uma rotina comandada pelo professor au pelos alunos e que na 

Ginastica Localizada seja realizado urn circuito com seis a oito estac;6es, utilizando 

materiais reciclaveis para confeccionar os pesos, como garrafas PET. Na etapa 

dais, os autores prop6em que os alunos reflitam sabre algumas quest6es 

relacionadas as Ires modalidades de Gimistica como semelhan9as, diferen9as, 

quais capacidades ffsicas exigidas, se o esforc;o e o mesmo para todos as 

participantes e outras quest6es que auxiliem na compreensao da modalidade. 

Salientam a import8.ncia do professor para mediar 8. discuss8.o de modo que OS 

alunos percebam essas quest6es. 

Na prOxima situar;ao de aprendizagem os autores prop6em como objetivo 

aprofundar o conhecimento anterior e para tanto na primeira etapa sugerem que o 

professor peya aos alunos que fagam uma pesquisa sabre uma das modalidades 

vivenciadas e outra modalidade de Gin8.stica. A pesquisa deve ser realizada em 

grupos e apresentada posteriormente aos demais colegas proporcionando os 

mesmos questionamentos da etapa anterior. 

B) Avaliagiio 

Como atividade avaliadora, os autores sugerem que dividam se os alunos 

em quatro grupos responsaveis por diferentes mementos de uma sessao de 

Gin8.stica Aer6bica ou Localizada, um grupo responsavel pelo alongamento, dais 

grupos respons8.veis pelos exercfcios especfficos e outre responsavel pelo 

relaxamento. Salientam que e importante que os grupos se comuniquem j8. que 

tratam de mementos distintos de uma mesma sess8.o de Gin8.stica. Como 

proposta de recuperac;ao do conteUdo, sugerem urn roteiro de estudos com 

perguntas norteadoras sabre o assunto e a reelaborac;ao da sessao de Gin8.stica 

apresentada pelos grupos. 
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C) Analise Crflica 

0 tema €: bern desenvolvido, OS textos iniciaiS 88.0 simples, por9m 

suficientes. As atividades pr8.ticas tambem sao bern diretivas e coerentes com os 

objetivos propostos a Lmica ressalva e quanta ao nUmero de aulas previstas para a 

primeira situayao de aprendizagem, 5 a 6 aulas, sao muitas para desenvolver as 

duas etapas propostas ou faltaram mais etapas a serem sugeridas. 

7' Serie - 3• bimestre 

Tema2 

A) Conteudo Sugerido: Ginastica 

Gin8.sticas de Academia 

Pr8.ticas Contemporaneas 

Os autores iniciam o capitulo mostrando a relagao entre o 

desaparecimento dos espa9os publicos de lazer e a prolifera9ao de academias 

que aparecem como alternativa a pratica de esportes e como promessa de beleza 

e saUde. Para garantir a perman8ncia dos alunos a academias diversificaram suas 

pr8.ticas e trouxe avanyos tScnicos cientfficos no campo do treinamento tisico. 

Beneficiam-se dos apelos da mfdia aos chamados padr6es de beleza e acabam 

prometendo objetivos irreais como ficar em forma em 30 dias. 

Os autores descrevem entao varias praticas contempor8.neas que acabam 

vindo na esteira dessa preocupayao em se enquadrar em determinado padr8.o de 

beleza divulgando incessantemente pela mfdia como as revistas dirigidas ao 

publico adolescente com maneiras de se perder peso ou hipertrofia muscular (no 

caso dos meninos), pianos de caminhadas e corridas, dietas de diversas 

maneiras, mat6rias sabre cirurgias pl8.sticas. Aliado a isso vemos crescer a venda 

de equipamentos para Ginastica como os de abdominais, esteiras e bicicletas 

ergometricas e de suplementos alimentares. Os autores descrevem cada um 

desses fatores alertando resumidamente sabre seus riscos. 
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Como parte pr8.tica prop6em uma situac;ao de aprendizagem, com 4 aulas 

previstas, que busca discutir essa relac;ao entre as Gin8.sticas de academia, saUde 

e beleza. Na primeira etapa, os autores sugerem ao professor que pec;a que os 

alunos escrevam em uma folha nao identificada o que gostariam de mudar em sua 

aparencia justificando o motivo e se gostariam au nao de frequentar uma 

academia de Gin8.stica e par que. Depois pedem para que dividam os alunos em 

pequenos grupos e distribuam as folhas aleatoriamente para que os grupos leiam 

e discutam fazendo relac;6es com o que as pessoas desejam mudar e as raz6es 

para se frequentar uma academia. 

