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APRESENTAÇÃO

A coletânea, As ciências humanas e as análises sobre fenômenos sociais e 
culturais, reúne neste volume vinte e dois artigos que abordam algumas das possibilidades 
metodológicas dos vários saberes que compreendem as Ciências Humanas.

Esta coletânea parte da necessidade de se abordar os mais diversos fenômenos 
sociais e culturais, passando pelas peculiaridades da educação, do conhecimento 
psicológico, da sociologia, da história e da arte, na tentativa de demonstrar a complexidade 
que das relações humanas em sociedade, influenciados por uma cultura.

Espero que consiga colher desses artigos que se apresentam, boas questões, e que 
gerem diversas discussões para a evolução do conhecimento sobre o fator humano.

Uma boa leitura!

Ezequiel Martins Ferreira
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DANÇAS BRASILEIRAS: POSSIBILIDADES 
PEDAGÓGICAS EM CONTEXTO ESCOLAR

Sirlane Maria do Carmo Silva
http://lattes.cnpq.br/5713818315936158

RESUMO: Por meio do Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) Dança/
UFV desenvolveu-se importante trabalho na 
Escola Estadual Madre Santa Face, nos anos de 
2014 a 2016. Como a equipe escolar não possuía 
conhecimento do papel da dança na escola, 
viam-na apenas como formadora de coreografias 
padronizadas para festas e comemorações. Com 
a prática dos bolsistas em aulas, orientados pela 
coordenadora, passou-se a compreender que a 
dança contém significado maior, indo muito além 
de formar dançarinos. Na escola, a dança tem 
o objetivo de permitir bem-estar, conhecer a si 
mesmos, as limitações e as variações corporais 
que ocorrem por meio de jogos, brincadeiras, 
improvisações. Assim, a dança foi vista de forma 
diferente, então a equipe decidiu ousar e propôs 
realizar um estudo mais aprofundado, voltado 
à Festa Junina, analisando as manifestações 
culturais e populares do Brasil. A ideia foi bem 
recebida. Trabalhou-se com textos e vídeos 
demonstrando, além dos movimentos dançantes 
do país, os costumes, valores e crenças 
diferenciados, inclusos na multiculturalidade 
que faz parte do Brasil. Ocorreram novos 
conhecimentos e vivências sem impor regras e 
padrões. Os alunos e professores perceberam 
que a dança e a música antiga “ou velha” fazem 
parte das memórias que devem favorecer a 

integração entre corpo, mente e emoções. Houve 
comprometimento de toda a escola no estudo 
dos textos, na formação da coreografia e na 
confecção dos acessórios. Os alunos dançaram 
por vontade própria ao perceberem que este 
tipo de dança traz alegria e independência. Os 
pais, que foram comunicados com antecedência 
que seria uma festa diferente, relataram que 
os familiares mais antigos contavam sobre 
essas danças, sendo que muitos participavam 
e ainda participam. Os resultados e conclusões 
do trabalho foram positivos e prazerosos, 
estreitando a relação entre estudante, escola e 
família, além de somarem à realidade novidades 
e curiosidades importantes.
PALAVRAS-CHAVE: Dança, danças brasileiras, 
contexto escolar.

ABSTRACT: Through the Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) 
Dança/UFV, a important work was carried out at 
Escola Estadual Madre Santa Face, from 2014 
to 2016. As the school staff had no knowledge of 
the role of dance in the school, they saw it only 
as a trainer of standardized choreographies for 
parties and celebrations. With the scholarship 
students’ practice in classes, guided by the 
coordinator, it was understood that dance has 
a greater meaning, going far beyond training 
dancers. At school, dance aims to allow well-
being, to know themselves, the limitations and 
bodily variations that occur through games, 
games, improvisations. Thus, dance was seen 
in a different way, so the team decided to dare 
and proposed to carry out a more in-depth study, 
focused on the ‘Festa Junina’, analyzing the 

http://lattes.cnpq.br/5713818315936158
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cultural and popular manifestations of Brazil. The idea was well received. We worked with 
texts and videos demonstrating, in addition to the dancing movements of the country, the 
different customs, values and beliefs, included in the multiculturalism that is part of Brazil. 
New knowledge and experiences occurred without imposing rules and standards. Students 
and teachers realized that dance and old music “or old” are part of memories that should 
favor the integration between body, mind and emotions. The entire school was committed to 
studying the texts, forming the choreography and making accessories. The students danced 
of their own volition as they realized that this type of dance brings joy and independence. 
Parents, who were informed in advance that it would be a different party, reported that older 
family members told about these dances, and many participated and still participate. The 
results and conclusions of the work were positive and pleasant, strengthening the relationship 
between student, school and family, in addition to adding important news and curiosities to 
reality.
KEYWORDS: Dance, brazilian dances, school context.

