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Constitu(da de ncrmas e valores de outra classe social, a Esco·-

la Fepresenta urn organismo estranho 1 vida da crian~a de baixo nivel 

soclo econ8mico, ocorrendo em consequincia, urn n~mero elevado de eva-

s3es e reProva~Ses. Justifica-se a Escola com a afirma~io de que a 

desnutri~io afeta a capacidade de aprendizagem dessas crian~as, res-

ponsabilizando a dESilUtri,io pelo fracasso da Escola brasileira. 

Segundo Coelho, H.S.C1982), sea rela~io entre desnutri~io e 

desenvolvimento ~ complexa e controvertida, nio se pede negar a inter· 

feri11cia da fame em qualquer atividade do homem, inclusive no aprendi-

zado. Embora a situa,So de feme crBnica e desnutri,Jo estejam intrin-

0icamente ligadas, ~ impcrtante tentar diferenciJ-Ias, 11ic apenas a 

n(ve1 semintico. Quando se fala des efeitos da desnutri~So sobre 

ap~endizagem, i impl{cito que se fala a respeito de 1es3es estruturais 

irrevers{veis durante o desenvolvimentc de sistema nervoso, uma inter-

ferinc:a que ocorrerA durante toda a vida, mesrno que se consiga a re··-

cupera~io nutricional. 

Em constraste, admite··se que a fome interfere na disronibilida-

de orginica e ps(quica para atividades f{sicas e men1:ais, 

questio fisioldgica de concentr·a,So de aten,5o sobre uma necessidade 

primAria e do prdprio ddficit energitico. 

Essa a,5o da fo1~e ocorre em qualquer idade, por~m. nio prcvcca 

les3es estruturais; seus efeitos nio irrevers(veis, mas temporJ-

rios; cessam uma vez sanada a fome. 



Desvios do desenvolvimento mental e do compcrtamento t&m side 

demonstrado ern uma grande parte das crina,as de baixo 11fvel sdcio-·eco-

n8mico. Sern desprezo per arreci~vel variincia P descontos dos defeitos 

conginitos isolados, acredita-se que todos os indiv(duos possam at in-

gir niveis semelha11tes de desenvolvime11to mental e bioldgico, 

que sejam oferecidas as condi,Ses favor~veis. 

Torna-se cada vez mais evidente que as causas b~sicas do desen-

volvimento inferior nas camadas de baixo nivel sdcio-econ6mico s~o as 

mesmas que caracterizam e contribuem para manter a condi~io de pobreza 

em que elas subsistem. ~ necess~rio considerar as condi,3es que deter-

das crian,as, a imrortincia que assumem as atividades intelectuais e a 

~rdpria Escola, enfim, os valores socials e culturais da fam{lia r do 

viduo, adequando-o ao seu modo de inser,io na scciedade. 

Sio comuns trabalhos gue "provam" a inferioridade 

de crain,as de baixo n{vel s6cio·-econ8m1co, CFr·isch, R.E t970) ,·,tt:r-·a··· 

vcis da aval ia,io de seu desemrenho, seja em testes de QJ, seja em tes-

tes que avaliam especificamente algumas areas do desenvolvimento ou 

rnesmo em seu aproveitamento escolar. Estas cria11,as s~o estudadas 

atrav~s de testes elaborados e padronizados em outra classe social e, 

comu1nente, em outre pa{s; seu desemrenho ci comrarado como de crian~as 

bern nutridas, como sea ~nica diferen,a entre os dois grupos fosse o 

estado nutricional. Descarta-se o contexte sdcio-cultural, como sees-

tiv~ssemos frente a urn bern contralado modele experimental. 0 rendi1ne11-

to escolar i comparado como se nio existissem diferen,as materials e 

humanas entre as vArias escolas, como se uma escola de perifeira fosse 
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exatamente igual a uma escola mais central ou at~ 1nesmo a uma particu-

lar. A complexidade do rendimento escolar ~omit ida, como se o sucesso 

dependesse arenas do potencial da crian~a que, per sua vez, depende 

unicamente do estado nutricional. A classifica~~o s6cio-econBmica e 

empregada de forma r(gida, absoluta, como se nio tivesse suas pr6prias 

falhas, como se nio existissem outros fatores que pudessem alter~-las. 