Na etapa seguinte o professor deve selecionar textos de jornais e revistas 

que tenham relac;ao com a pr8.tica de exercfcios nas academias e o usa de 

produtos para emagrecimento ou hipertrofia muscular buscando a adequac;ao ao 

padrao de beleza vigente. Os alunos deverao identificar os argumentos de cada 

texto e ｡ ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｴ Ｘ Ｎ ｾ Ｑ ｯ ｳ aos demais alunos. Posteriormente o professor devera junto 

com os alunos discutir esses argumentos, mostrando que muitas vezes o discurso 

utilizado e o da saude, mas que o principal interesse acaba sendo o estetico, fato 

evidenciado nao s6 pelos argumentos, mas tamb8m pelas imagens. Como Ultima 

etapa os autores sugerem que os alunos sejam divididos em grupos e realizem 

uma pesquisa sabre temas ligados as Gin8.sticas de academia, padr6es de beleza 

e saUde e posteriormente realizem um video ou uma ･ ｮ ｣ ･ ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ sobre a assunto e 

sugerem tres temas para este trabalho como um comercial sabre produto, uma 

entrevista com um professor que desenvolveu um novo metoda de Gin8.stica e 

uma reportagem de um telejornal focando nos benetrcios de uma pr8.tica de 

atividade ffsica. Ap6s as apresentay6es dever8. se fazer uma reflexao com os 

alunos sabre os recursos que a mfdia televisiva utiliza para convencer os 

telespectadores e os argumentos apresentados pelos alunos, buscando enfatizar 

tamb8m o aspecto positive da pr8.tica da Gin8.stica para a manutenc;ao da saUde 

B) Avaliac;ao 

Como avaliayao os autores prop6em a observac;ao das apresentac;6es 

propostas nas etapas da situac;ao de aprendizagem buscando analisar os 
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argumentos utilizados e a coer9ncia entre eles e as dinB.micas sugeridas e um 

texto argumentative final com o tema da relac;ao entre Gin8.stica, saUde e beleza 

na sociedade contemporanea. Como atividade de recuperac;ao sugerem urn 

roteiro de estudos, a analise de urn programa televisivo com urn roteiro de 

perguntas direcionadas para a questao do padrao de beleza e uma pesquisa 

sabre o assunto para posterior apresentac;ao. 

C) Analise Critica 

0 texto inicial, apesar de sint8tico, mostra-se suficiente para introduzir a 

questao e as atividades praticas possibilitam a reflexao sabre o assunto. Trata-se 

de uma questao pol9mica e de diffcil compreensao para essa faixa et8.ria, par isso 

achamos bastante conveniente a adoc;ao de vB.rios instrumentos reflexives como 

debate, texto e vfdeos abordando sob diferentes aspectos o mesmo problema. A 

primeira etapa e que nao achamos adequada por se tratar de uma atividade que 

pode gerar uma exposigao exagerada de algum aluno e posteriormente 

"brincadeiras" de mau gosto. Nessa faixa etB.ria, as alunos se apegam muito nas 

aparEmcias, inclusive para se integrarem em determinados grupos ou para se 

sentirem au nao aceitos pela sala. Ao aluno descrever o que gostaria de modificar, 

ainda que nao se nomeie, pode acabar sendo identificado pelo grupo o que pode 

gerar essas situac;Oes desagradaveis. Como dissemos acima, achamos muito 

conveniente que se utilize de meios diversos para abordar o tema, entretanto o 

tema todo teve uma caracterfstica ''te6rica" au seja, sem atividades de maior 

movimentay8.o corporal o que pode gerar urn desagrado e que pode inclusive 

atrapalhar o prOprio andamento do conteUdo. A sugestao 8 que as atividades 

desse tema sejam alternadas com as atividades do tema anterior, j8. que tratam de 

conhecimentos pr6ximos, mas com diferentes aspectos. 
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4.2. ANALISE DA PROPOSTA NO ENSINO MEDIO 

Dando sequencia na Proposta a Gincistica e abordada nas tres series do 

ensino m8dio da seguinte forma: 

1".S8rie 2°.bimestre Esporte individual: gin8.stica rftmica. 

4°.bimestre Gimlstica - pr8.ticas contempor8.neas: gin8.stica aerObica; 

Corpo, satlde e beleza - esporte e gin8.stica: beneffcios e 

riscos. 

2a. S8rie 1°.bimestre Gin8stica de academia - Prciticas contemporaneas, 

processo hist6rico, modismo e tend6ncias; 

Mfdias e gin8.stica. 