1 |  INTRODUÇÃO
Neste artigo, relata-se a experiência da autora enquanto graduanda do Curso de 

Licenciatura em Dança, na Universidade Federal de Viçosa (UFV), realçando o momento 
em que o componente curricular Arte é retomado com mais ênfase, na escola de educação 
básica, por ocasião do Estágio e da oportunidade de participar como bolsista do Programa 
de Iniciação à Docência (PIBID-Dança-UFV), desenvolvido pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), do Ministério da Educação (MEC), 
nos anos de 2014 a 2016 e que consiste em incentivar a formação de professores para 
favorecer a inserção dos estudantes de licenciaturas nas escolas das redes públicas de 
ensino. Com a oferta de bolsas, permite a interação de estudantes licenciados participantes 
nas Instituições de Ensino Superior (IES) com escolas de Educação Básica.

A ideia central deste projeto, desenvolvido para o 2. Semestre de 2015, foi possibilitar 
a estudantes e gestores (professores, coordenador, funcionários) a alcançar formas de 
conexões, apropriação e conhecimento, o que se desenvolveu em três etapas: o preparo 
com a família; e o conhecimento na prática adquirido na família, donde se evidenciou 
conhecimento sobre o Congado (nordestino), a Capoeira, Ciranda, Pau-de-Fitas (Quaraci 
ou Poracê, dançada em carvoeiro), Roda de coco. A partir da terceira etapa, conforme 
percepções de receptividade de cada turma, escolheu-se uma para coreografarem na Festa 
Junina. Confeccionaram-se, com as crianças, cartazes representativos de cada dança 
escolhida para apresentação que ocorreu na quadra do Viçosa Atlético Clube, Viçosa-MG. 

Na dupla formada com a pesquisadora, selecionou-se o Bumba Meu Boi, festa da 
região maranhense, rica em personagens como o “Palhaço” a “Catirina”; a “Velha”, entre 
tantas outras, e o próprio Boi.

Estabeleceu-se a metodologia, conduziu-se o estudo, toda a comunidade escolar se 
envolveu e os resultados somam o estudo e aplicação da parte teórica ao envolvimento da 
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família e da comunidade a prática gratificante.

2 |  METODOLOGIA
Recursos humanos e físicos: estudo de caráter qualitativo participativo com 

ênfase no desenvolvimento teórico-prático no ensino aprendizagem da dança na escola e 
interação com a direção, alguns professores da ‘Escola Estadual Madre Santa Face’, sendo 
realizados relatórios semanais das atividades. Foi realizada a revisão de literatura. O passo 
a passo foi transcrito em um diário de bordo. Os participantes foram a coordenadora do 
Pibid-UFV Laura Pronsato; a supervisora e professora da Escola Estadual Madre Santa 
Face, Elenice A. S. Carvalho; oito bolsistas/professores do Curso de Dança-UFV; crianças 
matriculadas, entre sete e dez anos, moradoras no Centro ou na periferia, oriundas de 
creches. Recursos didáticos foram aula com vídeos de danças tradicionais, palestra, 
momento interativo com professores sobe o tema, e o despertar do interesse dos alunos, 
coleta de material de danças tradicionais para planejamento da festa Junina, seguiram-
se pesquisas dos alunos sobre danças e festas junina, realizou-se o processo criativo, 
consolidando-se o projeto.

Tendo sido o subprojeto PIBID/Dança iniciado no primeiro semestre de 2015, já 
se esperava que a escola solicitasse ao grupo ajuda para preparação da festa junina da 
escola. Desse modo, optou-se por desenvolver as atividades a partir de um tema gerador 
que conduzisse gradativamente à organização da festa junina da escola: a Cultura Popular 
Brasileira. Assim, nesse semestre buscou-se o desenvolvimento de subtemas relacionados 
ao tema gerador, tais como: identidade, ancestralidade e danças populares, que resultou 
na Festa Junina da escola. Desde o início do semestre, realizaram-se pesquisas com a 
família, buscando conhecer a identidade de cada aluno. Esta pesquisa foi dividida em três 
etapas: 1) descobrir quais as brincadeiras que os pais e avós costumavam brincar quando 
eram pequenos; 2) conhecer algo mais sobre alguma manifestação popular brasileira; 3) 
ampliar o conhecimento abordando manifestações da cultura popular brasileira de outras 
regiões, a exemplo do que preconizou Machado (2007).

