
A FORMAGAO DE PEDAGOGOS
PARA A DOCENCiA EM EDUCAGAO

FISICA: o cano do PTBID - FEUSP::

Marcos Garcia Neira

A definigao do campo de atuagao professional do Licenciado em Pedagogia
homo a gestao e doc6ncia na Educag5o Infantil e nos anos iniciais do Ensino
Fundamental pdas Diretrizes Cumculares Nacionais (BRASIL, 2006), levou
a Faculdade de Educagao da Universidade de S5o Paulo (FEUSP) a adequa-

gao do curso ofertado, incluindo entry os conhecimentos abordados aqueles
destinados ao ensino da Educagao Fisica na Educagao Bfsica.

Portanto, nio houve qualquer suipresa quando, em 2014, a Coordena-
gao de Aperfeigoamento de Pessoal de Ensino Superior (CAPES) aprovou a
realizagao do subprojeto do Programa Institutional de Bolsas de Iniciagao a
Doc6ncia (PIBID) intitulado "0 trabalho colaborativo para o desenvolvimento
de uma aWaD didftica que tematize as praticas corporais inclusivas em esco-
las de educag5o infantil e ensino fundamental 1", cujo objetivo principal era
proporcionar aos futuros licenciados em Pedagogia experi6ncias formativas
para a doc6ncia da Educagao Fisica em realidades escolares multiculturais.

E sabido que a diversidade cultural imp6e novas responsabilidades a
escola. Longe de constituir-se em obstfculo ou problema, o convivio com as
diferengas 6 extremamente enriquecedor. Toda situagao didgtica que considera
mais de um ponto de vista beneficia a todos os que dela participam.

Consideraram-se neste subprcljeto todas as diferengas, independente-
mente do seu marcador social ou processo de construgao. Sendo a escola
publica uma instituig5o que acolhe pessoas com variadas herangas culturais,
6 necessfrio desenvolver prfticas de ensino que reconhegam e atuem a partir

de patrim6nios distintos, sem qualquer intengao de apresentar ou impor co '
nhecimentos melhores.

Em gerd, a pertenga a um determinado grupo se faz acompanhar de
especificidades que moldam a sua identidade cultural. O contato com repro '
sentantes de outros grupos, bem homo a percepgao das pr6prias mudangas

ao longs do tempo, proporciona o estabelecimento de relag6es pautadas no

1 1 Este texto 6 uma homenagem a Alessandro Marques da Cruz, Arthur Moller Dayane Maria de Oliveira

Portapila. Felipe Nunes Quaresma. Jacqueline Cristina Jesus Martins, Jorge Luiz de Oliveira JOnioc Marcos
Ribeiro das Never e Pedro Xavier Russo Bonetto, por terem aceito o desaHo de formar professores para

uma sociedade menos desigual
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reconhecimento. Dentre inQmeras formal, as diferengas culturais se expres-
sam tamb6m atrav6s dos textos produzidos pdas manifestag6es da cultura
corporal. Comumente, o repert6rio de gestos e praticas corporais valorizado
pda escola adota como refer6ncia a execugao ideal e hegem6nica, constituin-
do-se em mais uma experi&ncia de exclusio para uma parcela significativa
dos estudantes. Tal quadro ocasiona descompasso, afastamento e resist6ncia
ou a fixagao distorcida de signos de classy, etnia, g6nero, niveis de habilidade
etc., presentes nas prfticas colporais tradicionalmente privilegiadas na escola
(KEIRA, 2016).

Nesses termos, as brincadeiras, dangas, lutas, ginfsticas e esportes, com-
preendidos homo texton produzidos pda linguagem corporal, constituem-se
em temas a serem abordados no curriculo, uma vez que se considera homo
responsabilidade da escola e fungao da Educag5o Fisica formar pessoas que
compreendam e reconstruam criticamente essay prfticas corporais. Com base
nessas premissas, levamos a cabo esse subprojeto do PIBID que, durante tr6s
antes, envolveu os futures pedagogos na organizagao, execugao e avaliagao de
atividades de ensino que tematizaram as manifestag6es da cultura corporal,
mantendo homo ponte de refer6ncia a inclus5o de todas as criangas, inclusive
aquelas que historicamente foram alijadas dense direito.

Integraram-se ao subprojeto dois coordenadores, tito professores-super-

visores e cinquenta e seis estudantes de graduag5o. leis escolas municipais
e duas escolas estaduais aceitaram a parceira com a universidade e transfor-
maram-se em territ6rio de intlmeras aprendizagens. Para a16m do pr6prio
exercicio do magist6rio, os licenciandos interagiram com saberes especificos
de dada comunidade, mediante a oportunidade de insergao em contextos para
muitos absolutamente desconhecidos. lsso n5o 6 pouco quando se considera
que muitos cursaram toda a Educagao Bfsica em instituig6es da rede privada
comumente hequentadas por um determinado estrato social .

Se fosse s6 por isso ja terra valido a pena a realiiagao do subprojeto, uma
vez que a experi6ncia possibilitou aos graduandos participantes a oportunidade
de conhecer o outro lado da moeda. Em tempos em que a grande media n5o
poupa critical a escola publica e o discurso hegem6nico que diutumamente co-
loca em circulagao dissemina representag6es negativas com respeito a qualidade
dos deus servigos, aos sous proflssionais e is criangas, jovens e adultos que a
ela recorrem, n5o foi sem surpresa que se depararam com proJetos construidos
coletivamente, profissionais competentes e compromissados e, principalmente,
praticas pedag6gicas bem organizadas e efetivamente realizadas .

A entrada nas escolas foi precedida de reunites formativas com a partici-
pagao de todos os envolvidos. Nessas ocasi6es, os referenciais que subsidiam
a perspectiva cultural da Educag5o Flsica forum profundamente estudados e

inilmeros relatos de prftica foram submetidos a anflise e debate. Na segunda
faso dos trabalhos, os estudantes acompanharam as atividades docentes,
trocando impress6es e esclarecendo dividas em seguida. Conheceram a vida
institutional, as caracterfsticas do seu pablico e todos os atores que vivem
e convivem dentro e fora dos sous muros. Somente entao, tiveram apoio no

planejamento, desenvolvimento e avaliagao das atividades de ensino. Con-
ceberam prqetos didfticos pr6prios e puderam execute-los, aprendendo com
os erros e acertos, mas, principalmente, com a supervisao dos professores
que se engalaram.

Nio ha sombra de dQvida de que a shave do sucesso dessa iniciativa foram

os professores-supervisores. Na condigao de membros do Grupo de Pesquisas
em Educagao Fisica escolar da FEUSP, muito antes da exist&ncia do PIBID
jf colocavam em agro uma proposta culturalmente orientada. Assim sendo,
nio tiveram qualquer dificuldade em incorporar a suas rotinas a formagao e
o acompanhamento dos estudantes. Cada qual ao seu modo, promoveu uma
agenda semanal de reunites com os estudantes, em que planejavam e avalia-
vam as atividades de ensino ou aprofundavam aspectos te6rico-metodo16gicos
que considerassem necessgrios.