0 desenpenho de crian~as de urn determinado extrato social ( 

analisado atrav~s de rrovas, valores e objetos alt1eios a sua viv&rlcla. 

Nio se permite urn tempo de reconhecimento e adapta~5o ~ sua situa,Jo ~ 

situa~io difere11te, nem se valoriza o seu padrio de desenvolvimento, 

dentro de outre contexte s6cio-cultura1. Conclui-se pela inferioridade 

intelectual de u1n grupo social. 

Co11forme Va~er & Toulouse Ci985), h1 uma grande distincia entre 

0 que se sabe eo que se faz atualmente para ajudar a crian~a a co11s-

tnt i r .Pechaclo: 

ela ten! par projeto a prepara,io da crian~a pa!~a a vida em scJciedade e 

ao mesmo tempo em que utiliza as regras dessa socieclade, nio tern aber-

t11ra para a vida social, o que e contradit6rio. 

0 que caracteriza urn sistema fechado ~ que ele tende a evoluir 

para urn estado estJtico mais simples "em razi!J de a ordem ser mer1os 

que a desordem P que~ necess~rio majs esfor'o para criar a 

or·dcm n n Essa lei geral ~ observada em todo sistema social, (-;m todo 

conJunto q11E busca se preservar do ambiente, recusarldo as comunica,3es 

com (J exterior. Para manter sua intesridade, o sistema recusa as di-

feren,as e expulsa os que se desviam da norma, ele tende a homc)genei-

zar suas tensSes, aproximanda-se de urn estarJo de in~rcla no qual todos 

os elementos sic indiferenciados". 
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Lsses caracteres gerais dos sistemas fechados sic enccntrados 

Ela recusa a diversidade de personalidade; aprende-se a IUestna 

coisa, no mesmo tempo, com a mesma idade, no mesmo Iugar. 

Ela recusa a divers/dade des meios de acesso ao corlhecimento, 

per todas: em cada gera,~o aprende-se a mesma coisa, da esco-

-As comunica~Ses como mundo exterior sic reduzidas ao mJxirno 

rresen~a des pais ou de ressoas estranhas, per exemplo de 

modo a nio perturbar o desenvolvimento do programa. 

0 <:tl1.rno quP. nf.{o con;:;eg1.~e apt--endel ... como o;:; out:riJ;;; nu 

comporta de modo diferente do conjunto da popula~ia 0 exclu{-

do do sistema e confiado ao poder m~dico. 

De acordo com Va~er (1984), a Escola ~ incapaz de dar sua sig-

11ifica~ffc existencial ~ educa~1o ccrpo~al, po~que esta ~ conside~ada 

p 01'" .... 

que os profissio11ais da educacio f{sica, da educa~ffo corporal, conlo da 

psicomotridade tem feitc de suas disciplinas entidade distintas, sepa-

cat iva. 

0 esquema corporal ci uma no,io, que~ dizer um conhecimento in-

tuitivo e sintcitico de nosso corpo, abrigando a presenca do 1nur1do, 
'

" <= ••• .. . ~ 
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Lsta organiza~ic implica: 

-a percer~io eo controle do pr6rrio corpo, quer dizer, a pes-

sibilidade de interioriza~io das sensa,Ses relat ivas a tal 

parte do corpo, mas, igualmente, a sensa,io da glcbalidade do 

cerro; 

urn equil {brio postural econBmico; 

uma lateralidade bern afirmada; 

a independincia entre os diferentes segmentos em rela,ITo ao 

trance e uns em rela,io aos outros; 

dominic das puls6es e inibi,3es que e51tio estreitamente as-

sociadas ao centrale psicot8nico, mas, igualmente, ao centro-

le da respira,io. 

