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Introdugao

Nos Qltimos anon, a teoria social tem
side marcada por um intenso debate a respei-
to das quest6es relativas a problematica da
diversidade cultural e, portanto, a identidade
dos componentes dos diversos grupos. Este
debate esb associado a um profundo processo

de transformagao na sociedade amplamente

exposto nos meios de comunicagao de massa.
O alcance das medias facilita uma exposigao
permanente de modos e comportamentos,
provocando uma visio de homem maltipla,
transit6ria e liquida (BAUMAN, 2005).

Essa divulgagao, ao mesmo tempo em
que elimina a distfncia e o tempo, propor-
cionando condig6es in6ditas para que ocorra

a aproximagao entre as culturas, gera o risco
da homogeneizagao cultural. A16m disso, per-
mite-nos constatar os desequilibrios entre os
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parses ricoh e pobres, perceber quem somos, as contradi-

g6es e desigualdades sociais em que vivemos, e, tamb6m,
como estas constroem identidades e marcam a diferenga.

A problematica tornou-se mais intensa desde a ll
Guerra Mundial. Ela 6 decorrente de uma s6rie de trans-

formag6es decisivas e de uma nova distribuigao de forgas e

relag6es socioculturais mundiais, que t6m proporcionado
a diaspora de diversas populag6es pelo globo. Primeiro, o
desmantelamento das co16nias europeias que, apesar de
independentes, continuam a refletir em seu interior as
condit:6es anteriores de uma exist6ncia colonizada. Um
segundo fator decisivo foio fim da Guerra Fda que oca-
sionou o declinio do comunismo de Estado como mode-

lo de oposigao ao capitalismo, gerando uma "nova ordem

mundial". O terceiro e decisivo fator 6 a atual Globalizagao
(o processo de exploragao e conquista nio 6 algo novo na
hist6ria da humanidade) que gerou, entre outras coisas,
o desenvolvimento de novas formas de imperialismo e a
disseminagao mundial da fultura de massa.

Apesar das condig6es particulates de exist6ncia de
coda fator acima citado, today essas mudangas t6m fido
associadas is politicas que tentam tornar hegem6nica a
ideologia neoliberal. Por outro lado, frente a essay politicas,
a diversidade 6 uma caracteristica marcante com a qual as
culturas populates se op6em a tentative de imposigao por

parte da cultura dominante. No atual contexto hist6rico
enfatizam-se as lutas por mudangas e resist6ncias que en-
volvem aspectos politicos, econ6micos, sociais e culturais.

Nesta intricada situagao de intenso fiuxo cultural,
ao mesmo tempo em que a globalizagao nos revela e nos
familiariza com a diversidade, produz uma coexist6ncia
tensa entre os diversos grupos culturais. Sem davida,

entre deus efeitos homogeneizantes destacam-se a pobreza

generalizada e os conflitos 6tnicos, culturais e religiosos.
Diante do enfrentamento sio not6rias as political

de identidade que lutam contra os cinones dominantes
e a tentativa da imposigao cultural. Para clarear, podemos
citar movimentos sociais como, por exemplo: a luta pda
reforma agraria dos sem-terra; manifestag6es pda preser-
vagao do ambiente por parte de diversas ONGs; a reivin-

dicagao pelo respeito is diversas formal de expressao da
sexualidade; o crescimento da economia solidfria dos gru-
pos marginalizados economicamente, e a ascensio da lutz
dos grupos comunitfrios para que os direitos a diferenga

e a semelhanga sejam garantidos is pessoas de diferentes
etnias, origens, idades, cultures etc., entre tantos outros
movimentos organizados por grupos historicamente des
providosdepoder.

Em fungao disso, diversas medidas para a promos:ao

da diversidade cultural foram conquistadas, como: a De-
claragao Universal sobre a Diversidade Cultural da Unesco,

em novembro de 2001, que reconhece a diversidade cultu-

ral como patrim6nio comum da humanidade e dever da
cidadania na luta pda protegao e garantia das cultural
ameagadas; a Lei n ' l0.639, promulgada em 9 de janei-
ro de 2003 pelo governo brasileiro, que obriga a inclusio
no curricula de today as escolas de Ensino Fundamental

e M6dio do ensino de Hist6ria e Cultura Afro-brasileira;
a determinagao como inafiangavel, em todo pals, dos cri-

mes relacionados ao preconceito racial; a obrigatoriedade
de postos de servigo aos portadores de necessidades espe-
ciais; as politicas de cotas no Ensino Superior; a legalizagao
das radios comunitirias; a ampliagao dos espagos pablicos

para referendar as discuss6es a respeito da protegao e da
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promogao da diversidade cultural, em especial as cultures

afrodescendentes, indigenas e quilombolas, entre tantas .

