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Este  projeto  visa  estudar  a  import ncia  da  Educa o  F sica  das  crian as

iniciantes do primeiro ano do ensino fundamental, atrav s de um estudo de caso

partindo  para  campo  de  estudo  um  escola  p blica  municipal  da  cidade  de

Barretos,  observando  as  aulas  ministradas  por  um  professor  especialista  e

realizando  uma  entrevista  semi-estruturada  com  a  gest o,  coordena o

pedag gica,  professoras  regentes  e  os  professores  especialistas  e  analisando  a

avalia o dos alunos para detectar a real import ncia da Educa o F sica com as

crian as  de  seis  anos  para  o  primeiro  anos  do  ensino  fundamental,  levando  em

conta  a  concep o  pedag gica  utilizada  e  a  influ ncia  de  jogos  brincadeiras  e

brinquedos  como  metodologia  adequada  no  processo  de  ensino  aprendizagem.

Concluindo  que  as  aulas  de  Educa o  F sica  se  constituem  em  um  fator

fundamental no processo de desenvolvimento da crian a. 

 

Palavras chave: Professor de Educa o F sica, L dico, alunos de seis anos 



ABSTRACT

This  project  aims  to  study  the  importance  of  physical  education  for  children

beginning the first year of primary school, through a case study for starting field of

study a public school in Barretos, observing classes taught by a specialist teacher

and  performing  a  semi-structured  interviews  with  management,  coordinating

education,  teachers  and  specialist  teachers  regents  and  analyzing  student

assessment  to  detect  the  real  importance of  physical  education to  children of  six

years  for  the  first  years  of  primary  education,  taking  into  account  the  design

pedagogical influences and used games as games and toys suitable methodology

in teaching learning process. Completing the Physical Education classes constitute

a fundamental factor in the development of the child.

Keywords: Physical Education Teacher, Playful, students six years



1- INTRODU O

Este  projeto  visa  estudar  a  import ncia  da  Educa o  F sica  na

aprendizagem das  crian as  iniciantes  do  primeiro  ano  do  ensino  fundamental,  e

como a Educa o F sica para esta faixa et ria pode colaborar com o processo de

ensino e de aprendizagem das crian as. 

Este projeto de pesquisa  de relev ncia, pois est  embasada na nova lei

que  integra  o  ensino  no  ciclo  de  nove  anos,  a  Lei  Federal  n.  11.274,  de  6  de

fevereiro de 2006, que instituiu o ensino fundamental de nove anos para todos os

sistemas,  alterando  artigos  da  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educa o  Nacional

(LDBEN),  ou  seja,  as  crian as  da  Educa o  Infantil  na  faixa  et ria  de  seis  anos

est o sendo incluindo agora no Primeiro ano do Ensino Fundamental.

Art.  32.  O  ensino  fundamental  obrigat rio,  com  dura o  de  9

(nove)  anos, gratuito na  escola  p blica,  iniciando-se  aos  6  (seis)

anos  de  idade,  ter  por  objetivo  a  forma o  b sica  do  cidad o.

LDB (9394/96)

A  Lei  de  Diretrizes  e  Base  da  Educa o  Nacional  (LDB  n .  9.394/96)

entende a Educa o F sica como componente curricular obrigat rio da educa o

b sica,  se  integrada   proposta  pedag gica  da  escola,  o  que   previsto  em seu

artigo 26  3  alterada pela lei n . 10793, de 01/12/2003. 

A  Educa o  F sica  constitui  em  uma  rea  de  conhecimento  dentro

educa o formal.

Art.  1o O   3o do  art.  26  da  Lei  no 9.394,  de  20  de  dezembro  de
1996, passa a vigorar com a seguinte reda o:
"Art.  26  3o A educa o f sica, integrada  proposta pedag gica
da escola,   componente  curricular  obrigat rio  da  educa o
b sica. LDB (9394/96)

Fazendo parte assim de todo o curr culo que se aplica dentro da educa o

b sica,  parte  do  curr culo  s o  as  aulas  de  Educa o  F sica,  regidas  por  um

professor espec fico da rea.

As aulas de Educa o F sica na escola municipal Ana Carvalho Castanho

que  no  caso   o  palco  deste  estudo  a  partir  de  agora  s o  ministradas  por  um

professor Licenciado em Educa o F sica. 
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Segundo o Munic pio de Barretos que atribuiu s aulas de Educa o F sica

do  Ensino  Fundamental  ciclo  I  para  os  professores  da  rea  habilitados  em

licenciatura em Educa o F sica de n vel superior. 

Partindo do problema de pesquisa "Qual a import ncia da Educa o F sica

ministrada  por  um  especialista  para  os  alunos  do  primeiro  ano  do  ensino

fundamental de uma escola p blica de Barretos?

Para tanto este projeto pretende estudar assim a sua atua o e identificar

as  mudan as  importantes  e  relevantes  dos  alunos  que  agora  contam com duas

aulas semanais de Educa o F sica regida por um professor de Educa o F sica.

E  com  a  vinda  de  crian as  mais  novas  para  o  Ensino  Fundamental  

necess rio  o  conhecimento  sobre  atividades  que  garantam  o  ensino  e  a

aprendizagem  destes  alunos  respeitando  a  fase  de  desenvolvimento  que  est o

passando.

Os  Par metros  Curriculares  Nacionais  de  Educa o  F sica,  que  em  seu

pr prio t tulo j  se explica, traz par metros para os conte dos a serem ministrados

dentro  do  Ensino  Fundamental,  e  logo  na  abertura  que  sua  proposta  procura

democratizar, humanizar e diversificar a pr tica pedag gica da rea, ampliando a

vis o do trabalho em todas as reas desde a biol gica como a afetiva, cognitiva e

sociocultural  dos  alunos,  colocando  o  professor  respons vel  de  aplicar  todas  as

dimens es com qualidade dentro do ambiente escolar na disciplina de Educa o

F sica  subsidiando  assim  discuss es,  os  planejamentos  e  as  avalia es  da

pr tica. 

Embora  numa  aula  de  Educa o  F sica  os  aspectos  corporais
sejam  mais  evidentes,  mais  facilmente  observ veis,  e  a
aprendizagem  esteja  vinculada   experi ncia  pr tica,  o  aluno
precisa  ser  considerado  como  um  todo  no  qual  aspectos
cognitivos, afetivos e corporais est o inter-relacionados em todas
as situa es. (PCN, Educa o F sica. P.22)

A Educa o F sica segundo o PCN faz com que a crian a observa formas

de pensar diferente da sua, al m de defender posi es, a crian a supera e avan a

na  sua  condi o  atual  e  assim  acredita  -  se  que  o  professor  adquiriu  em  suas

bagagens  um  diagn stico  mais  positivo  para  a  qualidade  dos  saberes  a  serem

passados  e  novas  ferramentas  para  a  interven o  eficiente  na  atua o  do

desenvolvimento do aluno.

Ao identificar dentro da sala de aula a efetiva constru o de conhecimentos
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dos  alunos  partindo  do  princ pio  de  an lise  das  pr ticas  das  aulas  de  Educa o

F sica  com  os  devidos  conte dos  focados  para  o  desenvolvimento  das  crian as

estas que carregam especificidades, como grandes te ricos analisam, garantindo

as aulas o brincar como instrumento de transmiss o e constru o para a crian a

que exercita sua motricidade, percebendo o funcionamento de seu organismo em

um determinado espa o e tempo.

Com as devidas coletas de dados e discuss es, pretende-se atrav s deste

trabalho  entender  e  saber  identificar  a  real  import ncia  das  aulas  de  Educa o

F sica  no  primeiro  ano  do  ensino  fundamental  dos  alunos  de  seis  anos

pertencentes ao primeiro ano do ensino fundamental Ciclo de nove anos 

Analisar  as  estrat gias  utilizadas  pelos  professores  para  aplicar  as  aulas

l dicas visando o desenvolvimento das crian as.

Refletir  sobre  as  t cnicas  utilizadas  como  jogos  e  brincadeiras  como

ferramenta do processo de ensino - aprendizagem dentro da aula.

Verificar  a  forma de avalia o destes alunos para descobrir  a  import ncia

da Educa o F sica neste processo.

Para a realiza o deste trabalho ser  utilizada uma metodologia  que est

direcionada para a de estudo de caso, tendo em vista os procedimentos a serem

utilizados  como  a  observa o,  entrevistas  semi  estruturadas  e  an lise  do  PPP

Projeto Pol tico Pedag gico da escola. 

Com  uma  abordagem  metodol gica  de  investiga o  adequada  para  este

p blico, observando as caracter sticas e especificidades procurando compreender,

descrever,  e  analisar  todo  o  contexto  que  envolve  a  situa o  de  aprendizagem

dentro do ambiente escolar formal, o estudo de caso possibilita uma investiga o

levando em conta as vari veis do ambiente escolar e coletando de melhor forma

dados para responder qual a import ncia da Educa o F sica no primeiro ano .

Desta maneira este trabalho vem dividido em cap tulos onde primeiramente

aborda o contexto e as caracter sticas das crian as de seis anos de idade, estas

crian as  que  formam  o  p blico  alvo  para  o  estudo,  sendo  assim  demonstra  o

universo  atrav s  de  sua  contextualiza o  e  todos  os  aspectos  e  peculiaridades

destes alunos.

No  segundo  momento  a  pesquisa  reflete  ent o  a  import ncia  dos  jogos,

brinquedos  e  brincadeiras,  ou  seja,  as  atividades  l dicas  como  estrat gia  de

ensino e aprendizagem dos alunos do primeiro ano.

A seguir faz um levantamento do papel do professor de Educa o F sica no
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processo  de  desenvolvimento  da  crian a  dentro  do  ambiente  formal  escolar,

colaborando  assim  com  a  pesquisa,  fornecendo  dados  sobre  a  import ncia  da

Educa o F sica no primeiro ano do Ensino Fundamental.

Ap s  estes  levantamentos  e  fundamentado  em  base  te rica,  o  trabalho

apresenta  ent o  o  dados  coletados  na  escola  que  foi  o  palco  do  estudo,

apresentando todas as informa es entrevistas e observa es realizadas durante

a pesquisa de campo.

Realizando a an lise e discuss o de todo o material coletado, possibilitando

assim  atingir  o  objetivo  proposto  do  trabalho  sobre  a  import ncia  da  Educa o

F sica no primeiro ano do Ensino Fundamental.

Fechando  com  a  conclus o  de  todo  este  processo  e  assim  concluindo  o

trabalho  de  forma  coerente,  garantindo  assim  um  estudo  de  campo  com

informa es para a qualidade da forma o acad mica.

2.
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REVIS O DE LITERATURA

Ao  tocar  no  assunto  Educa o  F sica  dentro  do  ambiente  escolar,  fica

evidente  o  leque  de  estudos  e  pesquisas  que  colabora  para  o  tema,  o  que

pretende - se com este trabalho  especificamente compreender a import ncia da

Educa o  F sica  ministrada  por  um especialista  para  crian as  de  seis  anos  que

est o entrando no primeiro ano do Ensino Fundamental.

  Para este tema foram selecionados alguns te ricos que apresentam com

propriedade conhecimentos sobre a import ncia da Educa o F sica, as principais

caracter sticas dos alunos de seis anos e os m todos mais adequados de atua o

do professor como, por exemplo, a utiliza o de jogos brinquedos e brincadeiras,

ou  seja,  a  utiliza o  do  l dico  como  ferramenta  do  processo  de  ensino

aprendizagem para alunos de seis anos.

Tamb m  faz  parte  desta  pesquisa  uma  breve  an lise  da  avalia o  dos  alunos,

embasando assim a real import ncia das aulas de Educa o F sica ministrada por

um especialista para os alunos do primeiro anos.

Para  melhor  entendimento  foram  organizadas  em  diferentes  t picos  as

teorias e as principais considera es, assim entender com crit rios a import ncia

da Educa o F sica no primeiro ano do Ensino Fundamental. 

Entende desta maneira que o professor especialista desempenha um papel

fundamental neste processo, o que foi levado em conta durante a realiza o das

observa es e entrevistas semi estruturadas.

Levando em conta as concep es de Vygostky (1998) para a Educa o, ele

apresenta  contribui es  interessantes  e  de  extrema  import ncia,  pesquisando

suas  teorias  encontramos  o  l dico  relacionado   aprendizagem  da  crian a,  pois

aponta o ser  humano como um ser  de ess ncia social  onde a aprendizagem se

realiza dentro das rela es com o meio, com o ambiente e com as rela es das

pessoas pr ximas a que esta inserida.

A crian a com a idade de seis anos apresenta caracter sticas que deve ser

analisada e entendida,  o que vai  ser  abordado a seguir,  para ent o partir  para o

campo da educa o. 

2.1 Contextualiza o, Caracter sticas da Crian a de Seis Anos.
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Para contextualizar a crian a de seis anos partimos primeiramente para os

aspectos sociais que o ambiente formal escolar proporciona. 

A escola  um dos principais grupos sociais no qual a crian a est  inserida,

ela representa o local  onde uma grande parcela de crian as se desenvolve e d

seus primeiros passos rumo  vida social. 

Ao  ingressarem  na  escola,  as  crian as  j  t m  uma  s rie  de
conhecimentos  sobre  movimento,  corpo  e  cultura  corporal,
frutos  de  experi ncia  pessoal,  das  viv ncias  dentro  do  grupo
social  em  que  est o  inseridas  e  das  informa es  veiculadas
pelos meios de comunica o. (PCN, 1997, p.45)

O ambiente n o poder  ser aquele apenas para acolher crian as, mas suas

necessidades  de  viver  uma  inf ncia  em  sua  plenitude,  onde  ser  estimulado  

essencial,  ser identificado como pessoa, de forma a ampliar suas experi ncias e

conhecimentos. 

Um  ambiente  que  privilegie  os  v nculos  afetivos,  que  favore a  as

recupera es de refer ncias e valores, que tenha um atendimento global.

Pensar  o  espa o  e  sua  arquitetura  parece-me  tarefa
imprescind vel  para  a  educa o,  tanto  no  mbito  da  educa o
infantil  quanto  nos  outros  n veis  de  ensino.  A  organiza o  do
espa o configura o ambiente do contexto educativo, influenciando
as  rela es  humanas.   As  pessoas  produzem  o  espa o  e  sua
arquitetura  e,  ao  mesmo  tempo,  s o  produzidas  pelo  espa o  e
sua arquitetura. (AYOUB, 2001 p.53)

Os  aspectos  cognitivos  proporcionados  tamb m  s o  de  relev ncia  para

este estudo, pois o ambiente escolar  um local de ensino-aprendizagem, onde a

crian a possa construir seus conhecimentos, pois  um ser pensante que em sua

intera o  social,  cognitiva  e  emocional,  elabora  uma  bagagem  cultural  de  valor

inestim vel. 

Um  ambiente  que  enseja   crian a  a  necessidade  por  cuidados

metodol gicos, objetivos e afetivos, coerentes com sua realidade e n vel cognitivo.

No  que  diz  respeito   Educa o  F sica,   de  reconhecimento
geral  que  oportunidades  de  movimento,  adequadas  s
caracter sticas e necessidades da crian a, s o fundamentais para
o seu desenvolvimento global. (MACEDO, 2001, p.85)
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E para esta pesquisa, vamos relacionar os aspectos f sicos para a crian a

que  precisa  de  espa o  para  se  movimentar,  explorar,  brincar,  criar  e  etc.,  um

ambiente  seguro,  aconchegante,  estimulante,  que  possibilite  a  crian a  viver  o

faz-de-conta e de se sentir parte desse espa o.