As situa,Ses que conduzem ao relaxamento muscular -sao base 

desta educa~io do esquema corporal, pols elas sic o ~nice meio de rea-

lizar, BO mesmo tempo, a educa,io da imagem do cerro e a regula~io da 

fun~ffo t8nica; de fate: 

1) S6 a relaxa~io global permite obter o descondicionamento, isto 
'

I . . 
afastar (provisdrio, sem d~vida, mas real) as atitudes e os hAbitos 

que constituem a trama das a~5es habituais. 

2) So1nente as situa~3es de relaxamento muscular, asscciadas ~ aten~io 

interiorizada, permitem: 

a percep~io, o conhecimento e, progressivamente, o centrale dos 

sitas, vis(veis ou nio, que rnascaram as sensa,3es profu11das que 

se quer abordar no obJetivo da educa~io; 

o afrouxamento das contra,3es au tens5es m~sculo-liga1nentosas; 
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-a indePEildincia e, finalmente, a libera~io das clr1turas Cirldepen·-· 

dincia do membros superiores e inferiores em rela~io ao tronco). 

3) Enfim, a r€Qula,io e a melhora da funtio tB11iCa nio podem ser obti-

reduzindo e, progressivamente, equilibrando as tens6es, a relaxa~Jo 

associada ao centrale respirat6rio favorece o equil{brio emocional 

e, da mesma forma, a disponibilidade mental. 

0 objetlvo deste trabalho ~ atrav~s da educa,io corporal, PF(.I··· 

mover urn mel~~or desenvolvimento da personalldade e conduzindo o aluno 

de) n 
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Serio avaliadas 70 allJnas, compreendidas r1a faixa etJria entre 

11 e 13 anos, cursando a Sa. s~rie da EEPG Dona Castorina Cavalheiro, 

de Vila Itapura, Campinas, SP. 

0 trabalho ser~ desenvolvido em dais grupos sendo urn gruro con-

trBle e urn grupo experimental, contendo em cada grupo 35 alunas. A du-

ra~5o do trabalho ser~ de um semestre let\vo. 

o gruro contrSle terA aulas 3 vazes ror 
,., 

semana, co1n sessoe~ 

50 minutes cada uma, na quadra onde se realizam as aulas de Educa~io 

F(sica, compreendendo-se: 

Condicionamento f(sico atravis de corridas, sessSes de gin~s-

tica: exercicios de flexibilidade, agilidade, destreza, for·-

'a; exerc(cics localizados: membros superiores, membros infe-· 

riores, abdominais e gl~teos. 

At let ismo: corridas, saltos em extensio e distincia. 

Handball: passes, recebimentos, arremessos no~3es de jog(J e o 

jogo pr?-desportivo. 

- Ensaio para festa junina. 

No 91''1..\PO " ve;:::es pew 

na, com sessSes de 50 minutes cada uma, em quadra onde se realizam au-

las de Ed11Ca'io F{sica, e tambim em recinto fechado, dr,:·pendendo da 

atividade a ser desenvolvida. 

Serio desenvolvidas as seguintes atividades: 
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- atravJs da aprendizagem das d1ferentes partes do cerro Cmostrar, no-

mear, tocar, transror, transcrever em desenho no pape] ou f\O ch1o da 

quadra com gjz), de SIJB dilerencia~5o ( exer!:(cio ritmado de urn bra-

~o) e de seu papel; 

atrav&s das t~cnicas de relaxamento global e parcial; 

fragm~tica, ~solada e conjuntamente como movimento); 

endireitar, voltar), da bacia, das costas, das sensa~Bes plantares, 

pelos exercicios de equil{brio est~tico e estato-cirlcitico; 

