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A d6cada de 8o do s6culo passado foi bastante promissora

na disseminagao de criticas ao ensino esportivo que vigorava nas
auras de Educaq3o Ffsica. Se as an61ises, quase sempre pautadas
na teorizag3o marxista eram ricas, o mesmo nio pode ser dito
das recomenda€6es para o trabalho pedag6gico com o esporte. A
obra de Kunz (i994) 6 a exceg3o que foge a regra. ao apresentar
sugest6es exequfveis para todos aqueles que conscientemente
buscavam alternativas is propostas voltadas para a flxag3o dos

gestos de uma determinada modalidade
E verdade que nestes 20 anos que nos separam da primeira

edigao do livro, a produgao da area segue buscando alternativas,
pols parecem bastante claus aos profissionais as diferenqas entre
a fungao social da escola e as demais instituig6es em que. por
ventura. o esporte tenha lugar. Ou seja. h6 certo consenso que os
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m6todos utilizados por clubes e escolinhas n3o s3o adequados ao
contexto em que ocorrem as auras de Educagao Fisica. Alias, 6 o
que tem sido ensinado nos curios de formagio iniciale continua de
professores. O problema 6 que muita energia continua sendo gasta
para repelir as antigas propostas, em vez de serem criadas e inves-
tigadas outras manelras de abordar o esporte no currfculo escobar.

E o que fez surgir o interesse de investigarmos como os
professores t6m enfrentado essa questio, como des abordam as
pr6ticas esportivas em suas aulas, quaid deus objetivos e as ativi-
dades que utilizam. A inten$ao foiverificarmos como os docentes

signiflcam as agnes did6ticas envolvendo o esporte. a fim de iden-
tiflcar se na pr6tica cotidiana t6m sido encontradas alternativas
ao mere ensino esportivo.

Para discutirmos os signiflcados atribuidos ao trabalho
pedag6gico com o esporte nas auras de Educagao Ffsica. anali-
samos as experi6ncias relatadas nas quatro ediq6es do Semin6rio

de Metodologia do Ensino de Educa$3o Fisica da Faculdade de
Educa$ao da Universidade de Sio Paulo(Semef). O referido semi-
nirio foi realizado no m6s de julho dos anos de 2006. 2008. 20ao

e 2012 e organizado pelo Grupo de Pesquisas em Educa$ao Fisica
Escobar da Faculdade de Educagao da Universidade de S3o Paulo
(Feusp). O evento promove um espago efetivo para debater o
ensino do componente na contemporaneidade por meio da socia-

liza$3o e discussio de experi6ncias pedag6gicas, bem como do
tratamento de quest6es te6ricas que fundamentam as agnes edu-
cativas. Tem como intenSao maior analisar e divulgar diferentes

propostas em desenvolvimento nas escolas de Educaqao B6sica e
suasrepercuss6es na sociedade.

O "Semef", como 6 chamado, destina-se exclusivamente
a professores em atuaqao. Durante dots dias, s3o apresentados
e debatidos relatos de pr6ticas pedag6gicas, os quais sio pre-
viamente disponibilizados no portal eletr6nico do semin6rio.

Todos os trabalhos inscritos s3o avaliados por uma comiss5o e
distribuldos conforme o tema de ensino. O.professor respons6vel

disp6e de 3o minutos para exposig3o, apes a qualresponder6 aos
questionamentos dos colegas presentes.

A singularidade da iniciativa 6 explicitada logo no moments
da inscrig3o. O texto requerido, um relato de pr6tica. por si s6
traduz o espfrito do evento. O relate de pr6tica 6 o registro das
atividades de ensino realizadas no decorrer de um determinado

periodo letivo. O texto final deve externar as inteng6es educa-
tivas, os procedimentos adotados no desenvolvimento das ati-
vidades e as reflex6es sobre os efeitos do processo nos alunos.
Tamb6m sio desej5veis meng6es ao que se julga ter alcanqado,
o formato das avaliag6es e o retorno a uma atividade ou outra.
para retomar algum ponto importante que possa ter sido menos
evidenciado, precisam ser explicitados. lsso 6 particularmente
relevante, pris propiciar6 material para an61ise e descoberta de
alternativas tanto para o autor, que avalia sua pr6tica enquanto

elabora o registro, quanto para um eventual leitor, que poder6
tomar para sias reflex6es elaboradas.

O relato de pratica documenta uma determinada trajet6ria
pedag6gica. Na medida do possivel, apresenta algumas infor-
mag6es, tais coma a articulag3o com o prqeto pedag6gico da
instituigio, os sujeitos envolvidos, quaid conhecimentos foram
mobilizados, os procedimentos adotados e. principalmente. as
modificag6es identificadas nas representag6es dos participantes.
Ou seja. o registry da pritica 6 uma forma eflcaz para analisar o
trabalho educacionale seus reflexos na constitui$ao dos sujeitos
da educagao.

Trata-se de uma oportunidade preciosa para socializar
reflex6es e compartilhar pontos positivos e negativos, na visio do

autor. Relatar uma experi6ncia n3o 6 o mesmo que narrar agnes
bem-sucedidas. E bom ressaltarmos que se aprende muito com
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aquelas atividades e procedimentos que nio transcorreram con-
forme o esperado ou que nio alcangaram os objetivos propostos-
Dando visibilidade aos equ(vocos e deslizes, outros aprender3o

e. quem sabe. precavidos, possam contornar os problemas antes
mesmo do seu surgimento.

Por memo do relato 6 possfvel apresentar praticas, inter-
cambiar pontos de vista, apresentar inten$6es e analisar inc6-
modos do cotidiano pedag6gico. O dialogo travado com quem
vive problemas semelhantes consiste em apoio interessante no
momento de planejar as a$6es diditicas. Decider sobre as ativi-
dades, enfoques e estrat6gias futuras e. ao mesmo tempo. ques-
tionar o que se vem fazendo, poderilevar a aprendizagem com a
pr6pria experi6ncia e, melhor que isso, desfrutar de uma maneira
diferente de aprendere ensinar.

Analisar as aq6es educativas desenvolvidas nio deixa de ser
uma alternativa para a formagao, a16m de semear mudangas no
ambiente educacional. Afinal, os relatos das pr6ticas das expe '

ri6ncias poderao fomentar a revisio de conceitos e priticas fos-
silizadas, o que sem d6vida subsidiaria construgao de novos
conhecimentos pedag6gicos.

