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APRESENTAÇÃO

Ao escrever esta apresentação não tem como não pensar na situação que o país se 
encontra imerso. Muitas cidades em isolamento social, outras relaxando as medidas de 
prevenção e de combate à pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2) da Covid-19, que 
tem ceifado milhares de vida. Seria injustiça da minha parte se no início desta exposição 
não externasse os meus sinceros sentimentos às pessoas que perderam seus entes 
queridos. Acredito que este é também o papel das ciências da linguagem, enxergar o ser 
humano nas suas diversas facetas e a que estamos passando não é uma das melhores, 
apesar de tudo, há esperanças de que tudo isso passará e, certamente, seremos pessoas 
melhores.

Falar de linguagem, linguística e arte é falar da comunicação estabelecida no fazer 
do sujeito. A iniciativa de comunicar ao outro o que está sendo produzido nas diversas 
regiões do país é uma ação necessária, sobretudo, dos estudos que estão sendo realizados 
com transparência e monitoração das propostas de investigação científica, já que produzir 
ciência no Brasil é um contínuo e pleno exercício de resistência no combate às fake News.

Todos os autores que se propuseram na caracterização deste e-book, mostram-
se como sujeitos resistentes mediantes as ineficiências de incentivos que nos últimos 
anos têm sido direcionadas à produção de ciência, sobretudo, a ciência linguística, da 
linguagem e artística no país que ainda não se convenceu de que é somente por meio da 
educação que escreveremos novas e coloridas páginas de oportunidades na existência 
desta e das gerações futuras.

Assim, as páginas que contemplam esta obra não são desbotadas pela carência de 
informações pertinentes que perpassam pelas áreas da linguística, da literatura e das 
artes. Estas páginas são coloridas com diferentes conhecimentos das áreas diferentes do 
saber em que todos os seus propósitos, finalidades e evidências de que o conhecimento 
constrói a diversidade e conscientiza-se na relevância do pensamento científico e da 
reflexão fortificada em cada discussão.

Neste e-book, estão organizados dezenove capítulos que repercutem a relevância da 
coletânea pela diversidade das reflexões propostas. Ao detalhar em cada capítulo como 
a linguagem dialoga com a linguística, com a literatura e com as artes, elaboramos uma 
cadeia de saberes multifacetados. Sendo assim, nestes dezenove textos temos a certeza 
de que a ciência se faz na diversidade e no respeito à pesquisa do outro, da sua função 
de cientista da linguagem marcada com ideias, ideais, contextos e estilos de escrita.

Esperamos que estas reflexões respinguem cores, cheiros e sabores ao contexto 
social e linguístico que o Brasil e o planeta estão passando. Em linhas gerais, autorizadas 
são todas as discussões diversas que enxergam nesta coletânea a certeza de que a 
produção e divulgação de conhecimentos instalem cenários transparentes e necessários 
da educação na formação dos sujeitos, portanto, resta-nos desejar: boa leitura!

Ivan Vale De Sousa
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A DANÇA EM SEUS DIFERENTES RITMOS

CAPÍTULO 19
doi

Karolaine Ramada Neves
Instituto Federal Goiano - Campus Rio Verde 
(GO) http://lattes.cnpq.br/4282630524094249

Aline Ditomaso
Instituto Federal Goiano - Campus Rio Verde 
(GO) http://lattes.cnpq.br/9488100074277296

RESUMO: A dança é uma forma de expressão 
corporal sendo fundamental para o ser 
humano, a qual possibilita o desenvolvimento 
da coordenação motora, ritmo, e se realizada 
em grupo, estimula o convívio social. 
Também é possível citar a correção de 
problemas posturais, desenvolvimento da 
capacidade cardiorespiratória, fortalecimento 
da musculatura, liberação de serotonina e 
endorfina, entre outros. Incentivados por tantos 
benefícios, os idealizadores do projeto, tiveram 
como objetivo promover a prática da dança 
em seus variados estilos, oportunizando a 
comunidade interna e externa ao IF Goiano, 
campus Rio Verde, a vivenciar e desfrutar dos 
benefícios que esta arte oferece no que tange 
a melhoria da qualidade de vida, aprimorando 
os aspectos supracitados. Para alcançar os 
objetivos propostos, estão sendo ofertadas 
aulas de dança junto ao NAIF – Núcleo de 

Ciência, Arte e Cultura; oferecendo atividades 
de dança para turmas de crianças e adultos.
PALAVRAS-CHAVE: dança; ritmo; qualidade 
de vida.