- pel!lS exercfcios de equllfbrio corn emprego de sacos de areia, ba11-

cos, barras, etr. 
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placas dispostas regularmPnte, depofs irregularmente, varas, usa11do·-

se urn tambor para manter o ritmo; 

pelo percurso Csern tocar as llnhas, sem fazer ru{d(JSi sabre as li-

nhas; seguindo uma linha diretora); 

pela subida em lugares mais altos (exerc{cios de organiza~Jo espa·-

cia): subir para ser mais alto, menor, como o professor; subir a 

partir de diversas posi~Ses iniciais); 

pelos saltos (com apoio das mios sabre o banco e sem apoio). 

exercicios de lan~ar/receber Cde rerto, de longe, em equil(brio; com 

bolas de tamanho e peso diversos; como bra~o para cima, para fren-

b;~, de lado); 

- exerc(cios de habilidade (receber ap6s saltar; uma bola em cada mio; 

em posi~io de p~, sentada, acocorada). 

Atrav~s de exerc(clos de controle do pr6prio cerro. 

Estio assocladas 1 educa,io das posturas econ8micas e ao con-

trole da respira~io. 
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Inici&lldo-se pela posi,io em dectibito c1orsal, bra~os ao long a 

do corpo, pernas flexionadas; nenhuma corre~io de postura ~ exigida. A 

aluna respira no seu ritrno pessoal, insrira~io calma pel(J nariz. Assim 

nio se exige nenhum trabalho muscular para se lutar contra o peso do 

corpo. Os movirnentos interessam i totalidade de ~1m ou de virios mem-

bros. 

0 relaxamento de tensgo situa-se no fim do tempo expir·atdrio, 

de tal modo que se cria urn reflexo corldiciollado: fim da expira~io 

relaxamento. 

Para se obter esse resultado ~ rreciso partir do ritmo exront5-

nee da aluna porque todo esfor'o voluntJrio para seguir urn ritmo i1n-

pasta de fora? prejudicial~ obten,io do relaxamento desejado. Prose-

g1Jindo o trabalho de relaxamentc, deve-se incitar a aluna a maderar 

sua respira~io e ao mesmo tentar obter uma respira~io, a mais profunda 

e corupleta poss(vel. 

Pode-se fazer alternar movimentos/imobilidades; fechar/soltar. 

Oepois de uma s~rie de exerc{cios de relaxamento geral, deixar 

a aluna im6vel. 

Obtida a imobilidade Ievd-la a tamar consicifncia da alternJn-

cia enchimento e retra~io do ~bdcmem, correspor1dente aos dais tempos: 

inspira~io- expira~io. 

0 professor pede~ aluna ut il izar as mios para conscient izar-se 

melhor dessas sensa~3es. 

A aluna central voluntariamente o ventre no momenta da expira-

~io, depois continua mes1no 110 momenta da insrira,io, aumenta11do assim 

o trabalho do diafragma que deve lutar contra esse aumentc de tensio 

do transversa. Paralelamente a esse esfor~o voluntirio, tomada de 

conscifncia da posi~io da bacia. 
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No ln{cio a aluna "sujeita-se passivamente ~sua respira~io·, 

em seguida deverJ domesticd-la ativamente. 

"QwTil"ll' 'll'"l'II' 0 'l'"lll'" '"'[lll'l'Q ;..; ~-~•' w '" ...... u •. w H :'1.!:1. ,Q .lu!.-lu.>d, o , , 

Deverd ser feito durante o trabalho de relaxamento geral em de-

CJlbito dorsal, 011 er1tio durarJte o trabalho de educa,io da postura em 

posi~io sentada ou de p~. 

Nesta fase nio se faz nenhum movimento anexo, sobretudo de bra-

Impor urn ritmo respirat6rio no decorrer de urn exerc(cio de bra-

Isto nos leva naturalmente a associar urn determinado ritmo res-

piratdrio a urn exercfcio da musculatura, particularme11te a u1n exerc{-

cio da musculatura abdominal; a expira~io corresponde ao tern~ de es-· 

for,o mjximo (fixa,io da bacia no momenta da corltra,io do transverso). 