O relate de pr6tica difere radicalmente do "faga como eu
faso" ou das "boas pr6ticas". Ele se fundamenta justamente na
tentativa de compreender o que levou seu autor a tomar determi-
nadas decis6es e como das refletiram nos alunos. Como ninguem

aprende nada sozinho, compreender como o colega signiflcou um
dado percurso, atividade ou situagio enfrentada pode ser mais
apropriado do que uma agro pedag6gica solitiria e baseada na
tentativa e errs.

Embora nio exista um modelo a serseguido, esperamos que

o relato de pritica descreva sucintamente a escola. a comunidade
e a turma; otempo de dura£3o dotrabalho; o que motivou a tema-
tiza$3o de uma manifestaSao culturalcorporal, e nio outra; como
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e em qualmomento foram propostas as atividades de ensino; com

quaid objetivos; como foi conduzido o processo; como se deu a
transig3o de uma atividade para outra; como foifeita a problema-
tizagao, aprofundamento. e ampliagao dos conhecimentos; que
elementos interferiram nas tomadas de decisao; quais parcerias
foram estabelecidas; o que deu errado e o que deu certs; em que
consistiu a avaliag3o; como o grupo documentou o processo; e
quais foram os resultados do trabalho para o professor e para os
alunos. Obviamente, 6 imprescindivelque a narrativa deja entre-
meada com reflex6es a parter da teoria que Ihe deu sustentag3o,
evidenciando suas relaS6es com a pr6tica.

O interesse crescente da comunidade docente da area

para compartilhar suas experi6ncias ou para acompanhar as dis-
cuss6es revela-se nas mais de 8oo participag6es e nos 287 relates

de pritica apresentados. Frisamos que o events 6 restrito aos
professores em atuagio e a exposi$ao limita-se is experi6ncias de
ensino. Nio se trata. portanto, de um evento aberto a pesquisa-
dores e estudantes para apresentag3o de trabalhos acad6micos.

1.10 esporte nas aulas de Educagao Ffsica

A an61ise dos anais dos eventos disponfvels no portal ele-
tr6nico permite constatar 28 trabalhos pedag6gicos que temati-
zaram alguma modalidade esportiva. Muito embora a pequena
presenga do esporte nas experi6ncias relatadas e a visibilidade
conferida ds demais manifestag6es corporais meregam uma
reflex3o, o fato n3o seridiscutido, pois, neste momento, o inte-
resse 6 tio somente investigar o tratamento pedag6gico do tema
nas experi6ncias relatadas.

Apesar de se tratar de trabalhos realizados no interior do
componente curricular/ em alguns casos, os trabalhos perse-
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guiram exclusivamente a aprendizagem das t6cnicas esportivas.
No relato de pr6ticas apresentado, M atias e Galv30(2008) afirmam
que o trabalho com o tunis possibilitou o conhecimento sobre o
corpo. identif\casio e exploragao das habilidades motoras, a16m
do estfmulo is capacidades fisicas e segmentos corporais. Lopes
(20zo) descreve o m6todo integrado para ensino esportivo rea-
lizado em uma escola municipalde Cubatao(SP). Trata-se de uma

proposta de iniciaqio esportiva global, um m6todo que pode ser
desenvolvido com qualquer modalidade e para todas as criangas
de quatro a a6 anos.

Outras experi6ncias narradas ressaltam o alcance de obje-
tivos pedag6gicos por meir do ensino esportivo. Na visio de Bello
(2006), o projeto que desenvolveujunto aos alunos do ensino fun-
damentalda Praia Grande(SP), no litoralpaulista. n3o deixou de

lado o prazer do esporte e dos benef(cios fisicos ao socializar, por
meio da vela. conceitos sociais, 6ticos e morals.

Por sua vez, Luz Junior (2006) desenvolveu um trabalho

pautado no ensino do futebol, em uma escola municipalde Santos
(SP), com o objetivo de ensinar o respeito is regras, a sociabi-
lidade e as diferenqas entre vit6ria e derrota. Moura JtJnior(2008),
com base na experi6ncia desenvolvida em uma escola privada
situada no municipio de S3o Paulo, por meio do ensino do tchou-
kba//, porele denominado verdadeiro esporte educacional, chega

a prometer a paz-
A an61ise desses relatos permite constatarmos a tnge-

nuidade do entendimento linear entre o ensino de uma moda-

lidade e a aprendizagem de comportamentos 6ticos, sociabi-
lidade ou meio para alcance da paz social. Como contraexemplo,
basta mencionarmos que nem sempre os atletas profissionais,
exemplos de exce16ncia em sua atividade. possuem qualidades
demonstradas nas arenas esportivas diretamente transferrveis
aos ambientes externos is pistas, piscinas, ringues, quadras ou

campos Contrariando o denso comum. 6 possfvel afirmarmos
aue o sucesso no esporte, obrigatoriamente. impede que valores
'ocialmente desejiveis como respeito mOtuo, utica, n3o discrimi-

nagao, companheirismo, comportamento democratico, altrufsmo
e humildade sejam semeados nos campos de treinamento e
competigao (FRANCO JUNIOR. 2007). Quantas manifestag6es
de aceita€3o e ajuda ji foram presenciadas nas competig6es?
Quando vimos, em algum programa de televis3o esportivo, a
exaltagao ao esfor$o e dedicagao de quem chegou em segundo
lugar numa competi$ao. de quem foi derrotado? Temos conhe-
cimento da hist6ria de vida daqueles que n3o venceram ou preo-

cupamo'nos simplesmente em conhecer e exaltar os campe6es?
Quantas vezes ji presenciamos brigas, perdas de controle e at6
cenas de vio16ncia protagonizadas pelos participantes?

Lembramos tamb6m que uma grande parcela dos espor-
tistas termina por abandonar a pr6tica precocemente. Se isso
ocorre. podemos pensarl6 consequ6ncia da peculiaridade exclu-
dente dessa manifestag3o cultural que. paulatinamente. leva a
maier parte dos seus praticantes a afastar-se. Se a natureza do
esporte 6 excluir. seri possivelentend6-1o como fator educativo?
O paradoxo nos obriga a refletirmos sobre a presenqa tio intensa
no imagin5rio socialdos vinculos entre esporte e educaqao.

