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Introdugao

As refomlas cuniculares realizadas no Brasil nos 61timos vince anon

denotam a intengao de formar cidadgos que possam construir uma socieda-
de menos desigual. Buscando coer6ncia com tal prop6sito, n3o sio poucos
os sistemas e instituig6es de ensino que t&m revisado objetivos de apren-
dizagem, conteados, praticas educativas e formas de avaliagao. Portanto,
nestes tempos em que democracia, justiga social, dialogo e inclusio sio
principios basilares das politicas p6blicas em educagao, 6 inconcebivel
a pemtan&ncia de cuiTiculos que segregam, excluem e estigmatizam. A
Educagao Fisica corporifica essa tensio: enquanto algumas escolas e se-
cretarias de educagao conferem sobrevida is propostas convencionais:',
outras advogam altemativas condizentes com a sociedade atual.

Todo cuniculo, pods-se dizer, 6 um recorte da cultura22 mais ampla,
um conjunto de saberes e fazeres selecionados com vistas a formar o su-
jeito que atuarf na sociedade. Corresponde, portanto, aos anseios e ex-
pectativas daqueles que influenciam na definigao do que devs ou n5o ser
ensinado e homo isso acontecerf. Nas anflises de Ball (2001 e 2006), o
curriculo 6 um campo de luta politica:: e institutional entry Estado, igreja,

20 O capitulo reCne as principais reflex6es realizadas no imbito do GPEF acerca da pr6tica pedag6gica
da EducaQao Fisica cultural. Foi iniciaimente apresentado coma prova de erudlgao ao concursa de
Professor Titular da Faculdade de Educagao da Universidade de Sio Paulo, em agosto de 201 5. Vers6es

preliminares receberam comentdrios criticos dos professores Neide Luzia de Rezende e Romualdo Luiz
Portela do Oliveira. Antes de publica-lo, foi submetido ao escrutinio do professor Mario Luiz Ferrari
Nunes, cujas sugest6es suscitaram a revisit de alguns pontos. Deixo registrados meus sinceros agra-
decimentos a estes importantes interlocutores.
Refer6ncia ds propostas aceitas por uma ampla pamela da sociedade. No imaginaHo social ainda perduram

homo objethos do componente a melhoria da aptidao fisica, o ensino esportho, o desenvolvimento motor e a

nxa®o de fung6es psicomotoras(esquema corporal. estrutura®o espaciale onenta@o temporal).
A concepgao de cultura aqua adotada prov6m dos estudos culturais. Para Hall (1997), a cultura 6 um

campo de lukas para validagao de significados.
Durante a eiaboragao deste texts, as dlsputas que envolveram a produgao da Base Nacional Comum
Curricular ganharam as paginas dos jornais. Posicionamentos innamados, independentemente da
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sociedade civil e os grupos que manifestam interesses, desqos e necessida-
des. Na visio de Goodson (1 995), 6 um construto hist6rico, um mecanismo
inventado para garantir a reprodugao cultural e social. Nos limites de um
components, o cuiTiculo agrega nio s6 os conte6dos ensinados e aprendi-
dos, mas tamb6m, os procedimentos e relag6es sociais que conformam as
atividades de ensino, as transfomiag6es desqadas nos alunos, os valores
a serem incutidos e as identidades que se pretendem construir (LOPES;
MACEDO, 201 1). Por meio do curriculo, professores e alunos interagem
com as representag6es24 e conhecimentos nile veiculados, acatando-os,
transgredindo-os, dissimulando-os etc. Ou sda, o curdculo 6 argo vivo e
dinamico, 6 o que fazemos dole (SILVA, 201 1).

Tomemos o currfculo da Educagao Fisica homo ilustragao de um ter-
reno multifacetado. Teve seu initio no s6culo XVlll, quando os filantropos
europeus atribufram valor pedag6gico is praticas corporais com o objeti-
vo de formar o suleito iluminista; chega ao Brasil em fins do s6culo XIX
atrav6s dos m6todos ginasticos propostos pelos higienistas e encampados
polos escolanovistas; circa de cinquenta anos maid tardy se dissemina
com o ensino esportivo polos govemos militares; assiste a eHierg6ncia da
educagao do/polo movimento fundamentada na psicologia do desenvolvi-
mento nos anos 1980 e a promogao de um estilo de vida fisicamente ativo
adotada pdas propostas de cunho neoliberal na d6cada de 1990.

Nas vertentes esportivista, desenvolvimentista, psicomotora e saQde

renovada, os cuidculos25 da Educagao Fisica recorrem a fragmentagao ou
instrumentalizagao das praticas corporais para que os alunos se apropriem
da gestualidade esportiva (BORSARI et al., 1980; PIES, 2002); aprimo-
rem as capacidades psicomotoras, cognitivas e afetivo-sociais (FjiEIRE,

1989; MELLO, 1989); alcancem padr6es tipificados de comportamento
motor (TONI et al., 1988; GALLAHUE, DONNELL;Y. 2008); ou desen-
volvam as compet6ncias desejadas para a aquisigao e manutengao da sa6de
(GUEDES, 1999; FARINATTI, FERREIRA, 2006). Em comum, confe-
rem exclusividade is manifestag6es euro-estadunidenses ou inventadas es-
pecificamente para o alcance de objetivos pedag6gicos, transformando-as
em meios de disseminagao de representag6es hegem6nicas, com pouch ou
nenhum espago para as praticas coq)orais oriundas dos grupos posiciona-
dos em desvantagem na geografia do poder26.

Em linhas gerais, uma vez submetidos a anflise cultural27, esses cur-
rfculos se configuram como campos impermeaveis ao diflogo com as
diferengas. Ou seja, nio estabelecem qualquer dialogo com os diversos
grupos sociais, pois apostam em uma "humanidade comum" a todos, nem
tampouco percebem as marcag6es e divis6es sociais em tempos de clause,
raga,etnia e g&nero.

O anacronismo que os acompanha apenas reforga o processo de domi-

nagao, subaltemizagao e conBito entre culturas, enquanto o contato frag-
mentado e instrumental com as praticas corporais desses grupos acaba por
produzir significados particulares que, muitas vezes, diferem dos constiui-
dos nos grupos de origem. Com aulas focadas nas habilidades motoras, na
aprendizagem esportiva ou em nog6es restritas de saQde e cuidado com o
corps, qualquer diferenga percebida 6 justificada por caracteristicas cong6-
nitas e/ou defici6ncias culturais.

Todo sujeito 6 fomiado em meio aos significados produzidos em sua
cultura. Podemos afimiar que nos apropriamos de significados produzidos
pdas Ci6ncias Naturais e pda religiao, que enaltecem o carfter natural das
coisas. Nio a toa, quando olhamos o ser humano as nossas concepg6es
naturalistas nos fazem enxergar primeiramente as semelhangas Hisicas. Por

essa razao, as propostas cumculares que adotam a matriz psicobio16gica
estabelecem um rol de conte6dos considerados necessfrios a todos os su-

jeitos e baseiam sous procedimentos didfticos em teorias que terminam
por padronizar corpos e comportamentos. (CASTELLANI FILHO, 201 1).

Enquanto politicas de alimtagao de identidades esses cunfculos podem
ser vistos homo espagos gendeiizados:*, racializados e condicionados pdas

origem, vociferaram quando a primeira versio do documents foi publicada, principalmente por nio can-
ter aquilo que desejavam os setores mais conservadores da sociedade brasileira.