A Educagao Fisica cultural

Apoiada nas teorias p6s-criticas':, a Educagao Fisica culturalmente orien-
tada, multicultural ou simplesmente cultural, tematiza as praticas corporais
pertencentes a qualquer grupo, independentemente da origem ou da sua posigao
hierfrquica no desenho social. Cabe ao professor selecionar cuidadosamente o
tema a ser estudado, plantar as atividades de ensino e as formas de avaliagao

e, principalmente, refletir a respeito de seu posicionamento ': com relagao a
brincadeira, dania, luta, esporte ou ginastica em taco.

Enquanto artefatos culturais, as manifestag6es da cultura corporal veicu-
lam ideologias que, sem a devida atengao, podem colaborar para a construgao
de identidades subordinadas ou superiores, com tend&ncias segregacionistas
ou integracionistas, reforgando o preconceito e a injustiga social ou o reconhe-
cimento e a valorizagao das diferengas. Obviamente, o dialogo dove permear

todd o processo, o que, em hip6tese alguma, significa deslocar o professor da
sua responsabilidade e autoridade.

Em termos metodo16gicos, o educador dove realizar uma pesquisa no
entomo da escola, observar os momentos de entrada, saida e os intervalos,

12

13

Estudos Culturais. multiculturallsmo critics, p6s-estruturalismo, p6s-modernismo e p6s-colonialismo.

Quando o professor nio revs suas representag6es acerca de determinada pratica corporal. corre o risco
de abordar superncialmente quest6es problematical ou deixar transparecer deus preconceitos.
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trocar impress6es com os colegas de trabalho e, principalmente, conversar com
o grupo. O que fazem quando n5o estio na escola, homo ocupam o tempo de
lazer, a quaid filmes e programas de TV assistem, que si/es conhecem, quais
prfticas corporais acessam por memo dos meios de comunicagao etc. Conv6m
registrar as informag6es coletadas acerca da cultura corporal, homo e onde
sio realizadas as manifestag6es conhecidas, quem sio seus representantes,
homo se organizam e com qual objetivo promovem a pratica.

Esses procedimentos permitirao garimpar os saberes sobre as praticas
corporais disponiveis na comunidade. Em outras palavras, identificar o modo
homo os estudantes atribuem sentido is coisas do mundo e representam a
realidade. Com os dados coletados, a elaboragao de um projeto didftico
pods articular esse mapeamento gerd com a tematizagao de brincadeira,
dania, esporte, ginastica ou luta em especifico, visando a estruturagao das
atividades de ensino. Para atender aos objetivos de ampliagao das represen-
tag6es, 6 necessfrio analisar detemiinados tragos da prftica corporal a serem
problematizados, tais homo: o que 6 necessfrio para usufi.uir deja? E possivel
extrair "elementos educativos" e articulf-los aos objetivos da escola? Quais
modificag6es devem ser implementadas a fim de ressignifica-la? De que fomla
e onde 6 vivenciada? Quem participa, coma e com quaid sentidos?

A partir dai sio propostas viv6ncias corporais, sempre permeadas por
dialogo, interagao coletiva, reorganizagao, discussio de outras possibilidades,
anflise e produgao. E primordial que o repert6rio disponfvel na comunidade
sqa reconhecido e valorizado. O elo pode ser uma hist6ria narrada por um
familiar, uma informagao captada na media ou a experi6ncia pessoal de um
estudante. Sempre hf algu6m que conhece a pratica corporal e pode explica-la
e demonstrf-la aos colegas. Em fungao das suas caracteristicas e das condi-
g6es disponjveis, o professor pode indagar o grupo, estimulando-o a sugerir
modificag6es para facilitar a vivGncia. As alterag6es propostas devem ser
experimentadas para que possam ser conhecidas e reelaboradas, se necessario,
possibilitando o concurso de todos (NEIRA, 201 4).

Qualquer pratica corporal dove ser estudada de forma contextualizada
mediante situag6es didfticas que permitam reconhecer o ponto de vista dos
sous representantes. Tal postura pedag6gica em nada se assemelha a um olhar
distante e epis6dico replete de nog6es caricaturadas e performaticas. Dizendo
de outro modo, a proposta cultural nio tem nada a ver com apresentar aos
alunos uma dania ex6tica, reproduzir seus gestos e demonstrf-la em uma
festividade escolar. Tampouco se assemelha a mora adaptagao de uma moda-
lidade esportiva menos presente na media seguida de sua execugao. Projetos
com esse cargter celebrat6rio, infelizmente comuns em algumas escolas,
contribuem apenas para folclorizar as diferengas.

O fomento a uma pedagogia cultural da Educagao Fisica acarreta um
trabalho criterioso com os conhecimentos dos setores minoritfrios. A tema-
tizagao das praticas corporais dos oprimidos a partir de seu ponto de vista
desafia crengas e metfforas da cultura hegem6nica. Quando deparam com
brincadeiras, dangas, lutas, esportes e ginasticas a partir de uma perspectiva
contra-hegem6nica, os estudantes pertencentes aos grupos dominantes apreciam
o cato de que existem olhares que desconhecem ou que estavam submersos. Elms

percebem que a escola e os meios de comunicagao desprezam outros pontos
de vista, negando-lhes o acesso a saberes relevantes sobre a cultura corporal.

A tematizagao das prfticas corporais dos grupos em condigao de desvan-
tagem social fomece informag6es importantes para compreender a complexi-
dade da produgao do conhecimento e homo sio formatadas as opini6es que
as pessoas t&m a respeito de si mesmas e de tudo o que as cerca, incluindo a
regulagao de suas agnes. O acesso a esses dados proporciona uma represen '
tagao bem diferente do mundo e dos processos que o configuram.

Durante todo o processo, 6 fundamental atentar a articulagao da proposta
com as inteng6es explicitas no proyeto pedag6gico da escola. lsso se da por
meio da adog5o dos mesmos objetivos de ensino presented no documento
oficial, desde que debatidos com os demais professores. Na continuidade, a
realizagao de conversas e anflises sabre as viv6ncias focalizam, altemada-
mente, diferentes conhecimentos e representag6es sobre as praticas corporais,
os saberes dos alunos e as reflex6es sobre sua participagao e envolvimento.
Tudo isso sem deixar de considerar as maltiplas formas de interagao no grupo

e a relagao dessas quest6es com esferas socials mais amplas.
Organizar atividades de ensino a partir da pratica social de dada mani-

festagao corporal implica reconhecer as marcas sociais que carrega e discutir
os significados culturais que Ihe sio associados. Professor e estudantes devem
lidar com quest6es referentes aos pap6is de g&nero, classy, religiao e etnia etc.,
podendo, mediante reflexao, estudo e dialogo, desconstrui-las. Os inc6modos
percebidos n8o podem ser menosprezados. E importante discutir com a turma
as origens e motivag6es que levam as pessoas a pensar de uma forma ou de
outra, visando, com isso, submeter as representag6es em circulagao a uma
anflise critica.