Observemos mais cuidadosamente esse fen6meno com a

ajuda de Norbert Elias (a99o). Ei f6cil percebermos que valores
como perseveranga. esforgo individual, talents pessoal, compe-
titividade, superagao de limites e comportamento arrojado s3o
requisitos necess6rios ao sucesso em quake todas as modali-
dades. N3o seriam eases, justamente. os valores cultuados peta
sociedade capitalista? No s6culo XX, aflrma Elias, assistimos
a ascens3o dessas duas to'rqas. Por um dado, o capitalismo sel-

vagem e. por outro, um dos seus poderosos brazos ideo16gicos,
o esporte. Simultaneamente ao processo de Industrializagao,

24 SilViA CHR!$T}NA D€ OLIVEIRA MADRID {OaG.} A EOUCAgAa riSiCA ESCOBAR £ OS MECAEVENTOS ES?0PT:VOS 25



homens e mulheres foram transformados em m6quinas a flm de

produzirem cada vez mats e melhor. N3o a toa. quebrar recorded
e vencer competiS6es eram atributos da ind6stria e do esporte.
Mats recentemente. sob os auspfcios do p6s-modernismo, esse
mesma performance. transfigurada em produto est6tico a ser
veiculado pelos meios de comunicagao, passou a promover o
ac6mulo de dividendos mercantis universalmente conhecidos.
Os motivos desse fen6meno nio estio no esporte em si. mas na
caracteristica neoliberaldos tempos em que vivemos, em que o
consumo e o sucesso parametrizam today as agnes. Em outras
palavras, coisiflcam-se os atletas. Vejamos, por exemplo, os
valores de compra e venda ou a presenqa maci$a dos atletas bem-
sucedidos nas pegas de publicidade.

Reconhecemos os valores 6ticos que objetivamente sio
transmitidos aos praticantes do esporte. contudo, 6 quake impos-
sivel dissociar a pritica esportiva str/cto sense, de toda a subjeti-
vidade que circula nos espagos onde elsa manifestag3o corporal
deveria primar pele componente 16dico, ou seja. pda celebrag3o,
transmiss3o e reconstrugao da cultura.

No tocante a educaq3o, os estudos na area alertam que as
formas tradicionais de ensino do esporte t6m inculcado nos edu-
candos valores nocivos a sociedade. contribuindo para formar uma

consci6ncia ideologicamente falsa (BRACHT, z986). Althusser
(zg83) ja afirmava que o funcionamento da sociedade capitalista
depende de uma s6rie de institui$6es que atuam diretamente na
disseminag3o da ideologia dominante. convencendo os sujeitos a
obedecer as suas regras. Assam, os aspectos que devem ser criti-
camente questionados sio aqueles que transformaram a pratica

esportiva em uma dessas ag6ncias: o rendimento a qualquer
prego. a exclusao, o uso indiscriminado da imagem do espor-
tista. a estrutura institucional e a mercadoriza$ao das rela$6es.

lsso posto, n3o podemos permanecer na postura ingdnua que

concebe a pr6tica esportiva como respons6vel por efeitos posi-
tivos na formagao das criangas ejovens. Ousamos aflrmar: muito

pele contrario!
Morin (2002) critica a ideia de controle da realidade por

meio do pensamento samples ou simpliflcador. Infelizmente.

padecemos do mesmo malquando entendemos que as pessoas
pertencentes is comunidades com menor poder econ6mico
manifestam maier tend6ncia ao ingresso no mundo do crime. das

drogas e da vio16ncia. Sem atentar ao preconceito implicito nesse
raciocfnio, os defensores da educagao pelo esporte dissimulam
a alta complexidade que caracteriza a formagao e o desenvolvi-
mento das atitudes humanas e. pretensiosamente. julgam-se

capazes de transformar a realidade mediante o oferecimento de
interveng6es esportivas bastante pontuais.

O soci61ogo frances alerta para os riscos desse pensamento
reducionista quando direcionado a fen6menos complexes(a edu-
cagao, por exemplo): o desenvolvimento de comportamentos
humanos deriva de uma quantidade extrema de interaq6es e
interfer6ncias entre um nOmero muito grande de unidades que

fogem em absoluto ao nosso controle. A malaria das pessoas
conhece. por exemplo, casos em que dois irmaos, mesmo diante
das mesmas condig6es de vida. de contatos sociais e de expe-
ri6ncias educacionais, manifestam postural radicalmente dis-
tintas, s3o pessoas diferentes.

Seguindo esse raciocfnio, 6 impossfvelgeneralizar qualquer
efeito pedag6gico do esporte nas aulas de Educagao Ffsica. Cada
professor possui uma trajet6ria formativa e determinadas con-
cepg6es de mundo, ensino, aprendizagem e. provavelmente.
pr6tica esportiva. O educador traz sua pr6pria bagagem cultural.
Possui uma personalidade construida em meio ao tecido social,
com seus sentimentos e desejos e domina. ao seu modo, uma ou
mais modalidades. Sem prosseguir com mais vari6veis, pois sio
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nfinitas, na condiqao de professional, o docente compartilha o
espago das auras com grupos de criangas e jovens que. por sua
vez, tamb6m t6m sua forma de ver a vida e o esporte. e trazem

para as aulas seus pr6prios patrim6nlos. T6m sentimentos e
desejos especlflcos e dominam determinados gestos, atitudes e
conhecimentos que n3o s3o necessariamente os mesmos do pro-
fessore doscolegas.

Pensemos em today as relag6es que podem acontecer
nesse espa$o em um dia de aula. em uma semana. em um m6s...
e durante um semestre ou ano. Pensemos em today as variaq6es

contextuais que podem intervir nessas relag6es, que est5o a
merck dos estados de inimo de um ou mats atores, do que viram.
ouviram. fizeram ou disseram. de seus valores e. obvlamente. das

experi6ncias externas ao programa que v3o colecionando. Nessa
situagao, convenhamos, 6 bem dificilesperar que todos os estu-
dantes adquiram exatamente as habilidades afetivas e sociais que
seu professor pretende transmitir com a pr6tica esportiva.

Kunz(z994) 6 contundente: se o intuito 6 formar cidadaos,

temps por obrigag3o, no ambiente educativo, de transformar o
fen6meno social do esporte numa atividade de interesse real a
todos os participantes, devendo ser compreendido n3o somente
na sua visio objetiva coma tamb6m na subjetiva. lsso signiflca
saber colocar-.se na situagao de outros participantes; ser capaz
de visualizar componentes sociais que influenciam todas as agnes
socioculturais no campo esportivo; saber questionar o verdadeiro
sentido do esporte e. por interm6dio dessa visio critica. modiflcar
o seu fazertradicional.