As  institui es  devem  assegurar  e  valorizar,  em  seu  cotidiano,
jogos  motores  e  brincadeiras  que  contemplem  a  progressiva
coordena o  dos  movimentos  e  o  equil brio  das  crian as.  Os
jogos  motores  de  regras  trazem  tamb m  a  oportunidade  de
aprendizagens  sociais,  pois  ao  jogar,  as  crian as  aprendem  a
competir,  a  colaborar  umas  com  as  outras,  a  combinar  e  a
respeitar regras. (RCNEI, 2001, p.35)

Segundo Macedo (1994) que estuda Jean Piaget, este que traz a teoria da

Epistemologia  Gen tica  que   o  estudo  das  transforma es  que  ocorrem  na

crian a ao longo de todo o seu desenvolvimento, para este pesquisador  crian a

at  a  fase  adulta  passa  por  quatro  fases  que  s o  a  Assimila o,  Acomoda o,

Esquemas e Equilibra o.

No caso da nossa pesquisa aqui  apresentada  importante relacionar  que

tal  teoria  apresenta  um  conceito  sobre  as  caracter sticas  do  nosso  p blico  alvo

que  s o  as  crian as  de  seis  anos,  pois  Piaget  apud.  Macedo  (1994)  defende  o

l dico como uma atividade assimiladora e acomodativa, compreens o que leva a

a o. 

Defender a atividade espont nea da crian a, a vida em grupo, a
manipula o e a experimenta o com materiais n o significa que
o  professor  deva  ser  permissivo  e  passivo  diante  delas.  N o
significa  tamb m  dar-lhes  li es  e  usar  de  sua  autoridade  para
determinar o curso dos acontecimentos (MACEDO, 1994, P. 50)

As crian as de dois at  os sete anos de idade est o segundo Piaget (1971)

na  fase  Pr  -  Operat ria  esta  fase  segundo  o  te rico  a  crian a  passa  a  utilizar

como ve culo de desenvolvimento a linguagem e as crian as j  conseguem utilizar

o meio como condi o a sua aprendizagem. 

Entre  2  e  7  anos  a  crian a  experimenta  o  desenvolvimento
avan ado  da  linguagem,  o  que  lhe  possibilita  realizar  a es
mentais,  e  n o  somente  no  plano  f sico,  reconstruindo  suas
experi ncias  passadas  e  conduzindo  a  socializa o  de  suas
a es,  al m  de  outras  caracter sticas  como,  por  exemplo,  o
pensamento egoc ntrico. Nessa fase, a percep o ainda domina
o racioc nio. (PIAGET, 2005, Apud. Macedo, 2009, p.300)

1564



J  a  Assimila o  a  crian a  parti  dos  conhecimentos  pr vios  de

determinada  conceito  para  intermediar  a  aquisi o  de  uma  nova  experi ncia,

consegue organizar esquemas de acordo com novos dados adquiridos. 

Ou seja, a fase da Acomoda o e a fase da Assimila o acabam por si s

se  completando  para  a  constru o  do  desenvolvimento  cognitivo  e  f sico  da

crian a. 
A  assimila o   a  incorpora o  de  um  elemento  exterior  (que
pode  ser  um  objeto  ou  um  acontecimento)  s  estruturas
existentes  no  indiv duo.  Ou  seja,  ocorre  inclus o  de  novos
eventos em esquemas j  existentes. Segundo Piaget (1971, p.14)

Dessa forma, a crian a constr i esquemas motores e esquemas cognitivos.

Todo  esquema  de  assimila o  tende  a  alimentar-se,  isto  ,  a
incorporar  elementos  que  lhe  s o  exteriores  e  compat veis  com
sua  natureza.  A  assimila o  pode  ser  definida  como  rec proca
quando h  cria o de um novo esquema a partir da assimila o e
da  coordena o  de  outros,  com  rela es  interligadas  a  outros
esquemas,  como  por  exemplo,  olhar  e  pegar  um  objeto;  neste
sentido h  incorpora o de elementos que s o compat veis com
sua natureza. (PIAGET, Apud. Queiroz. et.al, 2009, p.299)

E as crian as que est o na faixa de dois at  os sete anos est o na fase do

jogo  simb lico  que  faz  com  a  crian a  represente,  utilize  da  imagina o  e

criatividade para representar uma situa o ou um objeto, que n o esta ali naquele

momento,  algo subjetivo, mas com significado para a crian a. 

A fase do jogo simb lico est  presente no per odo pr  - operacional, e uma

caracter stica  muito  forte  desta  fase   o  egocentrismo,  o  professor  de  Educa o

F sica  deve  estar  atento  ao  fato  de  estar  trabalhando  com  estas  crian as  que

necessitam uma aten o espec fica. 

Embora  numa  aula  de  Educa o  F sica  os  aspectos  corporais
sejam  mais  evidentes,  mais  facilmente  observ veis,  e  a
aprendizagem  esteja  vinculada   experi ncia  pr tica,  o  aluno
precisa  ser  considerado  como  um  todo  no  qual  aspectos
cognitivos, afetivos e corporais est o inter-relacionados em todas
as situa es. (PCN, 1997, p.27) 

Considerando  sua  fase  de  desenvolvimento  e  suas  especificidades,  para

tanto  a  qualifica o  e  atua o  do  professor  de  Educa o  F sica  deve  estar
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embasada  em  atividades  concretas,  com  o  apoio  do  l dico,  ou  seja,  para  um

p blico especifico as atividades devem ser espec ficas. 

A maneira de brincar e jogar sofre uma profunda modifica o no
que  diz  respeito   quest o  da  sociabilidade.  Ocorre  uma
amplia o  da  capacidade  de  brincar:  al m  dos  jogos  de  car ter
simb lico,  nos  quais  as  fantasias  e  os  interesses  pessoais
prevalecem, as crian as come am a praticar jogos coletivos com
regras, nos quais t m de se ajustar s restri es de movimentos
e interesses pessoais. (PCN, 1997, p45)

Dentro  da  base  de  conhecimentos  as  crian as  desenvolvem

potencialmente  dentro  da  fase  pr -operacional  todas  suas  caracter sticas,  e  o

profissional  conhecendo  assim  desenvolve  com  qualidade  o  trabalho  com  os

alunos. 

A  partir  destes  conhecimentos  obtidos,  entende-se  que  a  crian a,

independente  de  sua  contextualiza o  e  momento  hist rico,  tem  suas

peculiaridades que devem ser  respeitadas,  haja  visto,  que para atingir  o  objetivo

maior  de  desenvolvimento  do  aluno,  este  por  sua  vez  deve  estar  atento  as

especificidade  de  cada  individuo  e  as  transforma es  que  ocorrem  ao  longo  do

ano letivo que afeta todo o processo de desenvolvimento. 

A  crian a  de  seis  anos  que  at  pouco  tempo estava  na  Educa o  Infantil

recebendo determinadas orienta es e supervis o, foi lan ada devido a mudan a

na LDBEN (Lei de Diretrizes e Bases da Educa o Nacional) ao ambiente escolar

sistematizado, com metas e objetivos a serem cumpridos para tanto a crian a n o

deixou para tr s as caracter sticas que eram ressaltadas na Educa o Infantil.

 
Nesse  sentido,  as  institui es  devem favorecer  um
ambiente f sico e social onde as crian as se sintam
protegidas e acolhidas, e ao mesmo tempo seguras
para se arriscar e vencer desafios. Quanto mais rico
e  desafiador  for  esse  ambiente,  mais  ele  lhes
possibilitar  a  amplia o  de  conhecimentos  acerca
de si mesma, dos outros e do meio em que vivem.
(RCNEI, vol3, 2001,p.15)

A seguir conforme Vygotsky (1998), que em sua obra afirma a import ncia

do papel da escola na forma o das crian as, pois est o expostas a rela es com

pessoas,  com  o  ambiente  e  tamb m  inter-individuais  diferente  do  seu  conv vio

familiar, onde as crian as adquirem as suas primeiras rela es sociais, a pesquisa
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visa entender a import ncia do trabalho l dico com as crian as. 
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2.2. A Import ncia Do Jogo L dico Na Forma o Da Crian a

O que  pretende  neste  cap tulo   entender  o  brincar,  a  forma de  brincar  e

principalmente seu papel dentro do ambiente escolar. N o  o brincar por brincar,

o  deixar  brincar  e  s  pajear   o  brincar  dentro  da  forma l dica  de  trabalhar  os

conte dos com as crian as.

Tamb m,   por  meio  das  atividades  l dicas  que  as  crian as
podem  desenvolver-se  em  um  ritmo  pr prio,  o  conhecimento  e
conte do, trabalhando de maneira integrada e sistematizada nas
diferentes  reas  do  conhecimento,  de  forma  prazerosa,  ativa  e
desafiadora. (LEITE, et.al. 2005, p. 14)

No livro Homo Ludens  de Johan Huizinga, o escritor mostra que o jogo

est  presente e faz parte da vida do ser humano. O jogo  o fato mais antigo que a

pr pria cultura, demonstra v rias teorias sobre a origem do jogo, sendo uma delas

 que  o  jogo   usado  para  se  descarregar  toda  energia  vital,  que   muito

abundante no ser vivo. 

Mas  a  teoria  que  pessoalmente  concordo   que  o  jogo  surgiu  pela

necessidade que o ser tem de se desenvolver. 

Em  outra  parte,  deixa  ainda  mais  claro  a  teoria  de  que  o  jogo   uma

necessidade do ser vivo. Ele diz: que o jogador usa todo esfor o para levar o jogo

at  um objetivo, quando ele quer que algo aconte a, que o objetivo seja alcan ado

a  custa  do  seu  pr prio  esfor o .  Com isso  o  jogador  ganha  um valor  tico,  pois

supera os questionamentos sobre suas habilidades e qualidades.

Refor a que fica claro a necessidade do jogo na vida do ser vivo como foi

colocado  pelo  escritor,  durante  todo  o  tempo  de  jogo  tudo   ritmo  e  mudan as,

mas quando o arbitro apita o final do jogo, a vida volta a sua realidade.

Veja  de  novo  a  import ncia  do  jogo  na  vida  do  ser  vivo  em  outro  ponto,

quando se trata das representa es sagradas das antigas civiliza es, usavam os

rituais com realiza es e representa es para se conseguir uma boa colheita.

Assim os seres vivos principalmente os seres humanos conseguem provar

para  si  mesmo  que  s o  capazes  de  superar  seus  advers rios,  de  conseguir

alcan ar seus objetivos.

Por tanto o jogo  parte integrante e fundamental na vida dos seres vivos.

Dentre  as  produ es  dessa  cultura  corporal,  algumas  foram
incorporadas pela Educa o F sica em seus conte dos: o jogo, o
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esporte,  a  dan a,  a  gin stica  e  a  luta.  Estes  t m  em  comum  a
representa o  corporal,  com  caracter sticas  l dicas,  de  diversas
culturas  humanas;  todos  eles  ressignificam  a  cultura  corporal
humana e o fazem utilizando uma atitude l dica. (PCN Educa o
F sica p.24)

Os  Referenciais  aqui  citados  e  apresentados  t m  em  suas  concep es,

diferentes  formas  de  serem  abordados  dentro  do  universo  infantil,  basta  os

profissionais  da  Educa o  F sica  utilizar  a  ludicidade  como  um  recurso

pedag gico. A utiliza o de recursos l dicos, como jogos e brincadeiras, auxilia a

transposi o dos conte dos para o mundo das crian as.

A interven o do professor n o deve tolher a imagina o criativa
da  crian a,  mas  orient -la,  deixando  que  a  brincadeira
espont nea  surja  na  situa o  de  aprendizagem,  pois   atrav s
dela  que  a  crian a  se  prepara  para  a  vida  em  seus  pr prios
termos.  Respeitando  o  jogo,  o  educador  poder  desenvolver
novas  habilidades  no  repert rio  de  seus  alunos.  (BOMTEMPO,
1999, p.03)

 

O  l dico  aplicado   pr tica  pedag gica  n o  apenas  contribui  para  a

aprendizagem da  crian a,  como possibilita  ao  professor  aulas  mais  din micas  e

prazerosas.

Os  professores  de  Educa o  F sica  devem  estar  cientes  de  que  as

atividades  l dicas  para  as  crian as  s o  necess rias  e  que  ela  traz  enormes

contribui es no desenvolvimento da habilidade de aprender a pensar.

Para Kishimoto (2008, p. 114), 

A  escola,  ao  valorizar  as  atividades  l dicas,  ajuda  a  crian a  a
formar  um  bom  conceito  de  mundo,  em  que  a  afetividade  
acolhida,  a  sociabilidade  vivenciada,  a  criatividade  estimulada  e
os direitos da crian a respeitados. 

Contribuindo nesse sentido, esta pesquisa demonstra de forma respeitosa

as concep es de diferentes te ricos sobre as formas de utiliza o das atividades

l dicas que refletem sobre as possibilidades de interven o e de ensino. 

Percebemos  que  existem in meras  possibilidades  de  interven o  durante

as atividades pedag gicas desenvolvidas na sala de aula. 

O l dico como pr tico pedag gico requer estudo, conhecimento e pesquisa
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por parte do professor.

A  introdu o  de  brinquedos  e  brincadeiras  no  curr culo  escolar
requer espa o e materiais, est mulo  intera o entre as crian as
e compreens o por  parte  dos  professores  das diferentes  formas
de  brincar,  relevantes  para  cada  crian a  em  determinado
momento. (BOMTEMPO, 1999, p.04)

E mesmo as crian as de seis anos sendo promovido a um ambiente formal

de ensino, com as vantagens garantidas dos conte dos, o professor de Educa o

F sica  devem  estar  atento  ao  fato  de  que  o  l dico,  o  concreto,  pode  ser  visto

tamb m  como  aperfei oamento  t cnico  desde  que  seja  fonte  de  satisfa o  e

prazer, buscando as propostas de t cnica aplicadas, com atividades adequadas.

Como  se  pode  perceber  o  brincar,  o  jogo  a  situa o  l dica  tem  elevada

import ncia quando se trabalha com alunos de seis anos, desta maneira, a seguir

o trabalho apresenta de forma pincelada alguns conceitos sobre jogos, brinquedos

e brincadeiras.  

2.3
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CONCEITO DE JOGOS, BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS

Para  relacionarmos  a  import ncia  das  atividades  l dicas  como  jogos,

brinquedos  e  brincadeiras  s o  necess rios  entender  o  que  significa  estes

conceitos e o que podemos caracterizar para dentro do ambiente escolar.

A  cada  pr tica  desenvolvida  existe  um  saber-fazer  em  constante

mudan a  e  um  conjunto  de  procedimentos  que  ao  longo  do  tempo  se  torna

eficiente para a solu o de determinados problemas e que cada aluno aprenda a

superar as dificuldades a cada momento da aprendizagem. 
Brincando,  a  crian a  se  inicia  na  representa o  de  pap is  do
mundo  adulto  que  ir  desempenhar  mais  tarde.  Desenvolve
capacidades f sicas, verbais e intelectuais,  tornando-se capaz de
se  comunicar.  O  jogo  ou  o  brinquedo  ,  portanto,  fatores  de
comunica o mais amplos do que a linguagem, pois propiciam o
di logo entre pessoas de culturas diferentes (Bomtempo, 1999, p.
62).

Com  todas  estas  teorias  em  rela o  s  crian as  de  seis  anos  de  idade,

deve-se  adquirir  contato  com  essas  informa es  e  um  conhecimento  especifico

para assim saber aplicar as atividades l dicas dentro da Educa o F sica.