E um grande equivoco acreditar que a desigualdade, o preconceito ou a
injustiga social interessam a algu6m. Todos os grupos presentes nas instituig6es
escolares t6m a necessidade de unit-se na luta comum polo fortalecimento da
democracia. Cabs aos professores promover uma pedagogia que entenda a
natureza especifica da diferenga e que tamb6m aprecie os principios da equi-
dade. A intengao 6 identificar e problematizar as representag6es em circulagao,
para que os estudantes possam compreender os significados atribuidos aos
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grupos e is praticas corporais que cream e recriam. Nio se trata de buscar a
construgao de consensos entre os diferentes, mas sim de apropriar-se da nogao
de solidariedade '', conceito bem mais inclusivo e transformador.

A apreciagao pda diferenga e por sous beneficios politicos, pedag6gicos
e cognitivos pode manifestar-se por meio da apresentagao e discussao, em
sala de alla, das concepg6es dos estudantes e do professor, examinando tam-
b6m a forma homo sio expressadas. E desejavel que as atividades de ensino
promovam a exposig5o a um nimero cada vez maior de vozes divergentes,
o que proporciona outras formas de ver as coisas. O esforgo de compreender
os esquemas sociais daqueles que pensam e agem de modo distinto oferece
um conhecimento mais profundo dos pr6prios sistemas de crengas, conceitos
e preconceitos.

Na pedagogia cultural, a visio "de ama" (euroc6ntrica, masculina, da
classe media e alta) divide o espago pedag6gico com as vis6es "de baixo",
contribuindo para o reconhecimento das perspectivas dos diferentes. Do
ponte de vista epistemo16gico, o contato com today as vozes que estiverem
a disposigao proporciona a refomiulagao da estrutura educativa dominante.

Existem praticas corporais exaltadas ou mesmo rejeitadas por alguns
grupos religiosos ou classes sociais. Casa sejam selecionadas homo objetos
de estudo, 6 preciso dialogar com a comunidade, de forma aberta e franca,
sobre os objetivos e as raz6es da tematica, sem se esquecer de mencionar a
fungao da escola enquanto espago pablico e a relevfncia de todos participarem

das atividades de ensino. Da mesma maneira, temas pol&micos trazidos polos
jovens, homo o uso de substfncias ilicitas na pratica esportiva ou dangas que
recebem dupla conotagao, nio podem passar desapercebidos.

Para ampliar e aprofundar conhecimentos e acessar outras representag6es
sabre a pratica corporal tematizada, podem ser programadas a assist6ncia a
documentfrios e filmed, pesquisas na intemet, em livros ou revistas, entrevistas
com participantes, visitas a locais de prgtica, entry outras. E recomendgvel
que as atividades de ampliagao e aprofimdamento sejam precedidas de uma
busca pessoal do professor por mais informag6es sobre materiais, locais,
pessoas envolvidas etc. Somente assim 6 possivel elaborar atividades de
ensino problematizadoras. As situag6es didfticas organizadas pelo educador
t6m de incitar questionamentos e dQvidas nos estudantes que, por sua vez,
devem discutir o assunto e intercambiar posicionamentos. A hist6ria da prf-
tica corporal, suas regras, procedimentos, formas de organizagao, galas que a

acompanham, grupos que dela participam e homo 6 vista por outras pessoas
sio apenas alguns dos possiveis eixos de debate.

A vantagem do tratamento crjtico, s6rio e pedag6gico da culture corporal
minoritfria relaciona-se com o que Kincheloe e Steinberg (2012) denominam

"consci6ncia dupla". O conhecimento do patrim6nio das elites e dos meca-
nismos que empregam para fazer valor seus significados permite aos subal-
temizados enxergarem a si mesmos sob a percepg5o dos demais. Ao trabalhar
nessa perspectiva, a pedagogia cultural ftmdamenta-se na compreensao de que
a pessoa educada com base nas teorias p6s-crfticas saba maid sobre a cultura

dominance que o simples saber validado.
A ci6ncia ocidental, tinto da ideologia europeia e do protagonismo mas-

culino das classes abastadas, ngo 6 a ilnica fonts a qual os professores podem
recorder em busca de conhecimentos para realizar a sua tarefa pedag6gica.
A16m das medias, os saberes encontram-se a disposigao nos espagos fomaais

e informais, homo parques, pragas, academias, escolinhas, clubes, centres
esportivos, balnearios, casas de cultura, praias, instituig6es de ensino ou qual-
quer outro lugar em que os praticantes se reilnam para vivencia-las, conversar
sobre das ou apresenta-las. A partir de infomlag6es acessadas nesses locais
devidamente documentadas, professor e alunos podem fazed infer6ncias sobre
representag6es acerca da pratica e dos praticantes.

A pedagogia cultural exp6e as artimanhas do poder oficial para a invali-
dagao dos saberes dos grupos marginalizados por meio de situag6es didfticas

em que sega investigada a naturalizagao de certos conhecimentos e represen '
tag6es acerca das praticas corporais. Olhar criticamente para o que acontece
no interior da escola 6 o primeiro passo, mas o mesmo cuidado precisa ser
adotado com relagao is representag6es que circulam na sociedade mais am-

pla. O rol de aspectos que podem ser problematizados nas aulas de Educagao
Fisica 6 infinito. Se alunos e professor prestarem atengao ao que acontece a
sua volta e chegarem a um acordo sobre suas prioridades, podem ter material
de sobra para trabalhar. Em pouco tempo, percebem que a problematizagao
de detemlinada representagao lava a necessidade de problematizar outra, e
assim indefinidamente.