Estes movimentos e conquistas refietem o momen-
to atual de luta por justiga social, superagao da exclusio
das identidades marginalizadas e subjugadas e, por con-
seguinte, a criagao de condig6es para a superagao de uma
culture autoritfria e excludente que marcam profunda-
mente nossa hist6ria.

Concordamos com Hall (1997) quando afirma que a

cultura assume papel central e significativo na vida social,
descentralizando-se de determinismos econ6micos. Para

o autor, a ampliagao dos meios de produgao, circulagao e

troca cultural, torna a cultura uma pena fundamental no
modo como a vida social se constituie incide na formagao
deidentidades.

Os movimentos supracitados, e mesmo as political

que os fundaram, t6m no multiculturalismo seu foco de
atengao e pretendem abrir caminhos para um reconheci-

mento da diferenga, do direito a ela e dos efeitos positivos
e enriquecedores que podem advil das interag6es cultu-
rais (LEITE, 2002).

No campo educativo, segundo Guardiola (2004) :

Por isso, como sustenta Terr6n (2004), "um dos de-

safios que este s6culo reserva is instituig6es escolares 6

segunda renovaq:ao da aprendizagem da conviv6ncia, a re
construgao das identidades sociais e a formagao de uma
cidadania ativa"(p.20).

0 multiculturalismo

Foi na passagem para o s6culo XXI que o Brasil incluiu
as quest6es do multiculturalismo na agenda dos debates e
das politicos de intervengao escobar. As escolas, sofrendo
o efeito da progressiva diversidade cultural da sociedade,
passaram a confrontar-se com uma realidade desajustada
dos curriculos etnoc6ntricos e monoculturais que as ca-
racterizavam. Este desajuste, aliado aos ideais democriti-

cos que passaram a orientar as political educativas e que
assumiram o principio da "escola para todos", foi eviden-
ciando a necessidade de analisar o curriculo e neue inter

vir diante das condig6es que oferece aos diferentes alunos
que passaram a frequentar os bancos escolares.

Perante as situag6es diversas da popular:ao escolar, al
dumas vozes reclamaram a necessidade de se criarem con-

dig6es para a inclusao, ressaltando as escolas como insti-
tuig6es adequadas para aceitar, valorizar e positivamente
intervir face a diversidade da populagao que as frequenta.
De cato, ao considerar-se a educagao escolar como um bem

pablico, justifica-se a exig6ncia de que todos sejam seus
beneficifrios. E, se nio forem todos, que se questionem
quais os motivos do impedimento.

Caracterizando a situagao do ponto de vista das pra
ticas educativas desejadas, pode-se dizer que a ideologia
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a recomendagao de uma educagao multicultural
converteu-se numa necessidade de grande enver-
gadura social tornando urgente e necessirio de
senvolver um projecto s6cio-politico maid criativo
que defensivo, capaz de construir uma identidade

socio-politica suficientemente dinamica, versatil,
fiexivel e adaptativa que... permita a evolugao de
uma sociedade plural, aberta... e geradora de di-
versidade de pensamento. (p. 86)
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democrftica comegou a apontar para a necessidade de se
desenvolverem situag6es pedag6gicas que, ao inv6s de im-
porem a cultura do si16ncio, conduzissem a libertagao. Ao

mesmo tempo, o principio da igualdade de oportunida-
des, veiculado em termos nio s6 de acesso a educagao es-
colar, mas tamb6m de sucesso, tornou evidente que ja nio
bastava a abertura da escola a criangas e jovens de grupos
sociais, culturais e econ6micos diversos e que era, sim, ne-

cessfrio intervir de modo a contemplar a todos.
O debate e a investigagao produzidos sobre este cam-

po enviaram para o curriculo parte da responsabilidade
peso nio cumprimento do principio da equidade escolar e
propuseram que, nesse dominio, se encontrassem meios

para solugao. Como lembra Carvalho (2004), "a escola e o
curriculo sio praticas sociais que t6m papel relevante na
construgao de conhecimentos e de subjetividades sociais

