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FIG. 2 - SEQENCIA DE DESENVLVIMENTO TOTOR E FAIXA ETARIA

APROXIMADA PARA ADP FASE DE DESENVOLVIMENTO

(TSNI ET ALII, 1987)

APROVEITANDO OS CONCEITOS CITADOS, DESCREVE-SE DETALHADAMENTE AS

FASES DO DESENVOLVIMENTO DA CRIANAC

MATURACAO TAMBEMCO E A DOS •RGAOS •_NTERNOS, MAS PROCESSOS MOTORES, REFL•

XOS E SENTIMENTOS SCHRAML 1977 IN HUNO 1985).

* NESTA FASE, O SISTEMA REFLEXO E FUDAMENTAL POIS REPRESENTO O

NIVEL ELEMENTAR DE MOVITO

SEGUNDO RIGAL ETAL (1979, IN MUÑOZ, 1985,) AO NONO MES DE GES

TACAO E QUE C BEBE ADQUIRE UM TONUS MUSCULAR GENERALIZADO E OS MOVIMENTOS

REFLEMOS TORNA-SE PLETOS '(REFLEXO DA ERECAO E APREENSAO

PARA SEEFELDT (19*, IN MUNOZ 1985), ALGUNS DESSES REFLEXOS SAO IM

PORTANTES, POIS DEV•SERVIR *O SUBSTRATO PARA MOVIMENTOS ADICIONAIS E

ALGUNS SAO INIBIDO PARA SE CONSEGUIR OUTROS MOVIMENTOS MAIS APROPRIADOS A

FASE POSTEIOR DE DESENVOLVIMENTO

E ATRAVES DESSES MOVIMENTOS QUE O RECEM-NASCIDO PODE RESPIRAR, ALI
*

MENTASSE (SOBREVIVER) E TAMBEM INTERAGIR C* O SEU MEIO BIENTAL

DE ACORDO COM A EINCUMBENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA POSTURA ERETA

(SH•LEY, I9I1 IN MUNOZ 1985), A C•ANCA C* 1 MES ELEVA O QUEIXO; AOS 2

PEIO
MESES ELEVA O AOS 3 MESES PODE ALCANCAR SU PRENDER UM •BJETO3 AOS

4 ESESSENTA C* APOIO; AOS 5 MESES SENTA NO COLO; AOS 6 MESES SENTA NA

CADEIRA E AGARRA O OBJETO PENDURADO; AOS 7 MESES SEMT SOZINHA; AOS 8

MESES FIC• EM PE C* AJUDA; AOS 9 MESES FICA EM PE EGUADO NA MABILIA ;

AOS 10 ENGATINHA AOS 11 MESES *DA C* AJUDA; AOS 12 MESES ELEVA-SE

•OSICAO APOIANDO-SE MOBILIA; 13 TREPA ESCADAS;
NA ERETA NA AOS MESES EM

AOS 14 MESES FICA EM PE SOZINHA; AOS 15 MESES *DA SOZINHA

ESSA SETC DE DESENVOLVIMTO E A MESMA PARA TODAS AS

CRIANCAS, O QUE PODE VARIAR E A VELOCIDADE COM QUE AS CRIANCAS EVOLUE• DE UMA

ETAPA PARA OUTRA E IATO DEPENDA T•BEM DA ESTIMULACAO AMBIETAL

E ARAES DOS MOVIMENTOS C* O SEU CORPO QUE A CRIÆCA . INTERAGE

*

C* O MEIO E •DE.

NOTASSE QUE, QUEDO FETO E ATE 4 MESES DE VIDA APOS O NASCIM•TO,

A C•CAREMTA MTOS REFLEXOS:

ATE OS DOIS *OS, HA A PRESMICH D* MOVIMENTOS •D•MENTARES. ESTE

PERIODO, SEGADO ALLUE E UM PER{ODO DE TRANSICAO E AQUISICAO DE MOV•

MENTO• VOLUTARIOS QUE EDITAM O CNTROLE POSTURAL DA CABECA, DO

TRONCO; IMT DE ALCCA E PEGAR; MUTACAO DA POSTURA ERETA,

SENTADO• DE PE E O •DAR.