2°. bimestre Exercicios resistidos (muscula<;:8.o) e au menta da massa 

muscular: beneficios e riscos a saUde nas v8.rias faixas 

et8.rias. 

4°.bimestre Gin8.stica: gin8.stica alternative. 

3a.serie 2°.bimestre Salide e trabalho: gin8.stica \aboral. 

4°.bimestre Organizac;:ao de torneios esportivos e festivais de danc;:a, 

ginB.stica e I uta. 

1 a Serie - 2°.Bimestre 

A) Conteudo Sugerido- Esporte individual: gimistica ritmica. 

A partir de diferentes elementos ginclsticos como: saltar, rolar, pular, 

lanyar, recuperar e outros, o adolescente e considerado inserido no universe da 

cultura do movimento, portanto aiSm de jogos e atividades esportivas, precisam 

identificar e contextualizar o universe gfmnico. Desta forma pode-se iniciar a 

pr8.tica dessas atividades no ensino media combinando movimentos a 
manipula<;ao de objetos e acompanhamento musical atraves da Gin8stica Rftmica. 
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0 professor deve esclarecer aos alunos que a prcitica competitiva da 

modalidade nao e o objetivo de suas aulas e sim o conhecimento e a exploragao 

da criatividade de acordo com as possibilidades ffsicas e a disponibilidade dos 

aparelhos caracteristicos (corda, maga, bola, !ita e arco), que podem ser 

construfdos com materiais alternatives pelos pr6prios alunos para vivenciarem os 

movimentos. Sao sugeridas algumas formas de adaptayao, cabendo ao professor 

encontrar a melhor forma de fazB-Io. 

B) Avaliagao 

A avaliagao de aprendizagem pode ser feita a partir do apontamento das, 

duvidas e das dificuldades e com a construgao de sequencia de movimentos 

baseada nas aulas e nos videos propostos aos alunos. 

C) Analise crftica 

Par se tratar de uma proposta curricular nova, os alunos do ensino m8dio 

provavelmente nao tiveram abordagens anteriores referents a gincistica rftmica, 

afinal nao e uma modalidade difundida na formayao profissional do educador 

ffsico, o que limita conhecimento e aplicavao da prB.tica da mesma. A18m disso, a 

mfdia nos mostra pouco e sempre como prcitica teminina, como 9 reconhecida 

pela federavao internacional de gincistica, embora haja a modalidade como prcitica 

masculina em alguns pafses, o que pode interferir no interesse e na resistencia 

dos alunos para alga desconhecido e predominantemente feminine. 

1a serie- 4°.Bimestre 

A) ConteUdo Sugerido - Gincistica - prciticas contemporaneas: 

ginastica aer6bica (2009) 

Par outro lado, a Gincistica Aer6bica, enquanto modalidade de 

condicionamento ffsico pode ser abordada para possibilitar ao aluno o 

entendimento do conceito de exercfcio aer6bio. Uma prcitica comum nas 

academias caracteriza-se pela presenc;;a de saltos, saltitos e giros, a18m de ser 
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uma atividade rftmica cuja pr8.tica 8 frequentemente determinada pela m8trica 

musical. No entanto, o professor tambem deve abordar como modalidade 

esportiva competitiva e promover debate entre os alunos sabre os conceitos de 

saUde e competiQ8o ja abordados anteriormente. 

Concomitantemente o professor pode ensinar aos alunos como se calcular 

o nfvel da frequ8ncia cardfaca esperada e ideal para a faixa et8.ria e explicar a 

duraQ8o e as fases (aquecimento, trabalho aer6bio, esfriamento e alongamento

relaxamento) desej8veis para a pr8.tica. 

Ap6s compreender conceitos como: exercfcios aer6bios, intensidade, 

volume, baixo e alto impacto, os alunos podem realizar um programa de atividades 

relacionando exercfcios de longa e baixa/m6dia dura((ao com desenvolvimento da 

capacidade de resistencia aer6bia, melhoria do sistema cardiovascular e 

respirat6rio e o emagrecimento, com parametres de intensidade, frequEmcia e 

duraQ8o atraves de derivay6es da gin8stica aer6bica que pode associar 

movimentos b8sicos a outros movimentos de lutas e danyas com ritmos 

diferentes. 

B) Avaliagao 

A avaliayao pode ser feita de forma pratica com a elaborayao de aulas de 

gin8.stica aer6bica e suas variay6es pelos alunos, respeitando os parametres 

estudados e de forma te6rica urn texto associando a pr8tica do exercfcio ou do 

esporte as les6es mais freqOentes e as capacidades Hsicas estimuladas. 