e culturais. Aprende-se na escola a ler, escrever e contar,

tal como se aprende a dizer 'branch ', 'negro ', 'mulher ', 'ho-
mem"' (p. 59). Na anilise que realiza sobre a educagao no
Brasil, o autor afirma que os estudos que t6m fido desen-
volvidos nos Qltimos 30 anon em torno do curriculo e da

cultura "t6m apresentado relevfncia a critica dos saberes

escolares ... e is implicag6es do conhecimento escolar na
formagao de identidades, e, portanto, ao papel da escola

como produtora de singularidades" (p. 61).
Se aceitarmos que a escola como instituigao a servigo

do bem pablico (ou do bem do p6blico) tem que se adequar

ao principio da igualdade no acesso e perman6ncia, isto

significa dizer que o projeto de manutengao do status qzzo

por ela anteriormente implementado atrav6s da garantia

dos seus servigos a determinados grupos precisa ser subs-

tituido por um novo projeto. Frente a essa demanda, a

escola tem se mostrado pouco a vontade. Tal desconforto

tem sido atribuido a tentativa de reproduzir os objetivos
e praticas da escola para poucos, a escola para todos. Con-
figurando-se, como aponta Formosinho (1997), muitas
vezes em um mesmo curriculo para todos, em tamanho
Qnico e pronto a vestir.

As dificuldades enfrentadas na tentativa de construir

uma escola democratica, embora diferentes, t6m sido ob-

jeto de investigag6es que promovem a discussio curricu
lar de forma ampla. Apesar disco, a revisio de literature
permitiu verificar a pouca disponibilidade de estudos que
focalizaram propostas multiculturais para o ensino de de-
terminados componentes curriculares. O levantamento
dos peri6dicos indexados na base de dados da CAPES e no
banco de teses da USP e da Unicamp ofertou estudos so-
bre alfabetizagao, matemitica e educagao bilingue. Iden
tificou-se, portanto, uma lacuna sobre investigag6es que

tiveram por objeto a pedagogia da cultura corporal nas
escolas que atendem grupos culturalmente heterog6neos.

Embora raro, 6 possivel alentar para a relevincia da
temftica se considerarmos que os diferentes grupos ex-

pressam sua culture tamb6m por meio das manifestag6es
corporais que possuem, no Brasil, um espago curricular es-

pecifico desde 1851. Afinal, ap6s Foucault (1992), nio po '
demos esquecer que 6 tamb6m pda educagao das prfticas

corporais que a cultura hegem6nica imp6e-se is cultural
subordinadas. Entendemos, portanto, que a construgao
de escolas onde impere a justiga e o respeito is diferengas

passarf peta, obrigatoriamente, pda problematizagao das
manifestag6es da cultura corporal dominante e pda legi-
timagao do espaq:o para a gestualidade dos alunos e alu-
nas a partir de referenciais multiculturais. Sio os aspectos
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relacionados com este desafio e o que ele implica em na-

vel da pratica docente, desde a elaboragao do curriculo (no
seu sentido maid amplo) at6 o seu desenvolvimento e ava-

liagao, passando pelo processo formativo dos professores
e professoras, que constituio loco desta investigagao.

de forma destacada as produg6es estadunidenses" (Sll:.VA,
1999,P.85).

Mas os movimentos em diregao a homogeneizagao
ou em diregao a diversificagao, nio se processam sem lu-
tas. As relag6es entre as distintas identidades culturais,
assim como as tentativas, por parte de diferentes grupos,
de afirmagao e de representagao em politicas e praticas so-
ciais, sio complexas, tensas, competitivas, imprevisiveis .
Esse panorama confiituoso, pleno de avangos e recurs,
se evidencia tanto nos noticiirios que veiculam guerras,

agress6es, perseguig6es e discriminag6es, como no so-
bressaltado cotidiano em que buscamos viver e conviver
com a vio16ncia, com o fundamentalismo, com a xenofo-
bia, com o 6dio, com a exclusio social.

'Hole a necessidade de um reconhecimento e valori-
zaq:ao das diversas identidades culturais, de suas particu-
laridades e contribuig6es especificas a construgao do pals
6 coda vez mais afirmada" (CANDAU, 1997, p. 241). As
contradig6es envolvidas nesse reconhecimento e valori-
zagao certamente imp6em desafios para a organizagao da
escola e do curriculo.