QUEDO A CRI•CA •EGA AS' NIVEL DO •DAR, ATINGE O NOVO PERIODO

DENNCIADO DE MIMETO F•D•MTAIS.

ESSE PERIODO E DENOMINADO DE PRE-ESCOLAR PARA PIAGET, E A EPOCA

EM QUE E CRI.ENCA PERMANCE PRE-LOGICA OU SEJA SUPLEMENTA A "LOGICA" POR

MECANISMO DE INTOXICADO OCORRENDO A SIMPLES INTERIORIZACAO DAS PERCEPCOES

E DOS MOVIMENTOS, SOB A FORMA DE IMAGENS REPRESENTATIVAS DAS

EXPERIENCIAS MENTAIS* QUE PROLONGAM ESQUEMAS ALUNOS-MONITORES SEM COORDENCAO PR*

PIAMENTE RACIONAL

NESTA ETAPA, CRIANCA JA FAZ USO DA LINGUAGEM E DA PENSAMENTO

SIGNOBOLI * GERALMENTE EGOCENTRICO E NAO CONSEGUE AINDA RESOLVER PRO
*

BLEMA COM CONCEITOS NUMERCAO OU CLASSE DE OBJETOS

EM RELACAO AO DESENVOLVIMENTO MOTOR, CONSIDERA-SE QUE A CRIANCA E*

.TA NO ESTEGO ONDE PREDOMINAM OS MOVIMENTOS FUNDAMENTAIS

*

DIVIDE-SE ESTA ETAPA EM3 ESTAGIOS:

A) ESTAGIO NICIAL - PECULIAR NP CRIANCA DE 2 ANOS DE IDADE, ONDE

O MAVIM APARECE QUASE SEM ATENCIA COORDENACAO RITMICA POBRE, ISTO E,

NAO HA DOMFNIO ESPACIAL E TEMPRAL DO MOVIMENTO;

B) ESTEGO ELEMENTARIAM NA CRIANCA DE 3 A 4 ANOS ENVOLVE

MAIOR CONTROLE E MELHOR COORDENACAO RITMICA DOS MOVIMENTOS OS ELEMENTOS

TEMPORAL ESPACIAL DO MOVIMENTO AAN MAIE COORDENADOS NESSE ESTAGIO, AS

CRIANCAS APRESENTAM UMA GRANDE VARIEDADE DE HABILIDADES (CORRER, ESBELTARA

REMESAR CHUTAR E SUAS COMBINACOES

•DUCACAO FISICA * 3

C) ESTAGIO PICADURA - PECULIAR NA CRIANCA DE 5 9 6 ANOS NESSE

ESTAGIO, FICA EVIDENTE A EFICIENCIA MECANICAE A CONRTESTACAO SEGUNDO SAMAN

E DE PAVLU (1982, IN MUNOZ, 1985), ESSE PER{ODO 2 ANS 6 ANOS E CHAMA- -

DO DE FASE DOS PADROES MOTORES E ENVOLVA FORMAS MAIS SEGURAS DE RESPOSTAS

SENSARIE-MOTORAS.

