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APRESENTAÇÃO

Este é o sétimo volume da coleção “Ciências da Saúde: da teoria à prática”. Uma 
obra composta de onze volumes que abordará de forma categorizada e interdisciplinar 
trabalhos, pesquisas, relatos de casos, revisões e inferências sobre esse amplo e vasto 
contexto do conhecimento relativo à saúde. A obra tem como característica principal 
a capacidade de  reunir atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas em 
diversas regiões do país, observando a saúde em diversos aspectos e percorrendo o 
caminho que parte do conhecimento bibliográfico e alcança o conhecimento empírico 
e prático.

No sétimo volume agregamos trabalhos desenvolvidos com a característica 
específica da educação. Recentemente desenvolvemos um projeto científico em 
Goiânia – GO conhecido como CoNMSaúde e nele criamos uma estrutura direcionada 
para o ensino em saúde. Tivemos um grande êxito, pois cada vez mais profissionais 
formados e alunos tem necessitado conhecer e praticar as estratégias ligadas ao 
ensino em saúde. Quando abordamos conteúdo teórico, esse deve ser muito bem 
fundamentado, com uso de trabalhos que já abordaram o assunto, todavia com um 
olhar crítico e inovador. 

Para que os estudos em saúde se desenvolvam é preciso cada vez mais 
contextualizar seus aspectos no ensino, isso nos leva à novas metodologias, 
abordagens e estratégias que conduzam o acadêmico à um aprendizado mais 
específico e consistente.

Deste modo o sétimo volume apresenta conteúdo importante não apenas 
pela teoria bem fundamentada aliada à resultados promissores, mas também pela 
capacidade de professores, acadêmicos, pesquisadores, cientistas e principalmente da 
Atena Editora em produzir conhecimento em saúde nas condições ainda inconstantes 
do contexto brasileiro. Nosso profundo desejo é que este contexto possa ser 
transformado a cada dia, e o trabalho aqui presente pode ser um agente transformador 
por gerar conhecimento em uma área fundamental do desenvolvimento como a saúde.

Benedito Rodrigues da Silva Neto
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GRUPO DE DANÇA FLOR DA IDADE: 
COMPARTILHANDO SABERES NA EXTENSÃO 

UNIVERSITÁRIA

CAPÍTULO 20

Camila Machado
Centro universitário da região da Campanha, 

Faculdade de Educação Física – Bagé/RS.

Candida Fagundes
Centro universitário da região da Campanha, 

Faculdade de Educação Física – Bagé/RS.

Dionatan Gonçalves 
Centro universitário da região da Campanha, 

Faculdade de Educação Física – Bagé/RS.

Walkiria Regert
Centro universitário da região da Campanha, 

Faculdade de Educação Física – Bagé/RS.

RESUMO: Este é um relato sobre as atividades 
realizadas no projeto “Grupo de danças Flor 
da Idade” destinado a pessoas com idades 
compreendidas entre 65 e 90 anos. No que 
diz respeito ás questões de relacionamento 
e entrosamento do grupo, os resultados são 
satisfatórios, pois as atividades possibilitam 
uma série de exercícios lúdicos. Percebemos 
grande assiduidade por parte dos alunos, o 
que aponta a solidificação do projeto. Também 
nos são relatados uma maior disposição para 
as atividades da vida diária e sensação de 
bem estar por estar convivendo em grupo com 
os demais. Permitimos aos acadêmicos em 
formação, a oportunidade de exercitar a prática 
docente e aos participantes deste tipo de 
projeto, uma aproximação com a universidade 

bem como melhorias relativas á sua saúde 
física e psíquica de forma geral.
PALAVRAS-CHAVE: Maturidade ativa, Terceira 
idade e Qualidade de vida.

ABSTRACT: This is an account of the activities 
carried out in the “Flower of the Age Dance 
Group” project for people between the ages 
of 65 and 90. Regarding the relationship and 
grouping issues of the group, the results are 
satisfactory, since the activities enable a series 
of playful exercises. We noticed great assiduity 
on the part of the students, which indicates the 
solidification of the project. Also we are told 
a greater disposition for the activities of the 
daily life and sensation of well-being by being 
coexisting in group with the others. We allow the 
academic in formation the opportunity to exercise 
the teaching practice and the participants of 
this type of project, an approximation with the 
university as well as improvements regarding 
their physical and mental health in general. 
KEY-WORDS: Active Maturity, Senior Citizens 
and Quality of Life.