Um dos pontos mais importantes nesse processo 6 a
associagao das diferengas culturais is relag6es de poder.
Como assinala Moreira (2002), nio ha como analisar es-
sas diferengas sem levar em conta que determinadas "mi-
norias", identificadas por fatores relativos a classe social,
g6nero, etnia, sexualidade, religiao, idade, linguagem etc
t6m sido definidas, desvalorizadas e discriminadas por
representarem "o Outdo", "o diferente", "o inferior". Di-
ferengas, portanto, t6m sido permanentemente produ-
zidas e preservadas por meio de relax:6es de poder cujas

consequ6ncias, na opiniao de Silva (2005), se refietem no
curriculo.

0 curriculo culturalda Educagao Fisica

A pratica pedag6gica da Educagao Fisica nio podera
permanecer inalterivel diante das modificag6es produzi-
das no seu entorno social e cultural. Em sentido oposto,
deve modificar seus objetivos, conteQdos de ensino, pro

cedimentos metodo16gicos e praticas avaliativas, levando
em conta os condicionantes do contexto como requisite
indispensfvel para dotar de coer6ncia sua fungao social.
Se por um lado, os estudos realizados sobre o multicultu-
ralismo na educagao t6m ainda pouco impacto na pratica
escolar, por outro, t6m estimulado o debate, na medida
em que subsidiam o fiorescimento de novos olhares para a
agro didftica escolar, com a finalidade de torni-la menos

competente na reprodugao das injustigas sociais e na ex-
clusio cultural.

A centralidade das quest6es culturais traz inevitavel-
mente a luz a sensivel diversidade de cultures encontradas

hoje no interior de um dado pals e entre os diferentes par-
ses do globo. Elsa diversidade convive, paradoxalmente,
com fortes tend6ncias de homogeneizagao cultural. Ainda
que se venham tornando maid visiveis as manifestag6es e
as express6es culturais de grupos dominados, "observa-se
o predominio de formas culturais produzidas e veiculadas
pecos meios de comunicagao de massa, nas quais aparecem
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Hf uma crenga de que a educagao pode compensar a
desigualdade social, sendo para isso necessfrio intervir
nas political curriculares atrav6s do estudo de temps como
;a cultura africana", a visita a instituig6es de caridade, a

realizagao de festas como o Dia do indio, da Mulher, do

Negro etc. Concebemos, de certo modo, essas ideias como
fundadas nos pressupostos da educagao compensat6ria,
mas que se apoiam numa ideologia de igualdade de direi-
tos, de reconhecimento das especificidades de coda grupo

e de aceitaq:ao da necessidade de agir de forma diversa em

face dessas especificidades.
Consideramos que tail posturas nio resolvem o as-

sunto, devemos, entao, prosseguir na busca de um dialogo
intercultural visando a construgao de processos educati-
vos coerentes com uma escola para todos, tal como suge-
re Souza (2001) ao enunciar a ideia de que 6 necessirio
analisar as possibilidades de construir "uma educagao que,

compreendendo as diversas implicaq:6es da diversidade

cultural, trabalhe pelo dialogo entre as culturas" (p. 27).
Se considerarmos o diflogo entre os diferentes como

uma relagao horizontal 6 possivel afirmar que um curri-
culo multicultural para as manifestag6es da cultura cor-

poral deverf inicialmente reconhecer como as concepg6es
dominantes estio implicadas nas praticas corporais hege
m6nicas que muitas vezes se imp6em aos grupos subor-
dinados como a melhor possibilidade (NEIRA; NUNEZ,
2006). As praticas corporais populares, por sua vez, ne
cessitario adentrar ao curriculo escolar nio mediante a
16gica turistica de mera abordagem de aspectos pontuais
e que frutificam em imagens muitas vezes distorcidas e

estereotipadas (HUSSEN, 1988). Sua inclusio no curricu-
lo necessita de um tratamento didftico e respeitoso, da

mesma forma que as manifestag6es da culture corporal
historicamente privilegiadas as modalidades esportivas
masculinas, brancas e oriundas do hemisf6rio norte - ne-

cessitam de uma leitura interpretativa e desmistificadora.
Numb eventual ocorr6ncia, o curriculo multicultural