Conforme explicitado por Nines no capitulo antenoc a representaQao, enquanto sistema de signos, ou sega, de
signlncago, 6 indeterminada e inst6vel. Ela 6 sempre um trago visivel, uma marca exterior que vacila diante

das forQas que produzem a signlnca®o. A representa®o 6 uma imposi®o ao signs, grupos em situag6es de
domina@o nas relag6es sociais tentam impor aos demais a sua signlRca@o. Dense modo, a representa®o

faz parecer apenas o que grupo dominante em determinada situa®o quer vet
Na literatura da Educagao Ffsica, tem sldo frequente o uso de 'tend6nclas pedag6gicas'

IGHIRALDELLI JUNIOR, 19881 CASTELLANI FILHO. 19881 BRACHl; 1999) ou 'abordagens'
(DARIDO, 2003; CAMPOS. 2011) para definir o que neste texto denominamos "curriculos'. Sem
desmerecer essas classifica96es, em seu lugar empregamos o terms 'curricula ' fundamentados

em Silva (201 1), para quem, 'ladas as teorias pedag6gicas e educacionais sio tamb6m teorias do
curricula ' (p. 21).Indo ao encontro do que advogam Nunez e Robin (2008) e Rocha et al. (2015).
entendemos que as propostas existentes na area concebem diferentemente os objetivos, conte-

Odos, atlvidades de ensina, formas de avaliagao, fundamentos, concepg6es de aprendizagem e,
principalmente, projetos de cidadgo almejados.
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Adotamos a concepgao de Foucault (1995), para quem o poder opera coma uma rede e nio se situa
numa coisa ou lugar especiftco, mas que circula em today as direg6es.
n tarefa da anglise cultural 6 o exame das significa96es e valores implicitos e explicitos em um certs

modo de vida, em uma carta culture'(COSTA, 2000, p. 24).
O termo 'genderizado ' tem origem no ing16s 'gender '. Cada vez maid presence na produgao dos Estudos
Feministas, compreende o g6nero coma instincia normative e reguladora
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quest6es de classe Ao legitimarem c6digos do esporte, modelos de saQde e
padr6es de movimento herdados dos cfnones culturais, consolidam-se como

modos de subjetivagao de forma a fomentar as identidades desejadas e marcar
para afastar as diferengas, os indesejaveis29. f esse o contexts que produz o
sujeito inabil, incapaz, lento e descoordenado. As representag6es que poem
em circulagao afinnam a feminilidade desqada, a masculinidade adequada, a
classy social digna e a etnia aceita, renegando qualquer outra possibilidade de
ser. Em termos praticos, o resultado 6 a simplificagao das relag6es, seguida da

segregagao, resist&ncia ou submissio daqueles que se apresentam com aspec-
tos culturais divergentes(NUNEZ, 2006).

Nos antes 1990, os curriculos convencionais30 da Educagao Fisica so-
6eram um forte abalo quando suas inteng6es de adequagao dos sujeitos
a sociedade desenvolvimentista foram questionadas. Seguindo a esteira
das teorias crftico-reprodutivistas, pesquisadores da area buscaram subsi-

dios em Saviani(1991) e Libfneo (1985) para conceber a proposta que se
tomou conhecida como cr/rico-szfperadora (SOARES et al., 1992). Sous
autores defenderam que um ensino da Educagao Fisica apoiado no ma-
terialismo hist6rico;: subsidiaria as camadas populares na sua Tuta pda
transfomlagao da sociedade.

Os dados coletados por Souza Jtlnior(2011) junto ao coletivo que parti-

cipou da elaboragao d5o a entender que a diHculdade de colocar esse proposta
em pratica, evidenciada nas d6cadas seguintes, residiu tanto no cato de se Iratar

de uma construgao te6rica divorciada de um referential empirico, quanto da
pemlan6ncia de uma fomtagao docente acHtica. Apesar disso, suas contribui-

g6es foiam decisivas para a tmnsfomiagao da base te6rica do componente(da
psicobiologia para as ci&ncias humanas) e redefinigao do seu objeto de estudo
(do exercicio fisico e movimento para a cultura corporal;:).

Nesse sentido, quando brincam, dangam, lutam, fazem ginastica ou
praticam esportes, as pessoas veiculam sentimentos, emog6es, saberes e
formas de ver e entender o mundo (SOARED, 2004). Dado seu teor expres-
sivo, as prfticas corporais materializam formal de interagao dos diversos
grupos que compartilham a paisagem social e estio intimamente relaciona-
das ao contexto hist6rico em que foram ou sio criadas e recriadas.

Mais recentemente, a area incorporou as anflises de outros campos
te6ricos. Referenciada nos estudos culturais e no multiculturalismo critico,
uma proposta vem sendo experimentada em turmas de Educagao Infantil,
Ensino Fundamental e M6dio. Como objetivo a ser alcangado, vislumbra
uma sociedade em que sejam reconhecidos e satisfeitos os desqos vitais
e sociais de sous membros. Comprometido com esse projeto, o cuniculo
da Educagao Fisica promove uma politica da diferenga ao tematizar as
praticas corporais dos vfrios grupos que coabitam a sociedade. Engajado
na lula por mudangas sociais, prioriza procedimentos democrfticos para a
definigao dos temas e atividades de ensino, a16m de valorizar experi6ncias
de reflexio critica sobre a ocorr6ncia social das praticas corporais, apro-
fundando e ampliando os conhecimentos dos alunos mediante o con6onto
com outras representag6es. Os novos aportes configuraram as praticas cor-
porais homo produtos da gestualidade, formas de expressao e comunicagao
passiveis de significagao, ou seja, artefatos:: da cultura.

Nessa perspective curricular denominada sociocultural ou simples-
mente "cultural"s4, a experi6ncia escolar 6 um campo aberto ao debate, ao
encontro de culturas e a confiu&ncia de praticas corporais pertencentes aos
vfrios setores sociais. O cuniculo cultural da Educagao Fisica 6 uma arena

de disseminagao de sentidos, de polissemia, de produgao de identidades
voltadas para a analise, interpretagao, produgao, questionamento das re-
presentag6es e dialogo entre e as cultural e a partir degas (NEIRA, 201 la).

O cul.riculo cultural da Educagao Fisica pretende borrar ftonteiras,
conectar manifestag6es dispersas e promover a analise, compartilhamento
e desnaturalizagao dos deus significados. Parte do principio de que se a

29
Para Foucault (1 995), grata-se dos logos de verdade nos quads o sujeito pode converter-se em objeto de
conhecimento. No casa descrito, o curricula objetiva os sujeitos da educagao diante dos saberes das

Ci6ncias e das sang6es normallzadoras por meir de praticas que dividem o sujeito em si mesmo e a
respeito dos outros. Nessas praticas o ser humana se transforma em sujeito, ou deja, a maneira coma

dada aluno se reconheceri coma sujeito da aura de Educagao Fisica e, muito provavelmente, das pr6ti-
cas corporais abordadas nas aulas ou ainda a respeito de seu corpo e habilidades

Refer6ncia is propostas aceitas por uma ampla parcela da saciedade. No imaginario social. ainda per-

duram coma objetivos do componente a melhoria da aptidao fisica, o ensino esportiw, o desenvol-
vimento motor e a otimizagao das fung6es psicomotoras(esquema corporal, estruturagao espacial e
orientagao temporal)

peoria elaborada par Karl Marx e Friedrich Engels para explicar a hist6ria das sociedades humanas. em
sodas as 6pocas. atrav6s dos fates materiais, essenclalmente econ6micos e t6cnicos

Culture corporal ' 6 a parcela da cultura gerd que abrange algumas das formas culturais historicamente
em construgao, tanto no plano material quanto no simb61ico. mediante o exercicio da motricldade huma-

na - brincadeira, esporte. ginasticas, dania, luta etc. (BETTI, 2009. P. 63)
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Artefato cultural 6 qualquer objeto que possum um conjunto de signilcados construidos sabre si. Ao as-
sociarmos o objeto aos deus significados, estamos em rela®o com um artefato cultural (FABRIC, 2000).

Embora Corazza(201 0) tenha empregado a expressao com o mesmo sentido. a sua utilizagao deve-se
ao reconhecido trabalho de Mizukami(1 986). para quem a abordagem de ensino sociocultural enfatiza
aspectos socio-politico-culturais, sempre partindo 'do que 6 inerente ao povo. sobretudo do que as
pessoas assimilaram coma sujeitos. nio Ihes fornecendo, portanto, coisas prontas, mas procurando

trazer valores que sio inerentes a essay camadas da popuiagao e friar condig6es para que os individuos
os assumam e nio somente os consumam ' (p. 85). Ha que se dizec no entanto, que Lopes e Macedo
(2010) referem-se ao curricula cultural como aquele que se materializa nos artefatos circulantes pda
sociedade, assim coma Silva (2000). quando se revere a pedagogia cultural
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escola for concebida homo ambiente adequado para discussao, viv6ncia,
ressignificagao e ampliagao da cultura corporal, serf possfvel almqar a
fom-tagao de cidad8os que identifiquem e questionem as relag6es de poder
que historicamente impediram a afirmagao das diferengas. Afinal, em uma
sociedade democrftica 6 importance indagar por que determinados espor-
tes, brincadeiras, dangas, lutas ou ginasticas s5o tidos homo adequados ou
inadequados, tal qual acontece com os sous praticantes.

Felizmente, a exist6ncia de investigag6es minuciosas3s sobre as expe-
ri6ncias realizadas com o curriculo cultural permite teorizar a seu respeito.
E o que pretendemos nests trabalho. Apes esbogar o contexts que instigou
a criagao da proposta e aparar algumas arestas epistemo16gicas dos refe-
renciais que ]he dio sustentagao, sintetizaremos os principios e orientag6es
didfticas que t6m inspirado;' professores a produzirem uma perspectiva de
ensino que afirme as diferengas culturais e se comprometa com a fomlagao
de identidades democrfticas37.

e o ciberespago marcam os parametros do mundo atual. Essa reestrutura-
gao, aliada ao impacto dos meios de comunicagao e a generalizagao do
acesso a infomiagao, ao assemelhar os significados veiculados, pods che-
gar a destruigao das cultural locais. (GARCIA CANCLINI, 2008).