Com  capacidade  de  organizar  as  atividades  de  acordo  com  as  diferentes

fases  de  desenvolvimento  cognitivo  e  estimulando  o  exerc cio  que  constr i  a

intelig ncia  das  crian as,  fornecendo  assim  possibilidades  das  crian as  se

constitu rem em ser pensantes e ativos dentro de suas transforma es internas.

Em  colabora o  para  maior  entendimento  sobre  estes  conceitos

apresentados, a pesquisa apresenta a seguir de forma sucinta o conceito de jogos,

brinquedos e brincadeiras.

A)
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JOGOS

Esse  primeiro  par grafo  do  texto  vem  nos  mostrar  a  natureza  dos  jogos

culturais l dicos na sociedade humana.

De fato podemos observar que o jogo  uma atividade l dica mais antiga,

ou seja; 

O  jogo   fato  mais  antigo  que  a  cultura,  pois  esta,  mesmo  em
suas defini es menos rigorosas, pressup e sempre a sociedade
humana;  mas,  os  animais  n o  esperaram  que  os  homens  os
iniciassem na atividade l dica . (HUIZINGA, 2000, p.5)

O jogo vem trazer para a sociedade uma forma de prazer e conhecimentos

da  historia  cultural  l dica  fundamental  para  fatores  civilizat rios  menos  rigoroso,

onde  as  pessoas  possam  se  sentir  capaz  de  exercer  suas  capacidades

emocionais, psicol gicas e entender conceitos de regras sem exageros, de forma

que cada pessoa se sinta  vontade para aprender e ao mesmo tempo respeitar

uma atividade l dica que consiste de uma vivencia natural sem esfor o algum. 

Seja  como  for,  para  o  indiv duo  adulto  e  respons vel  o  jogo  
uma  fun o  que  facilmente  poderia  ser  dispensada,   algo
sup rfluo.  S  se  torna  uma necessidade  urgente  na  medida  em
que o prazer por ele provocado o transforma numa necessidade.

 poss vel,  em  qualquer  momento,  adiar  ou  suspender  o  jogo.
Jamais  imposto pela necessidade f sica ou pelo dever moral, e
nunca  constitui  uma  tarefa,  sendo  sempre  praticado  nas  "horas
de cio". (HUIZINGA, 2000, p.10)

Hoje  existe  varias  formas  de  jogos  que  se  destinam as  pessoas  prazer  e

divertimento em realiza o de algum tipo de jogo, segundo autor (Huizinga 2000)

diz na sua obra que o jogo  um n vel simples de forma animal, realmente ele esta

dizendo um verdadeiro conceito de aprendizagem hist rica colocando uma forma

que se torna poss vel destacar de como a intelig ncia do homem evoluiu a partir

desse  conceito,  onde  foi  trabalhado  o  psicol gico  e  a  fisiologia  do  animal,

acreditando  que  o  individuo  possa  ter  a  mesma  forma  de  um  aprendizado

educativo, visando o lado emocional, sentimentos e a o de uma atividade f sica

para  melhor  capacidade  de  exercitar  membros  corporais  e  ate  mesmo

capacidades mentais do individuo.

A psicologia e a fisiologia procuram observar, descrever e explicar
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o  jogo.  Procura  determinar  a  natureza  e  o  significado  do  jogo,
atribuindo-lhe  um  lugar  no  sistema  da  vida.  A  extrema
import ncia  deste  lugar  e  a  necessidade,  ou  pelo  menos  a
utilidade  da  fun o  do  jogo  s o  geralmente  consideradas  coisa
assente, constituindo o ponto de partida de todas as investiga es
cient ficas desse g nero. (Huizinga 2000.p.5)

Acredita que o jogo n o  s  uma forma de competir, pois existe sim o lado

imagin rio do ser humano, as vezes pode ser uma forma de mudar regras e criar

novas elabora es, atrav s de sua imagina o, com certeza sempre vai haver um

mito,  mas  nada  que  com  seu  processo  de  an lise  esse  mito  se  torna  uma

brincadeira s ria e real. 

Numa  tentativa  de  resumir  as  caracter sticas  formais  do  jogo,
poder amos  consider -lo  uma  atividade  livre,  conscientemente
tomada  como  "n o-s ria"  e  exterior   vida  habitual,  mas  ao
mesmo tempo capaz de absorver o jogador de maneira intensa e
total.   uma  atividade  desligada  de  todo  e  qualquer  interesse
material, com a qual n o se pode obter qualquer lucro, praticada
dentro  de  limites  espaciais  e  temporais  pr prios,  seguindo  uma
certa ordem e certas regras(Huizinga2000, p.5)

O autor Huizinga (2000) deixa uma coisa importante para n s, onde se fala

sobre a seriedade nos jogos, de fato existem jogos que possui seriedade, onde se

v  que  esses  jogos  est o  mais  voltados  para  jogos  de  competi o  como,  por

exemplo,  o  xadrez,   claro  que em um jogo de xadrez  os  participantes  tem que

agir  com seriedade,  em foco  de  concentra o  e  dinamismo utilizando  de  t ticas

para vencer uma partida, mas em jogos educativos acredita que  uma forma de

prazer  l dica  que  visa  dar  alegria  para  os  participantes  sem  esp ritos  de

competi o, mais sim para treinar suas capacidades e integra o com os colegas,

se socializando de forma civilizada. 

O jogo  uma arte, pode existir varias concep es c micas, seriedade, mas

acredita  que  em  todas  as  concep es  de  jogo  tem  um  lado  l dico  de  prazer  e

entusiasmo onde cada indiv duo tem um sentimento verdadeiro expressivos sobre

aquele jogo que esta jogando, mesmo que seja por competi o.

O jogo inicia-se e, em determinado momento, "acabou". Joga-se
at  que se chegue a certo fim. Enquanto est  decorrendo tudo 
movimento,  mudan a,  altern ncia,  sucess o,  associa o,
separa o.  E  h ,  diretamente  ligada   sua  limita o  no  tempo,
uma  outra  caracter stica  interessante  do  jogo,  a  de  se  fixar
imediatamente como fen meno cultural. Mesmo depois de o jogo
ter  chegado  ao  fim,  ele  permanece  como  uma  cria o  nova  do
esp rito,  um  tesouro  a  ser  conservado  pela  mem ria.  
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transmitido, toma-se tradi o. (HUIZINGA, 2000, p.11)  

B) BRINQUEDOS 

Para  entendermos  melhor  o  conceito  de  brinquedos,  vamos  direto  ao

dicion rio onde este escrito literalmente: objeto para brincar .

Isto  traz  uma reflex o  de  como o  brinquedo este  entrela ado ao conceito

de brincar, haja vista que a principal fun o do brinquedo seja o ato de brincar.

Para  tanto  v rios  autores  escrevem sobre  o  brinquedo  e  o  brincar,  o  que

pretendemos neste  momento,  n o   inflamar  mais  ainda estas  discuss es,  mas

sim  entender  um  pouco  mais  sobre  o  brinquedo  e  sua  utilidade  dentro  do

ambiente  escolar,  ainda  mais  para  as  crian as  que  vivenciam  a  Arte  de  brincar

integralmente.

Existem  termos  que,  por  serem  empregados  com  significados
diferentes,  acabam  se  tornando  imprecisos  como  o  jogo,  o
brinquedo e a brincadeira. (Kishimoto, 2008, p.1) 

Sabe-se  tamb m  o  grande  aumento  de  brinquedos  industrializados

oferecidos  atualmente  e  exaustivamente  anunciados  nas  diferentes  m dias,

transformando  o  interesse  natural  da  crian a  em brincar  em lucros  dos  grandes

ind strias de brinquedos. Sobre isto explica Kishimoto: 

H ,  ainda,  estudos  de  natureza  hist rica,  que  situam  as
brincadeiras  infantis  ao  longo  da  evolu o  das  novas  condi es
de vida. A industrializa o e a urbaniza o alteraram o panorama
das cidades, eliminando os grandes espa os p blicos apropriados
a express o l dica e levando ao esquecimento grande parte das
brincadeiras infantis. (KISHIMOTO, 2008, p. 27) 

Quando crian a,  o  mundo imagin rio  colabora  para  a  crian a  transformar

qualquer  objeto  em  brinquedo,  como  por  exemplo,  uma  vassoura  se  torna  um

cavalo, um peda o de papel dobrado vira um avi o. Segundo Vygotsky:

Para Vygotsky (1967), h  dois aspectos importantes no brincar: a
situa o imagin ria e as regras. A situa o imagin ria criada pela
crian a  preenche  necessidades  que  mudam  de  acordo  com  a
idade.  Um  brinquedo  que  interessa  a  um  beb  n o  interessa  a
uma crian a mais velha. As regras presentes no brincar n o s o
regras  expl citas,  mas  que  a  pr pria  crian a  cria  o
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desenvolvimento  desses  dois  aspectos  delineia  a  evolu o  do
brinquedo das crian as (Apud. Edda Bomtempo, 1999, p.1) 

Partindo para o conceito de Vygotsky (1998), onde atribui ao brinquedo um

papel importante, aquele de preencher uma atividade b sica da crian a, ou seja,

ele  um motivo para a a o. 

Ainda segundo Vygotsky (1998), a imagina o  um processo novo para a

crian a, pois constitui uma caracter stica t pica da atividade humana consciente. 

Ou seja, Segundo Vygotsky (1998, p. 125)

O  brinquedo  (...)  surge  a  partir  de  sua  necessidade  de  agir  em
rela o  n o  apenas  ao  mundo  mais  amplo  dos  adultos. ,
entretanto,  a  a o  passa  a  ser  guiada  pela  maneira  como  a
crian a  observa  os  outros  agirem  ou  de  como  lhe  disseram,  e
assim  por  diante.   medida  que  cresce,  sustentada  pelas
imagens  mentais  que  j  se  formou,  a  crian a  utiliza-se  do  jogo
simb lico para criar significados para objetos e espa os.

H  dentro  das  unidades  de  ensino  uma  variedade  de  brinquedos,  e  esta

variedade  v o  de  brinquedos  pedag gicos  como  os  montar  e  encaixar  como

aqueles t o apresentando e estimulado pela m dia.

O  interessante  saber  classificar  estes  brinquedos  de  acordo  com  as

possibilidades  que  estes  nos  fornecem  para  o  trabalho  com  as  crian as  e  as

devidas interfer ncias nos desenvolvimentos delas. 

Dando   crian a  acesso  a  diferentes  tipos  de   materiais  como
cubos,  tintas,  areia,  gua,  brinquedos  de  diferentes  tamanhos  e
formas,  bem  como  a  liberdade  para  explor -los   sua  maneira,
estaremos  proporcionando  o  desenvolvimento  de  sua  habilidade
de reconhecer objetos e a es de distingui-los entre si, de tomar
consci ncia  de suas similaridades e diferen as e,  finalmente,  de
abstrair,  classificar  e  simbolizar.  E  tudo  isso   vir ,  naturalmente,
de uma rica e ativa vida de brincadeiras. (Bomtempo, 1999, p. 6)

No  brinquedo,  a  crian a  opera  com  significados  desligados  dos  objetos  e

a es  aos  quais  est o  habitualmente  vinculados,  entretanto,  uma  contradi o

muito interessante surge,  uma vez que,  no brinquedo,  ela inclui,  tamb m, a es

reais e objetos reais. 

O  papel  do  brinquedo  e  das  atividades  l dicas  no
desenvolvimento infantil e no trabalho pedag gico aponta para as
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variadas  fun es  do  l dico  na  vida  das  crian as,  tanto  nos  seus
aspectos  sociais  quanto  em  institui es  de  educa o  infantil.  O
brinquedo  o suporte do jogo; mediador que possibilita a crian a
experimentar  e  representar  situa es  da  vida  real  e  concreta  ao
seu  n vel,  do  tamanho  de  sua  compreens o,  possuindo  uma
fun o socializante. (LEITE, et.al. 2005, p. 21)

Isto  caracteriza  segundo  Vygotsky  (1998)  a  natureza  de  transi o  da

atividade  do  brinquedo:   um est gio  entre  as  restri es  puramente  situacionais

da primeira inf ncia e o pensamento adulto, que pode ser totalmente desvinculado

de situa es reais.

Vygotsky (1998) reporta ao brinquedo como um objeto que cria na crian a

uma nova forma de pensar,  uma atividade criadora, com o uso da imagina o,

construindo rela es sociais com outras pessoas e desenvolvendo seus processos

de pensar.

Sabendo a import ncia do brinquedo no processo de ensino aprendizagem

dentro  das  aulas  de  Educa o  F sica,  deixa  claro  que  tamb m   necess rio

entender  as  brincadeiras  dentro  deste  mesmo  contexto,  para  tanto  o  trabalho

apresenta a seguir o conceito de brincadeiras
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C)BRINCADEIRAS 

Segundo os PCN's o brincar apresenta-se por meio de varias categorias. E

essas  categorias  incluem o  movimento  e  as  mudan as  da  percep o  resultante

essencialmente da mobilidade f sica das crian as;

A  rela o  com  os  objetos  e  suas  propriedades  f sicas  assim  como  a

combina o e associa es entre eles;

A  linguagem  oral  e  gestual  que  oferecem  v rios  n veis  de  organiza o  a

serem  utilizadas  para  brincar;  os  conte dos  sociais,  como  pap is,  situa es,

valores e atitudes que se referem  forma como universo social se constroem;

E,  finalmente,  os  limites  definidos  pelas  regras,  constituindo-se  em  um

recurso fundamental para brincar.

Para  Kishimoto  (2008)  a  Educa o  F sica  no  primeiro  ano  do  ensino

fundamental  onde  as  crian as  est o  na  faixa  et ria  de  seis  anos,  nos  leva  a

pensar o l dico como importante forma de trabalhar com as crian as n o sendo

aplicada apenas como divers o e em momentos de lazer. 

Para a autora o desenvolvimento do aspecto l dico facilita a aprendizagem,

o  desenvolvimento  pessoal,  social  e  cultural,  colabora  para  uma  boa  sa de

mental, prepara para um estado interior f rtil, facilita os processos de socializa o,

comunica o, express o e constru o do conhecimento.

Quando falamos de crian as de seis  anos de idade e do ambiente formal

que  a escola devemos estar preocupados com as caracter sticas destes alunos,

e como pesquisar o desenvolvimento dos alunos sem pesquisar as formas que os

conte dos s o tratados e se estas estrat gias de ensino est o funcionando como

Kishimoto  (2008)  relata  no  seu  livro  a  capacidade  de  pensar  est  ligada  

capacidade  de  sonhar,  imaginar  e  jogar  com  a  realidade   fundamental  para

propor uma nova pedagogia da crian a.

Segundo Henri  Wallon (1981) apud. Leite et.al.  que em sua obra afirma a

import ncia  do  papel  da  escola  na  forma o  integral  das  crian as,  pois  est o

expostas  a  rela es  inter-individuais  diferente  do  seu  conv vio  familiar,  onde  as

crian as adquirem as suas primeiras rela es sociais.

Conforme Wallon (1981), apud Leite et.al. p.15

Ao  compreender  que  a  brincadeira  est  pautada  no  real,  isto
pressup e  contextos  sociais,  onde  adultos  e  crian as
estabelecem  intera es.  As  intera es  se  constituem  em  outro
eixo  organizador  do  trabalho  pedag gico.  Organizar  o  trabalho
pressup e  um  tipo  espec fico  de  intera es,  ou  seja,  intera es
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que  possibilitem  trocas,  qualificando-as  enquanto  um  tipo
espec fico de aprendizagem. 