da cultura corporal possibilitara a visualizagao de alguns
determinantes socio-hist6ricos que permitiram a cons-
trugao dos diferentes jogos, dangas, brincadeiras, lutas e
ginasticas. Elsa compreensao nio significa a adagio da
cultura do Outdo no lugar da cultura dominante, o que
se pretende 6 o entendimento das raz6es das diferengas
como caracteristicas grupais, desencadeando o respeito e

a valorizagao de ambas.
Numa anflise de praticas docentes multiculturais,

Stoer (2001), atentou para o fato de que, mesmo quando
a escola enquadra as especihcidades dos grupos culturais
e sociais, rica muitas vezes ref6m dos estilos de vida di
versos sem chegar a situi-los em raz6es econ6micas, poli-
tical e sociais. Assim sendo, o que muitas vezes acontece
6 uma folclorizagao dos grupos culturais minoritfrios e o
desenvolvimento, face aos mesmos, de atitudes de meta
contemplagao.

Procurando contornar essa situagao, Bernstein
(1998) afirma que qualquer agro pedag6gica que pretenda
positivamente responder ao multiculturalismo implica na
identificagao dos processor de transmissio e de reprodu-
gao cultural para os recontextualizar numb 16gica que, me-

diando o discurso oficial de uniformizagao com o discurso
local da especificidade e do relativismo, a todos proporcio-
ne a interagao e o enriquecimento que possam advil. Este 6

o fator fundamental para se definirem conteQdos e m6to-
dos de ensino. Nests visio, apropriamo-nos da proposigao
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de Kincheloe e Steinberg (1999) ao referirem-se a uma
vertente especifica denominada multiculturalismo critico.

Tentando caracterizar um pouco mais a proposta dos
autores, hf que se reals:ar que uma pratica de educagao
multicultural nio se circunscreve "ao material pedag6gico

adotado no processo de ensino e de aprendizagem nem a
um mero conteQdo transmissivel" (LEITE, 2002, p. 110),
mas antes, corresponde a "um processo gerador de forma-
q:ao, quer de alunos, quer de docentes, na medida em que

procuram meios que deem 'voz ' aos vfrios agentes envol-
vidos no processo educativo" (ibdem) com a intengao de
promover a conscientizagao acerca da diversidade das si-
tuag6es vividas, gerando uma humanizagao das praticas
que concretizam a educagao.

Como 6 evidente elsa reflexio transporta inQmeras

pistas para a organizagao da agro educativa, entendida,
nio como um ato de deposigao, mas sim, como um mo
mento de aprendizagem que able caminhos para a socia-
lizagao sincera dos saberes trazidos pelos alunos e alunas

a escola pda agro do professor. Para isso, e enquanto pro-

cesso que apela para a recontextualizagao do discurso da
escola face ao discurso dos estudantes, atrav6s de meios

que se enquadrem num conhecimento profundo de um
e de outdo e da construgao de uma mediagao, a educagao
multicultural concretizar-se-i na 16gica do que tem vindo

a ser designado por "bilinguismo cultural". Entende-se por
;bilinguismo cultural" uma educagao onde cada um adqui-
re um conhecimento aprofundado da sua pr6pria cultura,
mas que tamb6m adquire um conhecimento mais profun-
do de outras cultural e que, por isso, tem condig6es para
promover o desenvolvimento de atitudes de alteridade e
de respeito pelo "Outdo" (de mim) distinto e diferente.

A partir destas ideias que pensamos ser possivel uma
resposta positiva da pedagogia da culture corporal face
ao multiculturalismo presente, algo que se distancia, em
muito, do simpler reconhecimento da diferenga ou como
forma de pontualmente intervir no curriculo recheando-o
de vis6es "turisticas" e estereotipadas das culturas, reve-
lando-lhes apenas os sinais externos. Ao contrario, conce
bemo-la como um processo profundamente implicado quer
no reconhecimento e conhecimento das situag6es, quer na

intengao de e atrav6s de uma participagao coletiva, propor-
cionar a todos os alunos e alunas as devidas condig6es de
crescimento e de enriquecimento pessoal e social.

Trata-se, pris, de configurar e praticar uma educagao

que forme, nio apenas para uma viv6ncia de concordia
branda com os outros, mas tamb6m para o desenvolvi
mento de uma conscientizagao dos aspectos que sub-
jazem is diversas situag6es e que, por isso, enfrenta os
confiitos e acontecimentos do cotidiano fazendo deles

um meio de formagao.