Utilização dos recursos e condução: A orientação e coordenação pela Prof. Laura 
Pronsato mostrou vasto conhecimento sobre o corpo lúdico, jogos teatrais e lúdicos e a 
intersecção com Dança por meio dos estudos labanianos, promovendo inter-relações com 
outras linguagens artísticas e com alguns temas transversais durante o planejamento, 
visando ao redescobrimento do próprio corpo e de suas possibilidades individuais e 
coletivas ao fazer, apreciar e refletir sobre descobertas, motivando o ensino de Arte/Dança 
na educação básica. A equipe coordenadora do PIBID-Dança preparou professoras/
bolsistas de cada turma, subdivididas em duplas, para aplicar as aulas e planejou o 
plano semestral, seguindo-se os planos diários com as necessárias alterações por turma, 
conforme necessário, estabelecendo-se a interdisciplinaridade das linguagens da arte ao 
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fio condutor: Ludicidade e Estudos Labanianos para o desenvolvimento de aulas de dança. 

3 |  QUADRO TEÓRICO: O PIBID UFV A SERVIÇO DO APRENDIZADO DA 
PRÁTICA E DAS PERCEPÇÕES DA DANÇA

Neste artigo, aborda-se, pois a teoria de parte da temática danças brasileiras, dentro 
do ensino de dança na Escola Estadual, onde se contextualizou e experienciou os alunos, 
através de um processo de ensino aprendizagem teórico e prático ligado às culturas 
populares tradicionais desta região, focando nas danças contidas nestas manifestações.

O homem só se torna humano por meio da cultura, [...] E a Dança sendo um 
dos elementos dessa cultura, pode e deve contribuir para que este homem 
tenha um conhecimento da realidade e para que ele se entenda como 
integrante da mesma, enquanto sujeito construtor de sua própria história 
(CALEFI, 2009, p.28).

Nesse sentido, fortalecer a cultura local e seus costumes, promove o desenvolvimento 
dos alunos que vivenciam as possibilidades do aprendizado de maneira mais aproximada 
das suas realidades, o que contribui também para um processo de ensino aprendizagem 
mais condizente com a educação para formação do aluno enquanto indivíduo, integrado 
às relações sociais e à expressão cultural do povo a que está integrado, visto que a escola 
comporta e atende alunos de toda a região da cidade. Atualmente, as culturas genuínas 
têm sido extintas, o que também ocorre na cidade de Viçosa e localidades, comprometendo 
essa solidez histórica cultural dos povos naturais dessa região, distanciando cada vez 
mais as novas gerações dessa construção social, firmada nas manifestações culturais das 
comunidades. Segundo Nanni (1995),

As Danças, em todas as épocas da história e /ou espaço geográfico, para 
todos os povos é representação de suas manifestações, de seus “estados de 
espírito”, permeios de emoção, de expressão e comunicação do ser e de suas 
características culturais. É ela que traduz por meios de gestos e movimentos 
a mais íntima das emoções acompanhada ou não de música e do canto ou de 
ritmos peculiares (NANNI; 1995, p. 07).

Para construir esse processo e a estrutura temática, realizou-se o diálogo teórico 
com vários autores que abordam o enlace cultura e dança, assim como o ensino da dança na 
escola, permitindo uma discussão bibliográfica que revisita importantes teóricos e diretrizes 
arrolados nas referências deste artigo. Dentre estes, os PCN e o RCNEI – Referencial 
Curricular Nacional para a Educação Infantil que validam as propostas e enfatizam a 
ludicidade no ensino da dança e desenvolvimento do indivíduo:

A brincadeira favorece a auto-estima das crianças, auxiliando-as a superar 
progressivamente suas aquisições de forma criativa. Brincar contribui, assim, 
para a interiorização de determinados modelos de adulto, no âmbito de grupos 
sociais diversos. Essas significações atribuídas ao brincar transformam-no em 
um espaço singular de constituição infantil. (RCNEI – Referencial..., 1998, p. 
27)
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O teórico Rudolf Laban (1978) estudou a relação corpo-espaço e as qualidades 
de movimento, fomentando a liberdade de expressão e movimento dos educandos que 
perceberam o seu corpo nas próprias brincadeiras, utilizando e pensando em sua atuação 
nesse espaço, em convivência em grupo e entendendo a forma orgânica da dança 
relacionada às manifestações culturais. 

Vivenciar a dança por meio dos variados movimentos remonta aos quatro fatores 
básicos que se combinam ou atuam solitariamente: espaço, peso/força, tempo e fluência, 
além das ações básicas relacionadas a atividades comuns na vida diária: empurrar, torcer, 
chicotear, socar, flutuar, deslizar, sacudir, pontuar. (LABAN, 1990). O autor verificou que o 
corpo se move no espaço, com um peso/força que lhe é peculiar em certo instante, com 
determinada velocidade regulada por uma fluência específica. 