C) Analise critica 

Falar sabre os conceitos apresentados 8 importante para o entendimento 

dos beneffcios e maleffcios da pr8.tica de exercfcios, por8m os mesmos exigem 

conhecimentos interdisciplinares (ci8ncias, matem8.tica, etc.) pr6vios ou 

concomitantes, pais a compreensao pode ser comprometida com tais limitay6es. 

sao assuntos de interesse para grande parte dos adolescentes que 

passam a procurar formas de praticar atividades ffsicas quando adentram no 

universe do culto ao corpo e passam a se interar dos padr6es est9ticos impasto 
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pela sociedade. 0 professor, como mediador, tern func;ao importante quanta ao 

esclarecimento deste contexte e a formac;B.o crftica dos alunos para que sintam a 

necessidade e a responsabilidade de seus atos perante a saUde fisica e mental 

deles pr6prios. 

A-1) Conteildo Sugerido- Corpo, saude e beleza- esporte e ginastica: 

beneffcios e riscos (2008) 

Relacionar esporte e saUde a partir da definic;ao de seus conceitos 8 a 

abordagem sugerida aos alunos para que compreendam o universo de 

treinamentos e das praticas esportivas, inclusive a ginastica, seus objetivos e 

riscos. 

Deve-se esclarecer que os atletas precisam se submeter a muitas horas 

de treinamento intensive, sujeitando-se a les6es causadas pela intensidade dos 

treinamentos e as press6es do ambiente de competic;8.o, al8m de muitas vezes ter 

que abdicar suas preferencias, relacionamentos e vida pessoal abordando esporte 

e saude, visto que este conceito abrange aspectos ffsico, mental e social. 

Da mesma forma, a pessoa sedent8.ria que esporadicamente pratica 

alguma atividade ffsica que exija urn esforc;o alem da sua condic;8.o atual, que e 

uma forma de lazer, porem pode levar a riscos de les6es e agravos a saUde. 

Portanto, cabe a educac;ao hsica, propiciar aos alunos os conhecimentos 

necessaries sabre os riscos e beneffcios da pr8.tica de atividades ffsicas e do 

esporte a saUde, dando subsfdios para gerenciar suas necessidades e anseios. 

B-1) Avalia<rao 

Proper uma avaliac;ao escrita associando a pr8.tica do exercfcio ou do 

esporte as les6es mais freqUentes e as capacidades ffsicas estimuladas. 

C-1) Analise Critica 

A abordagem do esporte como treinamento e para que os alunos tenham 

conhecimento do tema, uma vez que sao poucos os adolescentes que se 

destacam e se dedicam a treinamentos intensos. Os conceitos podem direcionar a 
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consciE!ncia da necessidade da pr8.tica de atividades ffsicas, seus riscos e 

beneffcios. 

A) Conteudo Sugerido Gin8.stica de academia pr8.ticas 

contemporaneas, processo hist6rico, modis mas e tendencias. 

Expondo o processo hist6rico do surgimento das academias, o professor 

inicia a 2a. serie contemplando os modismos e as tendencias das prB.ticas 

esportivas nos mais variados locais. Atraves de levantamento de dados. proposto 

aos alunos em forma de pesquisa, os mesmos poderao visualizar que a pr8.tica de 

ginB.stica nao acontece somente dentro das academias, com as variay6es de 

ginastica e musculagao, mais que e possivel em espagos alternativos, sejam eles 

pUblicos ou privados, com caminhada, corrida, exercfcios de flexibilidades e 

exercfcios localizados. 

Este estudo tern como objetivo oferecer conhecimento do processo 

fisiol6gico e psicossocial e de identificar interesses, motivay6es e necessidades 

que levem a pr8.tica dos diversos tipos e formas de gin8.stica. 

B) Avaliac;:ao 

Proper aos alunos a formulayao de urn texto-sfntese contemplando os 

dados e as discuss6es sobre a pr8.tica da ginB.stica, interesses e motivay6es, sua 

importancia e a contribuiy8.o das academias. 

C) Analise critica 

A abordagem desta pr8.tica e propfcia aos jovens desta faixa et8.ria que 

passam a freqUentar estes ambientes e terao a oportunidade de conhecer, 

vivenciar e praticar com consciEmcia. 

Contudo, a intervenyao do professor no processo e fundamental, uma vez 

que o conhecimento do processo fisiol6gico e psicossocial nao deve estar clara 
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em virtude da complexidade dos assuntos podendo apresentar distorgoes de 

entendimento e interpretac;ao. 