Em uma experi6ncia curricular multicultural desen
volvida em uma escola publica da periferia paulistana,
Neira e Perez Gallardo (2006) alentaram para a possibi-
lidade de modificar os mecanismos dominantes nas pra
ticas da cultura corporal para dar acolhida a cultura his-
toricamente excluida (nordestina) sem modificar deus
padr6es gerais. No mesmo sentido, diversos professores
e professoras t6m realizado experi6ncias bem-sucedidas :
para o componente a partir de elementos disponiveis na
culture local. Apesar da cultura hegem6nica impor re-
ferenciais que se afastam das experi6ncias curriculares
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vivenciadas, os professores conseguem romper com o ca-
rfter monocultural e desenvolver novak pedagogias para

as prfticas corporais.

escolarizagao. Enquanto projeto politico que forma as

novak gerag6es, o curriculo 6 pensado para garantir a or-

ganizagao, o controle, a efici6ncia e a regulagao social e
cultural. Como componente pedag6gico, deane formal e

organizagao de conteado; os conhecimentos que se ensi-
nam e se aprendem; as experi6ncias que os estudantes de-
verio ter etc. Em fungao disco, o curriculo, por transmitir
centos modos de ser e validar centos conhecimentos, este

intimamente ligado ao poder. O curriculo, por regular as
ag6es dos sujeitos da educagao 6 entendido como forma de
politica cultural que contribui para produzir determina-
das representag6es e identidades e nio outras.

Silva (1999), por exemplo, adverte que a escolha de
determinados conteQdos do curriculo privilegia um tema
em detrimento de outdo, ou seja, na inter-relagao sabe-
res, identidade e poder, promove-se os conhecimentos e
os valores tidos como adequados para as pessoas atuarem
na sociedade. Esse fator torna a escola um dos maid im-

portantes espagos sociais responsaveis pda construgao da

representagao de quem somos, de como devemos ser e de
come nio podemos ser.

Considerando que o curriculo este encapsulado em
um limite espago-tempo, torna-se necessfrio selecionar

uma parcela do capital cultural disponivel na sociedade
para ser partilhado pda coletividade presente nas escolas.

O que isso representa? Quais suas consequ6ncias?
Essa parcela da cultura, presa dentro de um curriculo,

6 mais do que uma selegao. Ela 6 organizada e apresentada
de forma singular. Os crit6rios de selegao dos conteQdos
culturais sio justapostos da maneira que deus proposito-
res entendem como a mais apropriada para determinado
grupo de alunos e alunas ou niveis de ensino. A partir dai,

Considerag6esfinais

Dentre as vfrias instituig6es das quais o ser humano

participa, a escola tem sido continuamente indicada como

uma das mais importantes e responsaveis pda construgao
da representagao de quem somos. A escola 6 um dos pri-
meiros espagos sociais que frequentamos longe da presen-

ga da familia, ou deja, 6, na maioria das vezes, o primeiro
momento em que entramos em contato com as diferen-
gas. Assim, pode-se afirmar que a questao da identidade e
da diferenga 6 central na discussio educacional atual.

Apple (1999) afirma que todos os acontecimentos
e as experi6ncias de nossa vida cotidiana nio podem ser
compreendidos de forma isolada. Elem t6m que ser anali-
sados perante as relag6es de dominagao e exploragao que

permeiam a sociedade. Na 16gica deste educador, as politi-
cas de educagao nio se separam das political da sociedade.
Para ele, a escolarizagao esb diretamente relacionada com

poder. Por sua vez, o processo de escolarizagao se orienta
e acontece por meio do curriculo. Pode-se dizer que a teo-

rizagao curricular encontra-se no centro dos atuais proje-
tos de reforma educacional.