DANCE IN ITS DIFFERENT RHYTHMS 

ABSTRACT: Dance is a form of body expression 
that is fundamental for human beings, which 
allows the development of motor coordination, 
rhythm, and if performed in groups, it stimulates 
social interaction. It is also possible to mention 
the correction of postural problems, development 
of cardiorespiratory capacity, strengthening of 
muscles, release of serotonin and endorphins, 
among others. Encouraged by so many benefits, 
the creators of the project aimed to promote the 
practice of dance in its various styles, giving 
the internal and external community to the IF 
Goiano, Rio Verde campus, the opportunity to 
experience and enjoy the benefits that this art 
offers in terms of improving the quality of life, 
improving the aspects mentioned above. To 
achieve the proposed objectives, dance classes 
are being offered at NAIF - Center for Science, 
Art and Culture; offering dance activities for 
children and adults.
KEYWORDS: dance; rhythm; quality of life.
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1 |  CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Ao analisar o processo histórico do homem é possível afirmar que a dança é inata 
ao ser humano, visto que, antes de desenvolver a habilidade de polir a pedra, construir 
abrigo, ou produzir instrumentos e armas, o mesmo já movimentava pés e mãos de 
forma ritimada para se aquecer e se comunicar. Na Era primitiva, a dança fazia parte das 
manifestações sagradas para idolotrar os deuses. Ela também esteve presente nos rituais 
indígenas, fazendo parte da cultura. Sendo assim, observa-se que a dança sempre fez 
parte da história da humanidade, abrangendo diferentes civilizações (PORTINARI, 1989).

A dança caracteriza-se pela arte de movimentar o corpo de forma ritimada e assume 
papel fundamental na atualidade. Enquanto forma de expressão, torna-se praticamente 
indispensável, pois ela contribui para o desenvolvimento de indivíduos críticos e 
participantes em sociedade. Segundo Hass e Garcia (2006, p. 169) “Entende-se a dança 
como uma arte que significa expressões gestuais e faciais através de movimentos 
corporais, emoções sentidas a partir de determinado estado de espírito”.

Na busca pela melhoria da qualidade de vida, a dança tornou-se uma opção para 
aqueles que buscam mudar o estilo de vida por ser uma atividade lúdica e prazerosa. 
Ela melhora a disposição para o cotidiano, proporcionando ao indivíduo; força muscular, 
estética corporal e autoestima (HASS; GARCIA, 2006). A esse respeito, Szuter (2011, 
p.29) complementa que a dança proporciona muitos benefício, entre eles “[…] melhora 
elasticidade muscular, melhora movimentos articulares, diminui o risco de doenças 
cardiovasculares, problemas no aparelho locomotor e sedentarismo, reduzindo o índice 
de depressão”.

O objetivo do projeto é promover a prática da dança em seus variados estilos, 
oportunizando a comunidade interna e externa ao IF Goiano, campus Rio Verde, a vivenciar 
e desfrutar dos benefícios que esta arte oferece, no que tange a melhoria da qualidade de 
vida, aprimorando a coordenação motora, ritmo e socialização.

2 |  DESENVOLVIMENTO

Na primeira fase, foram realizados estudos sobre as diversas faixas etárias que 
poderiam ser atendidas pelo projeto, visto que, no ano passado, a equipe executora 
encontrou dificuldades em desenvolver as atividades propostas com a comunidade 
externa, devido ao choque de horário do projeto, com as aulas das escolas próximas ao 
campus. Em seguida, ocorreu a etapa diagnóstica, na qual fez-se necessário realizar um 
levantamento sobre os interesses, motivações, aspirações que os alunos possuíam, para 
somente então, elaborar um plano estratégico mais direcionado.