A pedagogia cultural da Educagao Fisica incita o professor a familiarizar-
-se com as questdes politicas e epistemo16gicas que circundam a escola, o
ensino e o components cumcular. Como produtor de conhecimento, o docente
inicia o trabalho pedag6gico a partir da experi6ncia dos estudantes, promo '
vendo anflises sobre as forgas sociais, econ6micas e culturais que configuram

as praticas corporais, is quais des tiveram ou t6m acesso.
O trabalho flui com o ensino dos procedimentos que caracterizam alguns

m6todos de investigagao, coma a etnografla e a historiografia. Para a16m da

14 Um contexts solid6rio proporciona, de um lada, a utica entre os grupos socials que Ihes garanta o respeito
suHciente para ouvir ideias diferentes e utilize-las na consideragao dos valores sociais existentes, e, de
outro, a considera@o da interconexdo das vidas dos individuos de diferentes grupos, at6 o panto em que
todos tenham de justificar suas agnes uns com os outros (GIROUX, 1988, p. 159)
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pesquisa bibliografica ou de imagens na intemet, alunos e professor podem
coletar informag6es preciosas sobre a pratica corporal objeto de estudo por
meir de obs6rvag6es, relatos, narrativas, entrevistas, questiongrios e leituras.
O passo seguinte consiste em discutir os conteQdos presentes nos materiais
reunidos, con6ontando-os com as pr6prias experi&ncias e buscando desvendar
aqueles saberes que, a primeira vista, encontravam-se encobertos (NEIRA,
2014). O resultado, homo se pode esperar, vai a16m da simples refer6ncia a
conhecimentos pertencentes a grupos minoritfrios. A questao 6 usar outras
modalidades de saber para que a hegemonia da estrutura monolitica do co-
nhecimento acad6mico seja desafiada e as experi&ncias dos estudantes sejam
analisadas e sutilmente conectadas a quest6es sociopoliticas mais amplas,
suscitando a conexio entry o que se estuda e a realidade da comunidade.

A pedagogia cultural desatualiza o presence e Goleta o vulgar e o trivial
para examine-los de outros angulos, questionando tudo o que 6 estudado e
ultrapassando vis6es estereotipadas ou comuns (KINCHELOE; STEINBERG,
2012). Fundamentar-se nas teorias p6s-cdticas requer entender que as praticas

corporais foram produzidas em dado contexto s6cio-hist6rico, com detemli-
nadas inteng6es, sentidos e significados, mas que tamb6m, com o passar do
tempo, forum ressignificadas pdas relag6es travadas num detemlinado contexto.

Na Educagao Fisica, a pedagogia cultural pode empreender uma anflise
das raz6es que desencadearam a ressignificagao de determinada pratica corpo-

ral, configurando um dialogo entry ela e a sociedade. lsso coloca o professor
na condigao, ou necessidade, de perguntar de onde vem o conhecimento
que a escola ensina, quem o certifica e quaid sio as implicag6es e os efeitos
nos estudantes.

A tematizagao do patrim6nio cultural corporal da comunidade e a pro-
blematizagao dos significados que Ihe sio atribuidos objetivam disponibilizar
aos estudantes outros paradigmas de anflise, para que possam constatar as
possibilidades existentes no cotidiano dos acontecimentos. Apesar da va-
lorizagao dos saberes dos alunos, a pedagogia cultural da Educagao Fisica
ngo se encerra na perman&ncia no que jf sabem nem em sua 6nfase. Um dos
encaminhamentos a serum adotados 6 a problematizagao das representag6es
alusivas a prfticas corporais identificadas nos discursos postos em circula-
gao, principalmente pda media. Os estudantes podem ser estimulados a obter
novos dados e tomar contato com outras vis6es. Sempre ha aldo a descobrir
e compartilhar; qualquer conhecimento pode ser dividido com os colegas e
experimentado. Eventuais obstfculos que impedem o grupo de vivenciar a
manifestagao tematizada obrigam as criangas e jovens a criar altemativas.

A simpler retomada da trajet6ria hist6rica da brincadeira, da dania, da
luta, do esporte ou da ginastica homo objetos de estudo n5o conduz diretamente

ao encontro de solug6es para problemas vividos, mas, em certs sentido, possi-
bilita a ampliagao do olhar. A16m dessa medida, sio necessgrias vfrias outras
analiticas e propositivas faso se queira que os sujeitos desenvolvam postur.as
reflexivas sabre o que acontece nas diferentes esferas do tecido social (media,
trabalho, poder pablico etc.). As atividades de ensino n5o podem deixar de
discutir posicionamentos a favor e contra. Cada qual sofre in£u6ncias da leal-
dade aos grupos aos quaid pretende servir. Uma vez que nio existem categonas
individuals de significagao, liberdade ou razao, a solidariedade forma a base
da anflise ideo16gica e constitui-se no ftmdamento do trabalho educational.

A investigagao 6 em uma atividade de ensino essential na pedagogia
cultural. Trata-se de uma possibilidade para interagir com outras representa-

g6es. A anflise dos produtos culturais com os quais os estudantes t6m contato,
mediante quest6es previamente elaboradas, observag6es in /oco ou gravag6es
e depoimentos, permits descortinar uma s6rie de preconceitos que pemieiam

rfticas colporais (de classy social, dimens6es corporais, hfbitos de vida,
religiao, profissao, orientagao sexual etc.) e dificultam ou impedem sua pre '
senga na escola ou em outras instdncias socials.

Apedagogia cultural da Educagao Fisica proporciona acesso ao que estava

escondido. Para aprofundar os conhecimentos com relagao ao tema abordado,
o educador pods estimular os estudantes a explorarem os significados que as
praticas corporais t6m em suas vidal, ajudando-os a perceber o quanto suas
condig6es de aproximagao ou distanciamento delas estio marcadas pda
pr6pria hist6ria pessoal. Para tanto, as viv6ncias devem ser acompanhadas
de leituras. Enquanto parte dos alunos vivenciam uma pratica corporal, os
demais podem observar e registrar. Os registros escritos, filmados, gravados
ou desenhados podem ser submetidos a anflise coletiva. Os significados
daquela pratica corporal para os participantes precisam ser explicitados e

dania ou esporte em questao e a interpretagao dos resultados de pesquisas
rmitem ao grupo situar socialmente a pratica corpora!, no sentido global,

local e pessoal. O conhecimento do percurso hist6rico de determinado esporte,

por exemplo, tem mais sentido se puder ser entrecruzado com sua presenga
na comunidade e na vida dos estudantes.

Tamb6m se recomenda, com base nos registros feitos ao longo do trabalho

(anotag6es, gravag6es, filmagens etc.), a elaboragao de um produto final, que
pods ser um portf61io, livro, mural, sintese, b/og, comunicagao oral, manga
etc., desde que construido polos alunos e com seu envolvimento em todas as
decis6es. E importante frisar que as prefer&ncias no tocante ao conteQdo e ao
fomiato da apresentagao tamb6m podem transfomiar-se em objeto de discussgo.
lsso n5o significa censura nem proibigao. Casa a decisio envolva situag6es nio
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recomendadas pda escola ou apresente carfter enviesado de outras realidades,
um debate pods ser promovido, chegando at6 ao exame dos valores da cultura
escolar ou da pr6pria comunidade. A anflise dos documentos elaborados no
decorrer e ao fim do processo fomece informag6es preciosas sobre o percurso
tragado e permite identificar mudangas nas representag6es e posturas juvenis.
A depender do resultado, o professor sente ou nio a necessidade de retomar
determinada atividade ou reorganizar as pr6ximas.