Nestes tempos em que os principios neoliberais instalaram-se tamb6m
no interior da escola(GENTILI, 1996; APPLE, 1999 e 2006; TOR.RES

SANTOME, 2003), a contrapanida 6, paradoxalmente, o surgimento de uma
tend6ncia paralela de $agmentagao atrav6s da reivindicagao da diferenga.
Como resposta is investidas homogeneizantes do mercado e de setores con-
servadores, ganha forma a afirmagao das diferengas. Logo, o desafio no s6culo

XX16 o pleno exercicio dos direitos humanos com a garantia do principio da
igualdade, ou seja, a equidade. Nio 6 por acaso que as iniciativas voltadas is
demandas de uma sociedade cada vez mais plurals democrfdca e as tentativas
de corrigir as injustigas cometidas contra as pessoas marcadas homo diferen-

gas denham alcangado as political educacionais.
A institucionalizagao do discursos9 do direito e igualdade de oportunida-

des de acesso a educagao escobar, por exemplo, pretende responder positiva-
mente a caracteristica multicultural da sociedade. Muito embora a expansao do

atendimento a populagao sqa um aspecto louvavel, Leith(200 1) e Fomaosinho

(2007) denunciam que a progressao geom6trica do nilmero de vagas obteve
como resposta a reprodugao do mesmo ensino para todos. Na 6tica de Garcia
Canclini(2009), esse processo decorre do ut6pico projeto da modemidade
ilusaada, obviamente nio realizado, que pretendia garantir o aceite e a disse-
minagao de detemlinados referenciais cultumis.

A consequ6ncia foio aumento da contradigao ja existente entry a cul-
tura historicamente privilegiada pelo cuniculo e as culturas dos alunos. As
sequelas avolumaram-se e ganharam visibilidade nas i31timas d6cadas com o
ingresso na escola dos filhos dos grupos at6 entio deja excluidos. Pi3blicos an-
tes n5o escolarizados, de distintas origens socials, comegam progressivamente

a constituir-se como uma parcela nio desprezivel do alunado. O cato 6 que a
ampliagao da heterogeneidade da populagao escolar fez crescer os pontos de
enfentamento com o Outro. "0 0utro 6 o outro g&nero, o Outro 6 a cor dife-
rente, o Outta 6 a outra sexualidade, o Outro 6 a ouha raga, o Outro 6 a outta

nacionalidade, o Outro 6 o compo diferente"(SIL\(A., 2000, p. 97). A questao 6
que o Outro, agora, este ao lado. Ademais, uma vez que nossas identidades sio

nagmentadas e contradit6rias, a quesHo 6 que eu tamb6m sou o Outro.

Contexto e pressupostos

O terceiro mi16nio encontrou o mundo convertido em um cenfrio de

express6es diversas olde complexas realidades multiculturais se inserem
e entrecruzam em meio a tradig6es political, 6tnicas, religiosas, de g&nero
e classy. Nesse contexts, os grupos que comp6em a sociedade disputam
espagos e condig6es para veicular suas formas de representar e se fazer
representar. Os embates se concentram cada vez mais nas honteiras que
instituem as diferenq;as culturais, transformadas em zonal de negociagao38

social e politica (McLAREN, 2000). No navel econ6mico, os processos de
globalizagao crescente consolidam dinfmicas mundiais de intercfmbio de

imagens, pessoas e ideias. A economia neoliberal de mercado globalizado
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Chaim Junior (2007), Lima (2007. 2015). Macedo (2010). Escudera (2011), Frangoso (2011), Neira
j2010, 2011b, 2013 e 2014), Maldonado (2012)1 Oliveira (2012), Souza (2012), Lifes Rodrigues (2013

e 2015), Mazzoni(2013). Aguiar (2014), Aguiar e Neira (2014), Araujo e Neira (2014), Martins e Neira
(2014), Leite (2015), Eto (201 5) e Bonetto (2016).

Coma se vera, nio h6 aqua nenhuma intengao de descrever um m6todo exaustivo para a implementagio
do curricula cultural, o que serra absolutamente contradit6rio com seus fundamentos

Em que pele entendermos que nio ha significado seguro e deflnitivo. trabalhamos com o terms identi-
dades solid6rias com a forma da diferenga. lsto 6, sabemos dos sous limites e lidamos coma ele coma

conte positiva de produQao intermingvel de transforma96es. sempre na lute em busca do melhor para as

relates humanas num memento particular e dada uma situagao particulars A luta por relagaes solid6rias
6 agora e ngo uma certeza absoluta e eterna.

Na acep@o de Bhabha (2003), negociagao 6 uma agate contingente levada a cabs por cidadgos criticos
cull conhecimento coletlvo e agnes pressup6em vis6es da comunidade e da compromisso moral.

39 Seguindo o raciocinio de Costa(2000), empregamos os concertos de discurso. linguagem e narrativa
com sentido similar signilcando instincias instituidoras das representag6es, de significados que vigo-
ram e t6m efeitos de verdade.

38
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Em busca de caminhos para integragao, t6m sido produzidos documen-
tos OTientadores40, diretrizes4i, materiais didgticos42 e leis43 que fomentam o
trabalho pedag6gico com as representag6es e conhecimentos elaborados pelts

grupos minoritiriosa. O estopim dessas medidas 6 a constatagao do desajuste
entre os cuirlculos monoculturais ainda presentes em muitas escolas e o carg-
ter multicultural da sociedade, o que evidencia a necessidade de analisar o cur-

riculo e nell intervir diante das condig6es que oferece aos novos estudantes.
De tata, quando a educagao escolar 6 considerada um bem piblico,justi6ca-se
a exig6ncia de que todos spam sous beneficifrios e, se n3o forum todos, que se
questione a lazio de tal improced6ncia.

Caracterizando a situagao do ponte de vista das praticas educativas
desejadas, a ideia bfsica reside no desenvolvimento de situag6es pedag6-
gicas que, em substituigao a cultura do si16ncio, fagam ecoar as vozes das
minorias (GIROUX, 2006). Nio basta simplesmente matricular as crian-
gas e jovens provenientes de grupos diversos, 6 necessfrio democratizar as
condig6es de sucesso. '

As investigag6es que se debrugam sobre o tema enviam para o cur-
riculo parte da responsabilidade pelo fracasso escolar de uma parcela da
populagao e prop6em que, nesse dominio, se encontrem meios de solugao.
Come lembra Carvalho (2004):

(CARVALHO, 2004, p. 61). Defender que a instituigao educativa reconhega
as diferengas equivale a diner que o proJeto que a inspirou e caracterizou por
s6culos precisa ser substituido. A tentativa de reproduzir os objetivos e praticas

de uma escola para poucos a escola para todos este lastreada na relutincia em
aceitar o novo contexto dada vez mais democrftico e multicultural.

Moreira e Candau (2003), Torres Santom6 (2003), Canon (2008) e
muitos outros denunciam os efeitos de um cuniculo no qual predominam
os significados culturais dos grupos posicionados em situagao de vanta-
gem na escala social. Enquanto alguns perfazem uma trajet6ria escolar
mais tranquila, outros saem em desvantagem, abandonam em meio ao per-
curso ou pressionam por abertura de espago aos deus saberes (APPLE;
BURAS, 2008). Do nosso ponto de vista, friar pedagogias influenciadas
polo multiculturalismo critico e adotar a negociagao cultural como princi-
pio 6 altemativa que se mostra capaz de responder is potencialidades desse
novo paradigms curricular. Negociar significados 6 precondigao para que
o Outro presents na escola (e na sociedade) deja reconhecido e para que
todos possam compreender e combater os mecanismos que constituem o
diferente como inadequado ou pior.

Se aceitarmos que dentre os direitos humanos mais fimdamentais este
o de se expressar, a reconfiguragao dos curriculos visando incluir as expe-
ri6ncias de vida dos alunos passa obrigatoriamente pda valorizagao das
formal de comunicagao. Com base nesse raciocinio, tem-se uma ideia da
importancia de elaboragao de propostas que estimulem o estudo, criagao e
recriagao das manifestag6es produzidas pda linguagem corporal.