Ainda  para  este  pesquisador  que  defende  a  import ncia  do  outro,  e  as

rela es  que  acontecem  no  meio  onde  a  crian a  esta  inserida  o  sentimento  de

emo o e ludicidade se transformam em instrumentos para a forma o cognitiva,

f sica, emocional, afetiva e social, ou seja, na forma o integral da crian a

Nas  aulas  de  Educa o  F sica  dirigida  por  um  professor  licenciado  e

qualificado pode - se propor desafios a partir da escolha de jogos, brinquedos ou

brincadeiras determinadas por professor. 

Estes  jogos  orientados  podem  ser  feitos  com  prop sitos  claros  de

promover  o  acesso  a  aprendizagens  de  conhecimentos  espec ficos  como:

matem ticos,  ling sticos,  cient ficos,  hist ricos,  f sicos,  est ticos,  culturais,

naturais,  morais  e  etc.  E  outro  prop sito   ajudar  no  desenvolvimento  cognitivo,

afetivo, social, motriz, ling stico e na constru o da moralidade e nos valores.

As  brincadeiras  utilizadas  dentro  das  aulas  de  Educa o  F sica  garantem

muitas  possibilidades  para  o  processo  de  ensino-aprendizagem,  a  brincadeira  

natural da crian a desempenhando um papel de motivador no ambiente escolar. 

Quando  as  crian as  jogam  ou  brincam,  passam  a  ter  uma
compreens o  maior  de  como  o  mundo  funciona  e  de  como
poder o  lidar  com  ele   sua  maneira  e  possibilidade.  As
atividades  l dicas  transformam-se  em  afirma es  do  que  est
acontecendo  e  passam  a  representar  o  que  as  crian as
entendem (LEITE, et.al. 2005, p. 21)

Ao se referir s trocas de rela o das crian as, fica bem clara a import ncia

do  crescimento  da  crian a  como  pessoa,  como  ser  humano.  O  brinquedo  

identificado como o objeto da brincadeira. 

O  brinquedo   o  objeto  manuseado,  manipulado  no  desenvolvimento  da

atividade l dica, portanto pode ser utilizado como tal, tamb m, nos jogos.

As brincadeiras s o fundamentais na forma o das crian as, e verdadeiras

facilitadoras dos relacionamentos e das viv ncias no contexto escolar. 

Para Piaget (1971, p.153),

[...]  os  jogos  e  as  atividades  l dicas  tornam-se  significativas  
medida que a crian a se desenvolve, com a livre manipula o de
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materiais  variados,  ela  passa  a  reconstituir  reinventar  as  coisas,
que j  exige uma adapta o mais completa. Essa adapta o s  
poss vel,  a  partir  do  momento  em  que  ela  pr pria  evolui
internamente,  transformando  essas  atividades  l dicas,  que   o
concreto da vida dela, em linguagem escrita que  o abstrato.

Piaget (1971) tamb m contribui de forma significativa com o argumento de que o

l dico torna as atividades mais interessantes para as crian as, as aulas com foco

e contexto que interligue a realidade da crian a, este trabalho transforma simples

conte dos em uma atividade assimiladora e acomodativa. 

Proporcionando  ao  aluno  um  conte do  para  a  intelig ncia,  dentro  das

aulas, a a o de jogar e brincar que  excessivamente aplicado s o necess rios

para a compreens o que leva a a o

Com  estas  reflex es  fica  claro  que  tanto  os  jogos,  os  brinquedos  e  as

brincadeiras, s o importantes para o desenvolvimento cognitivo das crian as. 

Como  bem  apresentado  pelos  te ricos,  as  atividades  l dicas

desempenhadas  com qualidade  dentro  das  aulas  de  Educa o  F sica  garante  o

sucesso da aprendizagem das crian as.

Com  a  media o  certa  entre  o  professor  e  o  aluno,  ou  seja,  amparando

todos  os  momentos  de  conviv ncia  com  a  crian a,  o  aluno  passa  a  atribuir

significado ao mundo e a ter condi es de trabalhar com id ias. 

Tal  ponto  de  vista   abordado  a  seguir,  levando  em  conta  o  papel

fundamental do Professor de Educa o F sica de intermediar os conhecimentos a

serem  adquiridos  pelas  crian as  e  as  melhores  formas  de  desenvolver  este

trabalho com os alunos do primeiro ano.
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2.4 O Papel Do Professor De Educa o F sica Nesse Processo

Para Vygotsky (1998) no in cio do desenvolvimento do indiv duo, os fatores

biol gicos  herdados  dos  antepassados,  sobrep em-se  aos  fatores  sociais,  mas,

na intera o com os membros do grupo social em que est  inserido, o indiv duo

vai se desenvolvendo e construindo os processos psicol gicos superiores, atrav s

do movimento  de internaliza o das experi ncias  pr ticas  sociais  historicamente

constru das. 

Portanto,  o  desenvolvimento  humano  ocorre  de  fora  para  dentro  e,  

necess rio  que  o  ser  humano  esteja  inserido  em  situa es  de  aprendizado  pra

que possa ocorrer o desenvolvimento.

Baseado  nestas  informa es  o  professor  de  Educa o  F sica  que  est

atuando com as crian as que est o entrando no ambiente escolar devem tomar o

cuidado  de  conhecer  estes  alunos  e  saber  que  esta  fase   importante  no

aprendizado e desenvolvimento em todos os aspectos seja f sico e cognitivo. 

O  Professor  de  Educa o  F sica  deve  providenciar  que  as  aulas  de

Educa o F sica preencham as necessidades da crian a.

Independentemente  de  qual  seja  o  conte do  escolhido,  os
processos  de  ensino  e  aprendizagem  devem  considerar  as
caracter sticas  dos  alunos  em  todas  as  suas  dimens es
(cognitiva, corporal, afetiva, tica, est tica, de rela o interpessoal
e inser o social). Sobre o jogo da amarelinha, o voleibol ou uma
dan a,  o  aluno  deve  aprender  para  al m  das  t cnicas  de
execu o, a discutir regras e estrat gias, apreci -los criticamente,
analis -los esteticamente, avali -los eticamente, ressignific -los e
recri -los. (PCN, 1997,p.24) 

 Utilizando  o  conceito  de  Vygotsky(1998)  onde  o  mundo  imagin rio  e

ilus rio  alivia  tens es  provocadas  pela  lacuna  entre  o  desejo  e  sua  falta  de

condi es em realiz -lo.

 A imagina o  uma atividade tipicamente humana. Sendo assim compor

dentro  de  suas  aulas  ganchos  que  conectem  o  conhecimento  a  realidade

promovendo um desenvolvimento integral da crian a.

Vygotsky (1998) afirma que: 

 
O  comportamento  das  crian as  em  situa es  cotidianas   uma
rela o  aos  seus  fundamentos,  o  contrario  daquele  apresentado
nas  situa es  de  brincadeira.  A  brincadeira  cria  zona  de
desenvolvimento proximal da crian a que nela se comporta al m
do comportamento habitual para sua idade, o que vem criar uma
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estrutura  b sica  para  as  mudan as  da  necessidade  e  da
consci ncia,  originando  um  novo  tipo  de  atitude  em  rela o  ao
real.  Na brincadeira,  aparece tanto a a o na esfera imaginativa
numa  situa o  de  faz -de-conta   como  a  cria o  das  inten es
volunt rias  e  as  forma es dos  planos da vida  real,  constituindo
assim,  no  mais  alto  n vel  do  desenvolvimento  pr -escolar.
(VYGOTSKY, 1998, p. 117) 

Segundo  os  PCN 's  (Par metros  Curriculares  Nacionais)  a  educa o  tem

metas e objetivos bem claros a serem seguidos e o mais importante levando em

conta  o  publico  alvo  desta  pesquisa  que  s o  as  crian as  de  seis  anos,  agora

inclu das no ensino fundamental. 

No PCN s (Par metros Curriculares Nacionais) Educa o F sica:

As diferentes compet ncias com as quais as crian as chegam 
escola  s o  determinadas  pelas  experi ncias  corporais  que
tiveram  oportunidade  de  vivenciar.  Ou  seja,  se  n o  puderam
brincar, conviver com outras crian as, explorar diversos espa os,
provavelmente suas compet ncias ser o restritas. Por outro lado,
se  as  experi ncias  anteriores  foram  variadas  e  freq entes,  a
gama  de  movimentos  e  os  conhecimentos  sobre  jogos  e
brincadeiras  ser o  mais  amplos.  Entretanto,  tendo  mais  ou
menos  conhecimentos,  vivido  muitas  ou  poucas  situa es  de
desafios  corporais,  para  os  alunos  a  escola  configura-se  como
um  espa o  diferenciado,  onde  ter o  que  ressignificar  seus
movimentos e atribuir-lhes novos sentidos, al m de realizar novas
aprendizagens. (PCN, 1997, p.45)

A  inten o  deste  debate   a  id ia  de  que  v rios  te ricos  importantes  na

rea  da  educa o  ressalta  a  import ncia  de  trabalhar  com  qualidade  quando

conhece  os  seus  alunos  e  suas  capacidades  e  limita es  contribuindo  com

informa es  adequadas  sobre  a  fase  que  a  crian a  pertence  e  suas  diferentes

formas  de  trabalhar  com  as  crian as  conte dos  que  desenvolvam  de  forma

integral e sensibilizar os professores de Educa o F sica na atua o com crian as

advinda da Educa o infantil do importante papel que os jogos, as brincadeiras e

os brinquedos exercem no desenvolvimento das crian as. 

Tornando-se  tamb m  fundamental  analisar  o  papel  do  professor  de

Educa o F sica neste processo de ensino e aprendizagem e os benef cios que as

aulas de Educa o F sica proporcionam. Como defender a atividade espont nea

da  crian a,  a  vida  em grupo,  a  manipula o  e  a  experimenta o  com materiais

n o significa que o professor deva ser permissivo e passivo diante delas. 

N o  significa  tamb m  dar-lhes  li es  e  usar  de  sua  autoridade  para
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determinar o curso dos acontecimentos. Como diz Piaget, "compreender sempre

significa inventar ou reinventar e cada vez que o professor d  uma li o, ao inv s

de  possibilitar  que  a  crian a  aja,  impede  que  ela  invente  as  respostas".  (Apud,

MACEDO, p.50)

E,  segundo  Vygotsky  (1998)  na  medida  em  que  ela  se  relaciona  com  as

outras  crian as,  ela  vai  se  conhecendo  melhor,  construindo  interiormente  o  seu

mundo. 

Como  Piaget  (1971)  ressalta  em  sua  teoria   como  se  realizam  a

constru o do conhecimento. 

O  corpo   acionado  e  o  pensamento  tamb m  e  h  o  desafio  de

desenvolver  habilidades  que  envolvam  identifica o,  observa o,  compara o,

analise  s ntese  e  generaliza o,  enquanto  a  crian a  vai  conhecendo  suas

possibilidades  e  desenvolvendo  cada  vez  mais,  a  autoconfian a.  O  essencial  

estimular a criatividade e a redescoberta. 

Para  Zabala  (1998)  o  papel  do  professor   fundamental  para  as  rela es

entre  professores  -  alunos  e  os  conte dos  no  processo  ensino  e  aprendizagem,

pois  este  processo  significa  de  participa o  de  todos  remodelando  a  forma

tradicional estabelecida dentro da escola, priorizando a necessidade de diversificar

as  estrat gias  permitindo uma adapta o s  necessidades das crian as levando

em conta a participa o efetiva dos alunos em todos os momentos 

O  professor  de  Educa o  F sica  atuante  no  primeiro  ano  do  ensino

fundamental  um integrador, e construtor, pois em seu trabalho com as crian as

contribuindo  para  forma o  de  cidad o  cr ticos  capazes  de  construir  seus

conhecimentos,  em  suas  aulas  o  professor   uma  ferramenta  de  busca  e

conhecimento,  com  aulas  din micas  e  construtivas  propiciando  condi es  de

aprendizagem  concretas  e  significativas,  despertando  nas  crian as  a  fantasia,  o

interesse da crian a. 

Com  todas  as  informa es  at  aqui  analisadas  o  que  realmente  pode

entender da crian a de seis anos de forma pr tica e efetiva  que esta passando

por  uma  fase  de  transforma o  que  compreende  desde  os  quatro  anos,  e  esta

fase  muito importante no desenvolvimento humano. 

Para  o  professor  de  Educa o  F sica  desempenhar  com  sucesso  sua

atua o com um p blico alvo t o peculiar, seus m todos de ensino aprendizagem

n o deve estar totalmente vinculada a um s  tipo formal de ensino com todas as
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suas subseq ncias.
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APRESENTA O DOS DADOS

O  come o  foi  pela  observa o  do  ambiente,   estrutura,  o  PPP,  a

fundamenta o  e  concep o  pedag gica  seguida,  a  vis o,  objetivos  e  metas  do

ensino. 

Coletando dados que embasou a segunda parte que  uma entrevista semi

estruturada  para  as  professoras  de  sala,  os  professores  de  Educa o  F sica,  a

coordena o pedag gica e a dire o.

O  intuito  foi  de  coletar  relatos  importantes  e  relevantes  sobre  a  influ ncia

das aulas de Educa o F sica com o processo de ensino e aprendizagem dentro

da sala de aula, onde foram levantados dados sobre as contribui es que as aulas

de Educa o F sica ministrada por professor espec fico da rea.

Discutindo e analisando os benef cios para os alunos e como as aulas de

Educa o F sica potencializam o acesso ao conhecimento e desenvolvimento das

crian as do primeiro ano.

Nestas quest es foram perguntado sobre a vis o pedag gica da escola, o

papel  do PPP e suas metas sobre a Educa o F sica,  se h  o l dico durante as

aulas, a contribui o de cada profissional para o desenvolvimento do aluno, e para

cada  profissional  apontar  os  aspectos  importantes  sobre  as  atividades  l dicas

durante as aulas no primeiro ano.

Com o foco de saber identificar a import ncia de aulas de Educa o F sica

das  crian as  de  seis  anos  de  idade  que  est o  no  primeiro  ano  do  Ensino

Fundamental e a influ ncia que exerce sobre o ensino e aprendizagem. 

Na  Educa o  F sica  os  procedimentos  s o  mais  observados  pela  sua

pr tica, onde se tem que fazer uma inclus o do aluno que tenha possibilidade de

escolha, onde o professor e o aluno possam fazer uma integra o de constru o e

descoberta.

Para  a  coleta  de  dados  para  esta  pesquisa,  uma  Escola  Municipal  da

cidade  de  Barretos.  Freq entei  a  escola  por  aproximadamente  tr s  semanas,

onde  tive  a  oportunidade  de  conhecer  a  escola,  seus  espa os,  ter  um  contato

amplo  com  a  gest o  e  coordena o  esta  por  sua  vez,  me  deu  total  apoio  para

analisar toda a estrutura da Unidade Escolar. 

Entrevistei a dire o, a coordena o pedag gica, bem como todas as seis

professoras  do  1 ano  e  dois  professores  de  Educa o  F sica  que  comp e  o

quadro da escola.

3564



Aproveitei  um  pouco  da  liberdade  que  a  dire o  me  deu  e  assisti  quatro

aulas  de  Educa o  F sica  do  professor  do  per odo  da  manh  e  duas  aulas  da

professora  de  Educa o  F sica  do  per odo  da  tarde,  totalizando  seis  aulas  de

Educa o F sica observada.

Dentro da escola tamb m analisei o projeto pol tico pedag gico, a forma de

funcionamento da escola e tamb m sua rotina. 

Aproveitei  para  relacionar  os  depoimentos  colhidos  com  a  realidade  da

pratica executada durante as aulas. 