A cidadania eleva o educando a condi$ao de sujeito no seu

processo de ensino, formando-o para participar criticamente na
vida social, culturale esportiva. o que significa nio somente desen-

volver compet6ncias t6cnicas, mas tamb6m conhecer maid profun-
damente a modalidade e. mats que isso, os signiflcados que Ihe sio

atribuidos pelts sujeitos. lsso 6correri caso a pr6tica esportlva seja.
como dizia Paulo Freire (z997), permeada pda problematiza$3o
das situag6es vividas com um constante incitamento ao di61ogo

para o encontro de solu$6es verdadeiramente democr6ticas.
Coma patrim6nio culturalda humanidade. em oportunidade

anterior. expressamos o entendimento que o esporte precisa
estar na escola para que possa ser conhecido e reconhecido sob
in6meros aspectos. Para desfrutar do esporte e com/sobre ele

aprender/ nio basta saber executar seus movimentos. E preciso
compreend6-1o enquanto fen6meno atravessado por distintos
marcadores sociais, permeado por relag6es de poder e espago de

encontro e di61ogo de diferentes culturas. Assim. 6 importante
retomar sua hist6ria. conhecer seu percurso e suas variadas trans-

formag6es ao lingo do tempo, o papelque Ihe foi conferido por
diversos grupos e em variadas 6pocas- Ei fundamental, tamb6m.
interpretar a gestualldade que o caracteriza. o comportamento
dos participantes, sejam criangas, jovens, adultos ou idosos,
homens ou mulheres de variadas etnias e nrveis de habilidade e

possibilidade de pritica . Elinteressante lersobre o esporte. assistir

fllmes, programas, document6rios, discutir pontos de vista e
conhecer posicionamentos diferentes. Finalmente. 6 imprescin-
divel vivenci6-1o nas auras, preferivelmente envolvido por uma
atmosfera 16dica. Experimentar todas suas formas para que se
possa refletir individual e coletivamente. atribuindo-the novos
sentidos e signiflcados(NEIRA. 2013).

A an61ise dos relates de pritica apresentados em todas as
edig6es do Semefindica que uma boa parcela das a$6es didgticas
abarcando o esporte alinha-se a essa visio de Educagao Fisica.
denominada "cultural"(NEIRA. 20n). lsso signiflca que. em parte.

o grupo de professores que busca o eventojin3o atribuiaspectos
salvacionistas ao esporte. nem tampouco concebe as aulas de
Educag3o Frsica como espago para a simples aprendizagem da
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modalidade. No sentido contrario, dignifica o tratamento peda-

g6gico conferido imanifestag3o corporal no curriculo, com-
preendendo-a coma objeto de estudo relevante na formagao dos
sujeitos da educagio. Vejamos os enfoques conferidos.

Junta aos alunos do ensino m6dio de uma escola estadual

situada no municipio de Brotas (SP), Leite e Lemos (2006) pro-
blematizaram a rela$ao entre os esportes de aventura e a pre-
serva$ao da natureza. Em uma escola privada paulistana. Nunes
(2006) desenvolveu um estudo sobre a Copa do Mundo de Futebol
com todo o ensino fundamental. Os alunos refletiram critica-
mente acerca desse fen6meno cultural por meio de um projeto

que integrou diversas areas do conhecimento e. entre outras
quest6es, discutiram a hegemonia dos parses ricos, a cria$ao
de idolos para o consume, as rela$6es de poder presentes em
diversos campos sociais e a influ6ncia da media e da ind6stria cul-
tural no futebol.

Pina (2006) narrou uma experi6ncia desenvolvida com os
alunos do 8o ano do ensino fundamentalde uma escola municipal

em Juiz de Fora(MG). Partindo da problematizag3o da inacessibi-
lidade de algumas camadas socials ao basquete. foram discutidas

a origem e as transformag6es da modalidade. t6cnicas, t6ticas,
regras e a apropriaqao dos bens culturais. Monteiro(zoo8) decidiu
tematizar o tunis de mesa. ap6s a prgtica surgir no mapeamento
da culture corporal realizado com as turmas do 7o ano do ensino
fundamentalde uma escola municipalde Sio Paulo. O trabalho
ncluiu diversas atividades de aprecia$3o, viv6ncia. aprofunda-
mento, ressigniflcag3o e ampliagao, proporcionando aos estu-
dantes uma major compreensio da modalidade em suas mt31-

tiplas dimens6es e sua relaqao com a cultura na qualest6 inserida.

Fazendo uso de videos, textos e do patrim6nio dos alunos

referente aos esportes com raquete. o projeto desenvolvldo por
Gramorelli(2008) junto is turmas do 6' ano do ensino funda-

mentalde uma escola privada. situada na Zona Norte da cidade
de Sio Paulo, contribuiu para o reconhecimento de outras cul-
turas e a valoriza$ao das diferengas na saba de aula. Em um tra-
balho com os alunos do 6' ano do ensino fundamental de uma
escola munlcipalde S3o Caetano do Sul(SP), Lippi(2008) tema-
tizou o voleibol, tendo por objetivos compreender a manifestag3o
homo construgio social que se transforma ativamente pda agro
de diversos grupos sociais, a16m de proporcionar a apropria$ao

de signos e signiflcados pertencentes a linguagem gestual/cor-
poraldo voleibol. Para tanto, ao bongo de um semestre. organizou
agnes did6ticas de anilise. interpretagao e reflex3o sabre a moda-
lidade esportiva.