A-1) Conteudo Sugerido- Midias e gimistica 

0 professor deve proper o levantamento de dados das variadas formas de 

mfdia Uornais, revistas, televisao, cinema) para que os alunos entendam e 

interpretem a influencia que ela tem sabre as pessoas, que divulgam, estimulam e 

tendencionam a padr6es e consume relacionados a ginastica. 

A partir dessa pesquisa, apontar os tipos de praticas e as indicag6es que 

sao feitas sabre as mesmas, em forma de promessas e padronizag6es de biotipo 

ideal. Relacionar os dados com saUde, verificando se sao mencionadas pela 

mfdia. 

Sugere-se que os professores das disciplinas de filosofia, portugues e 

reday§.o sejam envolvidos no processo auxiliando na organizayao dos dados e na 

elaboragao dos textos. 

B-1) Avaliagao 

Solicitar aos alunos que, em grupos, elaborem uma capa de revista, uma 

propaganda ou uma curta materia jornalfstica, apresentando a ginastica com 

outros sentidos e valores, nao aqueles apresentados pela mldia e sim a partir da 

criticidade adquirida com a analise dos dados levantados e discutidos entre eles. 

C-1) Analise critica 

Apesar de ser um assunto pertinente ao dia a dia do adolescente, sua 

complexidade pode gerar desinteresse sabre a abordagem sugerida. Para se 

proper uma analise crftica da mfdia e esperado que eles tenham discernimento 

dos aspectos culturais, sociais e polfticos, conceitos estes, que se apresentam em 

construyao para a idade proposta. 
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A) ConteUdo Sugerido- Exercfcios resistidos (musculayao) e aumento 

da massa muscular: beneffcios e riscos a saUde nas varias faixas etarias. 

0 caderno destaca a musculayao como o conjunto de processes e meios 

que levam ao aumento e ao aperteiyoamento da forya muscular, associada ou nao 

a outra capacidade ffsica. Tal abordagem desta pratica corporal pede ser feita 

atraves de duas formas de treinamento: os princfpios gerais e os princfpios 

especfficos como: 

• Estruturagao da serie de exercicios - aonde os grandes grupamentos 

musculares devem ser exercitados anteriormente aos pequenos; 

• Especificidade do movimento - utilizayao da musculayao na 

preparayao ffsica para a pratica esportiva; 

• Sobrecarga - graduayao adequada dos fatores de treinamento 

(intensidade e volume), de modo a estimular o aumento das capacidades 

funcionais do organismo. 

Sua aplicabilidade pede ser para a competigao esportiva, o culturismo, o 

treinamento esportivo, a est8tica e a profilaxia. 

A procura da musculayao por pessoas de ambos os sexos e em idades 

variadas em geral 8 visando a hipertrofia muscular. A abordagem do tema 8 para 

que os alunos possam verificar de que forma tal atividade pode contribuir para a 

melhora da saUde e suas conseqUBncias - riscos e/ou beneffcios sabre o 

organismo. 

B) Avaliao;:ao 

0 professor ira solicitar aos alunos que se organizem em grupos e 

planejem uma sessao de musculay8.o definindo o objetivo da mesma, al8m de 

confeccionarem os implementos alternatives para que sirvam como 

carga/resistBncia. Cada grupo ira expor aos demais alunos da sala e proper a 

vivBncia pratica. 
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C) Analise critica 

Para o entendimento dos alunos com ｲ ･ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ a hipertrofia muscular 

esperam-se conhecimentos previos sabre musculatura, contragao muscular, forc;a, 

resistencia, medidas uma vez que se sugere que os mesmos sejam submetidos a 

medidas de perfmetros em regi5es variados do corpo para ap6s execuc;ao de 

algumas series de exercfcios resistidos que comparem e identifiquem os dados 

obtidos. Mesmo com a explicac;ao do professor, o entendimento pode ser 

dificultado pela falta de embasamento sobre anatomia corporal, uma vez que o 

tempo sugerido e de apenas duas aulas para abordar tal assunto. 

A) Conteildo Sugerido- Ginastica: ginastica alternativa 

A partir de relates hist6ricos de que a gin8.stica alternativa j8. era 

encontrada h8. cinco mil anos atras e que vern sendo aplicada com classificac;6es 

variadas e desenvoivida a partir de necessidades, desejos e interesses do ser 

humane, apresentar aos alunos, vfdeos, fotos, artigos e formas de aplicac;ao. 

Atualmente, no Brasil e no mundo, pode-se citar como exemplos desta 

pr8.tica: pilates, shiatsu, yoga, antigin8.stica, bioenergetica, danyas circulares e 

outras. 