Apesar do que propagam os discursos conservadores, 6 importante dizer
que a Educag5o Ffsica cultural nio pretends trocar o centralismo da cultura
corporal dominante por um centralismo da cultura dos estudantes. O que se
defends 6 que os conhecimentos alusivos is praticas corporais desdenhadas
ou tergiversadas possam receber a mesma atengao que as manifestag6es hege-
m6nicas. Tamb6m se espera que a cultura corporal dominante sqa analisada
com outros olhares, tomando coma base as crengas epistemo16gicas perten-
centes a setores minoritgrios. Essa anflise nio tem intengao de demonizar as

praticas elitizadas nem de afimlar que se tratam de conspirag6es contra os
grupos desfavorecidos. Apenas pretends-se abrir espago para os saberes que
historicamente forum vilipendiados. Esses conhecimentos sio convertidos em
valiosos recursos na construgao de um futuro melhor para todos os individuos,
o que significa um futuro coletivo baseado nos princfpios comunitarios, no
poder compartilhado e na justiga social.

A pedagogia cultural busca novas formas de ver as coisas quando valo-
riza as perspectivas marginais. A premissa bfsica 6 que a anflise hist6rica do
passado contribui para a compreens5o das transformag6es sociais ocorridas
e alenta para a modificagao do atual quadro social. Dado que a cultura 6 uma
dinfmica movida pda agro dos sujeitos mediante suds necessidades e inteng6es
politicas, n5o pods ser vista homo axa e determinada. A proposta permits uma
visio ampla das relag6es sociais, o que 6 muito maid valioso para os grupos
alijados que a continuidade de projetos educacionais baseados na negagao.

Essa pedagogia desafia, ainda, os conhecimentos e as agnes didfticas
tradicionalmente validados no contexts escolar a cumprir um ideal politico
comprometido com a constituigao de sociedades democrfticas em que pre-
valegam a solidariedade e o reconhecimento das diferengas. A Educagao
Fisica cultural desprende-se do marasmo que povoa as quadras e os patios
com estudantes habihados a conhecimentos t6cnicos, para unir-se ao confiito
dos espagos pablicos, da relagao com a comunidade e com as problematicas
vividas, incitando posturas efetivamente engajadas com a ocorr6ncia social das
prfticas corporais. Para tanto, articula suas agnes com as relag6es interpessoais
experimentadas na escola e fora deja, com o intuito de promover situag6es de

ensino que assegurem a democracia e colaborem para a construgao de uma
sociedade menos desigual.

Enfim, aulas de Educagao Fisica inspiradas nas teorias p6s-criticas
potencializa os estudantes a vivenciarem uma pedagogia da diferenga. Ao
apresentar aos demais as fomias homo concebem o mundi (representag6es),
todos os envolvidos podem perceber que existem m61tiplas formas de dizer
e afimlar a vida. Caso essas representag6es selam expostas a um processo
constants de problematizagao, os alunos talvez se deem costa de que suas
verdades sio produzidas e afirmadas culturalmente, sucedendo o mesmo com
o modo homo dada qual aprendeu a falar de sie do outro. Nesse confiito de
proposig6es, podem construir coletivamente em meio ao dissenso de opini-
6es e sugest6es novas formal de dangar, brincar, lutar etc., atribuindo outras
significag6es ao ja vivido. Ao ampliar sous saberes podem compreender que
existem no tempo e no espago outras formas de fazer e pensar o mesmo tema.
Nas diversas investigag6es realizadas no transcorrer das atividades de ensino,

podem ter a oportunidade de aprofundar o que ja sabem e perceber que as
miltiplas possibilidades de fazer valor decorrem de condig6es conjunturais
de emerg6ncia dos discursos que versam sobre o tratado. E provavel que
aprendam que existem condig6es de possibilidade para que as diversas formas
de ser circulem, se afirmem, sejam divulgadas e se tomem hegem6nicas ou,
em oposigao, consigam identificar as estrat6gias empregadas para naga-las,
silencia-las, esquec6-las. Quem saba podem perceber-se em meio ao jogs do
poder cultural (NUNES; NEIRA, 201 6).

Para entender a cultura homo o campo em que diferentes grupos e suyeitos

lutam pda validagao de suas crengas e modos de ser, a fim de solidarizarem-
-se com os subjugados; para compreender os diversos aspectos e mecanismos
que regulam o comportamento dos sujeitos e produzem identidades para
libertarem-se delay, toga-se necessfria a viv6ncia de uma prftica pedag6gica
que possibility pensar e viver a diferenga.

Formando-se na doc6ncia da Educagao Fisica

Enquanto elemento constituinte da prftica pedag6gica culturalmente
orientada, os licenciandos em Pedagogia foram estimulados a registrarem suas

praticas em variados formatos. O material resultante atendeu simultaneamente
a dots objetivos: documentar o processo educativo realizadojunto is criangas,
jovens e adultos, e relatar o percurso formativo dos futuros professores.

A compilagao, leitura e anflise dos registros produzidos permite esta-
belecer algumas infer6ncias acerca dos efeitos do PIBH) na fomlagao para a
doc6ncia em Educagao Fisica dos licenciandos em Pedagogia.
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O primeiro aspecto que chama a atengao 6 a percepgao da presenga das
diferengas em sala de aula.

de video e abrimos no computador que estava conectado a televisgo para
passar os videos e assim ficar maid f aol das criangas verem. Depots de
deixar tudo arrumado e o sinai ter tocado ramos a sala deles para os levar
a saba de video, mas primeiro resolvemos explicar a des o que iriamos
fazer nessa aula e depois de conversar com des levamos des para a saba
onde os videos iriam passar. Quando chegaram a bala pedimos para com
cdma sentarem puma madeira e quando os videos estivessem passando
deveriam fazer sil&ncio e prestar muita atengao nas galas e principalmente
nas imagens, pois iriamos discutir as impress6es doles no final da aura.
Os primeiros videos que des viram foram os videos das meninasjogando
futebol na rua algumas meninas jogavam at6 descalgas entre amigas.
O segundo video que des assistiram foram de algumas mulheresjogando
futebol em um campo professional, onde das jogavam unifomtizadas em
um campeonato professional. O que foi muito bom, pois vfrios alunos
puderam ver que a opiniao que tinham era muitas vezes coisas que nio
aconteciam de verdade, pols coma viram o que des falaram nio era bem
o que acontecia de verdade.
Depois foi colocada uma sequ6ncia de videos com cordas onde o primeiro
video foi sabre uma pessoa pulando Gorda para malhar e ter condiciona-
mento fisico para poder lutar boxer, o outro video era sabre pessoas de
diferentes fachas etirias e tamanhos pulando Gorda em diferentes ambientes
s6 para se divertir e o ultimo video era uma competigao de pular Gorda
onde as pessoas pulavam pelo prazer do esporte. Assim coma o futebol as
criangas foram desconstruindo um pensamento muitas vezes equivocado
que des tinham sobre o assunto, que por um pequeno grupo era imposto
ou falado a des o que viram que ngo se concretizava.
Logo ap6s os videos abrimos para conversar e vfrios alunos falaram que
os videos puderam Ihes mostrar uma realidade bem diferente do que des
pensavam que acontecia. O que foi bom, mesmo tendo uns alunos falando
que continuavam pensando homo antes, pois o intuito major era mostrar
que avia outra realidade diferente do que des falavam. O mesmo aconteceu
com a outra saba do primeiro ano onde mais alunos concordaram com os
videos (Difrio de Bordo, M. 1. T., 1 1/03/201 5).