A linguagem coq)oral resulta das interag6es sociais e seu significa-
do se constr6i em fungao das inteng6es comunicativas das diferentes cul-
tures, em diferentes 6pocas da hist6ria (SANT'ANNA, 2001). Os signos
que comp6em a linguagem corporal "sio parte de uma luta ideo16gica que
aria um regime particular de representagao, que serve para legitimar carta
realidade cultural" (McLAREN, 2000, p. 127). Ela se materializa nas pra-
ticas corporais, possibilitando aos sujeitos interagirem atrav6s do seu tear
expressivo (DAOLIO, 1995). Ao brincar, dangar, lutar, fazer ginastica ou
praticar esportes, as pessoas conferem significado a um repert6rio gestual
que caracteriza a cultura corporal na qual est8o inseridas. Esses produtos
da gestualidade sio elementos distintivos de um detemlinado grupo, sio
tragos da identidade cultural dos sous representantes (WIGGERS, 2005).

Se considerarmos que "a linguagem corporal dominante 6 'ventrflo-
qua' dos interesses dominantes" (BRACHT, 1 999, p. 8 1), teremos motivos
suficientes para trabalhar pedagogicamente a cultura corporal de modo a

[...] a esco]a e o cuiTfcu]o sgo praticas sociais que t&m pape] re]evante
na construgao de conhecimentos e de subjetividades sociais e culturais.
Aprende-se na escola a ler, escrever e contar, tal homo se aprende a
dizer 'brando ', 'negro ', 'mulher ', 'homem '. (p. 59).

Os estudos realizados concedem "relevfncia a critica dos saberes es-

colares[...] e is implicag6es do conhecimento esco]ar na formagao de iden-

tidades, e, portanto, ao paper da escola coma produtora de singularidades"
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Merecem destaque os cinco cadernos que comp6em a colegao 'lndagag6es sobre o curricula ' publica-
dos em 2007 pelo Minist6rio da Educagao.
As Diretrizes Curriculares Nacionais publicadas em 201 3 dio 6nfase ds particularidades que caracteri-
zam os grupos culturais que frequentam a escola.

A s6rie de cadernos publicada pda Secretaiia de EducaQao Continuada, Alfabetizagao, Dlversidade e
Inclusgo procuram subsldiar os professores no trato com as diferenQas em said de aura.
Lel n ' l0.639 de 09/01/2003 que obriga o ensino de Hist6ria e Cultura Afro-brasileira e Lei n ' 1 1.645

de l0/03/2008 que modlfica a lei anterior para incluir no curricula do Ensino Fundamental e M6dio a
temitica da Hist6ria e Cultura Afro-brasilelra e Indfgena.
Empregamos os !ermos subalternizado, subordinado, marginalizado, minontario, discriminado ou opHmido

como refer6ncia ds pessoas ou grupos que experimentam a posi®o(temporana ou nao) de dibrentes, desi-

guais, desconectados ou exduidosl em puma, todos aqueles que enfrentam desvantagens sodais, mas que
o discurso dominance aqaba por responsabiliz6-1os por sua condi®o(GARCIA CANCLINI. 2009).
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proporcionar um contexto de invengao, transgressao e produgao de sen-
tidos que iomega aos sujeitos, autores ou contempladores, opg6es de in-
teligibilidade e relagao com a vida, tomando-a objeto de reflexio. Para
tanto, 6 fundamentalo entrecruzamento do patrim6nio cultural corporal
dos alunos, do repert6rio de outros grupos e dos significados produzidos
pda cultura acad&mica. As experi&ncias realizadas com esse intuito t&m
buscado, dada vez mais, inspiragao no aporte te6rico dos estudos culturais
e do multiculturalismo critico.

No fmbito educational, Costa, Silveira e Sommer (2003) apontam
homo contribuig6es maid importantes dos estudos culturais a desnatura-
lizagao dos discursos e narrativas constituintes da identidade e diferenga.
Por conseguinte, contribuem para o exams dos dispositivos de regulagao e
subjetivagao presented ngo s6 nas inteng6es educativas, coma tamb6m nas
atividades e conte6dos de ensino.

Como projeto politico, os estudos culturais nio pretendem ser im-
parciais ou neutros. Elms tomam partido dos grupos desprivilegiados em
sua luta por justiga e reconhecimento politico e cultural, e se recusam a
desvincular a politica de poder dos processes que definem a validade das
experi6ncias e identidades. Sob guarida desse campo te6rico, o trabalho
pedag6gico se preocupa com a diagramagao das relag6es sociais para com-
bater os mecanismos de opressao, dando dimensio de agro a linguagem
cdtica e denunciadora.

A partir dos estudos culturais, as praticas corporais objetos de estudo
no currfculo cultural da Educagao Ffsica sio concebidas sob o modelo da
textualidade. Os signos nelas contidos (gestualidade, aderegos, regras, di-
zeres etc.) sio interpretados e sous significados submetidos a anflise. Por
meio de uma investigagao, sio examinados os dispositivos de identificagao
e diferenciagao que marcaram sua hist6ria. Pedagogicamente falando, tra-
ta-se de um procedimento crucial, afinal, desmontar os mecanismos polos
quaid se constroem determinadas representag6es 6 o primeiro pasco para
reescrever os processes discursivos e alcangar a formagao de outras iden-
tidades (NELSON; TREICHLER; GROSSBERG, 2008).

Em semelhanga ao que ocorreu com os estudos culturais, o multicul-
turalismo tamb6m se originou no hemisferio norte. Bhabha (2003) atribui
o seu surgimento a exist&ncia de sociedades marcadas pelo embate hist6ri-

co entre diferentes grupos culturais. Submetidos a um tips de poder centra-
lizado, tiveram de viver a conting6ncia de, juntos, construfrem uma nagao
modems. Sob os auspfcios da homogeneizagao cultural promovida polos
setores dominantes, os grupos subaltemizados viram nos movimentos rei-
vindicat6rios uma altemativa de manifestagao de voz e representatividade
de cato. Na visio de Kincheloe e Steinberg (2012), o multiculturalismo
representa um importante instrumento de luta, pois transfers para o terreno
politico a compreensao das diferengas culturais.

Nos Estados Unidos. o multiculturalismo eclodiu nos anos 1 960 coma
um movimento educational contrfrio ao curricula universitfrio traditio-

nal e a politica de segregagao das escolas. Compreendidos como cultura
comum, os cuidculos de entio consistiam na expressao do privi16gio da

Contribuig6es dos estudos culturais e do multiculturalismo
crftico para o curriculo cultural da Educagao Fisica .,'

Os estudos cultumis resultam de uma movimentag5o te6rica e politica que
revolucionou a teoria cultural na segunda metade do s6culo XX. Sous primeiros
autores, intelectuais oriundos das classes oper5rias britanicas, considemvam a
oposigao entre "cultum alta" e "cultum de massa" homo um tmgo do etnocentris-
mo dominance que descartava qualquer realizagao que n5o se encaixasse na tm-

digao letrada. A imposigao de uma concepgao est6tica em vinculada ao dominio

politico e a produgao cultural vista homo uma forma de distingao social. Desde
entao, os estudos culturais reconhecem que as sociedades capitalistas marcam
divis6es de cjasse, g6nero, elnia e gerag6es, entry outras. A cultura 6 o teneno
em que as cis6es se estabelecem, mas tamb6m onde das podem ser contestadas.

Como teiTit6rio de lutz pda signHicagao, 6 na cultura que os grupos dominados
tentam resister aos interesses dominantes(HALL 1997).

Os estudos culturais compreendem as praticas sociais coma textos"
em que o significado 6 disputado, negociado, traduzido ou fixado. Na acep-
gao de Costa (2000), 6 por meio dos textos culturais que as identidades
e as diferengas sio enunciadas, representadas e marcadas. E na luta pda
significagao que os sujeitos que ocupam posig6es assim6tricas nas relag6es
de poder sio discursivamente produzidos como diferentes.

Os estudos culturais expandiram seu objeto de anflise inicial(as obras
da literatum) e se transformaram em uma forma de intervengao politica que
exp6e os mecanismos de subordinagao, controls e exclusao, produtores de
efeitos indesejados no mundo social. Ademais, partilham o compromisso de
examinar praticas culturais do ponto de vista de seu envolvimento com e no in-
terior das relag6es de poder(NELSON; TREICHLER; GROSSBERG, 2008).

45 'Nas an61ises culturais, a expressao textos culturais se refere a uma variada e ample gama de artefa-

tos que nos 'contam ' coisas sabre sie sobre o contexts em que circulam e em que foram produzidos'
(COSTA, 2010, P. 138).
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cultura branca, europeia, arista, heterossexual, masculina e patriarcal, isto
6, uma cultura bem particular. "Foi nesse contexts que a forma propositiva
de grupos segregados, e de professores e de estudantes que questionavam a
estrutura social injusta e o monop61io do saber por alguns, levou a formu-
lagao de politicas multiculturais" (GONGAI,VES; Sll.MA, 2003, p. 115).
No Brasil, segundo Nunes (2004), apenas no fim dos ands 1990 o multicul-
turalismo adentrou o espago educational .