3.1. A Escola

A Escola Municipal Ana Carvalho Castanho tem sede em Barretos,  Rua

Fel cio Gabriel Miziara, s/n- SP - CEP 14.781.219- Tel. 3324-1022, Barretos - SP -

CNPJ  03.346.036/0001-10.  A  escola   mantida  pela  Prefeitura  Municipal  De

Barretos,  estabelecida   Rua  30  s/n  -  Barretos  -  SP,  CEP   14.780.200  -  Tel.

3321-1100

A  E.M.  Ana  Carvalho  Castanho  tem  por  finalidade  e  objetivo  oferecer

servi os educacionais para crian as a partir de 3 anos at  6 anos, nos cursos de

Educa o Infantil  e Ensino Fundamental,  de acordo com a Lei n .11.274/2006 e

LDB  9.394/96,  Delibera o  CEE  01/99  e  Indica o  CEE  04/99  do  Conselho

Estadual de Educa o de S o Paulo. Bem como jovens e adultos nos cursos do

Educa o De Jovens E Adultos EJA  -  de  1  a 4  do Ensino Fundamenta  -  Lei

2893 de 12 agosto de  1994 e Resolu o Conselho Nacional de Educa o - (CEB)

n  1, de 5 de julho de 2000. 

A Escola Municipal Ana Carvalho Castanho foi e autorizada a funcionar no

dia 21 de setembro de 1996, entrando em funcionamento em 21 de setembro de

1996. C digo C.I.E n  35-270696.

Os alunos da Escola Municipal Ana Carvalho Castanho s o  diversificados

de classe m dia alta   baixa, predominando fam lias onde pais e m es trabalham

fora, empregados do com rcio e servi os aut nomos. 

Os  pais  dos  alunos  exercem  profiss es  variadas:  pedreiros,  pintores,

pequenos agricultores, campistas, funcion rios p blicos, micro empres rios, moto

taxistas,  eletricistas,  encanadores,  comerci rios,  dom sticas,  atendentes,  etc;

sendo que a renda familiar tem uma vari vel, conforme o n vel intelectual.
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A  diversidade  s cia  econ mica,  tamb m   refletida  na  forma o  cultural

das fam lias; com pais com curso superior a analfabetos.

A  regi o  onde  a  escola  est  instalada  fica  no  Conjunto  Habitacional

Zequinha Amendola. O bairro conta com uma boa infra-estrutura como a rea de

esporte  e  lazer  no  Centro  Esportivo  Racibe  Rezeck,  projetos  sociais  como  o

Centro da Juventude e Futuro Certo Ana Kerullis, uma Unidade Avan ada Alegria

do  Saber  (Biblioteca),  Posto  de  Sa de  Dr .  Lotfallah  Miziara,  Centro  Municipal

Educa o  Infantil  Fernanda  Teixeira,  Escola  Municipal  Ensino  Fundamental

Dorothovio do Nascimento com per odo integral do 2  ao 5 ano, Escola Municipal

Giuseppe Carm neo do 6 ao 9  ano. 

O  atendimento  comercial   satisfat rio  as  necessidades  da  comunidade,

havendo v rios estabelecimentos do tipo: padarias, farm cia, com rcio em geral,

al m de bares. H  varias igrejas de diferentes credos. 

A maioria das ruas da regi o  asfaltada, havendo ainda boa rede de gua,

esgotos, eletricidade, correio e telefonia. 

A quest o de dois anos formou-se um conjunto de barracos e um terreno

conhecido  pela  comunidade  como  Brejo ,  as  crian as  residentes  neste  local,

tamb m s o atendidas pela Escola. 

O atendimento quanto ao transporte  feito por duas linhas de nibus Linha

Derby Club e Barretos II.

 Espa os  da  escola:  A  escola  est  situada  num  terreno  de  4.165,23  m2

sendo  destes  constru dos  632,25m2,  com  8  salas  de  aula,  6  banheiros,1

secretaria  ,  1  cozinha  ,1  quarto  de  despensa,   1   p tio  coberto  com  rea  de

recrea o  e  lanche  (125,34  m2)   uma  rea  descoberta   com  play-ground  

gramado e uma quadra poliesportiva coberta  onde se faz  a maioria das aulas de

Educa o F sica.

Conselhos  de  Classe  e  S rie:  S o  efetuadas  reuni es  dos  conselhos  de

classe e conselhos de s rie, no Ensino Fundamental, para discuss o do processo

educativo dos alunos e avalia o de seu rendimento escolar. 

As reuni es dos conselhos de classe e s rie s o realizadas no in cio do ano

letivo,  no  final  do  primeiro  semestre  letivo  e  no  final  do  ano  letivo,  podendo  ser

convocadas  reuni es  extraordin rias,  a  qualquer  tempo,  havendo  necessidade

para que isso ocorra.

A  Escola  Ana  Carvalho  Castanho  tem  um  conselho  de  Escola,  formada

pela  Diretora,  Coordenadora  Pedag gica,  Professores  e  representante  da
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Entidade  Mantenedora,  t m  como  finalidade  tratar  de  assuntos  ligados  ao

funcionamento pedag gico e administrativo/escolar do estabelecimento. 

A  Escola  tamb m  conta  com  uma  Associa o  de  Pais  e  Mestres,

composta da Diretora, Professores e pais de alunos, com atua o voltada para a

melhoria  e  aperfei oamento  constantes  das  condi es  do  trabalho  educativo  e

voltada  para  a  realiza o  de  trabalhos  de  assist ncia  e  promo o  humanas  e

comunit rios, junto  comunidade onde a Escola est  instalada. 

3.2 Ensino Fundamental 1 ANO

De  acordo  com  LEI  N  11.274,  DE  6  DE  FEVEREIRO  DE  2006.  Altera  a

reda o dos arts.  29, 30, 32 e 87 da Lei  no 9.394, de 20 de dezembro de 1996,

que  estabelece  as  diretrizes  e  bases  da  educa o  nacional,  dispondo  sobre  a

dura o de 9(nove) anos para o ensino fundamental, com matr cula obrigat ria a

partir dos 6 (seis) anos de idade. 

"Art.  32.  O  ensino  fundamental  obrigat rio,  com  dura o  de  9
(nove)  anos,  gratuito  na escola  p blica,  iniciando-se aos 6  (seis)
anos  de  idade,  ter  por  objetivo  a  forma o  b sica  do  cidad o,
mediante:

 2o O poder  p blico dever  recensear  os educandos no ensino
fundamental, com especial aten o para o grupo de 6 (seis) a 14
(quatorze) anos de idade e de 15 (quinze) a 16 (dezesseis) anos
de idade.
I  -  matricular  todos  os  educandos  a  partir  dos  6  (seis)  anos  de
idade no ensino fundamental;

Nos termos do Art. 32 da LDB no. 9.394/96, s o os seguintes os objetivos

ensino fundamental:

O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios b sicos

o pleno dom nio da leitura, da escrita e do c lculo.

A  compreens o  do  ambiente  natural  e  social,  do  sistema  pol tico,  da

tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade.

O  desenvolvimento  da  capacidade  de  aprendizagem,  tendo  em  vista  a

aquisi o de conhecimentos e habilidades e a forma o de atitudes e valores.

O  fortalecimento  dos  v nculos  de  fam lia,  dos  la os  de  solidariedade

humana e de toler ncia rec proca em que se assenta a vida social; e
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O  dom nio  de  compet ncias  e  habilidades  que  levem   consci ncia  da

cidadania e facilitem a melhor inser o do educando no ambiente social. 

Nos termos da LDB 9.394/96, os cursos de Ensino Fundamental ter o a seguinte

dura o  e  cargas  hor rias:  Ensino  Fundamental:  1000  horas  letivas,  em  200

(duzentos)  dias  letivos  de  efetivo  trabalho  escolar  no  ano  civil,  n o  incluindo

reuni es  pedag gicas  (que  acontecer o  fora  do  hor rio  letivo),  com aulas  de  50

(cinq enta) minutos cada. Os curr culos s o organizados de acordo com a Lei n

11.274/2006,  em  Componentes  Curriculares  -  Base  Nacional  Comum  e  Parte

Diversificada.

I - Base Nacional Comum:

-  L ngua Portuguesa;  Arte;  Educa o F sica;  Hist ria;  Geografia;  Ci ncias;

Matem tica; Ensino religioso.

II - Parte Diversificada

-Xadrez

Temas de Transversalidade

-  tica  e  cidadania;  Diversidades  culturais;  Educa o  ambiental;  Sa de;

Orienta o sexual; Trabalho e consumo; Temas locais.
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100025Total

802Xadrez

Parte Diversificada

802Ed. F sica

802Artes 

802Ci ncias 

802Geografia 

802Historia 

2406Matem tica

2807L ngua  Portuguesa   

Base ComumMAT RIA  Carga  Hor ria  SemanalCarga  Hor ria  Anual

Tabela 1: Quadro de carga hor ria do curr culo do 1  ano da escola 

As  aulas  de  Educa o  F sica  s o  ministradas  a  partir  da  1  S rie,  por

professor especializado. Todas as aulas t m dura o de 50 minutos;

O  sistema  de  avalia o  da  Escola  Municipal  Ana  Carvalho  Castanho

compreende os crit rios  de:  Avalia o do aproveitamento escolar  e  apura o de

freq ncia.

Ao t rmino do ano letivo s o extra da a m dia anual final do aluno em cada

componente curricular, que ser  resultante da m dia aritm tica das notas de cada

bimestre. 

Ao t rmino do ano letivo, ser  considerado promovido o aluno que obtiver

n mero  total  de  conceitos  anual  igual  ou  superior  REGULAR  em  todas  as

disciplinas e freq ncia anual, igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento)

em cada componente curricular.

3.3
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Analise do Projeto Pol tico Pedag gico da Escola

Proposta  Pedag gica:  A  proposta  pedag gica  da  Escola  Municipal  Ana

Carvalho  Castanho  leva  em  conta  a  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educa o

Nacional  -  LDB  9.394/96,  a  Constitui o  Brasileira,  o  Estatuto  da  Crian a  e  do

Adolescente,  o  disposto  nos  Par metros  Curriculares  Nacionais  -  PCN  e

Delibera o no. 01/99 do Conselho Estadual de Educa o de S o Paulo.

A metodologia de ensino da Escola Municipal Ana Carvalho Castanho est

baseada  na  proposta  s cio-interacionista,  ou  seja,  o  objetivo   levar  a  crian a  a

explorar  e  descobrir  todas  as  possibilidades  do  seu  corpo,  dos  objetivos,  das

rela es, do espa o e atrav s disso, desenvolver a sua capacidade de observar,

descobrir  e  pensar.  As  atividades  s o  programadas  a  inserir  o  conte do  a  ser

trabalhado dentro do objetivo a ser alcan ado pela escola.

A  Escola  Municipal  Ana  Carvalho  Castanho  adota  a  metodologia

pedag gica  s cio-construtivista  para  o  trabalho  com  os  alunos  de  Educa o

Infantil e Ensino Fundamental. 

Plano  de  Curso  do1  ANO:  De  acordo  com  a  Lei  no  11.274,  de  6  de

fevereiro  de  2006,  a  primeira  etapa  do  Ensino  Fundamental  o  trabalho  com  a

inclus o das crian as de seis anos de idade, est  inserida numa metodologia de

resolu o  de  problemas,  ou  seja,  que  a  crian a  se  depare  com  situa es

desafiadoras, que as coloque na situa o de ter que usar todo conhecimento que

ela tem dispon vel. 

Isto para que descubra o que ainda n o sabe, isto , use o que sabe para

descobrir o  que ainda n o sabe. 

Segundo o Projeto Pol tico Pedag gico da escola a gest o democr tica da

escola,  os materiais  did tico-pedag gicos e a forma o do professor s o fatores

determinantes para a qualidade social da educa o, que forma indiv duos cr ticos

e criativos, preparados para o pleno exerc cio da cidadania. 

 com esse objetivo que o Departamento de Pol ticas de Educa o Infantil

e Ensino Fundamental  formulam pol ticas educacionais,  prop e e coordena suas

a es.

Assegura  um  maior  n mero  de  anos  no  ensino  obrigat rio  a  todas  as

crian as,  um tempo mais  longo  de  conv vio  escolar  com maiores  oportunidades

de aprendizagem.
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Segundo  o  PPP  Projeto  Pol tico  Pedag gico  da  escola,  a  aquisi o  de

conhecimentos  e  habilidades  da  leitura  e  escrita,  o  desenvolvimento  de

habilidades  e  capacidades  de  produ o  e  recep o  de  mensagens  verbais,  em

diferentes  situa es  da  vida  cotidiana,  a  compreens o  e  a  valoriza o  das

variedades dial ticas da l ngua, no campo cognitivo, afetivo, f sico, etc.

Estuda o homem como ser social agindo conjuntamente na transforma o

do meio f sico e social para a satisfa o de suas necessidades e construindo para

si um mundo.

Atrav s  do  estudo  da  vida  humana  presente  das  institui es  sociais  e  do

funcionamento  da  sociedade compreender  a  rela o  entre  os  homens e  classes

sociais.

Tamb m  h  no  PPP  Projeto  Pol tico  Pedag gico  a  proposta  construtivista,  ou

seja, o objetivo  levar a crian a a explorar e descobrir todas as possibilidades do

seu corpo, dos objetivos, das rela es, do espa o e atrav s disso, desenvolver a

sua capacidade de observar, descobrir e pensar. 

As Atividades s o programadas  inserir o conte do a ser trabalhado dentro

do objetivo a ser alcan ado pela escola.

No Ensino Fundamental, a avalia o de aproveitamento escolar do aluno tem por

objetivo  a  verifica o  das  aprendizagens  qualitativa  e  quantitativa,  com  a

preponder ncia do aspecto qualitativo sobre o aspecto quantitativo. 

Os  resultados  da  aprendizagem  s o  aferidos  atrav s  de  avalia o

sistem tica e cont nua dos trabalhos, pesquisas, experi ncias, exerc cios, leituras

e provas.
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3.4 A Educa o F sica

Conversando com a Dire o, a coordena o Pedag gica e principalmente

com os dois professores de Educa o F sica a Educa o F sica esta composta da

seguinte forma na Escola Ana Carvalho Castanho:

 Aplicamos  aqui  o  que  chamamos  de  atividades  l dicas,  onde  de  uma

maneira bastante sensata tentamos atingir a crian a como um todo. 

A  escola  se  organiza  em  itens  referidos  s  id ias  b sicas,  foram

observadas o esquema corporal,  orienta o espa o temporal,  qualidades f sicas,

express o corporal e recrea o. 

Tamb m foram observados durante as aulas que os professores aplicaram

a estabiliza o  e  a  automatiza o  da  domin ncia  lateral,  atividades  referidas  ao

esquema corporal, e o controle corporal.

Conversando com os  professores  de educa o da unidade escolar  estes  

relataram que as atividades relativas  representa o espa o-temporal basearam

em  conclus es  de  pesquisas  no  campo  da  percep o,  segundo  as  quais,  a

experi ncia  infantil,  as  rea es  temporais  s o  indissoci veis  das  rela es

espaciais  e  que  ambas  s o  estabelecidas  intuitivamente  atrav s  de  objetos,

acontecimentos  e  movimentos  que  se  localizam  e  se  sucedem  em  um  espa o

determinado. Estas refer ncias relatadas pelos professores foram encontradas no

PPP Projeto Pol tico Pedag gico da escola.

Sendo assim segundo os professores de Educa o F sica da escola afirma

que as suas aulas est o embasadas dentro de um plano de curso,  este por  sua

vez considera que as situa es de experi ncia  das crian as situam num espa o

objetivo, em distintos planos e com refer ncias a elementos mat rias que ocupam

e consideradas diferentes dire es (esquerdo, direita; acima, abaixo; por cima, por

baixo;  frente,  tr s...) 