Ao chegar, a primeira burma foio I ' ano, meu contato efetivo com a burma
foi ilzaugura/. O supervisor foi buscar material para dar continuidade a
aura deixando a tumta comigo. No primeiro memento senn ceHO receio
em me deparar sozinha com todos, mas o decorrer dos minutos tudo foi
tranquilo e sem confus6es.
Na burma seguinte, 5' ano, tem um aluno com autismo. Foia primeira vez
que tive contato com autista, a principio ocorreu-me inseguranga em n&o
saber homo Ihe dar com a situagao. Todavia, s6 em observar a relagao do
Gabriel, o aluno autista, com o rests da burma percebi homo ele 6 acolhido
e acessivel. O Gabriel me surpreendeu polo cato da interagao que tem
com a proposta da aula participando ativamente, e os colegas. Quanto
a autorrealizagao 6 impossivel n5o a perceber.
A turma homo um todo 6 bem participativa nas atividades, por6m 6 notfvel
que alguns alunos deixam de participar por vergonha. lsto acontece em
today as classesl
No outro I ' ano, um dos alunos da saba ja tem a viv&ncia da capoeira.
Assim, ele ajuda os demais alunos com os passos da luta e no fim da aura
fda sobre a significagao que a capoeira tem a sua vida, ressaltando a forTna
de resist&ncia e uni5o (principalmente familiar) que ela traz.
Por fim, o pr6ximo 5' ano, tem a participagao ativa de poucos alunos. Muitos
que ficavam na roda de capoeira nio entravam, novamente, por vergonha.
Nesta mesma classe, ha algumas meninas que discorrem de um discurso
religioso muito forte. Sendo usado como argumentos para a nio partici-
pagao da roda de capoeira, pois seria, segundo das, um desrespeito a sua
religiao e; valem-se de preconceito para tratar dos conteOdos socioculturais
trazidos pena luta (Difrio de Bordo, A. A. G. V, 14/08/201 5).

Contrariando qualquer expectativa de imobilizagao diante das diferengas,
o cato de t6-las identificado 6 o ponto de partida para uma doc6ncia que possa
realizar-se com das e a seu favor.

Outro trago caracterfstico da doc&ncia culturalmente orientada foi per-
cebido no reconhecimento do patrim6nio cultural corporal das criangas e sua
incoiporag5o enquanto conteQdos a serum trabalhados durante as atividades.

Depois de ter trabalhado com os alunos a corda e o futebol (mesmo nio
conseguindo participar dessas duas aulas em que des jogaram o futebol
demonstrado polo aluno Gustavo), percebemos que haviam vfrias ques-
t6es que deveriamos abordar com des mais profundamente, pois aviam
aparecido durante essas aulas homo a questao de g&nero na fda de alguns
meninos na hora de falar que as meninas n5o jogavam futebol direito, outros
preconceitos em achar que a Gorda era s6 brincadeira de criangas e que
adultos n5o poderiam brincar, entre outras coisas. Para mostrar a des que
muitos estavam equivocados com essen pensamentos resolvemos procurar
alguns videos de mulheres jogando futebol em diferentes ambientes e de
vfrios tipos de pessoas pulando Gorda com diferentes finalidades. Depots
de ter trazido os videos que aviamos separado para des, fomos na sala

Viv&ncia da brincadeira elastico, de Minas Gerais. Todos brincaram e
fizemos uma discuss5o no sentido de que algumas brincadeiras que tinham
nessas outras regimes tamb6m tinham aqua. Alguns ja conheciam e doin
outros alunos trouxeram outras formas de brincar, que s6 mudava a letra
da mQsica: no lugar de chocolate, se falava morango ou moranguinho
(Diario de Bordo, H. S. F. S., 11/11/2015)
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O dissenso tamb6m foienfrentado palos licenciandos. Afinal, engana-se
quem sup6e que a doc&ncia na Educagao Fisica 6 um mar de rosas. Desen-
volver uma pedagogia a favor das diferengas implica trabalhar a adogao da
justiga curricular homo principio e, portanto, eleger temas representativos dos
Vfrios grupos sociais, mas que nem sempre coincidem com as prefer6ncias
da tumaa. Sempre haverf resist6ncias a serum vencidas.

P: E homo os meninos chutam?
R: Beml R: Eu nio. Sou um belo de um p6 tortol
R: Eu tamb6m! Sou pema de paul
R: Tipo assim, tem os meninos bons e os meninos maid ou ments. Os
meninos que sio bans chutam roto, e os que sio mats ou menos chutam
meio torso.
P: E por que voc6s acham que exists essa diferenga? Uns que chutam
torto, outros que chutam bem?
R: Ah, tem os que sabem. Tem uns que "treina
R: Eu acho que as meninas ngo ligam muito pra futebol. Elam ligam mais
pra boneca, brincar de piquenique, essay coisas... (diz uma menina)
P: Meninos, voc6s acham que futebo1 6 s6 pra meninas?
R: N5ol Tem a Marta, a melhor jogadora do mundo de futebol.
P: Do mesmo jeito que as meninas podem nio gostar de futebol, e os
meninos que nio jogam futebol?
R: Brincam de boneca! (Todos dem)
P: Quer dizer que quem nio joga futebol tem que brincar de boneca?
R: Nio! N5o precisa costar s6 de futebol, pods gostar de outras coisas.
R: Eu acho um absurdo essa opiniao que as mulheres nio sabem jogar
futebol igual aos homens. Por que minha primajoga melhor que eul (Todos
dem) (Diario de Bordo, M. F. P., 28/06/1 5).