Sugere-se que o tema seja desenvolvido a partir de trSs princfpios: 

• 

• 

• 

Princfpio da suavidade - preconiza a realizac;ao do 

movimento de forma leve, lenta e suave. 

Princfpio do holismo - pressup6e a realizac;ao do 

movimento, a ｩ ｮ ｴ ･ ｧ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ entre o psfquico eo som8.tico. 

Princfpio da ludicidade - procura garantir o prazer, o 

deleite e a alegria durante a realizac;ao dos movimentos. 

Abordar a importancia de realizar tais atividades com economia de 

energia, pouca velocidade, baixo impacto, sobrecarga mfnima ou inexistente e 

pequeno estfmulo aer6bico. Em seguida propiciar aos alunos a identificac;ao dos 
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principais movimentos e caracterfsticas da ginastica alternative propondo a 

viv9ncia dos mesmos. 

B) ａ ｶ ｡ ｬ ｩ ｡ ｾ ［ ｡ ｯ

Observando os alunos durante as situag5es de aprendizagem, o professor 

ira avaliar se os alunos conseguem relacionar e comparar a ginastica alternativa 

com outras manifestay5es mais tradicionais da gin8stica e procurar problematizar 

com os alunos quest5es, como: quais as maiores facilidades e dificuldades na 

realizayao dos movimentos, suas percepv5es, a experiBncia de vivenciar tal 

pratica e a possibilidade de aplica-las fora do ambients da escola. 

C) Analise critica 

0 tema abordado e interessante vista o nfvel de agitavao a que os jovens 

est8o expostos diariamente. Se o professor despertar nos alunos interesse sabre 

o assunto, sua pr8tica pode fluir, senao dificilmente sera possfvel conseguir 

concentragao e empenho dos alunos em tal atividade pela tranquilidade 

necessaria para sua execuvao. Contudo, observa-se na sociedade pessoas de 

maier falxa et8.ria a procura de tais prB.ticas corporais. 

A) Conteudo Sugerido- Lazer e trabalho: ginastica I aboral 

Considerando que uma das finalidades do ensino mSdio 9 a qualificayao 

para o trabalho, aonde se predomina a repetitividade e a monotonia de 

movimentos, o que tern provocado efeitos nocivos aos trabalhadores, dentre eles 

as les5es par esforyo repetitive ou distlirbios 6steoarticulares relacionados ao 

trabalho, pode-se apresentar a gin8stica laboral como preventiva de doenvas 

ocupacionais, promotora de interayao e integrayao social, dentre outros beneffcios 

proporcionados. 

Embora haja beneffcios, tambSm sao apontados fatores negatives dessa 

pr<itica por alguns autores, enfatizando a falta de traje adequado, local impr6prio, 
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pouco tempo, estrat8gias mon6tonas e utilizac;;:ao desta pratica par empresas que 

visem aumentar a produtividade e o Iuera e a contenc;;:ao de despesas com corte 

de funcionilrios. 

Cabe ao professor propor aos alunos a identificac;;:ao de movimentos 

repetitivos e posturas inadequadas nas situac;;:6es de trabalho e os possfveis 

interesses dos empregadores nessa atividade. Esse levantamento pode ser feito 

atraves de pesquisa de artigos, fotos de situac;;:6es de trabalho e a execuc;;:ao de 

movimentos repetitivos de func;;:6es relativas a diversas profiss6es apontadas em 

aula. 

A partir da identificagao das regioes do corpo mais propensas a dor, 

proporcionar aos alunos a pratica de exercfcios especificos para tal compensagao. 

B) Avaliac;:iio 

Solicitar aos alunos que se dividam em grupos e que dramatizem 

diferentes profissionais em situac;;:6es de trabalho. A cada apresentac;;:ao, o 

professor determina outre grupo para elaborar exercicios que atendam as 

necessidades especfficas da situayao proposta, podendo entao avaliar a 

identificac;;:ao e a associac;;:ao dos movimentos apontando as correc;;:6es 

necessaries. 

C) Ancilise critica 

Esta pr8tica e comum em grandes empresas e nem sempre sao os locais 

de trabalho deste publico. E necessaria a exposigao de tal situagao para que os 

alunos se conscientizem da importancia da pr8.tica de exercicios preventives 

quando inseridos no mercado de trabalho, mesmo que esta nao seja oferecida 

pela empresa. 