Em uma escola publica federal sergipana. Souza (20ao)
tematizou a pritica localdo futebole do voleiboljunto aos alunos
do g ' ano do ensino fundamental. Objetivando compreend6-las
enquanto manifesta$6es culturais que ocorrem num determinado
contexto socio-hist6rico e assumem diferentes significados a
partir das representag6es dos diferentes grupos culturais que
degas se apropriam. buscou identiflcar e problematizar os sign
ficados presentes nos diferentes contextos de pr6tica de Aracaju.
Em sentido semelhante. Colombero (20zo) problematizou a
representa$io do futebol enquanto esporte masculino inicial-
mente identiflcado nas turmas de 4o e 5o anon do ensino funda-
mentalde uma escola municipalpaulistana. Foram questionadas

as relag6es de g6nero, racismo e clause social que perpassam
a modalidade. bem como aspectos envolvendo torcida orga-
nizada. valor dos ingressos, hor6rio dosjogos, mercantiliza$ao da
pritica etc. Pautada no diilogo, a aWaD educativa permitiu que os
alunos percebessem a constru$3o e as transforma$6es do futebol

enquanto pr6tica cultural.
Mazzoni(zoao), atuando em uma escola privada da cidade

de S3o Paulo, tematizou o futebol americano com as turmas
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do 3o ano do ensino m6dio. Mediante a inteng3o de entender e
analisar as relag6es raciais que perpassam a pratica esportiva.
Mazzoni(20zo) discutiu os movimentos de resist6ncias da popu-

laq3o negra. Aproveitou para analisar as relag6es de poder e
outros tipos de segregagao presented na sociedade e no mundo
esportivo. Atuando tamb6m no ensino m6dio, mas em uma escola
publica de Barueri(SP), Lozano(2010) aproveitou a realizagao a
Copa do Mundo de Futebolda Africa do Sulpara problematizar o
que denominou de "paixao nacional". Foram analisados aspectos
como a presenga das mulheres no esporte. a rivalidade entre as
torcidas e vivenciadas diversas pr6ticas da modalidade. desde as

peladas aosjogos eletr6nicos.

As relag6es vivenciadas na escola e no mundo do futebol
foram a inspiragao do trabalho de Andrade(20zo)junta is turmas
do 5o ano do ensino fundamentalde uma escola municipalsituada
na cidade de Sio Paulo. O mapeamento realizado deu visibi-
lidade as atitudes desrespeitosas entre os alunos relacionadas

is quest6es de g6nero. Foio que levou a docente a transformar
a questao da diferenqa no cerne da agro diditica. mediante lei-
turas, interpretag6es e ressignificag6es do futebol. No decorrer
do projeto, constatou que as vozes antes silenciadas comeqaram
a se manifestar. incomodadas com a discrimina$ao que ocorria
durante as auras.

GramorellieTapetti(20zo) partiram do voleibol para tematizar
o futvolei. o v61ei adaptado, o v61ei paraolimpico, o biribol, o v61ei

de praia e o punhobol em uma escola privada da capital paulista.
Os alunos do 7o ano do ensino fundamental investigaram sua ocor-

r6ncia. formats e significados atribuidos, vivenciando-as durante as
aulas. As informaq6es foram socializadas por meio de videos, como
tamb6m as an61ises acerca da sua pouca presenga na media.

Apes realizar um mapeamento com os alunos, no intuito de
descobrirquais priticas pertencentes a cultura corporalda comu-

nidade seriam tematizadas nas auras de Educagao Ffsica. Barbosa

(2012) selecionou o handebol. Os alunos do g ' ano.do ensino fun-
damentalde uma escola municipalsituada na cidade de Sio Paulo
iniciaram as viv6ncias no formato conhecido. Surgiram diver-

g6ncias com rela$3o is regras, escolha dos times, organizag3o do
tempo e pontuag3o do jogo. O grupo discutiu a necessidade de
mudangas pensando na realidade da escola. resultando no "han-
debolda turma". Uma aluna levantou a questao da agressividade
e os conflitos com as minorias existentes na saba. Surgiu dai o
interesse de pesquisar esportes com boca que possuem pouco
ou nenhum contato flsico (handebol de areia. tchouk6a// e rugby

tag). Foram estudadas as regras e materials, a16m da realiza$ao
de viv6ncias de cada modalidade

Motivada pecos coment6rios dos alunos do 4' ano do ensino
fundamental de uma escola publica no municfpio de Sio Paulo,
Colombero (zoa2) intercalou o funk e futebol nas aulas, tendo

por objetivos conhecer suas hist6rias e os contextos de origem e
pritica na comunidade; relacionar o modo pelts quads os alunos as
conhecem ou praticam; analisar, interpretar e vivenciaras m61tiplas

linguagens do corpo e dos movimentos expressivos no futebole no
funk; atuar de modo a superar os estere6tipos e preconceitos que
acompanham as produg6es culturais dos grupos minoritirios; iden-
tificar as pr6ticas discursivas presentes no funk e no futebol que
reforgam pejorativamente a identidade de raga. etnia. moradia.
g6nero etc. nas diversas viv6ncias dentro e fora das aulas; e analisar

criticamente a participa$ao da media e suas influ6ncias.

Gongalves (20z2) problematizou as quest6es de g6nero e
racismo nos Jogos Olimpicos de Londres, junto aos alunos do 7'
ano do ensino fundamentalde uma escola municipalpaulistana.

O trabalho iniciou-se pele estudo dos simbolos, mitos, idolos,
modalidades e parses participantes, participagao das mulheres
nos Jogos, a16m da hist6ria dosJogos Olimpicos, Jogos Olfmpicos
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de Inverno, Jogos Paraolimpicos e Jogos Olimpicos da Juventude.
As atividades de ensino incluiram rodas de conversa. viv6ncias,
pesquisas na sala de informitica. a16m de outras situag6es que
permltiram o aprofundamento e a ampliagao dos conhecimentos.

Outro trabalho que problematizou as relag6es de g6nerojunto
is turmas do 7o ano do ensino fundamentalde uma escola do muni-
crpio de S3o Paulo foi desenvolvido por Gomes, Corsino e Ribeiro
Net0(20a2). Os professores promoveram a an61ise da ocorr6ncia de
situag6es de preconceito e discutiram a pr6tica do baum/neon como
um esporte de resist6ncia ds construg6es das diferengas. As agnes
did6ticas oportunizaram cruzamentos de diversas fronteiras no coti-
diano escolar, permitindo que os alunos assumissem posiq6es dis-
tintas daquelas identiflcadas no infcio do projeto.

A partir do desejo dos alunos do 4' ano do ensino funda-
mentalde reproduzirem a pritica do futebolamericano na escola.
Greg6ri0(20z2) estabeleceu um campo de di61ogo visando reco-
nhecer signiflcados culturais a partir de um contexto distinto
daquele a que pertencem os alunos, questionando modelos e
padr6es impostos, reconhecendo que suas identidades culturais
nio possuem refer6ncias nos filmes que retratam o esporte. Os
alunos nio precisando transpor a cultura norte-americana para
entender a pritica tematizada. puderam. a partir das atividades
propostas, reconstruir suas representa$6es, reelaborar e hibri-
dizar o esporte. criando novos signiflcados a partir do panto de
vista dos grupossubjugados.