Dentro  deste  plano  de  curso  tamb m  h  diferentes  dist ncias  e  posi es

(perto,  longe;  sobre,  sob;  dentro,  fora);  solicitam  igualmente  que  se  situe  no

tempo,  discriminando  seus  diferentes  momentos  envolvendo  sucess o  (antes,

durante,  depois;  primeiro,  seguinte,  ltimo),  seu  curso  regular  (lento,r pido;

longo,curto)  envolvendo  dura o,  mudan a  e  velocidade,  seu  fracionamento

(regular,  irregular,  cadenciado,  com  intervalos)  envolvendo  freq ncia,  ritmo  e

periodicidade.     

Dentro  do  plano  de  curso  dos  professores  de  Educa o  F sica  tamb m
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foram  observadas  atividades  referidas  s  qualidades  f sicas  que  abrangem:

coordena o motora, for a, resist ncia, flexibilidade e equil brio, considerando que

todas,  em  algum  grau,  s o  portadas  pelas  crian as  e  o  seu  aprimoramento

(recomendado) reclamam sua alimenta o sistem tica e na forma correta (ainda

que  sem  nela  insistir),  assinalando  que  sem  graus  definidos  de  realiza o  n o

podem  ser  estabelecidos  para  a  faixa  pr -escolar  (onde  estas  crian as  se

encontram). Dados encontrados analisando os planos de cursos do professores de

Educa o F sica.

Segundo  a  coordenadora  pedag gica  da  escola  esta  apresentou  que  as

atividades  referidas  a  express o  corporal,  dada  sua  import ncia  para  o

desenvolvimento  global  da  crian a  e  para  a  aquisi o  de  pr -requisitos  exigido

pelo  processo  e  escolariza o,  assumem  ampla  variedade,  partindo  de  formas

imitativas  e  de  movimentos  comunicativos  de  freq ente  emprego  no  dia  a  dia,

alcan am movimentos  expressivos  de  estados  interiores  e  formas  de  express o

est ticas e criativas, individuais e em grupos.

Observei  que  as  atividades  recreativas  integram  necessariamente  uma

programa o. 

Programa o  que  esta  elaborada  pelo  profissional  da  rea  -  no  caso  da

Educa o F sica. 

Para  que  tal  programa o  venha  a  se  efetivar,  deve-se  apoiar  no

diagn stico  da  realidade   qual  se  destina;  considerar  o  n mero  e  n vel  de

desenvolvimento  dos  alunos,  levantarem  os  recursos  f sicos  (instala es,

equipamentos e materiais). E do tempo dispon vel onde s o dados fundamentais

para a viabilidade do que vier a ser planejado. 

Ao  conversar  a  diretora  da  escola,  esta  me  explicou  que  algumas

sugest es  de  programa es  das  atividades  recreativas  s o  a  organiza o  da

classe, a rea das tarefas diversificadas e eventos dentro da escola.

A  diretora  ressaltou  o  papel  importante  dos  professores  de  Educa o

F sica,  pois  estes,  segundo  informa es  da  diretora  desempenham  atividades

relevantes  na  escola  em  rela o  aos  projetos  desenvolvidos  pois  ficam  a  cargo

dos  professores  de  Educa o  F sica  o  controle  do  n mero  de  participantes,  as

atividade  que  produzam  os  resultados  esperados  e  propiciar  a  participa o

interessada  e  ativa  de  todas  as  crian as,  possibilitando-lhes  op es,  ou  melhor,

ainda abrindo-lhes espa o no planejamento imediato. 

Observando  as  aulas  do  per odo  da  manh  e  as  aulas  do  per odo  da  tarde
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acredito  que  efetivamente  as  atividades  s o  julgadas  adequadas  na  medida  em

que se situem, no mbito das reais possibilidades dos alunos.

As  atividades  apresentadas  foram  recreativas  e  tamb m  diversificadas

foram  apresentas  nas  formas  de  brincadeiras,  rodas  de  conversas,  dan as,

atividades em aparelhos na rea do Playground, caracterizadas com brincadeiras

e  n o  com  forma  esportiva,  formas  capazes  de  absorverem  as  habilidades

motoras conforme a idade. 

Algumas  das  atividades  observadas  estavam  relacionadas  com  diversos

objetivos: s o situa es de aprendizagem de m ltiplas facetas e, por isso h beis

de produzir diversos resultados. 

Por  exemplo:  andar  lateralmente  para  a  esquerda  e  para  a  direita  

experi ncia  que  pode  estar  centrada  a  objetivos  voltados  a  defini o  e

estabiliza o da lateralidade dominante, a localiza o e a dire o espacial ou ao

equil brio. 

Tamb m  foram  observados  algumas  estrat gias  utilizadas  pelos

professores  de  Educa o  F sica  como  instrumentos  de  avalia o,  portanto  as

atividades  aplicadas  de  forma  l dica  teve  os  objetivos  de  orientar  quais  os

aspectos dos movimentos e habilidades a serem enfocados, como tamb m quais

crit rios de avalia o dos resultados alcan ados.

Com  todos  estes  dados  coletados,  partimos  agora  para  a  an lise  e

discuss o  para  assim  detectar  a  import ncia  da  Educa o  F sica  no  cap tulo  a

seguir.

4.
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ANALISE DOS DADOS 

Levando  em  conta  todos  os  dados  levantados  na  escola  Ana  Carvalho

Castanho atrav s de entrevistas e observa es pode -  se descrever  de maneira

qualitativa por meio de gr ficos os seguintes aspectos: 

Segundo estudado at  aqui,  as  crian as que est o  na faixa et ria  de seis

anos  de  idade  vivem  em  torno  do  seu  mundo,  necessitando  de  uma  media o

para a sua aprendizagem perante o desconhecido, ainda mais quando o corpo faz

parte de todo este processo.

No  que  diz  respeito   Educa o  F sica,   de  reconhecimento  
geral   que  oportunidades   de   movimento,   adequadas   s
caracter sticas  e  necessidades  da crian a,  s o fundamentais 
para  o seu desenvolvimento  global. (FERRAZ, O.L. & MACEDO,
L. 2001, p.85)

Desta  maneira  analisou  atrav s  das  entrevistas  a  concep o  pedag gica

que embasa suas aulas para a professora regente do 1  ano, estes dados s o de

relev ncia, pois aponta se h  rela o entre o que esta sendo desenvolvido dentro

da sala de aula com as aulas de Educa o F sica, em se tratando da import ncia

da Educa o F sica, sendo necess rio entender o contexto escolar dos alunos.  
Deve-se tornar  e  transformar  a  pr xis  educacional  e  pedag gica
espont nea, e n o espontane sta, o que denota grande diferen a
de signi cados e  concep o na sua forma conceitual,  ocorrendo
muitas  vezes,  equ vocos  e  confus es  em  sua  aplica o.(LEITE,
et.al. 2005, p. 16)

A seguir um gr fico apontando as concep es pedag gicas seguidas pelas

professoras  regentes  das  salas  do  primeiro  ano.  Para  este  grafico  foram

entrevistadas as seis professoras das seis salas de primeiro anos da escola.

4764



Gr fico  1  Qual   a  concep o  pedag gica  que  embasa  suas  aulas  para  as  professoras

regentes do 1  ano.

Ao  observarmos  o  gr fico  I,  nota-se  que  as  professoras  n o  seguem

exclusivamente uma determinada concep o pedag gica, n o deixando assim as

suas  a es  engessadas  em  rela o  s  estrat gias  utilizadas  para  o

desenvolvimento das crian as.

Tais dados s o relevantes para este trabalho cujo foco  a import ncia da

Educa o F sica para o desenvolvimento das crian as, onde a Educa o F sica se

faz  presente  atrav s  de  aulas  ministradas  por  professores  especialistas  e  a

concep o  seguida   a  base  fundamental  dos  m todos  de  ensino  que  levam  a

aprendizagem e conseq entemente o desenvolvimento dos alunos.

Segundo  levantado  durante  a  coleta  de  dados  na  escola,  esta  unidade

escolar segue uma proposta pedag gica com a metodologia de ensino  baseada

na proposta s cio-interacionista (PPP, p. 20)  ou seja, o objetivo  levar a crian a a

explorar  e  descobrir  todas  as  possibilidades  do  seu  corpo,  dos  objetivos,  das

rela es, do espa o e atrav s disso, desenvolver a sua capacidade de observar,

descobrir e pensar.

O que nos remete a, compreender a crian a como um sujeito e
culturalmente  localizado  signi ca  dizer  que  a o  educativa  com
ela  caminha  no  sentido  de]  ampliar  seu  repert rio  vivencial,
trabalhando com suas pr ticas sociais e culturais. Estas oferecem
a  possibilidade,  atrav s  das  mais  diferentes  propostas,  de
elaborar  e  ampliar  os  conhecimentos,  como  tamb m  tanto  a
identidade pessoal de cada crian a como de cada grupo. (LEITE,
et.al. 2005, p. 15)
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As Atividades s o programadas a inserir o conte do a ser trabalhado dentro

do  objetivo  a  ser  alcan ado  pela  escola.  Adota  a  metodologia  pedag gica

s cio-construtivista para o trabalho com os alunos do Ensino Fundamental.

Interessante  nesta  analise  que  duas  professoras  seguem  a  linha

pedag gica  exposta  no  PPP  (Projeto  Pol tico  Pedag gico)  da  escola,  duas

seguem uma linha aleat ria, ou seja, utilizam de outra concep o, e finalmente as

outras duas s o extremamente flex veis a esta quest o de concep o, seguem a

que esta de acordo com os seus m todos em determinado momento.

Mas as professoras segundo an lise do gr fico seguem varias concep es

de  acordo  com a  realidade  que  encontram dentro  da  sala  de  aula  com os  seus

alunos. 

No  ensino  tradicional  todas  as  reas  do  conhecimento  tratavam
do intelecto e a aula de Educa o F sica tratava exclusivamente
das  quest es  ligadas  ao  corpo  e  ao  movimento.  Entretanto,  no
que diz respeito  concep o de aprendizagem, tanto a Educa o
F sica  como as  demais  reas  do  curr culo  partiam dos  mesmos
princ pios  e  estruturavam  sua  metodologia  de  ensino  na
repeti o,  memoriza o  e  reprodu o  de  conhecimentos  e
comportamentos. (PCN, 1997, p. 58)

Isso nos faz refletir sobre a influ ncia destas concep es sobre as aulas de

Educa o F sica, pois estamos falando de seres humanos, indiv duos completos,

ou seja, tudo que  desenvolvido tem que ser pensado como um todo, para ent o

garantir qualidade no trabalho. Para tanto nos remete para a pr xima analise

Quais  os  m todos  utilizados  para  avaliar  os  alunos  para  as  professoras

regentes do 1  ano?

Para  falar  de  desenvolvimento  dos  alunos,  devemos  estar  avaliando  para

obter  um  resultado  digno  para  ent o  comparar  e  analisar  a  real  importancia  da

Educa o F sica neste processo, para esta analise temos o gr fico 2
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Gr fico  2. Quais  os  m todos  utilizados  para  avaliar  os  alunos  para  as  professoras

regentes do 1  ano

Os  resultados  s o  expressivamente  da  avalia o  cont nua,  a  grande

maioria  das professoras utilizam do cotidiano,  da observa o e desenvolvimento

para avaliar os alunos, nos faz acreditar que a avalia o  uma atitude constante

em todo trabalho planejado. 

 a  constata o  da  correspond ncia  entre  a  proposta  de  trabalho  e  sua

consecu o.

J  a  proposta  de  avalia o  que  coletei  do  PPP  da  escola  regia  o  seguinte,  a

avalia o de aproveitamento escolar  do aluno tem por  objetivo a verifica o das

aprendizagens  qualitativa  e  quantitativa,  com  a  preponder ncia  do  aspecto

qualitativo sobre o aspecto quantitativo.

Nesse caso,  a presen a dos especialistas  em Educa o F sica
pode  gerar  uma  concep o  compartimentada  de  crian a  e
acentua  velhas  dicotomias  bastante  conhecidas  no  espa o
escolar: a professora  de  educa o  f sica  fica respons vel  pelo 
corpo   das   crian as   e   a  professora   "generalista"   pelo  
intelecto ,  como  se isso  fosse  poss vel. (AYOUB, 2001, p.58)

Os  resultados  da  aprendizagem  s o  aferidos  atrav s  de  avalia o

sistem tica e cont nua dos trabalhos, pesquisas, experi ncias, exerc cios, leituras

e provas.

As  avalia es  s o  bimestrais  e  as  m dias  s o  expressas  por  notas  para  cada

componente curricular, sendo necess ria a obten o do conceito m nimo 6,0 para

a promo o. 

A  equipara o  dos  conceitos  a  notas  quantitativas   feito  da  forma
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seguinte, de acordo com o previsto no Regimento Escolar.

S o  objetivos  da  avalia o,  acompanhar  e  verificar  o  desempenho  e  a

aprendizagem dos conhecimentos. Verificar se o aluno transfere conhecimento na

resolu o  de  situa es  novas.  Avaliar  se  o  aluno  est  se  apropriando  dos

conhecimentos  e  se  estes  est o  sendo  significativos  e  cont nuos.  Detectar,

analisar  e  retomar a defasagem no aprendizado.  Repensar  novas estrat gias de

trabalho em classe.

S o  Instrumentos  de  avalia o  todo  trabalho  realizado  com  o  aluno   em

potencial  um  instrumento  de  avalia o.  Provas,  trabalhos  de  pesquisa,  listas  de

exerc cios (individuais ou em grupo),  entre outros, devem avaliar os conte dos e

habilidades de forma clara e intelig vel.  

Os instrumentos devem avaliar o aluno passo a passo, de forma cont nua.

S o  igualmente  importantes  a  auto-avalia o  e  a  avalia o  formativa.  Toda

proposta  deve  levar  o  aluno  a  estar  em  contato  com  a  constru o  do

conhecimento.  Os  instrumentos  devem  avaliar  o  racioc nio  e  a  criatividade  do

aluno.
Se  um  dos  objetivos  da  educa o   ajudar  as  crian as  a
conviverem  em  grupo  de  maneira  produtiva,  de  modo
cooperativo,  preciso proporcionar situa es em que aprender a
dialogar,  a  ouvir  o  outro,  ajud -lo,  pedir  ajuda,  trocar  id ias  e
experi ncias,  aproveitar  cr ticas  e  sugest es  sejam  atitudes
poss veis  de  serem exercidas.  Levando  em conta  o  fato  de  que
as  experi ncias  e  compet ncias  corporais  s o  muito
diversificadas,  n o  se  pode  querer  que  todo  o  grupo  realize  a
mesma  tarefa,  ou  que  uma  atividade  resulte  numa  mesma
aprendizagem para todos. ( PCN, 1997, p.58)

Aproveitando  a  avalia o  para  identificar  a  real  influencia  da  Educa o  F sica,

ministrada  por  um professor  especialista  com os  alunos  do  primeiro  ano,  sendo

assim para garantir sucesso nesta pesquisa para verificar a import ncia das aulas

de  Educa o  F sica,  parte  ent o  para  a  pr xima  analise  que   a  quest o  do

trabalho multidisciplinar no gr fico 3 a analise :

Existe um trabalho multidisciplinar com os alunos do 1  ano e a educa o

F sica?
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Gr fico 3 Existe um trabalho multidisciplinar com os alunos do 1  ano e a Educa o F sica

Esta  quest o  j  afunila  o  que  de  fato  tentamos  analisar  no  decorrer  desta

pesquisa at  aqui. 