38
• serie- 4°. Bimestre 

A) Conleudo Sugerido - Organizagao de torneios esportivos e festivais 

de danc;;:a, gin8stica e luta 
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Cabe aos alunos da 3a .serie do ensino m8dio a organizagao e realizagao 

do torneio esportivo e do festival de danga, gin8.stica e luta. Com a coordenagao 

do professor de educa<;ao fisica, que deve apresentar a inten<;ao pedag6gica dos 

eventos e a responsabilidade deles junto as demais classes, propor a divis8o em 

grupos para a realiza<;ao das etapas do processo. 

Eles devem identificar as v8.rias fases dos eventos, desde o planejamento, 

elaborayao dos regulamentos especfficos e das tabelas dos jogos e hor8.rios de 

apresentaQ8.0, organizaQ8o, divulgaQ8o dos eventos e seus regulamentos, escala 

de arbitragem, forma<;ao de equipe de apoio, inscri<;ao, documenta<;ao (sumulas), 

registro, realiza<;ao ate a avalia<;ao final. 

Pode-se incluir a participagao da comunidade juntamente com os alunos, 

prevendo a inclusao de todos respeitando as potencialidades e capacidades de 

cada um, sem privilegiar os mais habilidosos. 

A equipe gestora e os professores de outras disciplinas podem se 

envolver no processo propondo a contribuig8.o e a participag8o em etapas 

pertinentes ao conteudo de suas disciplinas, tornando-se, portanto, um projeto 

coletivo que podera ser motivador e bern recebido pelos alunos. 

Ap6s o levantamento de cada etapa do processo e as fungOes a serem 

atribufdas, dividir entre os grupos essas tarefas para que realizem 

simultaneamente suas funy6es otimizando a preparayao do evento. 

Se a escola tiver ensino fundamental, a sa. s9rie pode realizar o mesmo 

processo com as demais series, uma vez que o conteUdo sugerido do 4° .bimestre 

tambem e a organizayao de eventos. 

Respeitando as condiy6es materiais e as instalag6es disponfveis para a 

realizay8.o do torneio, procurar incluir o maior nUmero de modalidades jB. 

desenvolvidas nas aulas. 

E. importante que os eventos sejam documentados, avaliando os pontes 

positives e negatives, reconsiderando as estrat6gias e valorizando o trabalho 

coletivo dos alunos. 0 registro das atividades serve para a preservag8.o da 

memOria dos fates e acontecimentos de uma instituiQ8.o escolar e de sua 

83 



comunidade. Nele pode canter depoimentos de participantes, funcion8.rios, equipe 

gestora e torcidas, alem do registro atraves de lotos e video se houver recursos. 

B) Avaliao;;ao 

Solicitar aos alunos que redijam urn texto avaliando o torneio e o festival, 

alem de realizarem entrevistas com urn aluno de outra s9rie e uma pessoa da 

comunidade que tenha participado do evento. As quest5es serao relacionadas: 

aos pontes positives, o que pode ser melhorado, a expectativa da pessoa e se ela 

foi atingida, de que forma participou, como torceu e seu relacionamento com sua 

equipe e as equipes adversarias. 

Os alunos deverao entregar em folha avulsa para que troquem entre eles 

as mesmas, afim de que fagam um breve comentario sabre as respostas obtidas e 

em seguida devolvam a quem escreveu para analisar e fazer uma sfntese das 

respostas obtidas. 

Esse processo serve para que os alunos percebam o seu envolvimento no 

processo, participando de uma organizac;ao coletiva. 

C) Analise critica 

A proposta de organizac;ao e realizac;ao dos eventos e interessante por se 

tratar do Ultimo ano dos alunos na escola, por atribuir responsabilidade, para a 

coletividade das atividades, par estimular aspectos como: criatividade, 

socializac;ao, participac;ao, envolvimento, alem de proporcionar lazer e diversao 

aos alunos e a comunidade. 

Para os praticantes e a oportunidade de todos estarem envolvidos nas 

atividades propostas, reforc;ando a aprendizagem e estimulando a prcitica. 