O skate foio tema estudado pelos alunos do z ' ano do
ensino fundamental de uma escola municipalsituada no distrito
de Sio Miguel Paulista. na capitaldo estado. Ao mapear a comu-
nidade. Santos (20z2) identificou a pr6tica da modalidade. Para
potencializar as vozes daqueles que historicamente foram(e s3o)
silenciados na instituiSao escolar. atrelou o trabalho pedag6gico
com o skate ao Projeto Politico Pedag6gico da escola. Elegendo

como objetivo a desconstrug3o/reconstrugao das relag6es de
poder que perme.iam o skate. foram propostas atividades para
que os alunos pudessem acessar outras representag6es da mani-
festag3o corporal, a fim de desestabilizar a visio pejorativa que

possuram inicialmente. Ao finaldo projeto, observou que alguns
alunos mantiveram as representaS6es iniciais e seguiram aflr-

mando que meninas n3o poderiam andar de skate. Contudo, pas-
saram a respeit6-las durante a viv6ncia da modalidade durante as
aulas e a entender o skate nio s6 como um instruments utilizado

para fins esportivos, mas tamb6m como meio de locomo$ao de
algumas pessoas presented na comunidade.

Com a intengao de desenvolver um projeto integrado ao
estudo do meir realizado em uma escola publica estadualsituada

no municrpio de Sio Paulo, Reid (20z2) elegeu o parlour coma
tema para o trabalho com as turmas do lo ano do ensino m6dio.
O ponte de partida foia assist6ncia ao video "Parlour /ndoor",
gravado em uma academia de um bairro nobre de Sio Paulo. A
parter de viv6ncias das manobras realizadas nas auras e da anilise
das modalidades do esporte presentes no fllme. os alunos elabo-

raram. socializaram. experimentaram e registraram o seu pr6prio

"percurso" que. posteriormente, foi comparado a outros aces-
sados na internet. Com o final do estudo, foi possivel identificar
mudangas nos discursos em relag3o a manifesta$5o e a forma que
os estudantes se relacionam com os esportes radicais.

O parlour tamb6m foi tematizado nas aulas do 7o ano do
ensino fundamentalde uma escola municipalda capitalpaulista.

Bonett0(20z2) partiu da experi6ncia de um aluno que nos finais
de semana praticava a modalidade na Avenida Paulista e do con-
tentamento daqueles que conheciam a modalidade pdas medias
sociais. O projeto contemplou diversas atividades de ensino, com

destaque para a transformag3o de diversos espagos e locais da
escola em 'obst6culos' a serem superados pelos alunos. Recor-
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rendo a videos da internet. foram conhecidas as principais t6c-
nicas, caracteristicas e. sobretudo, os valores da modalidade. Na
opini3o do docente. a maier contribuig3o do proleto consistiu na
modificag3o das representag6es que os alunos possulam sobre as
aulas de Educag3o Fisica.

O relato de Siqueira (20z2) narra a experi6ncia desenvolvida
com todas as turmas do ciclo I do ensino fundamental de uma

escola publica situada no municipio de Osasco (SP). No infcio do
ano letivo, os professores da instituigao foram convidados a pla-
nelar as agnes pedag6gicas, visando o anivers6rio da cidade. o
slogan seria "Osasco 5o anos". A professora de Educagao Fisica
listou as manifestag6es corporais tematizadas nos anos anteriores
e. em conversa com as turmas, considerou os Jogos Olimpicos e
Paraolimpicos o tema centraldo seu trabalho. A parter dai, elencou
as manifestag6es esportivas praticadas no municipio e incluidas
nos eventos citados, selecionando aquelas que mantinham alguma

relagao com as criangas. Dentre as atividades realizadas, os alunos
identificaram as caracteristicas dos esportes; analisaram seu con-
texto hist6rico, as transformag6es ao bongo do tempo e a relaqao

com os grupos socials (e as diferentes identidades) que criaram e
recriaram os Jogos Olimpicos e Paraolimpicos.

A16m disco, os alunos conheceram os locals de pratica
existentes no municipio, identificaram representantes dessas

manifestag6es, as possibilidades oferecidas, seus aspectos pro-
flssionais ou de lazer; e por flm, identificaram os praticantes das
modalidades eleitas(quem s3o, suas origens, seus percursos, seus
projetos de vida e suas relag6es com o esporte). Foram desenvol-
vidas atividades com caracteristicas distintas, segundo o enfoque

selecionado para cada ano escolar. As a$6es diditicas incluiram
viv6ncias, pesquisas, entrevistas com praticantes, visitas e recons-
truq3o critica das modalidades na escola. Na visio da professora,
a escolha de um tema para today as turmas foiinteressante. pois

possibilitou conversas, reflex6es e descobertas
realizadas por

criangas situadas em diferentes momentos da escolarizagao,
o que potencializou trocas de conhecimentos entre as turmas.
Tamb6m avaliou de forma ben6fica a aproximagio com as mani-

festag6es corporais realizadas na cidade, muitas vezes, sem que
os alunos soubessem da sua ocorr6ncia.

1.2 Uma refs.expo sobre a pritica docente

A an61ise dos relatos de pr6tica alinhados a perspectiva cul-

tural permitiu a identificagao de algumas dlsting6es com rela$ao
ao conhecido ensino do esporte. Em primeiro lugar. inversamente
is recomendag6es convencionais, a perspectiva cultural nio
recorre a taxionomias nem tampouco bs gradag6es e sequancias

para distribuiSio de conte6dos. N3o h6 um conhecimento mais
ficil e adequado ao ciclo inicial do ensino fundamental ou mais
complexo para o ensino m6dio. O que se observa 6 que os profes-
sores trabalharam com a modalidade esportiva em sua inteireza.
sem os question6veisjogos pr6-desportivos, sequ6ncias pedag6-
gicas ou fragmentag6es semelhantes. Qualquer esporte pode ser
estudado em qualquer etapa da educagio b6sica. Ei 6bvio que.
conforme o grupo social, as experi6ncias culturais corporais sio
disponibilizadas diferentemente ds criangas ejovens e. mesmo no
interior desses grupos. das ocorrem de forma muito variada. Se
as criangas sio socializadas nos c6digos esportivos pda famrlia e
televis5o, osjovens, por sua vez, usufruem de in6meras alterna-
tivas para acessar esses conhecimentos.