0 efeito mJximo da flexibllidade acontece no memento da expira·-

isto e, no momenta em que os m0sculos que freiariam a amplittlde 
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pequertos saltos ritmados 

exerc{cios de corrida 

0 relaxamento segmentar certamente nos permite acentuar o efei-

to sedative do relaxamento geral, mas seu obJet iva essencial ~outre. 

Sua pr~tlca permite: 

a) concentrar a aten~ffo do aluno, Ji preparado psiquicamente 

pelo relaxamento geral: 

no deslocamento des diferent~s segmentos corporais; 

no grau de contra,io muscular firme 

do; 

b) ficar voluntariamente numa determinada postura ou executar 

urna contra~io muscular de uma deter1ninada inte11Sidadei 

c) par sua associa~io ~ respira~io, obter urn efeito de flexibi-

lidade desta ou daquela articula,Jo, relaxando os 1nJsculos 

antagonistas e ut il izando o peso de urn membra ou de uma par-

te d() C(JI'·po; 

d) facilitar a dissocia,io das sincinesias, particular1nente no 

n{vel des membros superiores e sobretudo da m~o e dos dedos. 

0 deslocamento segmentar se efetua, como no relaxamento geral, 

durante a inspira~io; prossegue durante um curto per(odo de apn~ia, e 

o relaxamento ~ situado no fim da expira,io. 
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Apre11de-se o hJblto de se~iar, de ver, de transcrever da es··· 

querda para a direita. 

diante do corpo, depois da rnio 110 se11tido esquerdo/direitc. 

A mio ~ educada fazendo-a sesuir urn tra~o com o dsdo; fazendo-a 

praticar o tamborilar des dedos (punhos apoiados e livres); exerc{cios 

Consi~5t:(~ (-?m: 

esquerda, repetir ap6s uma meia-volta; 

jogar, a urn sinal, uma bola em uma dire,io. ~logi-1a para cima 

retomar os exerc{cios de coordenatio nos diversos sent idctsi 

praticar cor1stata~8es ap6s uma meia··volta1 

- auto-deslocamento em rela~io a urn objeto, cc1m transcri~io 

grJfica. Depols de ser colocado em rela~io a urn obJeto, mcllli-

introduzir lntervalos e distincias: por exemplo, por desloca-

mente lateral sabre circulos afastados; 
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deslocamentos combinadas sabre urn tra~ado; interioriza~io des 

de'!:;locamento~:;, 

cont1rohd; 

meia-valta, volta inteira <olhcs fechados e 

necessariamente ~precise dar uma base coletiva aos desloca

mel·ltos espaciais (formar fila, colocar-se 110 lt1gar e deslo·

car-·se dais a dofs, etc.) 

a aprecia~io das superficies~ abordada pela medida em rassos 

do lade grandee Pequeno da quadra e em suas linhas dermarca-

ci real izada uma retomada em rela~io aos exerc{cios de subir e 

~:;altai'"; 

as disposi~5es de obJetos em rela~io i crian~a se harmonizam 

com a lateraliza,io. 

Tal aqt!isi,So em tempos fortes e fracas, esfor~o e relaxamento, 

pela tomada de consci~ncia da rapidez da rr6pria a~io, da du

lrao;iio ch:· uma posi(;:f\1'.') E:'SP<~cial. de um esfol,..;o; da lHh:;:f.~o di..:- ~~i·· 

multaneidade, de sucessio, de encadeamento ••• Virios exerc{-

cios podem ser propostos: 

- andar e correr sobr·e c(r·culos <le11ta e rapidamente), 

nhando o metr8nomo; 

tambim correr mais depressa e mais devagar que uma bola; 
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