McLaren (1997, 2000), Santos (2001), Willinsky (2002), Hall (2003),
Bhabha (2003), Candau (2008, 2009 e 2014), Canon (2009, 201 0) e Kincheloe

e Steinberg(2012), apontam diferentes perspectivas a partir das quais o multi-
culturalismo 6 percebido nos espagos sociais. Como trago comum, apresentam
abordagens em que o reconhecimento da diferenga se da de fomlas distintas,
nem sempre transparentes e comprometidas. Entre tantas possibilidades, ado-
tamos a concepgao de Candau(2008) devido a fomla homo estabelece o dia-

logo entre esse campo te6rico e a pratica pedag6gica.
Inversamente ao que ocorreu com os estudos culturais, a autora en-

fatiza que o multiculturalismo nio 6 um produto acad&mico. "Sio as lu-
tas dos grupos sociais discriminados e excluidos, dos movimentos sociais
[...], que constituem o /Deus de produgao do mu]ticu]tura]ismo" (p. 18).
Mediante uma dimensio descritiva, a autora explica que a configuragao de
cada sociedade depende de seu contexto hist6rico, politico e sociocultural .
A descrigao tenciona reconhecer diferentes regimes, comunidades, grupos,
instituig6es e escolas, gerando elementos para anfjise e compreensao da
constituigao de dada contexts especifico. Ja na sua dimens8o propositiva,
o multiculturalismo deixa de ser apenas a anflise da realidade construida e
paisa a ser visto come um modo de agir na dinfmica social.

suas tradig6es. Transposta para o cuniculo, elsa visio essencialista e estftica

de identidade axa as diferengas(SA.NTOS; NUNES, 2003). Na pratica, con-
solida-se uma forma de guetizagao, pris alguns possuem condig6es para se-
gregar os demais, reiterando posturas de preconceito e superioridade para com
os afastados. Emergem dado extremismo odioso e o fechamento de Bonteiras,
impedindo a circulagao cultural.

Para o segundo projeto politico, o liberal, 6 clara a ideia de que os
grupos desprivilegiados nio disp6em da mesma oportunidade de acesso a
determinados bens e servigos e, ainda, sohem discriminag6es. Acreditando
no principio da igualdade entry todos os sores humanos, o multiculturalis-
mo liberal busca promover uma conviv&ncia amistosa entre os diferentes
por meio da sua incorporagao a cultura hegem6nica. As causas geradoras
de desigualdades e preconceitos permanecem intocadas, pois a perspectiva
prevalecente 6 a dos grupos dominantes. Ou deja, combats-se a desigual-
dade com a homogeneizagao. Na visio de McLaren (2000), "o discurso da
diversidade e da inclusio 6, muitas vezes, prqudicado com afirmag6es dis-
simuladas de assimilagao e consenso, que servem homo apoio aos modelos
democrfticos neoliberais de identidade." (p. 1 8). Um curdculo inspirado
no multiculturalismo liberal objetiva simplesmente a incorporagao, pda
cultura iluminista, das criangas e jovens excluidos (MACEDO, 2006).

Quanto ao terceiro projeto politico do multiculturalismo, o intercultural
ou critics, nele, a culture 6 concebida homo espago de conflito, de permanente
construgao e negociagao de sentidos. A diferenga n5o fifa isolada em sua matiiz,

tampouco se afimla uma identidade homog6nea baseada no principio da univer-

salidade. O multiculturalismo chaco busca compreender as iaz6es da opressao,
construgao das desigualdades, diferengas e estere6tipos. Apresenta o diflogo e o

hibridismoa entry as culturas homo formas de rompimento com o proleto iluml-
nista da educagao modema, em que o preconceito e a discriminagao aparecem
homo condigao inescapavel do mundo social(MOjiEIRA, 2001).

Para o multiculturalismo critico, a sociedade 6 permeada por intensos
processos de hibridizagao cultural, o que sup6e a n5o exist&ncia de uma cultura
pwa, nem tampouco de uma cultura melhor que possa arvorar-se universal. As
praticas sociais s8o construidas nas e pdas relag6es de poder, marcadas por

hierarquias e $onteims em contextos hist6ricos e sociais especificos, gerando
a diferenga e o preconceito. Silva(2001) 6 contundente: o multiculturalismo
crjtico denuncia os processos institucionais, econ6micos e estrutumis que sus-
tentam os mecanismos de discriminagao baseados na diferenga cultural.

Trata-se de um projeto politico-cultural, de um modo de se trabalhar as
relag6es cultumis numa detemlinada sociedade, de conceber politicas pa-
blicas na perspectiva da radicalizagao da democracia, assim como de cons-

truir estmt6gias pedag6gicas nesta perspective.(CANDAU, 2008, p. 20).

Nas diversas cjassi6cag6es existentes do multiculturalismo, independen-

temente dos adjetivos que o acompanhem, ficam evidentes tr6s proyetos politi-

cos de atuagao: conservador ou diferencialista, liberale intercultural ou critico

(CANDAU, 2014). A forte conotagao segregacionista que caracteiiza a ver-
tente conservadora reforga a exist6ncia das diferengas e afirma a necessidade

de uma identidade pura. Cada grupo devs manter sua matriz culturale possuir
um espago pr6prio para garantir a liberdade de expressao e a continuidade de 46 Hibridismo 6 o resultado da combinagao entry grupos e identidades. resultando em grupos e identidades

renovados (SIU/A, 2011).
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Se na contemporaneidade 6 latente a presenga da homogeneizagao
cultural, tamb6m 6 visivel a criagao de espagos de resist6ncia e luta. Se
exists a tentativa de dominagao e subordinagao, de contengao e deslegiti-
magao, de apropriagao e expropriagao, ha tamb6m contestagao, distorgao e
enunciagao. A escola, homo espago que reconstr6ia cultura, nio pode hie-
rarquizar conhecimentos. O curriculo dove fortalecer os setores excluidos
para que se tomem aptos a participar do processo democrftico. Para tanto,
a altemativa vislumbrada 6 a chamada educagao multicultural.

Moreba(2001) refers-se a educagao multicultwal coma a "sensibilidade
para pluralidade de valores e universos culturais no interior de dada sociedade

e entry diferentes sociedades"(p. 66). Angelo(2002) entende que a educagao
multicultuml "pods ser um dos instrumentos pedag6gicos sociais para cons-
tmir as relag6es interculturais baseadas no diflogo entry as cultural"(p. 39).

Por sua vez, Willinsky(2002) reivindica uma educagao multicultural que con-
tests a produgao das diferengas, que n5o aceite a divisio entre as pessoas como

um cato da natureza, mas coma uma construgao social.
E interessante observar que elsa propostaja conquistou adeptos ence os

professores de Artes(AMARAL, 2009; PENTEADO; CARDOSO JUNIOR,
2014), Ci=ncias (CANEN; OLIVEIRA, 2002; FOGAGA, 2011), Hist6ria
(FERNANDES, 2005; ARAUJO, 20 14), Geografia(OLIVEljiA; M.ARQUES,
2014), Matemftica (PEREljiA, 2001; D'AMBROSIO, 2005; 1iANTINATO,
2014), Lingua Portuguesa (MEY. 1998; LOPES, 1999; FRElliE, 2014),
Sociologia (TEIXElliA, 2014) e Filosofia (ANDRADE, 2014).

No campo da Educagao Fisica as tentativas ainda sio timidas.
Conoborando os achados de Gomes (2011), a maior parte das iniciati-
vas publicadas47 possuem um carfter denunciativo. A seu tempo, diver-

sas etnografias48 salientam a colonizagao ainda presente nos curdculos
da area. Nas rarissimas ocasi6es em que os esportes brancos, cristios e
euro-americanos t&m seu privi16gio questionado, o espago 6 preenchido
por exercicios psicomotores oujogos descontextualizados, disseminando
representag6es de mundo, sociedade, homem, mulher etc. tio restritas
quanto aquelas que a substituigao quid desestabilizar. Ademais, a aus6n-
cia de uma refiexio sobre as formal pdas quais as diferengas sio pro-
duzidas dificulta a formagao de identidades democrfticas. Elsa 6 a razio
que lava o curriculo cultural da Educagao Flsica a atuar na intersecgao
entry dais campos te6ricos: enquanto os estudos culturais fomecem o
referential necessfrio para identificar os dispositivos de regulagao que
perpassam as praticas corporais e seus representantes, o multiculturalis-
mo crltico colabora no reconhecimento das diferengas e dos diferentes,
bem homo problematiza o aparato que os produziu.