E interessante observarmos nos relatos de pr6tica anali-
sados que o esporte a sertematizado foi selecionado por meir do
mapeamento. Para coletar as informa$6es necess6rias, os educa-
dores realizaram uma pesquisa de campo. reconheceram os locais
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de pr6tica existentes na comunidade. observaram a ocorr6ncia de
manifestag6es corporais ou constataram uma tem6tica candente
nas turmas com que trabalharam.

Foi com base nessas informag6es que os professores orga-
nizaram seus pianos de trabalho. As atividades de ensino pro-
postas problematizaram determinados aspectos do esporte sele-
cionado, promoveram situag6es desafiadoras e levaram os alunos
a busca de respostas para uma melhorcompreens3o da realidade.
Os conte6dos aprendidos e a duragio dos trabalhos variaram em
fungao das caracterfsticas da temitica. grau de aprofundamento
desejado e posicionamentos da turma. Frisamos que o interesse
dos alunos correspondeu is experi6ncias culturais que possulam
e que as atividades propostas sofreram inftu6ncias das con-
di$6es da escola e das caracteristicas da modalidade estudada.

Enquanto certos temas provocaram grande curiosidade e neces-
sidade de saber mais, o que levou os docentes a elaborarem uma
quantidade maior de atividades de ensino e reorientarem suas
agnes did6ticas, outros demonstraram possibilidades de enrique-
cimento mats limitadas.

Outra caracterfstica das pr6ticas analisadas 6 a compreens3o
do que venha a ser conte6do da aprendizagem. Os conheci-
mentos aprendidos emergiram da problematizag3o desenca-
deada pdas atividades de ensino, levando em conta o esforgo do
grupo para sanar as d6vidas que surgiram durante o trabalho. Os
professores permaneceram atentos is relag6es de poder embu-
tidas na ocorr6ncia socialdo esporte. procurando ajudar os alunos
a interprets-las e desvendar quais identidades sio legitimadas e/
ou negadas. Nessas circunst6ncias, enfatizaram-se indagag6es
acerca das condi$6es assim6tricas atravessadas por quest6es de

genera, consumo, hist6ria. formas de organizag5o da pr6tica.
gestos e recursos empregados, entre outros aspectos, visrveis ou
nao, que caracterizavam a tem5tica em pauta.

Observamos nas pr6ticas narradas a preocupagao com o

dialogo e a leitura da gestualidade implfcita nos esportes A inter-

pretag3o da pritica esportiva. estimulada pdas atividades pro-
postasf promoveu a interag3o coletiva. a16m da reorganiza$ao
e discussao de outras possibilidades de viv6ncia. Ou sega, valo-
rizaram-se as diversas formas de expressar e comunicar aquela
modalidade. explorando tal diversidade com base no repert6rio
coletivo da linguagem corporal.

Para tanto, na maioria dos casos, os professores investi-

garam previamente os aspectos mats relevantes da modalidade e
planejaram adequadamente as atividades e os espa$os(em grupo
ou individualmente, na quadra ou na sala de video, autorizag6es
necess6rias, materiais, quest6es, explicag6es, demonstrag6es,
viv6ncias, discuss6es nos grupos. trabalhos griflcos, realizagao
de debates, assist6ncia de materialaudiovisual, apresentagao de
convidados, organizagao do acesso aos materiais informativos
no transcorrer da aula. organizagao do tempo das atividades e
as possiveis implicag6es na estrutura dos horirios escolares),
mesmo que tivessem dialogado com as turmas acerca do plano
de trabalho para coletar sugest6es e ideias sabre as ativldades.

Nos relatos investigados, o esporte enquanto objeto de
estudo foi concebido como pr6tica social, e coma tal, 6 criado
e recriado por aqueles que dele participam ou pelos discursos
sobre ele emitidos. Assam. foram questionados os discursos que
essencializam ou naturalizam certas modalidades, por exemplo,

"futebo1 6 coisa de meninos" ou "parlour e skate s3o coisas de
vagabundos". Ler e interpretar os c6digos veiculados com relag3o
is manifestag6es corporais constituiu-se numa aWaD diditica
fundamental. Os alunos foram constantemente convidados a

analisar a configuragao e o posicionamento do esporte no tecido
social, bem como dos deus representantes,(como acontece. quais
as caracterfsticas da pr6tica. regras, t6cnicas, t6ticas, quem par-
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ticipa. quais os recursos necess5rios, onde se localiza etc.), sua
divulgagao(ou falta de) na media. o modo como se organiza em
outros espagos, como 6 representado pelos pr6prios alunos ou por
outros grupos culturais, quais os discursos que o tornaram domi-
nante ou subjugado etc. Quest6es que remeteram os alunos a
an61ise do seu cotidiano e recorreram a conhecimentos de outras

areas, dando-shes uma nogao da complexidade das rela$6es
sociais que assolam as modalidades esportivas e seus praticantes.

Os professores tamb6m promoveram variadas situag6es
did6ticas que priorizaram a viv6ncla corporal, submetendo-as
tamb6m a leitura e interpretag3o. Diante das diferengas entre
a pr6tica social do esporte no seu /ochs originale a realidade da
escola(n6mero de alunos, espago. tempo, materialetc.), os alunos
foram estimulados a elaborar novak formas de reallz5-1o, tencio-
nando facilitar a compreensao da manifesta$3o e do processo de

transformagio vivido por quase todos os produtos culturais. As
peculiaridades de cada grupo e de cada escola foram levadas em
conta por ocasi5o da reconstrugao coletiva da modalidade objeto
de estudo, proporcionando aos alunos uma experi6ncia real da
dinimica cultural. Vale lembrar que tanto participa aquele que 16
a gestualidade. interpreta-a e sugere modificag6es, quanto quem
as executa. Essas posig6es foram alternadas ao bongo das ativi-
dades de ensino.

Considerando que a maioria dos esportes atravessou um
longo processo de transformag6es desde o seu surgimento, os
professores sugeriram aos alunos, estimularam os alunos a experi-
mentar novos formatos e avaliara efic6cia das pr6prias produg6es.

Com ipso, os alunos foram posicionados na condi$3o de sujeitos
hist6ricos e produtores de cultura em condig6es semelhantes ao
que acontece fora da escola. Sempre que um grupo socialmovido
por variadas inteng6es se apropria de um artefato pertencente
a outro ou, diante de altera$6es das condiS6es existentes, seus

pr6prios representantes recriam o produto original, visando rea-
dequa-lo e garantir sua perman6ncia ao longo do tempo. tanto a
ess6ncia ou os significados do produto podem perder o canter
orimgrio e assumir novas e d istintas conflgurag6es.