Buscando atender as necessidades de cada faixa etária, as aulas foram divididas 
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em duas turmas, sendo que, para crianças de 5 a 13 anos, as aulas foram ministradas às 
terças e quintas-feiras das 15:00h as 16:00h; e para adolescentes/adultos acima de 14 
anos, as aulas ocorreram às segundas e quintas-feiras das 18:00h as 19:00h.

A divulgação do projeto ocorreu de duas formas distintas. De forma presencial, as 
escolas próximas ao campus foram visitadas, onde ocorreu a entrega de panfl etos e, 
concomitantemente, a divulgação também ocorreu por meios das mídias sociais, para a 
rápida disseminação, afi m de atingir um número expressivo de pessoas. 

No primeiro dia de aula, houve um número expressivo de crianças demonstrando 
interesse em participarem do projeto. Pode-se claramente observar a unanimidade de 
indivíduos do sexo feminino, pois infelizmente, ainda há uma certa resistência por parte 
dos meninos, devido ao preconceito existente na sociedade em relação aos meninos 
praticarem dança. 

Para a faixa etária dos 5 aos 13 anos, diversas atividades foram trabalhadas nesta 
primeira etapa afi m de estimular a coordenação motora e a capacidade de memorização. 
Para atingir essas metas, foram trabalhadas coreografi as mais elaboradas com pouca 
repetição durante a execução dos passos, sendo que as alunas responderam de forma 
positiva ao estímulo dado. Também foi possível verifi car a melhora do condicionamento 
e resistência física das participantes; pois mesmo com o aumento da intensidade das 
músicas, que consequentemente aumentaria a fadiga, observou-se que o resultado está 
sendo o contrário. 

As crianças se movimentam desde que nascem, adquirindo cada vez maior controle 
sobre seu próprio corpo e se apropriando cada vez mais das possibilidades de interação 
com o mundo; o movimento a permite expressar sentimentos, emoções e pensamentos, 
possibilitando à ampliação no uso de gestos signifi cativos e posturas corporais. O ritmos 
musical mais trabalhado com a turma foi Reggaeton.
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Figura 1. Turma das crianças (5 à 13 anos)

Na primeira aula referente aos indivíduos acima de 14 anos, houve uma certa 
quantidade de homens interessados em participar; no entanto, a participação do sexo 
feminino foi predominante. Expressado em valores, cerca de 90% das participantes 
eram mulheres e apenas 10% eram homens. Para essa turma, s ritmos musicais mais 
trabalhados com essa turma foram axé-funk, com coreografi as de maior expressão 
corporal e complexidade. 

Figura 2. Turma adolescente/adulto (acima de 14 anos)

Alguns participantes relataram que estavam frequentando o projeto, para melhora 
da resistência física e rompimento do sendentarismo, afi rmando que durante o período 
de execução das aulas puderam observar signifi cante perdas de medidas e maior energia 
para suas atividades rotineiras.

Este projeto tem sido desenvolvido junto ao NAIF – Núcleo de Ciência, Arte e Cultura; 
oferecendo a comunidade externa e acadêmica da cidade de Rio Verde -GO, aulas de 
dança totalmente gratuitas.

3 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS

A dança contribui efetivamente para a qualidade de vida das pessoas, aumentando o 
bem-estar psicológico e infl uenciando no bem-estar físico. O ato de dançar favorece vários 
aspectos da saúde, contribuindo efetivamente para a qualidade de vida, sendo ela uma 
atividade social que possibilita troca de experiências, acarretando também um impacto 
positivo na autoestima. Estes fatores têm sido observados e relatados pelos participantes 
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do projeto, o qual ainda está em execução.

FINANCIADORES

Este projeto é financiado pelo Instituto Federal Goiano de acordo com o Edital n. 11 
de 23 de novembro de 2018 – Edital Institucional de Apoio à Projetos de Arte e Cultura
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