Dada a importancia politica e pedag6gica da formagao de identidades de-

mocrfticas, sio bem-vindas as propostas que deixem definitivamente para trfs
o elitismo, a exclusio e o carfter monocultural que predominaram na area. Ja 6
tempo de abandonar as explicag6es naturalistas que objetivam padr6es fisicos
e homogeneizam os alunos. Se quisermos responder is demandas da contem-

poraneidade e adotar a inclusao, justiga, dialogo, reconhecimento e equidade
como piincipios pedag6gicos da Educagao Fisica, temos que assumir o papal
de intelectuais contra-hegem6nicos4P, estancar o continuismoso que asfixia o
componente e artistars' curdculos culturalmente orientados.

47 Stefane (2003), Oliveira e Silva (2008) e Silva e Janodrio (2009) chamam a atengao para a importancla

de uma formagao docente atenta ao atual contexts escolar multicultural; Rangel et al.(2008) enfatizam a
necessidade de os professores de Educagao Fisica atentarem a diversidade cultural presente na escolal
Cunha JOnior (1 996), Cembranel (2001), Luz Jtlnior (2001), Wenetz e Stigger (2006) e Cruz e Palmeira
12009), questianam as praticas docentes cotidianas relacionadas ds quest6es de g6nero, Fernandes

j200S) agregou a etnicidade; Pinto (2001) sugere um trabalho com tem6tlcas oriundas das cultural afro-
.brasileira e indigenal Rigoni(2008) indira uma postura docente mediadora com relagao ds diferengas

religiosasl Rodrigues JOnior (2008) defende que as aulas de Educa@o Fisica sejam transformadas em

locals de encontro e confronts dos diferentes saberes cotidianos das criangaslo desenvolvimento de
agnes pedag6gicas inclusivas 6 a preocupagao que norteou os estudos de Lima (2005), Falkenbach et
al. (2007), Lopes e Nabeiro (2008) e Oliveira e Daolio (201 0)1 Ribeiro e Marin (2009) chamam a atengao
para legitimagao do ensino da Educagao Fislca em uma comunidade especifica, a escola itinerante

do MSTI Gongalves JOnior (201 0), ap6s constatar a aus6ncia de praticas corporais pertencentes aos
grupos minoritgrios nas aulas de Educa@o Fisica. sugere que as mesmas sejam Incluidas tends em
vista a educagao multiculturall Uchoga (2012) identifica coma operam as relag6es de g6nero nas auras

de Educagao Fisica em dual escolas pablicas; Anjos (201 2) analisa as relag6es de poder que perpas-
sam as atividades do componentel Zandominegue (2012) investlgou a apropriagao da cultura corporal
populardurante as auras.

48

49

Sayao (1 999), Bassani. Torrie Vaz (2003). Richter e Vaz (2005), Rosario e Darido (2005), Lopes (2009),
Sanchotene (2009), Silva. Dagostin e Nunez (2009), Mendes (2010). Andrade Filho (2011). Liberali

(2011). Martiny (2011).

Torres Santom6 (1997) denomina intelectuais contra-hegem6nicos 'aquelas pessoas que manifestam

um maier compromisso com as classes e grupos socials maid desfavorecidos e cooperam na detecgao
de praticas, metodologias e discursos que funcionam tratando de facilitar e justificar sua dominagao e

opressao. Sio tamb6m aqueles que contribuem para conformar praticas libertadoras, a servlgo dos
coletivos sociais explorados e marginalizados, estimulando entre estes a an61ise de deus atuais modes
e condig6es de vida e provocando uma tomada de consci6ncia capaz de permitir que elaborem e colo-

quem em agate respostas para fazer frente a sua subjugaQao'(p. 06)

De tempos em tempos a Educa®o Fisica se v6 agodada por discursos que conclamam o ensino espor-
tivo ou o desenvolvimento de compet6ncias para a adagio de um estilo de vida Hsicamente ativo.

Sandra Corazza(2002) cunhou o termo "adstagem '. ArHstar 6 uma est6tica, uma utica e uma poliUca a se
inventarjunto a uma educa$o que procura 'o nio sabido. o nio olhado, o nio pensado. o nio senldo, o nio
alito '. A pesquisa. o tmbalho do professor com deus alunos dg-se nas zonas ftonteirigas, na penumbra da
cuitum, nas tocas mais estmnhas da linguagem. Coma em todd desenxolvimento de uma arte, artistar a edu-

ca$o Implica entregar-se ao caos para extrair dali mat6rias para criag6es. Iota-se de "arnscar-se, assumir o

Hsco da morte, que 6 ester viva/o, sem se considerar um produto acabado"(p. 15)
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O curriculo cultural da Educagao Ffsica:
constatag6essobre a prftica

Steinberg (2012) recomendam que se desenterrem os conhecimentos das
minorias posto que sucumbiram a forma dos setores dominantes, forum er-
radicados e desqualificados por nio estarem a altura das definig6es do que
se concebe homo cientifico, coneto ou ben6fico.

Nio raro, as manifestag6es corporais caracteristicas dos grupos des-
prestigiados sio vistas homo estranhas, indignas, primitivas ou ex6ticass2
Para vicar nos castes mais coniqueiros, basta mencionar que a capoeira e o
samba, num passado nio muito distante, foram proibidos e sous praticantes
perseguidos. (BRUINS, 2003) Situagao inversa ao xadrez, cuja proced6n-
cia nobiliarquica seguida de uma atribuigao cognitivista Ihe confers s/a/us
e presenga em muitos cumculos, diferenciando-o dos seus cong&neres. E
£3cil perceber que as praticas corporais privilegiadas na escola coincidem
na origem ou nos significados recebidos. O mesmo acontece com as que
sio evitadas ou proibidas. Sua presenga em prqetos esporfdicos 6 mora
camavalizagao. E o cano, por exemplo, da proibigao imposta ao truco, p6-
quer, buraco e da utilizagao pedag6gica do jogo da mem6ria. Enquanto
aqueles sio discursivamente produzidos homo experi6ncias inapropriadas
em alusio a alguns lugares e formal como sio praticados, estes, mesmo
usando baralho, sio significados positivamente em ftmgao de uma aventa-
da mobilizagao de compet6ncias e habilidades.

O curdculo cultural exorta a cultura dominante a interromper a su-
pressao do papal do conflito na hist6ria e, para tanto, toma de empr6stimo
os procedimentos da genealogia arqueo16gica" (NEIRA; NUNES, 2009)
para descrever o processo de recordar e incorporar os conhecimentos apa-
gados, desde que analisados os processor que geraram o seu esquecimen-
to. Ao especificar os saberes e significados produzidos em certs espago e
tempo e que foram exclu£dos pdas relag6es de poder, o curriculo cultural
prepara os sujeitos para o con6onto com os modos diferenciados que o
mesmo objeto foi representado, e, principalmente, conhecer homo carta
representagao se tomou hegem6nica. No cunlculo cultural, n5o sio os

Um currfculo de Educagao Fisica culturalmente orientado procura
impedir a reprodugao consciente ou inconsciente da ideologia dominante
desencadeada pda aus&ncia de questionamentos das relag6es de poder que
impregnam as praticas corporais. Os significados produzidos pdas brinca-
deiras, dangas, lutas, esportes e ginasticas precisam ser analisados em seu
sentido politico-cultural mais amplo, nio podemos persistir na visio uni-
voca da cultura corporal hegem6nica. Parafraseando Giroux (2008), trata-
-se de recorrer a polftica da diferenga por meio da valorizagao das vozes
daqueles que sio quase sempre silenciados.

A perspectiva cultural da Educagao Fisica ngo aponta nenhum cami-
nho perfeccionista, salvacionista ou progressista. Nio se arroga a preten-
sio de oferecer a interpretagao mais coincidente com a realidade. "Nio
constitui uma doutrina gerd sobre o que 6 'bom ser ', nem um compo de
principios imutfveis do que 6 'certo fazer '" (COjiAZZA, 2001, p. 56).
Nio oferece nenhuma garantia de modificagao dos comportamentos calca-
da em ideais regulat6rios, busca tio-somente tematizar as praticas coipo-
rais e problematizar o tips de subjetivagao que provocam. Esse curdculo
prioriza a construgao de experi6ncias atentas is identidades dos alunos,
assim homo enxerga a escola homo espago-tempo multicultural de fomla-
gao (CAJqDAU, 2003).