Fotografia 1: Performance da professora na contação de história do Bumba Meu Boi

Fonte: - Arquivo pessoal

Acresce, ainda, o estudioso que a construção da consciência corporal dos indivíduos 
passa pela dança como instrumento de mediação entre várias manifestações culturais, 
permite o exercício da percepção de novas linguagens corporais, amplia conhecimentos 
sobre dança, história e ancestralidade, que tem sido para as novas gerações é quase nulo, 
mas muito importante para Machado (2007) que instiga conhecer as origens ancestrais. 
Houve aproximação do acesso e resgate de vivência cultural local pelas novas gerações, 
especificamente pelo público escolar. 

Os PCN de Arte (BRASIL, 1998) realçam a importância da Dança na formação 
dos alunos, desempenhando papel importante na educação dos corpos e do processo 
interpretativo e criativo de dança, fornecendo subsídios para melhor compreender, 
desvelar, desconstruir, revelar e transformar relações que se estabelecem entre corpo, 
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dança e sociedade.
Nesse percurso, os alunos e toda equipe escolar perceberam que a dança vai além 

da coreografia, confirmando a união do conhecimento adquirido na primeira etapa do PIBID 
à seguinte, de modo que a experiência vivenciada foi significativa e prazerosa para as 
crianças, e principalmente para a pesquisadora, a partir do momento em que proporcionou 
a reflexão aqui descrita sobre a importância de se considerar a teoria dessa prática no 
processo de ensino-aprendizagem. 

4 |  RESULTADOS
Neste projeto em que se visou à construção do processo de ensino aprendizagem 

da dança na retomada da cultura ancestral da comunidade da cidade, consequentemente, 
da comunidade escolar, houve êxito que se comprova tanto pelo planejamento, planos de 
aula, diário de bordo, registros do PIBID, atas de reuniões, programação e publicidade, 
conforme se segue:

Fotografia 2: Cartaz Festa Junina.

Fonte: Arquivo Coletivo (2015).

Esse experienciar dos alunos exercitou o processo de aprendizagem por meio 
do pensamento do corpo lúdico nas danças culturais, a partir de jogos e brincadeiras, 
relacionando a dança a outras linguagens artísticas, permitiu a apreciação e o 
redescobrimento do próprio corpo em relação à cultura regional. 

A contextualização e explicação do conteúdo ocorreu em aulas expositivas pelos 
estagiários e o resgate cultural e ancestral pelos alunos que desenvolveram pesquisas, no 
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ambiente familiar e na cidade, encontrando vivências de seus familiares, manifestações 
populares da região, figuras representativas das culturas populares e as danças que ainda 
sobrevivem na cidade e região.

Cumpriu-se o objetivo de trilhar o caminho de um processo de ensino aprendizagem, 
buscando-se manifestações culturais para o ensino da dança na escola.

Acredita-se ter desenvolvido mais criticidade e expressividade nas concepções de 
todos, pautados nas histórias e realidades culturais, características impressas em seus 
corpos dançantes, conforme Laban (1978, 1990), ao afirmar que o corpo expressa a 
relação do indivíduo com o seu meio; de modo que o ser humano se movimenta porque 
tem a necessidade de se expressar. Por certo, a escola é fonte para se atingir as novas 
gerações, para propagarem e injetarem latência pelas manifestações culturais. Buscando 
despertar interesse e ostentação pela ancestralidade cultural, abre-se um caminho para 
construir ações mantenedoras de manifestações que avivam a história de um povo.

Experiências e aproximações vivenciadas desde a infância até os dias atuais com 
a cultura popular e com a percepção da ruptura em que se encontram as manifestações 
culturais, frente a globalização e as concepções culturais contemporâneas, e que fazem 
da sociedade pessoas superficiais e apáticas foram totalmente modernizadas a partir desta 
prática, em um quadro que se reverte diante dessas manifestações culturais, até então 
adormecidas.

Sendo assim, concretiza-se um produto final artístico, em que a importância 
maior deste projeto se assenta nos processos e no aprendizado em dança e resgate das 
manifestações culturais por meio do despertar dos alunos para esse patrimônio cultural 
local.

5 |  CONCLUSÃO
Os alunos e professores perceberam que a dança e a música antiga “ou velha” 

são parte das memórias e não podem cair no esquecimento, favorecendo a integração do 
corpo, mente e emoções. A escola se comprometeu com o estudo dos textos, a formação 
de coreografias e a confecção dos acessórios. Os alunos dançaram por vontade própria, 
vivenciando alegria e independência. Quanto aos pais, que foram comunicados com 
antecedência que seria uma festa diferente, relataram que familiares mais antigos narravam 
essas danças, muitos participavam ou ainda participam delas. O resultado do trabalho foi 
muito positivo e prazeroso incluindo boa relação entre estudante, escola e família.
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