Diante dessas premissas, enfatizamos que o curri-
cula nio deverf ser considerado um instrumento me-
ramente t6cnico, neutro e desvinculado da construgao
social. O curricula 6 entendido como o percurso da forma-
gao escobar, ou seja, ele se refere a tudo o que acontece na
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o formato do curriculo, ao atuar na distribuigao de conteQ-

dos, prfticas e valores, 6 resultante da tecnificagao pedag6-

gica de que tem fido objeto (GIMENO SACRISTAN, 2000).
Por6m, ao mesmo tempo em que o curricula escolhe,

valida e ensina deus conteados, faz com que a instituigao
escolar assimile lentamente uma determinada fungao so-

cializadora. Se o conteQdo do curriculo 6 o aspects maid
importante, podemos perguntar quem este autorizado a
participar das decis6es sobre os conteQdos a serem ensi-
nados no curriculo? Eases conteQdos servem a quais inte-

resses? O que 6 e o que nio 6 considerado conhecimento
vilido ou importante para a formagao das identidades so-
ciais? Quais identidades sociais o curriculo forma? Essas

quest6es reforgam o alerta de Silva (2001). Para o tutor,
o curriculo mant6m um vinculo estreito com o poder. Afi-

nal, quem participa da decisio sobre a escolha dos con-
teQdos det6m o poder sobre o processo de ensino. Como

podemos perceber, todo este processo esb atrelado a uma
politica de formal:ao humana.

Pode-se afirmar que no campo da teorizagao curricu-

lar, a selegao e a organizaq:ao de experi6ncias de aprendi

zagem visam produzir identidades especificas, isto 6, cen-
tos homens e certas mulheres, centos professores e certas

professoras. O curriculo serve, em sintese, para a constru-
gao de quem somos e quem nio somos. Ele tamb6m serve

para formar quem sio os outros e quem des nio sio. Ao

abordarmos a importancia do curriculo na formagao das
identidades, cabe pensar, neste momento, quais identida-
des estio sendo constituidas nas escolas e quais identida

des devem compor nosso contexto socio-hist6rico .

Precisamos compreender o curriculo a partir da pers-
pectiva de quem 6 sujeito do processo educativo. Nesta

16gica, enquanto os alunos e as alunas estio no ambien-
te de escolarizagao, des e das t6m experi6ncias diversas
nas quais aprendem conhecimentos, habilidades e com-
portamentos. lsto quer dizer que os sujeitos da educagao

aprendem a se adaptar, sobreviver, valorizar, inquirir, vul-
gar, subjugar, mandir, obedecer, resistir, transgredir, car-
navalizar etc.

Como qualquer artefato cultural ou prftica sociocul-
tural, o curriculo constr6i cada pessoa como um sujeito

particular. lsso significa que o conhecimento nele trans-
mitido nio 6 dado is pessoas predispostas a cultura e ao
discurso. O curricula 6 uma pratica discursiva que trans-
mite regimes de verdade particulates, que se corporifica

perante certas narratives de individuo e sociedade 6 ai

que ocorre a construe:ao de sujeitos singulares. O curriculo
nio 6 apenas uma forma de transmissio cultural, mas 6
uma forma que posiciona os sujeitos da educagao no inte-
riordacultura.

Como elemento constituinte da hist6ria da educagao,
a Educagao Fisica, ao longo de sua trajet6ria, veiculou em
seu curriculo conhecimentos necessfrios para a configu-

ragao de identidades imprescindiveis para a construgao
do Estado-Nagao, tendo como base as representag6es dos
grupos dominantes. Neste momento de transformag6es
sociais, devemos repensar qual modelo curricular sele-
cionamos, a fim de garantir aos jovens a possibilidade de
construir um mundo democrftico e solidfrio.

As atuais refiex6es a respeito da educaq:ao para o s6-

culo XXI, indicam que, apesar de justificadas como rele-
vantes ao processo de formagao do sujeito, alguns curri-
culos da Educagao Fisica, como os baseados na teorizagao
advinda da psicologia do desenvolvimento, repetem os
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resultados obtidos pelos modelos tecnocriticos dos cur-
riculos anteriores. Como efeito, estas abordagens am-

pliam a desigualdade entre os que chegam a escola com as
compet6ncias solicitadas e aqueles com deficit de partida
(GIMENO SACRISTAN, 2000) para aprendizagem de cen-
tos conteQdos. Com base em anglises ja realizadas (NEIRA,

2007), afirmamos que isso se deve a busca pda universa-
lizagao de sentidos e, consequentemente, de identidades

alinhadas ao stattzs qtzo que eases curriculos objetivam.
A pedagogia aqui pensada articula-se como agro so-

cial que se corporifica no curriculo, visando a tomada de
posigao de deus sujeitos na luta por justiga e transforma-
gao social. A articular:ao entre escola, curriculo e multi-
culturalismo 6 reforgada pdas observag6es de Torres San-
tom6 (1998). O educador espanhol salienta que a escola

congrega muitas vozes nio ouvidas ou deformadas pdas
narrativas presented no curriculo e pda forma como ele
6 elaborado. Se a escola 6 uma das principais instituig6es

que as criangas e os jovens frequentam e que tem o po-
tencial de legitimar ou negar conhecimentos e valores, a
aus6ncia da culture de deus sujeitos no curriculo 6 uma
forma implicita de nega-las, silencif-las, tergiversaliza-las
ou at6 mesmo marginalize-las da sociedade .