Se o que se pretende 6 format cidadios para uma sociedade menos de-
sigual, coma nio debater as relag6es de g6nero e clause que envolvem os es-
portes? Ou as quest6es de religiao e etnia presented nas dangas? Por que nio
indagar o confonto entry o globale o local incrustado nas ginasdcas? Por que
nio questionar coma se define o que 6 ou nio 6 uma brincadeim? Kincheloe

e Steinberg(2012) alerum que a car6ncia de atividades que proporcionem a
anflise dos artefatos existentes fmf persistir a cegueira cultural que impede a
compreens5o de homo operam as relag6es sociais no mundo vivencial.

A pedagogia que caracteriza o curriculo cultural da visibilidade a g6-
nese e ao desenvolvimento contextual das praticas corporais. O acesso a
eases conhecimentos prepara o ambiente para interpelar os signiflcados
presentes nos discursos que desqualificam certas praticas pertencentes a
cultura popular (GIROUX; SIMON, 2005). Quando o processo de constru-
gao das representag6es pqorativas da cultura corporal dos excluidos vem
a tona, os alunos percebem a conex8o com a posigao social ocupada por
deus representantes. Para desnaturalizar essay representag6es, Kincheloe e
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O estudo desenvolvido por Eto (201 5) em uma comunidade quilombola do Mata Grosso descreveu coma
as praticas corporais locals eram desprestigiadas pelos pr6prios representantes em detrimento daquelas
situadas no contexts urbano.

O f116sofo alemio Nietzsche referia-se a genealogia coma sua forma de estudo: analisar a evolugao dos
conceitos morals, suas origens e os modes coma des evoluiram. Por sua vez. a arqueologia 6 o terms
utilizado por Foucault (1981) na abu 'As palavras e as coisas'. Nela. o autor desenvolve um m6todo
proprio de investigagao e anilise exaustiva dos documentos de 6poca que procuram as regras do pen-

samento e as suas limita96es. Para o H16sofo frances. cada memento hist6rico produz o seu conjunto de
verdades e falsidades que se materializam nos discursos e nas relag6es socials. Aquele que fda 6 quem
determine o que 6. A genealogia arqueo16gica fornece aos envolvidos a possibilidade da andlise dos

contextos de pensamenta e do conjunto de verdades que validam ou negam as manifestag6es culturais.
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professores que demonstram e descrevem as praticas corporais sqa a dos
grupos marginalizados sqa as dos dominantes, atribuindo-lhes significa-
dos para que os alunos os assimilem. Outrossim, criam espagos e constro-
em as condig6es para que vfrias vozes e gestualidades sejam analisadas.
Afinal, at6 para uma pratica hegem6nica coma o futebol os significados
sio maltiplos. Da{ a importancia de estabelecer vinculos com as crian-
gas, os jovens e as comunidades a fim de incorporar o modo colno produ-
zem significados para o patHm6nio cultural corporal que acessam e o que
elaboram. A valorizagao desses saberes aproxima os alunos de tradig6es,
particularidades hist6ricas e praticas sociais por vezes desacreditadas pda
escola (McLAjiEN, 1997).

A inclusio de outros conhecimentos no curriculo toma perceptiveis
os hibridismos e mestigagens que caracterizam a cultura corporal, desen-
cadeia novos olhares dos alunos sobre si pr6prios e sobre aqueles com os
quais convivem, a16m de facilitar o fluxo entry o locale o global, entre a
"comunidade de pratica"" e a sociedade mais ampla. Inspirada nos estudos
culturais e no multiculturalismo critics, a perspectiva cultural da Educagao
Fisica equipara, de certa fomia, o conhecimento escolar e o conhecimen-
to disponivel na comunidade. Tanto um quanto o ouho s5o culturalmente
construidos, estio eruedados em complexas relag6es de poder e produzem
certos typos de subjetividade e identidade. E bom que se diga: quando tra-
balhados em p6 de igualdade, possuem um efeito explosivo.

Iniciativas dense tips nem sempre sio bem recebidas. Nio sio poucas as
vozes que se ]evantam para acusf-las de comiptoras e desviantes da in6ancia
e juventude. Como resposta, McLaren(2000) defends a "pedagogia do dis-
senso", culo objetivo 6 o diflogo entre posicionamentos de origins diversas,
fmendo do professor um modemdor na construgao de relag6es interculturais
positivas e ficando a seu cargo a promog5o de situag6es didfticas que viabili-

zem o contato e o convivio com aquilo que se apresenta estranho.

As agnes didfticas pautadas na perspectiva cultural partem, priorita-
riamente, da ocorr&ncia social da pratica corporal porque 6 elsa dimensio
que precisa ser compreendida e ressignificada. O trabalho pedag6gico com
qualquer pratica corporal de fomia descontextualizada pods incorrer na
produgao de significados que marcam a diferenga e impede o encadea-
mento de signiflcag6es relevantes para a compreensao das relag6es sociais
de poder que as configuram. Da{ a importancia do mapeamento da cultura

corporal da comunidade. O educador realiza uma pesquisa no entomo, ob-
serva os momentos de entrada, maida e os intervalos, troca impress6es com
os colegas e, principalmente, conversa com os alunoss5 para levantar infor-
mag6es acerca das prgticas coiporais acessadas quando nio estio na esco-
la, quer deja pda pr6pria viv6ncia ou atrav6s dos meios de comunicagao.
Conv6m registrar tudo o que for coletado: homo e onde sio realizadas as
praticas, quem sio deus representantes, como se organizam, quais recursos
utilizam, rituais caracteristicos etc. (NEIRA, 20 1 6).

Uma vez que os aspectos suscitados pelo mapeamento envolvem a
pratica social das brincadeiras, dangas, lutas, esportes e ginasticas, a defi-
nigao da temftica a ser estudada busca uma articulagao com os objetivos
educacionais da instituigao explicitados no prqeto pedag6gico e apoia-
-se na./z/s/ifa curricz//ar (Conel1, 1993 citado por MOREljiA; CANDAU,
2003). Se uma das pretens6es 6 valorizar as identidades sociais por meir
do reconhecimento do seu patrim6nio cultural corporal, o curHculo precisa
contemplar as prfticas corporais que acessam, desdam e praticam, seus
participantes, locais de pratica, formatos e significados distintos. Trata-se,
portanto, de atentar para uma distribuigao equilibrada das praticas corpo-
rais a serum tematizadas.

Tematizar significa abordar algumas das infinitas possibilidades que
podem emergir das leituras que alunos e professor realizam de uma de-
terminada pratica corporal. Implica identificar as conex6es entry o objeto
de estudo e acontecimentos, culturais e politicos. O que 6 necessfrio para
usuftuir da pratica corporal em loco; quais modificag6es devem ser im-
plementadas a fim de que possa ser vivenciada na escola; de que fomla e
onde acontece; quem participa, homo e com quais sentidos; como surgiu;
quem foram deus protagonistas, sio algumas das abordagens possiveis.
(SANTOS; NEIRA, 2016a)

A tematizagao emaranha as experi&ncias do processor e dos alunos com
outros saberes -- acad6micos, do denso comum, populares ou midifticos --,
obtendo, dessa forma, a produgao de novos sentidos para a pdtica corporal, o

que proporciona uma compreensao mais profimda da realidade vivida.
O curriculo cultural toma de empr6stimo a nogao de temas cultumis de-

senvolvida por Corazza(1997 e 2003). A autora prop6e uma reterritorializa-
gaos6 dos tomas geradores 6eireanos pda via dos estudos cultumis, conserva
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No casa de criangas pequenas essay conversas sio realizadas com os familiares
Na nomenclatura introduzida por Deleuze e Guattari(1 995), 'territorializar ' signinca codiflcac submeten-
do a regras e controles, setores au elemental da vida social. coma, por exemplo. a familia, o trabalh6,

o corps. Na anilise desses autores, o capitalismo caracteriza-se por um processo generalizado de

M Fantinato (2014) utiliza o terms para designar "um grupo de pessoas que compartilham interesses e de-
senvolvem um repert6rio comum de aprendizagens, em fungao de participarem de uma mesma pratica
social'(p. 103).
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alguns dos significados originais e rearticula outros: "os temas cultumis s5o

uma fomaa de planejar o ensino de seu tempo, uma forma que esM sempre
em tensao, que nunca este apaziguada e que jamais ficarf acima de qualquer
suspeita"(COjiAZZA, 1997, p. 126). Os tomas culturais injetam os conheci-
mentos dos alunos no cenfrio escolar, transfomlando-os em conte6dos.