Foi possfvel constatarmos nas narrativas analisadas que os

docentes apropriaram-se dessa dinimica culturale valorizaram.
no decorrer das aulas, a experimentag3o dos diversos formatos
de pritica conhecidos pelos alunos, bem como ofereceram con-

dig6es para que experimentassem today as alteraS6es possiveis, a
fim de que vivenciassem diferentes pap6is sociais e elaborassem
deus pr6prios produtos culturais. Ao finaldos trabalhos, o que se
obteve foia handebol, o basquete. o parlour etc., de cada turma.

Outra caracteristica dos trabalhos relatados 6 a presen$a
de atividades de ensino que promoveram o aprofundamento e a

ampliagao dos conhecimentos. Visitas aos espagos onde ocorrem
as pr6ticas corporais, palestras com especialistas ou com pessoas
com uma hist6ria de vida marcada peta pr6tica da manifestagao,
auras demonstrativas com estudantes praticantes matriculados
em outras turmas da escola ou pessoas da comunidade. an61ise

e interpretagao de videos e textos dos diversos g6neros literarios,
mediagao do docente. realizagao de pesquisas orientadas previa-
mente. entre outras situag6es diditicas, permitiram n3o somente
um conhecimento mais profundo do esporte estudado, como
tamb6m o acesso a outras representa$6es da modalidade

Os aspectos destacados pecos alunos ou pele professor
durante o aprofundamento fomentaram outras vertentes de
an61ise. viv6ncias e pesquisas. O olhar dos estudantes sobre os
esportes tematizados foi enriquecido mediante atividades de
leitura. interpretag3o e construg3o de textos, an61ise de imagens,
m6sicas e videos, di61ogos com alunos de outras turmas, entre-
vistas com convidados, preparag3o para socializagao do que foi
aprendido mediante apresenta$6es nos eventos da escola. expo '
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sig6es de trabalhos nos dias festivos, elaborag3o de portf61ios e
demais produg6es dos estudantes.

Durante as atividades de ensino, as observaq6es, an51ises

e interpretag6es de tudo o que aconteceu constituiram-se coma
informag6es privilegiadas para a avaliag3o do trabalho peda-
g6gico. O registro das atividades desenvolvidas foi uma akio
constatada em todos os relates analisados, o pr6prio documento,

por si s6. ji constitui-se em registro do que aconteceu. Neue
constam encaminhamentos efetuados, respostas dos educandos

e arquivamento de alguns exemplares dos materiais produzidos
durante as aulas ou a partir delas. A coleta de informag6es sabre
o processo subsidiou a reflex3o a respeito da pr6tica pedag6gica e
acumulou indicios para identiflcar tanto os acertos quanto os pos-
siveis equ ivocos cometidos no decorrer das atividades de ensino.

Uma vez que o mapeamento diagnosticou a cultura de
chegada. os registros que os professores elaboraram ao bongo do
processo facilitaram a identificagao das insuflci6ncias e alcances
das atividades de ensino desenvolvidas. As atividades propostas

mereceram um olhar atento, especialmente. para as relag6es
estabelecidas entre os sujeitos envolvidos, e entre des e os conhe-
cimentos abordados. Com frequ6ncia. os questionamentos, inte-
resses e conflitos identiflcados pelos envolvidos apontaram a
necessidade de elaborar e conduzir novas atividades de ensino.

O registro do processo nio impediu que muitos educa-
dores organizassem atividades avaliativas especiflcas ao flnaldos
projetos, visando descobrir. em que medida. os procedimentos
did6ticos realizados contribufram para ampliar o repert6rio dos
conhecimentos do grupo. bem como a supera$3o dos precon '
ceitos e concep$6es inicialmente reveladas. Uma an61ise mats
detalhada do produto finalque os alunos elaboraram como con-
sequ6ncia dos trabalhos (apresentaqao, relat6rio, coreografia,
exposi$io, portf61io, ou, simplesmente. os depoimentos sobre

; manifestagio corporal tematizada e seus representantes),

quando entrecruzada com os registros do processo, constituiu-
.se em elementos privilegiados para avaliar as modiflca$6es dos

conhecimentos levantados por ocasi3o do mapeamento.

1.3 Considerag6esfinais

Alegra-nos a constataqao de que a maioria dos trabalhos

que tematizaram o esporte, apresentados nas quatro edig6es
do Semin6rio de Metodologia do Ensino de Educag3o Fisica da
Faculdade de Educagao da USP. influenciaram-se pda perspectiva

cultural da Educagao Ffsica. Dentre os diversos aspectos que
caracterizam essa pedagogia. o enfoque nas atividades coletivas

e a valoriza$ao atribulda is vozes dos representantes das culturas

que coabitam a sociedade merecem ser ressaltados.

Ao inv6s de priorizar agnes sem significado, as atividades de
ensino envolveram-se com a an61ise e problematizagao das pr6-

ticas esportivas e das quest6es que as envolvem. O emprego de
tarefas coletivas exigiu conversas constantes que frutificaram em
interc6mbio de representag6es que, por sua vez, foram potenciali-
zadas com leituras, videos, di61ogo com praticantes e convidados.

N3o somente a linguagem corporalteve lugarlmas tamb6m

a oral, digital, musical, pict6rica. entre outras, comumente
mats acessfveis is criangas e jovens. Por meio dessas formas de

expressao, a ideologia da cultura dominante e as ideologias das
outras culturas foram confrontadas. O esporte n3o foi acessado
do ponte de vista exclusivo dos bem-sucedidos e midiiticos,
tamb6m foram acessados coma conhecimentos relevantes, os

modos de ver das mulheres, pobres, moradores da periferia,
idosos e n3o praticantes.
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Em tom de finalizagao, 6 importante dizermos que a pers-
pectiva cultural da Educag5o Ffsica documentada nos relatos
analisados precisa transformar-se em objeto de estudo de um
contingente maier de professores e pesquisadores. Nio devemos
aceit5-la sem debate ou critica. N3o pode haver uma proposta
definitiva. um s6 caminho a seguir. Outros s3o possiveis e neces-

s5rios. Ao leitor. fica o convite a pensar conosco, dialogar, rejeitar
e sugerirl a hibridizar, ressigniflcar. posicionar-se e langar outras
propostas comprometidas com a constru$3o de uma vida melhor

para todos.
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