No castro dessas an61ises, sugerimos que, no cam-
po da Educagao Fisica, somente 6 possivel a construgao
de um projeto educativo multicultural que vande as vo-
zes nio ouvidas mediante uma concepgao do componente

que se articule com o projeto politico-pedag6gico da es-
cola e, que, sobretudo, promova a aprendizagem mediada

pda linguagem (NEIRA, 2011). A compreensao da escola
como espaq:o da socializagao do capital cultural humano
e da conviv6ncia entre identidades diferentes, implica

que a Educagao Fisica deve fomentar uma pedagogia cujo

principal objetivo consista em considerar o contexto so-
ciocultural da comunidade escolar, e, por conseguinte,
as diferengas existentes entre seus sujeitos para, a partir
delas e dos seus saberes culturais, desenvolver condig6es

de equidade, ampliando nio s6 os saberes dos alunos e
alunas, coma tamb6m seu campo de atuagao a partir da

anflise e critica do repert6rio das manifestag6es corps
raissocializado.

Nas discuss6es de McLaren (2000) e Giroux (2003), a

linguagem 6 analisada mediante os modos como ela pro-
duz e medeia ativamente o contexto e a cultura do cotidia-

no dos estudantes no interior das diversas esferas sociais,

caracterizados pelos espagos de aprendizagem que fre-

quentam, onde constroem conhecimento, valores, nog6es
de comunidade e representag6es acerca das diversas iden-

tidades que os comp6em. No casa da Educagao Fisica, as
diversas linguagens se combinam com a gestualidade pre-

sente nas manifestag6es da cultura corporal, a saber: dan
gas, lutas, ginasticas, esportes, brincadeiras, atividades
expressivas e os jogos eletr6nicos. Assim, compreende-se
que em uma pedagogia multicultural da Educagao Fisica
realizar uma leitura critica dos efeitos da linguagem im-
plica em contemplar, decodificar e interpretar os diversos
textos culturais que se articulam ao componente, tanto a
forma como sio construidos e regulam comportamentos,
quanto os conteQdos que des comunicam.

Se tomarmos como refer6ncia a pedagogia do dissen-
so de McLaren (2000), uma Educagao Fisica na perspecti-

va da cultura, somente alcangara seus objetivos cano de-
senvolva um curriculo multicultural critico que exponha
as formas coma o poder dominante nega ou esconde os
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saberes dos grupos marginalizados - quando nio os defor-
ma ou cria estere6tipos - e utilize os saberes desses mes-
mos grupos como possibilidade para o dialogo visando a
transformagao social. Mediado pda linguagem, um curri-
culo multicultural critico de Educagao Fisica tem por fina-

lidade analisar com rigor os motivos que levaram determi-
nadas prfticas corporais a atual condigao privilegiada na
sociedade, como, tamb6m, focalizar os saberes alusivos a

corporeidade, veiculados pelos meios de comunicagao de

massa, e os saberes expresses nas gestualidades, produzi-

das e reproduzidas pelos grupos culturais historicamente
marginalizados.

Nesta visio de educagao, compreende-se que a escola

6 uma esfera social que possibilita a produgao, reconstru-
gao e ampliagao cultural. Caberf a Educagao Fisica viabi-
lizar aos deus sujeitos tanto a refiexio critica acerca das
diversas formal de representagao manifestadas nas prati-
cas corporais, quanto a oportunidade de posicionarem-se

enquanto produtores culturais que expressam seus mo-
dos de ser, pensar e agir. Deste modo, acreditamos que o
patrim6nio s6cio-hist6rico relacionado a corporeidade de
todos os grupos que comp6em a sociedade multicultural
contemporanea seria contemplado, compreendido e res-
peitado, possibilitando a constituigao de identidades com-

prometidas com o dialogo e com a democracia, enfim, com
aequidadesocial.
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