1 |  INTRODUÇÃO 

Pesquisas mostram que a expectativa de 
vida no Brasil vem aumentando, e o número de 
idosos é significativo.  

Num estudo de Araújo, Sá e Amaral 
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(2012) um dado revela que de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a 
população de idosos em 2025 no Brasil, classificará o país como sexto em número de 
pessoas a partir dos 65 anos. 

Estamos nos tornando um “país velho” que necessita além de reformular seus 
programas destinados á pessoa idosa, tratar o envelhecimento sobre um ponto de 
vista onde o mesmo seja sinônimo de longevidade e não apenas de descarte social. 

Sabemos que o envelhecimento é um processo natural na vida de qualquer 
pessoa e todos sabem dos ganhos de se envelhecer e adquirir maturidade como das 
perdas ao longo deste caminho.  

Na quinta década de vida é possível notar um declínio influenciado pelos 
fatores como: genética, dieta, ambiente e hábitos de vida. Alguns desses fatores são 
modificáveis, podendo diminuir. (ANDRÉA ET AL, 2010). 

Dificuldades cognitivas, como enfraquecimento da memória causam também 
prejuízos no funcionamento físico, alterando a mobilidade, a noção de espaço e 
o equilíbrio de homens e mulheres com mais de 60 anos (BEKERT, IRIGARAY E 
TRENTINI, 2012).  

De acordo com Vankova e colaboradores (2014) todas essas alterações aliadas 
á mudança de status social causam muitas vezes patologias como a depressão e em 
alguns casos, aceleram a deterioração orgânica destes sujeitos de um modo geral. 

E em função disso, Closs & Schwanke (2012) descrevem que parece que se 
iniciou neste novo século, um movimento de se construir o envelhecimento a partir 
de novos paradigmas que proponham não só a explicação para os processos de 
desenvolvimento/envelhecimento como também os meios para que seja possível lidar 
com estas mudanças cronológicas ao longo da vida.

Alguns desses fatores são modificáveis, podendo melhorar esse processo. 
Certamente, a prática de atividades motoras pode contribuir em relação ás questões 
emocionais e afetivas dos idosos promovendo uma melhoria da saúde mental destes, 
e evitando agravo de até mesmo, demência na senilidade (BEKERT, IRIGARAY e 
TRENTINI, 2012; ADAM e SHAHAR, 2016; LOBO E COLABORADORES, 2012). 

Esta produção do conhecimento em relação ao envelhecimento, parecer estar 
favorecendo ao surgimento de programas voltados á saúde, á movimentação corporal 
e ao bem estar do idoso.

E no sentido de promover o envelhecimento saudável, a Dança surge como 
umas das principais opções para os programas que envolvam atividades motoras para 
a terceira idade. 

Sem falar no bem estar físico que é fundamental para lidar com acontecimentos 
estressantes adquiridos pelos idosos através de atividades físicas promovendo saúde, 
energia e melhor capacidade funcional. (ANDRÉA E COLABORADORES, 2010).

A modalidade permite aos idosos, trabalhar fisicamente com planejamento de 
ações musculares, tomada de decisão e a relação entre uma série de capacidades 
funcionais como (deslocamentos e movimentos precisos) a partir de um conjunto 



Ciências da Saúde: da Teoria à Prática 7 Capítulo 20 167

sistematizados de coreografias, adaptadas ás possibilidades dos mesmos. 
(CHATTOPADHYAY E SINGH, 2016).

No sentido de promover o envelhecimento saudável, a Dança surge como umas 
das principais opções para os programas que envolvam atividades físicas para a 
terceira idade. 

A modalidade permite aos idosos, trabalhar fisicamente com planejamento de 
ações musculares, tomada de decisão e a relação entre uma série de capacidades 
funcionais como (deslocamentos e movimentos precisos) a partir de um conjunto 
sistematizado de coreografias, adaptadas ás possibilidades dos mesmos. 
(CHATTOPADHYAY E SINGH, 2016).  

Além disso, a Dança entre os idosos é uma atividade física capaz de potencializar 
a socialização, as relações interpessoais e aperfeiçoar as atividades de vida diária 
tornando o idoso mais independente. 

Em muitos casos o “ficar velho” significa ser excluído da vida social construída 
ao longo dos anos ao contrário dos idosos que são incluídos a grupos de dança, 
oportunizando a ressocialização, e melhora na qualidade de vida. (MELCHIORRE et 
al., 2013; NERI;VIEIRA, 2013; MARQUES et al., 2013; GONÇALVES, 2011).