Os  dados  demonstram  que  dentro  das  aulas  de  Educa o  F sica  o

professor  possui  a  responsabilidade  de  proporcionar  ao  aluno  atividades  que

estimulem, motivem a comunica o e intera o entre as crian as que tendem a

aumentar  sua  intera o  com  o  restante  dos  colegas,  troca  de  experi ncias,

aprendizagem  mantendo  conversas  paralelas  com  temas  variados  diversos  fora

do contexto das aulas. 

Atrav s  da  Educa o  F sica   poss vel  fortalecer  as  possibilidades  de

cria o  e  express o  gerando  o  aprendizado  por  meio  dos  princ pios  da

socializa o e coopera o, formando assim integralmente o cidad o. 

Entretanto sabemos que torna - se cada vez mais dif cil trabalhar de forma

isolada  dentro  da  escola,  os  professores  devem  agir  em  prol  do  beneficio  do

aprendizado da crian a, buscando um mesmo fim sua forma o cr tico reflexiva.

A  crian a  na  faixa  et ria  estudada  possui  caracter sticas  como  a

inquieta o  corporal  e  verbal,  bem  como  uma  s rie  de  d vidas  e  uma  f rtil

imagina o  em  rela o  s  respostas,  buscando  atrav s  deste  analisar  como  os

sujeitos est o fazendo um paralelo entre o comportamento em classe e nas aulas

de Educa o F sica.

No  entanto  dependo  da  forma  que  a  aula   conduzida  as  crian as  se

sentem sensibilizadas a expor  suas id ias,  por m se a professora tiver  qualquer

tipo  de  atitude  que  fa a  com  que  a  crian a  sinta-se  desprestigiada,

automaticamente ocorre  inibi o das manifesta es e id ias por parte do aluno,

isso vale tanto para as aulas de Educa o F sica quanto para as aulas em sala.
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Autoconhecimento,  socializa o,  desbloqueio

f sico,  motricidade,  a  postura  e  as  atitudes  em

rela o  as  situa es  dentro  da  sal  de  aula.   

Professora F

Coopera o,  lateralidade,  trabalho  em  grupo.Professora E

Integra o  ao  meio,  desenvolvimento  global,

sa de, qualidade de vida

Professora D

Desenvolvimento cognitivoProfessora C

Motricidade,  lateralidade,  atributos  matem ticos

como maior e menor mais e menos, alto e baixo,

adicionar,  comparar,  completar,  intera o,  e

conceitos atitudinais.

Professora B

Lateralidade,  coordena o  motora,  percep oProfessora A

PRINCIPAIS CARACTERISTICASPROFESSORA REGENTE

Reportando agora para mais uma analise essencial para esta pesquisa que

s o  as  principais  influencias  que  as  aulas  de  educa o  f sica,  refletem  com  os

alunos dentro da sala de aula? 

Utilizando para esta analise uma tabela com todas as palavras chaves que

descrevem  as  principais  caracter sticas  influenciadas  pelas  aulas  de  Educa o

F sica.

Tabela  2:  Quais  s o  as  principais  influencias  que  as  aulas  de  educa o  f sica,  refletem

com os alunos dentro da sala de aula

A inf ncia  dotada de diversas manifesta es que oscilam de crian a para

crian a dependendo da base educacional  que ela possui  ao seu redor,  por  meio

deste  verificamos  qual  o  grau  de  contribui o  que  as  professoras  atribuem  a

pratica  de  Educa o  F sica  nas  mudan as  comportamentais  demonstra-se

atrav s deste estudo como positiva.

Usando  do  corpo  e  de  suas  diversas  formas  de  express o  a  crian a  no

primeiro  ano  est  sens vel  ao  aprendizado,  sendo  chegada  muitas  vezes  a  ser

comparada  com  uma  espoja,  em  rela o  s  atitudes  que  a  rodam,  passando  a

fazer parte de sua pr tica se n o bem direcionadas.

Nota-se  de  acordo  com  a  observa o  das  professoras  regente  de  classe
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que  os  gr ficos  apontam  uma  atribui o  significativa  da  Educa o  F sica,  a

respeito dos comportamentos adotados pelas crian as  dentro de classe.

Por meio das aulas de Educa o F sica, o aluno se sente parte integrante

do ambiente, percebendo as possibilidades e criando outras atrav s das rela es

estabelecidas  com  os  colegas,  contextualizando  a  realidade  e  buscando

conseq entemente  a  resolu o  dos  problemas  e  produzindo  assim  o

conhecimento,  partindo  disto  e  com  evid ncia  dos  resultados  encontramos  na

Educa o F sica ferramentas que fortalecem o car ter cr tico/reflexivo.

Embasando  tais  analises  realizadas  coloca  em  destaque  uma  quest o

importante  para  esta  reflex o:  Na  sua  avalia o  qual  o  papel  que  a  educa o

f sica desenvolve com os alunos do 1 ano?

Gr fico 4 Na sua avalia o qual o papel que a educa o f sica desenvolve com os alunos

do 1 ano

De  acordo  com  o  gr fico  apresentado,  as  professoras  regentes  em  sua

maioria  consideram  a  Educa o  F sica  importante  a  muito  importante  para  o

desenvolvimento das crian as, a seguir alguns relatos: 

- Desenvolve um papel importante, na socializa o, na solidariedade, sem

contar que as crian as ficam mais perceptivas . Professora A

-  Entendo  a  Educa o  F sica  (quando  desenvolvidas  por  profissionais

comprometidos)  um  facilitador/  colaborador  do  desenvolvimento  da  crian a .

Professora B

-  Desenvolve  o  senso  critico,  ou  seja,  permite  as  crian as  comparar

atitudes, comportamento, solidariedade, competitividade e a amizade . Professora

C

-  Desenvolve  a  valoriza o  da  atividade  f sica;  a  qualidade  de  vida;

conhece  o  pr prio  corpo  para  utiliza-lo  em  atividades  b sicas  (correr,  saltar);  e
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tamb m as habilidades motoras . Professora D

-   fundamental  para  o  desenvolvimento  f sico  e  motor,  as  aulas  de

Educa o  F sica  no  1  ano,  ajudam  os  alunos  a  montar  estrat gias,  prestar

aten o e o mais importante, cooperar com os outros a sua volta .  Professora E

O  papel  da  Educa o  F sica  dentro  do  1   ano   primordial,  pois  s o

crian as,  precisam  e  necessitam  de  se  movimentar,  eles  ficam  aqui  comigo

dentro  da  sala  praticamente  presos   a  uma  carteira,  isto  poda  a  principal

caracter sticas  destas  crian as que  o  movimento,  a  curiosidade,  a  alegria.  E  a

Educa o  Promove  tudo  isto  com  a  garantia  de  estar  desenvolvendo

concretamente os alunos . Professora F

Tais  depoimentos  coletados  durante  a  entrevista  semi  estruturada  nos

levam  a  refletir  a  import ncia  da  Educa o  F sica  para  o  desenvolvimento

cognitivo  dos alunos atrav s  de aulas  ministradas por  professor  especialista  que

utiliza dentro de suas metodologias de ensino praticas que levam as crian as a se

desenvolverem integralmente como indiv duos.

Partindo  deste  princ pio  partimos  para  a  an lise  dos  dados  coletados  com  os

professores de Educa o F sica que ministram as aulas nesta unidade Escolar.

Gr fico 5 qual a sua metodologia de ensino para os Professores de Educa o F sica do

1 ano

Em  conformidade  com  os  Par metros  Curriculares  Nacionais,  a  crian a

deve  saber  avaliar  seu  pr prio  corpo  ao  desempenhar  as  atividades,  sendo  ela

mesma  capaz  de  reconhecer  e  estabelecer  limites  para  conseguir  chegar  s

metas estabelecidas por ela pr pria (com ou sem a ajuda do professor).

Portanto,  por este motivo que se justifica a import ncia dessa pesquisa, o

qual tem como objetivo mostrar a import ncia de se empregar a Educa o F sica

com  concep es  que  se  apropriam  do  l dico  nas  atividades  propostas  na
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Educa o  F sica  e  do  trabalho  do  profissional  da  rea  junto  na  escola  nos

primeiros anos do ensino fundamental. 

- Utilizo o m todo s cio interacionista com atividades l dicas, onde priorizo

o  concreto,  levo  em  conta  as  caracter sticas  das  crian as,  estes  alunos  do

primeiro  ano  est o  na  fase  do  brincar  e  imaginar  e  utilizo  estes  conceitos  como

ferramenta de trabalho para o ensino aprendizagem dentro das aulas. (Professor

Educa o F sica A)

-  O  m todo  dos  jogos  brinquedos  e  brincadeiras,  onde  o  l dico   a

principal  ferramenta  de  trabalho.  Acredito  que  brincando  consigo  desenvolver

todas  as  minhas  metas,  al m  de  proporcionar  aos  meus  alunos  um  bem  estar,

motivando  a  participar  e  interagir,  desenvolvendo  assim  com  alegria  todo  o

trabalho .(Professor Educa o F sica B)

A partir  destes questionamentos sobre m todo de ensino dos professores

de Educa o F sica com os alunos do primeiro ano torna relevante saber sobre a

concep o  pedag gica,  pois  esta  tr s  em  seu  bojo  as  devidas  linhas  que  o

professor utiliza para desenvolver seus trabalhos com as crian as.

 

Gr fico 6 Qual  a concep o pedag gica que embasa suas aulas do 1  ano 

Al m  de  todos  estes  aspectos  relevantes  a  ser  absorvidos  pelos

professores de Educa o F sica, h  um documento em especial que deve tomar

conhecimento e partilhar os conte dos, este documento  o PPP (Projeto Pol tico

Pedag gico) da escola.

Neste  documento  j  tem  um  breve  levantamento  da  popula o  e  as

caracter sticas da comunidade. Al m da vis o pedag gica da escola e as formas

de trabalhar dentro daquela unidade escolar.

Fa o esta reflex o, pois na coleta de dados foi n tido que os professores de

5664



Educa o  F sica  estavam  muito  atento  a  este  documento  na  escola  e  sobre  a

quest o da concep o pedag gica que seguem foram estes os relatos colhidos: 

- Sigo  a  concep o  da  escola  que  trabalha  com  o  s cio

interacionista, sendo assim fa o o planejamento das minhas

aulas dentro deste conceito, estabelecendo um vinculo com

a  proposta  pedag gica  da  escola.  Mas  em  determinados

momentos  lan o  m o  do  construtivismo,  quando  percebo

que  h  necessidade  com  os  alunos .  Professor  Educa o

F sica A

-  Acredito  que  a  minha  concep o  pedag gica   a

construtivista, pois trabalho muito com o l dico, com jogos e

brincadeiras,  onde  as  crian as  atrav s  destas  brincadeiras

v o  adquirindo  novos  conhecimentos  e  desenvolvendo

certas habilidades . (Professor Educa o F sica B)

O  fato  de  estes  professores  estarem  atentos  ao  PPP  da  escola  j  indica

que  na  Unidade  Escolar  h  uma  preocupa o  de  elaborar  com  qualidade  este

documento e que de fato  utilizado como mediador entre o sistema escolar e a

comunidade atendida.

Gr fico 7 Quais os m todos utilizados para avaliar os alunos do 1 ano? A educa o F sica

faz parte desta avalia o

Na  analise  em  rela o  aos  m todos  de  avalia o  dentro  da  Educa o

F sica  foram  observados  e  coletados  que  h  sim  avalia o  com  os  alunos  do

primeiro  ano  e  que  a  Educa o  F sica   levada  em  considera o  para  o
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desenvolvimento dos alunos e principal contribuinte para a qualidade do trabalho

desenvolvido. 

A  seguir  o  depoimento  dos  professores  de  Educa o  F sica  sobre  a

avalia o nesta Unidade Escolar.

- A educa o F sica  muito valorizada nesta escola, j  trabalhei em outras

unidades e percebi que a Educa o F sica era apenas um intervalo dirigido entre

as aulas, mas aqui o m todo  outro, no come o do ano letivo planejamos metas

para  todas  as  turmas,  onde  s o  disponibilizados  meios  tanto  pela  dire o  como

pela  coordena o  para  desenvolver  com  sucesso.  E  para  isso  h  sim  uma

avalia o para garantir que as metas e o trabalho seja avaliado e reajustado se for

o  caso.  Em  minha  rea,  s o  objetivos  da  avalia o:.  Acompanhar  e  verificar  o

desempenho e a aprendizagem dos conhecimentos. Verificar se o aluno transfere

conhecimento  na  resolu o  de  situa es  novas.   Avaliar  se  o  aluno  est  se

apropriando dos conhecimentos e se estes est o sendo significativos e cont nuos.

Detectar,  analisar  e  retomar  a  defasagem  no  aprendizado.  Repensar  novas

estrat gias de trabalho em classe. S o Instrumentos de avalia o: Todo trabalho

realizado  com  o  aluno   em  potencial  um  instrumento  de  avalia o.   Provas,

trabalhos de pesquisa, listas de exerc cios (individuais ou em grupo), entre outros,

devem  avaliar  os  conte dos  e  habilidades  de  forma  clara  e  intelig vel.  Os

instrumentos  devem  avaliar  o  aluno  passo  a  passo,  de  forma  cont nua.   S o

igualmente importantes a auto-avalia o e a avalia o formativa.  Toda proposta

deve  levar  o  aluno  a  estar  em  contato  com  a  constru o  do  conhecimento.  Os

instrumentos  devem  avaliar  o  racioc nio  e  a  criatividade  do  aluno .  Professor

Educa o F sica A

-  A  dire o e  a  coordena o passaram metas para  serem desenvolvidas

com os alunos durante o ano. Para estas metas s o utilizados algumas formas de

avalia o  para  constatar  o  desenvolvimento  das  atividades  e  tamb m  da

aprendizagem dos alunos como por exemplo a observa o dos alunos e relat rios

constatando  a  real  modifica o  relatando  todos  os  aspectos  da  crian a  e  o  que

adquiriram ao longo das aulas. Conhecer o aluno e saber intervir de forma objetiva

a alcan ar as metas. Eu aplico a cada m s uma avalia o diagnostica, assim vou

conhecendo  melhor  o  n vel  dos  meus  alunos  o  que  eu  preciso  buscar  para

trabalhar com eles . Professor Educa o F sica B

Com  tais  depoimentos  fica  mais  f cil  analisar  os  objetivos  propostos  tanto  pela

escola como pelos professores de Educa o F sica para concretizar o trabalho at
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Participar  de  jogos  e  brincadeiras  cantadas,

dramatiza o e m micas.

Resgatar valores.

Cooperar  nas  atividades  de  grupo,  aceitando

diversos pap is.

Utilizar,  nos  momentos  de  lazer,  habilidades

motoras adquiridas.

Desenvolver  habilidade  de  modificar  jogos  e

atividades  para  entender  aos  problemas  surgidos

em  rela o  ao  espa o,  material  e  tempo

dispon vel.

Professor  Ed.  F sica  B

Reconhecer  as  possibilidades  cin ticas  do  corpo,

atrav s  de  movimentos  que  o  afetam  como  uma

totalidade.   Reconhecer  o  corpo  no  seu  todo  e

diferenciar  cada uma de  suas  partes  por  meio  do

movimento.  Realizar  movimentos  independentes,

com os diversos segmentos  do corpo.  Definir  sua

domin ncia  lateral.  Representar  com  movimentos

corporais,  elementos  e  objetos  do  meio

circundante.  Reproduzir  com  movimentos

corporais  posturas  e  comportamentos  de  animais

e  pessoas.  Expressar-se  compondo  a

movimenta o  com um companheiro  ou  com um

grupo. Criar sua pr pria seq ncia de movimentos

em  atividades  de  respostas  livres,  vivenciando

pensamentos  e  sentimentos.  Dramatizar  atrav s

do  movimento,  fatos,  hist rias  e  fantasias.