O tema Revo foi iniciado a partir de um video apresentado em que os alunos
precisariam observar os passos, para depois, em grupos, tentar reproduzir.
Disponibilizamos alguns guarda-chuvas (historicamente usados coma
armas) que ajudaram muito na aproximagao dos alunos com a dania. No
decorrer das atlas, percebi que algumas meninas se interessaram bastante
polo assunto, montando uma dania contendo os diversos passos aprendi-
dos. Por6m, tamb6m houve um desinteresse grande peta maioria da burma.
Alguns meninos, em determinado momento das aulas, pegaram o guarda-
-chuva e fizeram alguns passos, inclusive, ensinaram os que nio sabiam.
Outros, entretanto, ngo se propuseram a fazer a aura e se afastaram. Nas
aulas seguintes, apresentamos o contexto hist6rico, explicando de onde as
pessoas que praticam o Bevo vieram e quando e homo chegaram ao Brasil.
Para ilustrar mostramos um video. Para finalizar o tema, propusemos que
as criangas produzissem um mapa, em papel KraR, com tudo o que tinham
aprendido sabre o &evo (Relat6rio Parcial, R. F. R., 20 1 5) A anflise dos relat6rios elaborados pelos participantes do PIBID se cons-

tituem em uma boa tradugao do projeto de educagao almejado pda perspectiva
cultural da Educagao Fisica.A documentagao do processo proporcionou aos graduandos participantes

do PI BID a adogao de uma postura reflexiva acerca da pr6pria pratica. Perce-
beram que mediante o registry 6 possivel reunir informag6es que viabilizem
a identiflcagao dos efeitos do trabalho pedag6gico realizado.

Em carta ocasiao, ainda no primeiro semestre, diante de algumas galas
preconceituosas e discriminat6rias, os bolsistas prepararam para os alu-
nos uma atividade de problematizagao e sensibilizagao em relagao is
quest6es 6tnico-raciais. Apresentaram videos, historicizaram a questao
do racismo no Brasil, ouviram os estudantes sobre o racismo no cotidiano
escolar, entre outras atividades. Aquele momento foi comentado pecos
estudantes por tnuito tempo, professores ouviram os relatos dos estudantes
sabre as atividades desenvolvidas pelos bolsistas, at6 a coordenagao da
unidade escolar fez muitos elogios para as agnes por CIGS empreendidas.
No segundo semestre as atividades se mantiveram na mesma 16gica. Os
bolsistas participavam regularmente das aulas, primeiramente ouvindo
e registrando a fda e as atividades propostas pele professor supervisor.
E num segundo moments, participavam mais ativamente, sugerindo ati-
vidades, problematizando algumas quest6es a partir da fda dos alunos,
trazendo videos, masicas, poesias e diversas atividades de ensino. Uma
ferramenta bastante positiva trazida polos bolsistas ao hfbito da escola
foio registro das atividades por meio de fotos tiradas pelos celulares.
Com estes registros, cotidianamente ou nas reunites dos bolsistas com a
supervisao do professor da unidade, foi possivel planejar, avaliar e discutir
as atividades pedag6gicas dos projetos desenvolvidos. Esta ferramenta
eln carta altura do ano letivo tamb6m foi incorporada polos alunos homo

Ap6s a reprodugao do filme, programamos este dia uma problematizagao/
roda de conversa com os alunos. Nesta aula, tratamos principalmente das
quest6es da forte influ&ncia das mulheres no futebol de outros parses (homo
nos Estados Unidos) e as possiveis quest6es de g&nero que surgem a partir
disco, ou sda, levamos para os alunos a virgo de outros parses sabre o
assunto discutido, para que assam possum conhecer a opiniao e a pratica
deste esporte imerso em outros contextos hist6ricos, sociais, culturais,
politicos e econ6micos. Ao finalizamlos a primeira parte do trabalho, ja
era possivel perceber a mudanga nas galas de algumas criangas, indicando,
talvez, o reconhecimento das diferengas circundantes ao tema "g6nero".
Assim, transcrevo aqui algumas galas doles:
P: O que acharam das prfticas, pessoal?
R: Elas jogam de um jeito de dikrente. Elam jogam de um jeito e os me-
ninos de outro.

P: Como assim, qual 6 o jeito que as meninas jogam? Meninas, homo
voccs .logam/
R: Elas chutam tudo embaragado; tudo tortol (Nenhuma menina responds)
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atividade de registro do que estava sendo tematizado e assim, passou
a ser uma pratica sistemftica e utilizada pedagogicamente. Um outro
exemplo bastante ilustrativo do impacto do programa na unidade escolar
foi quando durante a elaboragao dos Trabalhos do Ciclo Autoral (TCA),
atividade de conclusio do ciclo autoral da rede municipal de S5o Paulo,
diversos grupos de estudantes convidaram os bolsistas para ayuda-los. Uns
deram entrevista, outros ajudaram a elaborar questionarios e editar filmes.
A participagao dos bolsistas durante as atividades do TCA foi espontanea,
pris aconteciam fora do horirio da Educagao Fisica, mas foram de grande
importancia para todos os envolvidos. De modo gerd, podemos dizer
os estudantes da EMEF Cicrano atribuem muita importancia ao PIBID
desenvolvido na unidade. A participagao regular e ativa dos bolsistas fez
com que des se compusessem coma novos membros da comunidade es-
cobar. Sous trabalhos foram elogiados e reconhecidos, tanto pelts alunos
e alunas, quanto pelos pr6prios professores e gestures. Com a participagao
dos bolsistas os alunos tiveram maid oportunidades de conversar sabre as
atividades pedag6gicas e sabre a vida escolar homo um todd. O impacto de
modo gerd, tomando os exemplos aqua supracitados foi substancialmente
positivo e intense" (Relat6rio Final de P. X. R. B., 20 15).

ramos proporcionar aos alunos a chance de refletirem sabre as diversas
formas de intolerfncia que encontramos diariamente.
Para mim, trabalhar com esses marcadores sociais foio mais gratificante,
pris identificar, dentro de uma saba com 30 alunos, casos de exclus5o, de
silenciamento e ao fim, perceber que os alunos pensam de forma diferente
6 recompensador.
A16m disso, nesses Qltimos leis moses, eu e o grupo de bolsistas assu-
mimos a responsabilidade de realizar atividades de intervengao, as quaid
Cram plandadas com o suporte do professor supervisor e para mim, isso
foi um desafio e a chance de trabalhar com um perfil de alunos totalmente
diferente dos com que eu tinha contato, ja que s5o alunos de oitavo ano.
Acredito que essa oportunidade que nos 6 dada de planejar auras e realizar
atividades 6 uma das contribuig6es que n6s, pibidianos, fazemos. Ache
incrivel coma uma ideia, no final, se loma concretizavel, quando combi-
nada com outras ideias do grupo e do professor. A16m disso, a presenga
de mats de uma figura, dentro da sala de aura, coma apoio aos alunos e at6
mesmo como observagao, pemlite que sejam identificadas certas atitudes
dos alunos e pensamentos, sob um olhar mais cuidadoso e especifico.
O desenvolvimento do projeto de lutas na EMEF Fulano de Tal mos-