Alguns estudos (SOUZA e COLABORADORES, 2012; SOUZA e METZNER, 
2013) enfatizam em seu conteúdo a importância da relação entre atividade física e 
qualidade de vida demonstraram que idosos mais ativos vivem com mais satisfação, 
pois encontram na prática da atividade física um modo de terem suas vidas com a 
quantidade de doenças minimizadas, um bem estar físico e mental, melhor convívio 
social e maior disposição na realização de tarefas diárias.

Diante do exposto, este trabalho tem como propósito a apresentação do 
projeto de extensão intitulado “Grupo de Danças Flor da Idade” que é um projeto 
desenvolvido pelo curso de Licenciatura em Educação Física, da Universidade da 
Região da Campanha – Bagé/RS em parceria com o Centro do Idoso, mantido pela 
Coordenadoria Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Direitos do 
Idoso (SMASI). 

A relevância do mesmo justifica-se na possibilidade de promover a Dança como 
uma ferramenta interessante no auxílio da melhoria da qualidade de vida durante o 
processo de envelhecimento bem como na promoção da iniciativa como forma de 
estimular a ampliação dos projetos e grupos específicos de atividades físicas voltadas 
á terceira idade. 

2 |  METODOLOGIA 

Atende-se atualmente cerca de 50 pessoas, compreendidas em uma faixa etária 
que varia de 65 á 90 anos e de ambos os sexos. A ação é desenvolvida duas vezes por 
semana, há cerca de um ano no Centro do Idoso da cidade da Bagé/RS. 

Neste projeto de extensão, os acadêmicos sem vínculo financeiro, elaboram 
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e executam atividades de Dança sob a orientação da profissional responsável pelo 
grupo. A coordenação do projeto fica sob a responsabilidade da professora do curso 
de Licenciatura em Educação Física da universidade em questão (URCAMP – Bagé/
RS) a qual ministra a disciplina de Expressão e Ritmo na faculdade. 

As aulas possuem duração de 60 minutos (1 hora) e preveem atividades rítmicas 
e expressivas, com materiais diversos (balões, arcos, colchonetes, fitas) e procuram 
desenvolver as habilidades motoras básicas bem como coreografias específicas com 
vistas á apresentações públicas.  

De modo esporádico ao final das aulas, são realizadas rodas de conversa 
com o objetivo de ouvir a percepção dos idosos participantes sobre as atividades 
desenvolvidas e atuação dos profissionais do projeto. 

3 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Ao longo da existência do projeto percebe-se a melhoria das interações entre 
os participantes do grupo, bem como um aumento da autoestima, e maior disposição 
para a realização de outras atividades cotidianas fora das atividades do grupo. 

Acreditamos que quando o idoso entra no mundo da Dança, o mesmo perde seus 
medos tornando-se uma pessoa mais receptiva tanto a relacionamentos interpessoais 
quanto a participação de grupos, aprendendo assim o verdadeiro caráter das Danças 
sociais. (GOBBO,2005).

Outro fato que chama atenção é o aumento de alunos ao longo dos semestres, 
que felizmente tem se mostrado em evolução á medida que o tempo passa. 

Com relação aos acadêmicos participantes do projeto de extensão, obtivemos 
satisfatórios resultados em função da participação dos mesmos: os alunos tornaram-se 
mais independentes, organizados e dedicados em relação ao planejamento das aulas. 
Consequentemente os laços afetivos entre os participantes/acadêmicos estreitaram-
se formando um grande grupo de amizade e de interação social, onde as diferenças 
de idade somam-se para o compartilhamento de experiências e saberes. 
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Figura 1 – Arquivo pessoal Grupo de Danças Flor da idade
Fonte: O(s) autor (es).

4 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante desses achados, visualiza-se o impacto dos programas de atividades 
físicas voltado à terceira idade, os quais se preocupam em proporcionar um ambiente 
que possa auxiliar as pessoas maiores de 60 anos a sentirem-se autônomos e 
socializados. 

A partir da adesão ao grupo de Danças Flor da Idade, entende-se a importância 
da oferta de atividades voltadas á comunidade por parte de nossa universidade, 
aliando o exercício da prática docente á oferta de programas diversos: desenvolvidos 
com qualidade, de acesso gratuito e de relevante impacto social. 
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