Conhecer  e  executar  formas  de  express o

tradicionais do nosso povo e de outros povos.

Professor  Ed.  F sica  A

OBJETIVOSPROFESSOR Ed. F SICA

ent o exposto.
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Tabela 3 Quais s o os objetivos a serem alcan ados com as aulas de educa o f sica no

primeiro ano

5. CONCLUS O

A  escola   reconhecida  com  espa o  formal  para  o  processo  de

aprendizagem nas dimens es da leitura, escrita e socializa o. 

Ela contribui com o desenvolvimento da crian a, na forma o para a vida e

para o mundo. 

Al m  disso,  a  Educa o  F sica  com  o  professor  especialista  utilizando  o

l dico exerce um papel importante para o desenvolvimento educativo das crian as

e os professores podem possibilitar ambientes de aprendizagem potencializadores

das suas compet ncias e habilidades, uma vez que a escola  apenas uma parte

da continuidade dessa aprendizagem. 

Considera-se  importante  que  tudo  aquilo  que  as  crian as  aprendem  num

contexto extraclasse, ou seja, nas aulas de Educa o F sica vem na maioria das

vezes  de  momentos  l dicos,  sendo  que  elas  mesmas  criam  circunst ncias  de

aprendizado  para  satisfazer  as  suas  vontades  moment neas,  mesmo  que

simplesmente  s  para  copiar  os  colegas  ou  adultos  que  est o  envolvidos  com

elas. 

Nessa  esfera,  torna-se  imprescind vel  a  presen a  do  professor  que  saiba

desenvolver  o  l dico  e  o  brincar  dirigido,  pois   por  meio  dele  que  espa os  s o

criados e delimitados, favorecendo os momentos de cria o. 

O professor  que disponibiliza todos os materiais necess rios que ajudam

no processo de constru o do conhecimento da crian a.

Diante do fato de que a crian a, na faixa et ria dos seis anos, que est  no

primeiro ano do Ensino fundamental, utiliza tempo relativamente pequeno durante

as atividades como brincadeiras.

Fazem-se  necess rio  que  o  professor  busque  em  seus  conhecimentos

aplicar adequadamente atividades l dicas resgatando tudo aquilo que aprenderam

dentro  e  fora  da  escola,  para  que  sejam  instrumentos  no  processo  do  ensino
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aprendizagem  das  crian as,  o  que  facilitar  na  aplica o  de  seus  objetivos  a

serem alcan ados. 

Em  conformidade  com  os  Par metros  Curriculares  Nacionais,  a  crian a

deve  saber  avaliar  seu  pr prio  corpo  ao  desempenhar  as  atividades,  sendo  ela

mesma  capaz  de  reconhecer  e  estabelecer  limites  para  conseguir  chegar  s

metas estabelecidas por ela pr pria com ou sem a ajuda do professor.

Portanto,   por  este  motivo  que se  justifica  a  import ncia  deste  estudo,  o

qual  teve  como  objetivo  mostrar  a  import ncia  da  Educa o  F sica  no  primeiro

ano do Ensino Fundamental.  

O trabalho da Educa o F sica no primeiro ano do Ensino Fundamental  

importante pelo fato de possibilitar  aos alunos a oportunidade de desenvolverem

habilidades corporais e de participarem de atividades culturais com finalidades de

lazer, express o de sentimentos, afetos e emo es.

A crian a deve ser bem orientada sobre a exist ncia de seu pr prio corpo,

pois  com  uma  boa  consci ncia  do  pr prio  corpo,  a  crian a  tem  um  timo

desenvolvimento  do  equil brio,  da  coordena o,  al m  de  tudo  isso  essas

atividades ocasionam uma aquisi o de novas aprendizagens at  como a leitura e

a escrita. 

As  aulas  de  Educa o  F sica  se  constituem em um fator  fundamental  no

processo  de  desenvolvimento  da  crian a,  seja  por  provocar  mudan as

substanciais  nas  rela es  interpessoais,  o  que  por  extens o  provoca  mudan as

interpessoais,  pelo  car ter  cultural  que  o  comportamento  l dico  representa  num

determinado contexto.

Kishimoto (2008), relata que a atividade l dica favorece as necessidades do

desenvolvimento,  mesmo que de  um olhar  imediato  pode-se  parecer  in til,  uma

perda de tempo, por m ela tem uma enorme import ncia ao longo prazo. 

Nesse aspecto observa-se a import ncia de todo um trabalho da Educa o

F sica com as crian as do preimeiro ano do Ensino Fundamental.

O  trabalho  da  Educa o  F sica  no  primeiro  ano  do  Ensino  Fundamental

promove  o  processo  de  crescimento  e  desenvolvimento  da  crian a  e  estimula

atrav s  das  viv ncias  corporais,  o  desenvolvimento  das  habilidades  motoras,

criando  condi es  para  que  a  crian a,  a  partir  das  experi ncias  intensamente

vividas, possa elaborar no futuro suas pr prias abstra es, essenciais para a vida

e  para  o  dom nio  de  conhecimento  de  outras  reas  essenciais  para  o

desenvolvimento humano. 
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Trata-se  de  um  significativo  processo  de  alfabetiza o  corporal,  o  qual  

facilitado pela diversifica o dos conte dos trabalhados.

 importante  que  o  professor  de  Educa o  F sica   trabalhe  os  seus

objetivos de forma clara, a qual as crian as se sintam entusiasmadas, para tanto 

importante que os professores n o coloque  os seus alunos a atividades as quais

eles  n o  estejam  capacitados,  ent o,  a  melhor  maneira  de  despertar  aten o,

criatividade e a espontaneidade de cada crian a ainda s o as brincadeiras, pois a

atividade  l dica  exerce  um  enorme  papel  nos  processos  de  desenvolvimento  e

aprendizagem das crian as.

 importante que o professor seja criativo e aberto,  simples e direto,  para

que as crian as entendam e tamb m tenham a liberdade de explorar novidades e

de ir al m do seu pr prio limite por m  necess rio que o professor  tenha muita

aten o,  porque   nesse  momento  que  elas  querem  experimentar  de  tudo  um

pouco,  e  um  movimento  errado  pode  levar  a  um  grande  desastre   necess rio

tamb m que o professor d  motiva o para os alunos nesse momento de cria o,

haja vista que qualquer avan o no processo de desenvolvimento das crian as esta

ligado as motiva es, tend ncias e incentivo. 

A motiva o depende muito do momento em que a crian a se encontra e

dos seus interesses espec ficos no momento.

As  crian as  est o  quase  sempre  em  atividades  recreativas  a  qual  pode

indicar uma atividade a ser realizada. 

Essas atividades devem ser anteriormente preparadas e selecionadas pelo

professor adequadamente. 

 nesse  momento  que  o  professor  deve  auxiliar  e  interagir  com  seus

alunos  cautelosamente,  pois  a  crian a  em  seu  momento  l dico  deve  ser

observada, apoiada, motivada e orientada de tal maneira que n o surta efeito de

repress o, do contrario, o resultado n o ser  vantajoso.

Durante  as  atividades,  as  crian as  dever o  ser  espont neas  e  criticas,  e

deve-se observar a express o das crian as, pois  a partir de gestos e palavras a

qual  elas  demonstram  o  interesse  e  o  entusiasmo,  quanto  mais  entusiasmadas

mais ela aprendem.

 papel do professor provocar avan os nos alunos e isso se torna poss vel

com  sua  interfer ncia  na  zona  proximal,  ou  seja  quando  considera  os

conhecimentos pr vios que os alunos j  possuem, suas hist rias e seus saberes e

avence  no  sentido  de  construir  novos  conhecimentos  a  partir  doa  antigos  que  a
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crian a  j  sabe  fazer  sozinha.  Nesse  processo  o  professor  toma  um  papel

destacado uma vez que  o respons vel por fazes essas media es, etc...

O professor deve estabelecer um objetivo principal, o qual ser  trabalhado

antecipadamente,  para  que se  possa executar  um planejamento,  e  para  quando

posto em pr tica consiga alcan ar os objetivos pr -estabelecidos.

Atrav s das observa es durante  o  per odo de coleta  de dados dentro  da

escola, e tamb m com as entrevistas, pude perceber que  necess rio um estudo

constante, pois em se tratando sobre a import ncia da Educa o F sica o assunto

 inesgot vel.

Esta pesquisa me motivou a dar continuidade aos estudos pela relev ncia

do brincar nas aulas de Educa o F sica.
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ANEXO

Universidade de Bras lia
PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL

LICENCIATURA EM EDUCA O F SICA
P LO _________________

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DE PARTICIPA O
NA PESQUISA

Voc  est  sendo  convidado  (a)  para  participar,  como  volunt rio,  em  uma

pesquisa.  Ap s  ser  esclarecido  (a)  sobre  as  informa es  a  seguir,  no  caso  de

aceitar  fazer  parte  do  estudo,  assine  o  documento  de  consentimento  de  sua

participa o, que est  em duas vias. Uma delas  sua e a outra  do pesquisador

respons vel. Em caso de recusa voc  n o ser  penalizado de forma alguma. Em

caso  de  d vida  voc  pode  procurar  o  P lo  Barretos  do  Programa  UAB  da

Universidade de Bras lia pelo telefone (17) 3322-8184.

INFORMA ES SOBRE A PESQUISA:

T tulo  do  Projeto:  A  import ncia  da  Educa o  F sica  no  Primeiro  Ano  do  Ensino
Fundamental em Barretos

Respons vel: Daniel Cantanhede Behmoiras 

Descri o da pesquisa: 

Este projeto visa estudar a import ncia da Educa o F sica na aprendizagem das

crian as  iniciantes  do  primeiro  ano  do  ensino  fundamental,  e  como  a  Educa o  F sica

para esta faixa et ria pode colaborar com o processo de ensino e de aprendizagem das

crian as, ou seja, no desenvolvimento dos alunos. 

Com o objetivo de identificar a real import ncia das aulas de Educa o F sica no

primeiro  ano  do  ensino  fundamental  e  quais  as  contribui es  para  o  desenvolvimento

dos alunos de seis anos pertencentes ao primeiro ano do ensino fundamental Ciclo de

nove anos 
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Observa es importantes: 

A  pesquisa  n o  envolve  riscos   sa de,  integridade  f sica  ou  moral  daquele  que  ser
sujeito  da  pesquisa.  N o  ser  fornecido  nenhum  aux lio  financeiro,  por  parte  dos
pesquisadores,  seja  para  transporte  ou  gastos  de  qualquer  outra  natureza.  A  coleta  de
dados dever  ser autorizada e poder  ser acompanhada por terceiros. O resultado obtido
com  os  dados  coletados,  bem  como  poss veis  imagens,  ser o  sistematizados  e
posteriormente divulgado na forma de um texto  monogr fico,  que ser  apresentado em
sess o p blica de avalia o disponibilizado para consulta atrav s da Biblioteca Digital de
Monografias da UnB. 

TERMO  DE  CONSENTIMENTO  DA

PARTICIPA O NA PESQUISA

Eu,_________________________________________________________________,
RG_____________________,  CPF_______________________,  abaixo  assinado,
autorizo a utiliza o para fins acad mico cient ficos do conte do do (teste,  question rio,
entrevista  concedida  e  imagens  registradas  -  o  que  for  o  caso)  para  a  pesquisa:  A
import ncia da Educa o F sica no Primeiro Ano do Ensino Fundamental em Barretos.
Fui  devidamente  esclarecido  pelo  (a)  aluno(a):  Rozemary  Carvalho  Pereira  de  Souza
sobre  a  pesquisa,  os  procedimentos  nela  envolvidos,  assim  como  os  seus  objetivos  e
finalidades.  Foi-me  garantido  que  poderei  desistir  de  participar  em  qualquer  momento,
sem que isto leve  qualquer penalidade. Tamb m fui informado que os dados coletados
durante  a  pesquisa,  e  tamb m  imagens,  ser o  divulgados  para  fins  acad micos  e
cient ficos, atrav s de Trabalho Monogr fico que ser  apresentado em sess o p blica de
avalia o e posteriormente disponibilizado para consulta atrav s da Biblioteca Digital  de
Monografias da UnB.

Local e data

Barretos, 05 de setembro de 2012

________________________________
Nome e Assinatura
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AP NDICE

ENTREVISTA SEMI- ESTRUTURADA PARA A PESQUISA DE CAMPO

GESTOR

Nome: ________________________________idade: _________

Forma o acad mica: __________________________________

Cargo na institui o: ___________________________________    

Exercendo: ___________________________________________

Tempo de atua o ____________________-

1  Quais  s o  os  espa os  que  a  institui o  promove  para  garantir  as  aulas  de

Educa o F sica no 1  ano?

R_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________

2 Qual  o seu papel enquanto Diretora no apoio ao professor de Educa o F sica

para o desenvolvimento do trabalho no 1 ano?

R_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________

3  Na  sua  Gest o  de  atua o  o  l dico   importante  para  o  desenvolvimento  do

aluno do 1  ano? Por qu ?

R_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________

4  Como se da o trabalho para o desenvolvimento da Educa o F sica nas aulas

do 1 ano?

R_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________

5 A escola tem sistema de avalia o? Explique como  este processo.

R_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________
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ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA PARA A PESQUISA DE CAMPO

COORDENADORA PEDAG GICA

Nome: ___________________________ idade: _____

Forma o acad mica: _____________________________________

Cargo na institui o: ______________________________________

Exercendo: _____________________________________________

tempo de atua o: __________________-

1 Qual a Proposta pedag gica da Institui o?E sobre a Educa o F sica? 

R_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________

2  Qual   a  vis o  que  a  institui o  tem  sobre  o  L dico  nas  aulas  de  Educa o

F sica do 1  ano ?

R_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________

3 Qual  o seu papel enquanto Coordenadora Pedag gica no apoio ao professor

de Educa o F sica para o desenvolvimento do trabalho no 1 ano?

R_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________

4 Existe na escola trabalho multidisciplinar? Qual o papel da educa o f sica neste

processo?

R_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________

5 Quais os m todos utilizados para avaliar os alunos do 1 ano? A educa o F sica

faz parte desta avalia o?

R_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA PARA A PESQUISA DE CAMPO
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PROFESSOR DE EDUCA O F SICA

Nome : ________________________________________

1 Qual a sua metodologia de ensino para o 1 ano?

R_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________

2 Qual  a concep o pedag gica que embasa suas aulas do 1  ano ?

R_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________

3 Quais os m todos utilizados para avaliar os alunos do 1 ano? A educa o F sica

faz parte desta avalia o?

R_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________

4  Existe  um  trabalho  multidisciplinar  com  os  alunos  do  1  ano  e  a  educa o

F sica?

R.________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________

5 Quais s o os objetivos a serem alcan ados com as aulas de educa o f sica no

primeiro ano?

R:________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________

ENTREVISTA SEMI ESTRUTURADA PARA A PESQUISA DE CAMPO

PROFESSOR REGENTE DA SALA DO 1 ANO

Nome: _______________________________________________
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1 Qual  a concep o pedag gica que embasa suas aulas do 1  ano ?

R_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________

 

2 Quais os m todos utilizados para avaliar os alunos do 1 ano?

R_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________

3  Existe  um  trabalho  multidisciplinar  com  os  alunos  do  1  ano  e  a  educa o

F sica?

R.________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________

4 Quais s o as principais influencias que as aulas de educa o f sica, reflete  com

os alunos dentro da sala de aula?

R

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________

5 Na sua avalia o qual o papel que a educa o f sica desenvolve com os alunos

do 1 ano?

R_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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