E PRECISO OBSERVAR, POREM, QUE AS MUDANCAS DE ESTAGIOS CONFORME

AFIRMOU ROBERTON (1977, IN MUNOZ, 1985) NAO OCORREM DE FORMA A MUDAR O

CORPO TODO DE UMA SO VEZ, MAS OCORREM DQ FORMA SEGMENTAR ISTO QUER

DIZER QUE UNA CRIANCA PODE ESTAR NO ESTAGIO ELEMENTAR NA ACAO DO BRACO NO M*

MENTO DE ARREMESSO E NO ESTAGIO INICIAL, EM RELACAO AO TRONCO) NA HORA DO

ARREMESSO

E PRECISO LEMBRAR QUE, EMBORA OS PADROES FUNDAMENTAIS DE MOVIME•

TOS SEJAM DE GRANDE IMPORTANCIA, O SER HUMANO NAO NASCE COM DOMINIO SOBRE

ELES CABE A EDUCACAO FISICA FACILITAR ESSE PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO,

PRINCIPALMENTE NO PERIODO QUE E CORRESPONDENTE A AQUISICAO DESSES PADROES

N•SEPERIODO, CHAN•ADO DE PERIODO ESSCOLAR A EDUCACAO FISICA COLA

BORA PARA O REFINAMENTO DOS PADROEIRA FUNDAMENTAIS DE MOVIMENTO GALLACHE

DENOMINA ESTE PERIODO DE COMBINACOES DE MOVIMENTOS FUNDAMENTAIS

PARA PIAGET, A CRIANCA ESTA NA ETAPA DAS OPERACOES CONCRETAS OS

CONCEITOS, GANHAM CLAREZA E PASSAM P SER MAIS ESPECIFICOS ISTO PERM•

TE QUE AS CRIANCAS COMECEM A ORGANIZA• DEDUTIVAMENTE A FORMULACAO DOS

CONCEITOS DE ESPACO E TEMPO E PASSEM CLASSIFICAR OBJETOS EM CATEGORIAS

APARECEM PESTE PERIODO, DE MANEIRA GERAL, NOVOS SENTIMENTOS

MORAIS; ORGANIZACAO DA VONTADE, QUE PROPICIA MAIOR INTEGRACAO DO EU, MAIOR

RESPEITO MUTUO NAS AMIZADES E A REGULACAO DA VIDA AFETIVA

AS CRIANCAS PASSAM A TRABALHAR EM CONJUNTO POR EXEMPLO, SAO

CAPAZES DE REALIZAR UM JOGO, DESDE QUE HAJA UM ACORDO MUTUO EM REFACAO AS

REGRAS A SEREM SEGUICAO MESMO QUE ESTAS NAO SE APROXIMEM DAS REGRAS VERD•

TEM E
DEIRAS, DAS QUAIS CONHECIMENTO * QUE IMPORTA PARA ELAS O AENTE

TO DE JUSTICA, HONESTIDADE E RECIPROCIDADE EM GERAL

SENTEM CURIOSIDADE A RESPEITO DOS OUTROS E DE SEUS PAPEIS SOCIAIS,

TEM NECESSIDADE DE PARTICIPAR NAS ATIVIDADES GRUPAIS (COOPERATIVAS) A FIM

DE DESENVOLVER SUA SOCIALIZACAO E AUTO-ESTIMA

0 CRESCIMENTO FISICO E MARCADO POR CONSIDERAVEL AUMENTO DE PESO E

ALTURA E ACENTUADA MELHORA *A RESISTENCIA E RESERVAS CARDIACAS AO FINAL

DO PERIODO, MAIS OU MENOS 11 A 12 ANOS, AS MENINAS TENDEM A SER MAIS ALTAS

E. MAIS PESADAS QUE OS MENINOS OCORRE A MENARCA NA MENINA E O INICIO DAS

MODIFICACOES CORPORAIS PROPRIAS DA, PUBERDADE, EM RELACAO A CADA SEXO

NO ASPECTO MOTOR, APARECE A CONECAO DE MOVIMENTOS FUNDAMEß

TAIS (ANDAR, CORRER ETC NESTE SENTIDO, CONFORME AFIRMA TANI ET ALII

(1988), *A EDUCACAO FISICA ADQUIRE UM PAPEL IMPORTANTISSIMO A MEDIDA QUE

ELA PODE ESTRUTURAR O AMBIENTE ADEQUADO PARA A CRIANCA, OFERECENDO

EXPERIENCIAS, RESULTANDO NUMA GRANDE AUXILIAR E PROMOTORA DO DESENVOLVIMENTO"

E IMPORTANTE TER EM MENTE QUE, ATRAVES DO PROTESE DESENVOLVER

MENTO DOS PADRAS FUNDAMENTAIS E SUAS COMBINACOES, ESTA SE AUXILIANDO O

ALUNO NAO SAMENTE PARA A APRENDIZAGEM DE MOVIMENTOS MAIS COMPLEXO• (MOVI

MENTOS ESPECIFICOS), MAS OFERECENDO EM GERAL OPORTUNIDADES PARA A AQUIS•

DAS MAIS AMPLAS FOMA DE
CAO MOVIMENTO

2.4 A CRIANCA DE 12 ANOS EM DMAANTE

AS MODIFICACOES QUE OCORREM NESTE POMENTO DA VIDA SAO PROFUNDAS E

DECISIVAS ELAS OCORREM SOB TODO• OS ASPECTOS

0 PENSAMENTO TRANSFORMA-SE FUNDAMENTALMENTE; A CRI•CA QUE OPE•

.