A partir dos temas cultumis, a experi&ncia dos alunos 6 reconhecida e va-
lorizada. O ponto de apego pode ser uma hist6ria narrada por um familiar, uma
informagao captada na media ou um relate pessoal. Sempre hf algu6m que ja

teve cantata com a pratica corpomle pode explica-la ou demonstrf-la aos co-
legas. Num primeiro momento, as viv6ncias57 acontecem a partir do fomlato
acessado, em segulda, a tumla 6 convidada a analisf-las. E nesse moments que
se df a negociagao de significados por meio da interag5o coletiva, reorganiza-
g5o da prgtica, discussio de outras possibilidades e, principalmente, produgao
cultural. Os estudantes exp6em seus pontos de vista e sugerem modincag6es
de modo a construir a prgtica do grupo, com fomtato, regras e gestualidade
pr6prias. Qualquer alteragao deverf ser experimentada e reelaborada se neces-
sario, possibilitando o concurso de todos. E vivenciando as situag6es de dis-
senso que os alunos poderao compreender as relag6es de poder que produzem
a verdade, a identidade e marcam a diferenga. E essa condigao que vai aula a
eula potencializando os alunos viverem a diferenga homo condigao de tamb6m

ser o Outro, de viver a diferenga como condigao de vida.
No desenvolvimento das atividades de ensino. evita-se o da//onkmo

cu/hru/. Conceito elaborado por Steer e Cortesao(1999), do qual Moreira
e Candau(2003) se apropriam para alertar os professores sabre o cisco de se
iludirem com atividades que camufiam as diferengas. Uma posture pedag6gi-

ca n5o dalt6nica reconhece os saberes dos alunos e procura mobilize-los in-
dependentemente da temftica abordada e ao mesmo tempo desnatumlizf-las,
indicando o carfter politico da construgao das fomlas de ver o mundo.

Outro alicerce importante do cuidculo cultura16 a ancoragems8 so-
da/ dos conbecfme/z/os (MORElJ{A; CANDAU, 2003; CANDAU, 2014).

Trata-se da organizagao e desenvolvimento de atividades que propiciam a
anflise socio-hist6rica e politica das praticas corporais a parter do seu for-
mato conhecido, visando a compreensao e adogao de um posicionamento
crftico com relagao ao contexto social em que foram ou s5o produzidas.

Adotar homo ponte de partida a ocorr6ncia social de uma prftica corporal
implica em compreender os signos nela encamados homo produgao cultural
e discutir os signi6cados que ]he sio impostor. Nesse momento, os olhares
se voltam aos marcadores sociais que canegam, o que viabiliza, mediante a
anflise alimentada por oulros conhecimentos, a desconslrugao59 de eventuais
representag6es disseminadas pelos setores interessados em desqualificar o que
n5o Ices pertence para fortalecer e assam fixar sua pr6pria identidade e afbstar

os perigos da presenga da diferenga. Na imin6ncia de praticas corporais exal-
tadas ou rejeitadas, produzidas discursivamente de forma positiva ou negativa,
tanto os discursos que os alunos mobilizam para descreverem o que veem
na representagao(pratica corporal) e nos representantes(praticantes) quanto
aqueles acessados no decoder das atividades que apresentam outras formas de
representar a realidade sio problematizadas, o que implica adotar uma atitude

filos6fica que v& homo problema aquino que em gerald aceito com naturalida-
de(FREIRE, 2005). No cano do cunfculo cultural da Educagao Fisica, trata-se
de colocar em xeque os significados que sio atribuidos is pdticas corporais e
aos deus pratlcantes e que os esquadrinham homo representagao.

A problematizagao aria condig6es para hibridizar discursos e intercam-
biar conhecimentos. Como ensina Freire, 6 o desafio que o educador lanka
aos educandos para que possam refletir sobre aspectos que n8o haviam sido

percebidos de maneira critica, apesar de constituirem as situag6es vividas: o
futebo16 realmente um esporte masculino e os jogadores sio milionfrios? A
quem interessa disseminar uma visio erotizada do finlk e produzir sous adep-
tos homo pessoas desajustadas? Apesar de adultos e jovens participarem de
brincadeiias, por que s5o tidas como "coisas de crianga"? Por que a prgtica de
lutas 6 proibida em algumas escolas? A dmca madeira de aumentar a massa
muscular 6 recorrendo a substincias ilicitas?(SANTOS; NEIRA, 2016b)

As perguntas do educador instigam os estudantes a discutirem o assun-

to e trocarem posicionamentos, ocasiio em que afioram os modos homo as
representag6es a respeito da hist6ria da pratica corporal, sua gestualidade,
procedimentos, formas de organizagao, galas que a acompanham, pessoas
que dela participam e homo ela 6 vista pdas demais Ihes s3o apresentadas
e, portanto, construfdas. Sends in6meras as caractedsticas e as forgas que
as constituem, a problematizagao estimula a tumla a obter novos dados e
travar contato com concepg6es diversas.

desterritorializagao, into 6, de descodinca®o ou afrouxamento de regras e controles tradicionais, segun-
do por um processo de reterritorializagao, into 6, de instituigao de novos e renovados controles e regras.
A viv6ncia de uma pratica corporal 6 sempre imbuida de ludicidade, ou sega, sem qualquer atribuigao
funcionallsta ou instrumental.

Fantinato (2014) v6 semelhanga com o conceito de incora utilizado por Cangrlo (2008). Pode ser com-
preendido homo a agate de evidenciar as raizes hist6ricas e culturais dos conteOdos curricuiares.
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59 No engender de Costa (201 0), desconstruir ngo 6 destruic desconstruir requer procedimentos de anglise
do discurso(nos molded adotados por Derrida e Foucault), 'que pretendem mostrar as operag6es, os

processes que estio implicados na formulagao de narrativas tomadas coma verdades, em gerd, tidal
coma universals e inquestionaveis' (p. 140)
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Para ampliar e aprofundar os conhecimentos a respeito da pratica cor-
poral em loco, s8o programadas a assist&ncia a documentfrios e filmes,
pesquisas na intemet, em livros ou revistas, entrevistas com participantes,
visitas a locais de pratica, entry outras. Atividades coma essas prescindem
de uma busca pessoal do professor para que oriente os alunos acerca dos
materiais, fomiato, procedimentos, pessoas envolvidas etc. E o moments
da recontextualizagao pedag6gica (BEjiNSTEIN, 1996), ocasiio em que
o docents trabalha com textos culturais que cont6m informag6es distintas,
divergentes das acessadas polos estudantes, o que faz gerar um ambiente
contra-hegem6nico. O docents ha de tamar cuidado para nio apresentar
uma 6nica fomia de representagao e muito menos tomar partido delas.
A16m de propor situag6es contradit6rias, o professor pode questionar os
efeitos que das produzem.

Os registros acumulados ao bongo do trabalho (anotag6es, gravagdes,
filmagens, fotografias, desenhos etc.) permitem a elaboragao coletiva de
um produto final: porta alia, livro, mural, relat6rio, relato, blog, comuni-
cagao oral, manga etc. As prefer6ncias no tocante ao conteido e fomiato
da apresentagao sio acordadas coletivamente. A anflise desses materiais
informa sobre o percurso vivido, permitindo(ou nao) identificar mudangas
nas formas como os alunos percebem as representag6es da realidade. A
depender do resultado, o professor retoma uma determinada atividade ou
reorganize as pr6xlmas.

Como observam Nunes e Neim(2016), uma vez posto em agro, o cur-
Hculo cultural da Educagao Fisica potencializa a pedagogia da diferenga.
Quando se defontam com vgrios signi6cados acerca das praticas colpomis
e das pessoas que delas participam, os estudantes percebem as maltiplas for-
mas de diz6-las e afirmf-las. Mediante a problematizagao, se d5o conta que
suas verdades s5o produzidas culturalmente, tal qualo modo homo cada um
aprendeu a falar de sie do Outro. Nesse conflito de proposig6es, constroem
coletivamente novak formas de dangar, brincar, lutar, praticar esportes e fazer
ginfstica, ressignificando suas experi6ncias em memo ao dissenso de opini6es
e sugest6es. Ao ampliar seus saberes, compreendem que existem outras ma-
neiras de faber e pensar sobre o mesmo tema. As investigag6es realizadas ao
longs das atividades de ensino dio a perceber que as significag6es decorrem
das conjunturas de emerg6ncia dos discursos sobre o batado. Por conseguin-
te, 6 provavel que os estudantes reconhegam as estrat6gias empregadas para
tomar hegem6nicos detemlinados signi6cados alusivos is pdticas corporais,
enquanto outros s5o negados, desprezados ou esquecidos. Quem sabe, com

isso, se percebam sujeitos em meio ao jogo do poder cultural.
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