Contudo, a responsabilidade do professor em supervisionar e orientar as 

alunos e grande !rente it todas dificuldades que encontrarao na preparagao das 

etapas do processo. Como e alga novo e complexo para eles e a intenc;ao e de 

prepar8.-los para a vida em sociedade e o mercado de trabalho, a analise das 

dificuldades e dos resultados podem servir como aprendizagem. 
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5. CONSIDERA{:OES FINAlS 

Nao queremos incorrer no erro maniquefsta de considerar um trabalho 

com "born" ou "ruim", nem queremos cometer a injustiya de se desconsiderar o 

grande esforgo que e tentar sistematizar sugest6es para todos os conteudos de 

todas as sBries do ensino fundamental, propondo uma progressa.o de 

complexidade para cada urn deles. Por este motivo, optamos por analisar de modo 

especffico cada urn dos temas da proposta e suas respectivas situay6es de 

aprendizagem. Entretanto, no geral consideramos que no caso especifico da 

Ginastica, a proposta do estado de SP carece de algumas informag6es 

necess8.rias para que as professores possam trabalhar adequadamente com esse 

conteUdo. Parece que algumas destas car8ncias foram apontadas pelos pr6prios 

professores que efetivaram a aplicayao da proposta, o que gerou algumas 

atualizag6es no texto de 2009 com relagao ao de 2008. Nossa interpretagao se 

deve principalmente porque se trata de urn assunto sobre o qual grande parte dos 

profissionais da educayao ffsica nao tiveram uma formayao adequada ou mesmo 

viv8ncias, como nos informou no infcio desse trabalho, Parafso, C.S. & Falcao, J. 

L. C. (2008), bern como Schiavon, L. & Nista-Piccolo V. L. (2007). Por outro lado, a 

inexist8ncia de uma qualiticac;8.o/capacitac;ao sabre o conteUdo da proposta de 

modo previa a sua implementac;ao pode ter agravado ainda mais as dUvidas e 

dificuldades no trato da ginastica e certamente de outros conteUdos menos 

tamiliares aos protessores. 

Essa "talha" no processo de implementac;ao, tem sido trabalhada com o 

oferecimento de um curse de formac;ao, uma especializac;ao na modalidade EAD, 

pra todos os professores da rede, sob supervisao pedag6gica da Faculdade de 

Educac;ao Ffsica da UNICAMP7
. Nao conhecemos o curse e nem toi nosso 

objetivo analisci-lo, contudo esta ac;ao merece destaque uma vez que pretends 

7 A primeira turma de aproximadamente 300 professores iniciou o curse de 1 ana e meio em 2010, 
e a segunda com mais 700 iniciara em outubro de 2011, 
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solucionar alguns dos problemas e questionamentos mencionados em nosso 

estudo. 

Todavia no caso da Ginastica, julgamos necessaries encontros 

presenciais, para se apresentar maneiras alguns elementos procedimentais 

fundamentais para o ensino da ginastica, como as formas corretas de "segurar -

auxiliar" os alunos durante a execU<;B.o de um exercfcio, por exemplo. Muitos 

professores tem medo de trabalhar este conteudo par desconhecimento total 

destes procedimentos. 

Por tim, consideramos, como dissemos acima, importante o esforyo de 

sistematizagao dos conteudos ao Iongo de todo um periodo formative (educagao 

basica) para que tenhamos a noyao dos nossos objetivos, enquanto discipllna do 

ensino regular. A dispersao de conteUdos, a aus6ncia de referenciais, associada a 
formagao deficitaria, tem contribuido para um grande empobrecimento das aulas 

de educayao ffsica, limitando-as a alguns poucos conteUdos. Porem, o impacto 

deste tipo de proposta somente sera possivel de ser conhecido com um 

seguimento proximo e com avaliag6es regulares juntos aos professores 

responsclveis por sua efetivayao no espayo escolar. Certamente serao 

necessclrios novas ajustes e apetieiyoamentos, embora, isso suponha esforyos 

que nao sabemos se o poder pUblico esta disposto a fazer, uma fez que as 

polfticas pUblicas, em particular as educacionais, nao mostram continuidade em 

nosso pais. 

Todavia cremes que seria mais coerente que esse enorme esforyo fosse 

coordenado pelos autores, names de grande importancia na area, mas que fosse 

realizado em parceria (consulta e reflexao coletiva) com os professores que atuam 

na Rede Estadual, metoda que foi utilizado no estado do Parana 

(http://www.nre.seed.pr.qov.br/londrina/arquivos/File/edfisica.pdf). Sabemos que 

esse processo de constru<fao coletiva, com certeza, mais dispendioso em rela((B.o 

a tempo e possivelmente aos investimentos, entretanto nos parece que traria 

elementos mais condizentes com a realidade da Rede Estadual de Ensino, com as 

particularidades da Educa((ao Ffsica e suas diferenyas locais e regionais no 

Estado, podendo assim oferecer subsidies que ajudassem de modo mais efetivo 
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ao trado da cultura, dos recursos, e das enormes diferenyas existentes entre os 

profissionais que atuam na rede na atualidade (tempo de torma9ao, tipo de 

formayao, h8.bitos e tradiy5es institucionais etc.). 
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