ATRAVES DO CRETO SEGUNDO PIAGET; FORMAS DE SENTOVA PASSA PARA

MAIS ABSTRATAS; AS. OPERACOES LOGICAS' EXIGEM TRABALHO MENTAL MAIOR HA UM

EGOCENTRISMO INTELECTUAL, ATINGINDO O EQUILIBIO QUANDO O ADOLESCE

COMPREENDE QUE DEVE INTERPRETAR A EXPERIENCIA

*

A VALIDADE ORGANIZAM-SE *DE FORMA AUTORA NO SENTIDO`•A OBTEN
*

CAO DE VALORES MORAIS CULTURALMENTE ACEITOS 0 ADOLESCENTE SE OPA AO

ADULTO EM DIFERENTES NIVEIS ELE REFLETE SOBRE A SOCIEDADE QUERENDO

MUDA-LA A ADAPTACAO A ESSA SOCIE•ADE VAI SE FAZENDO A MEDIDA QUE O JOVEM

VAI AJUSTANDO O *EU* C* O MEIO •BIENTE E REALIZANDO SEUS IDEAIS

PARA PIAGET, (IN CUNHA 1986) A AFETIVIDADE CONSTITUI A MOLA,

DAS .ACOES E E ATRAVES DELA QUE O ADOLESCENTE ATRIBUI VALOR AS ATIVIDADES

•EGULA .
E A ENERGIA A SER DESPENDIDA PO*, A AFETIVIDADE NAO"VEM DESP•

VIDAS DA INTELIGNCIA A G•AL FONECE MEIOS E ESCLARECE OS FINS A UNIAO

DA AFETIVIDADE E INTELIGENCIA E A RAZAO, QUE EM ULTIMA ANALISE, EXPRIME

FORMAS SUPERIORES DE EQUILIBRIO

EM •'ELACAO AO ASPECTO FISICO HA *A DESPROPORCAO DE CRESCIMENTO

OS JOVENS NAO SE SENTEM E TADE DTO DO SEU CORPO; SUAS ATITUDES E

GESTOS DESAJEITADO 0 TAMANHO CORPORAL INFLUENCIAPSICOLOGIZAREM

MENTE O JOVEM, EM DECORRENCIA DAS RELACOES ESTABELECIDAS C* SEUS PARES E

COM ADULTOS

ALEM DESTAS MUDICAS HA T•BEM O DESENVOLVIMENTO DAS CARACTERI•

TICAS SEXUAIS PRIMARIAS E SECUNDAS QUE IDENTIFICARAO, MAIS T•DE, O

ADOLESCENTE C*O UM INDIV•DUO M•DURO.

EM RELACAO ASPECTO •OTOR, O ADOLESCE ESTA, SEGUNDO O ESQUEMA

DA FIGURA 2.0, NA PROPICIA AO APRENDIZADO DOS MOVIMENTOS DETERMINADOS

CULTURALMENTE (HABILIDADES MOTORAS ESPECIFICAS

* ADOLESCENTE PARTICIPA DE ATIVIDADES MATORGAS REPRESENTADAS POR JO

GOS COLETIVOS ISTO E POS'S{VEL PORQUE, CONFORME FOI CITADO O JOVEM ENTRA

NO PROCESSO DAS OPERACOES LOGICASSE PORTANTO, JA E CAPAZ DE LID•C* H*

POTESES E RACIOCINAR BASEANDO-SE NELAS DESTA MANEIRA, O JOGO (NO SENTÆ

DO REAL DA PALAVRA) FORNECE SUBSIDIOS PARA QUE ELE TRABALHE C* O RACIO

CINIO DEDUTIVO, UTILIZANDO-ME DAS HABILIDADES MOTORES ESPECIFICAS ADQU•

DEE ATRAVES DE * TRABALHO DLRIG•DO.