trou a colaboragao haml6nica entre as bolsistas, o professor e os alunos.
N6s tivemos que pesquisar sobre lutas, sobre religi6es e sabre a cultura
ah'ivana, ao mesmo tempo em que apreendiamos muito com os alunos.
Acredito que enquanto o repert6rio cultural dos alunos se ampliava, o
nosso tamb6m e isso 6 um dos beneflcios do PIBID, essa troca constants
de saberes e impress6es.
Nota-se que o proleto de lutas durou praticamente o ano todo, e quando eu
entree ele ja estava em desenvolvimento, por6m, ele foi muito bem tema-
tizado, intercalando aulas de pratica de lutas com aulas que estimulassem
a reflexio dos alunos como a apresentagao de masicas, de documentaries,
aulas expositivas ministradas pdas bolsistas, entre muitos outros aspectos.
11 precise destacar tamb6m, a postura do professor supervisor frente as
bolsistas, uma vez que sempre nos colocou diante da bala coma professoras
e nos deu a liberdade de planejar e propor atividades, com o suporte deli.
lsso fez com que, realmente, assumissemos essa perspectiva e perceb&s-
semos, pda pratica, o que funciona o que ngo funciona como lidar com
os alunos, homo conduzir uma aula e homo se atentar is quest6es sociais
e culturais, fortemente presente no cotidiano escolar.
Por fim, acredito que ter feito parte dense proleto foi uma experiencia
incrivel e ter a possibilidade de vivencif-lo em diferentes escolas, com
diferentes professores e bolsistas toma ele mats incrivel ainda. Foi possivel
ver a necessidade de dar voz ao aluno, independentemente de seu contexto,

pris des sempre terio muito a oferecer para o andamento das aulas.
Acredito que elsa visio da educagao, a qual n5o privilegia formas de
conhecimentos Qnicas pods ser levada a qualquer contexts escobar e isso
pem)itirf o acesso a diversas cultural e a construgao de significados e
valores mais democrfticos (Relat6rio Final de P. M. M., 201 6).

Apesar da condigao de iniciantes na doc6ncia do componente e, tamb6m,
ne6fitos na escola publica, os graduandos conseguiram extrair da experi6ncia
seus elementos principais, o que, certamente, representa um aprendizado
importante para o futuro exercicio professional.

Hf quake dais anos eu faso parte do projeto PIBID. Nesses dois anos estive
por quase I ano e meio em uma escola e, recentemente (quake 6 moses)
estou na EMEF Fulano de Tal. Posso afimlar que o proJeto contribuiu
significativamente para minha fomlagao coma professora e tamb6m, para
minha formagao pessoal. A16m de ter me mostrado o quanto a Educagao
Fisica pods estar relacionada com outras atividades, diferentes das "espe-
radas" e padronizadas, foi possivel verificar o quanto essa materia pode
abordar tomas diversos, homo os marcadores sociais, contribuindo para
uma sociedade mais humana, mais sensivel is diferengas e maid justa.
O projeto me proporcionou a experi6ncia de uma aula, na qual o conheci-
mento e o que se sucederf parte do aluno, de sous conhecimentosja assimi-
lados e do contexto em que este inserido. Tal caracteristica 6 fundamental
por interessar os alunos, pemlitindo que des se sintam reconhecidos e por
influencif-los na construgao de suas identidades.
Percebi tamb6m, o quanto as diferentes mat6rias podem e devem dialogar
entry si; por exemplo, a tematizagao do Projeto "Lutas: Quando n6s somos
a diferenga?l ..." apresentou uma conexio entry a Educag5o Fisica, Hist6ria,
Geografia, entry outras. Nesse proleto, procuramos contextualizar inicial-
mente a vinda dos negros ao Brasil, ja que o grupo, junto com o professor,
identificou uma aversio dos alunos a certas religi6es, principalmente ao
Candomb]6. Assim, estabelecida essa relagao entre luta e religiao procu-
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Os registros elaborados polos alunos do curio de Licenciatura em Pe-
dagogia que participaram do PIBID evidenciam a relevfncia dessa politica
institutional na formagao de professores. Tamb6m revelam que a doc6ncia
baseada na perspectiva cultural da Educagao Fisica este ao alcance de pro-
fessores com ampla formag5o pedag6gica, n5o sendo restrita a licenciados
no components.

Elsa constatagao ajuda a desconstruir o discurso propagado principalmente
pelos 6rg5os de classy que apenas o licenciado em Educagao Fjsica poderia
assumir as aulas do componente. A experi6ncia acumulada nos Oltimos tr6s
amos indira que uma formagao professional de qualidade profundamente eruai-
zada na escola, mas sem abrir mio do aprofundamento te6rico-metodo16gico
6 uma possibilidade que nio deveria ser desprezada.

Ejustamente nesse contexto que a Educagao Fisica inspirada nas teorias

p6s-criticas se toga um instrumento de luta contra a opressao das praticas
corporais hegem6nicas, cujo privi16gio nas medias ababa por colonizar as
concepg6es das criangas, jovens e adultos. Somando a caracterfstica demo-
cratizante da proposta e a disposigao dos licenciandos para construgao de uma
sociedade menos injusta, o resultado nio poderia ser maid promissor. Muitos
deles t&m levado para as salas de aula da universidade e para as instituig6es
onde realizam estagios, a experi6ncia adquirida com a pedagogia cultural.

Considerag6es

Muito embora nossa intengao tenha sido discutir o papal do PIBID na
formagao de pedagogos para a doc6ncia em Educagao Fisica e, nesse sentido,
o taco tenha recaido no conhecimento dos ftmdamentos, principios e procedi-
mentos didfticos que caracterizam a perspectiva cultural do components, n5o
podemos deixar de dizer que a doc&ncia abarca, tamb6m, outras dimens6es
que extrapolam o saber pedag6gico stricto sensu.

No casa em tela, os estudantes tiveram a oportunidade de viver e com-
preender a dinfmica do funcionamento e organizagao das escolas e das salas
de aula. Talvez parega pouch, mas isso contribui de maneira decisiva em sua
formag5o. Tomemos homo exemplo a "gestao democrAtica". Deixou de ser
uma express5o aida na bibliografia das disciplinas do curso para tomar-se
experi6ncia vivida na participagao de reunites pedag6gicas, assembleias do
Conselho de Escola e encontros com a comunidade para discussio de quest6es
deinteresse gerd.

Os estudantes da Pedagogia presenciaram a integragao entre professo-
res de diferentes ciclos e componentes, a16m de deparar com os problemas
cotidianos do ambiente educacional. Com o passar do tempo e na medida em
que se tomaram conhecidos dos membros da comunidade, chegaram a sugerir
encaminhamentos para as possiveis resolug6es.

Mas, entre todas as aprendizagens angariadas, o contato com as diferengas
merece ser ressaltado. As escolas participantes do subprojeto estio situadas

em regimes desassistidas ou atendem a demanda oriunda dessas localidades.
A16m disso, os tempos em que vivemos marcados pda globalizag5o, grande
influ6ncia dos meios de comunicagao e, principalmente, profunda desigualdade
social, acabam marcando decisivamente a escola publica.
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