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Devido a importancia da leitura e escrita nas sociedades
modernas, a preocupagao com a sua universalizagao extrapolou

a responsabilidade das familias, escolas e sistemas de ensino
para transformar-se em alvo de politicas pablicas especificas em

todas as instfncias governamentais. O compromisso de ensinar
a decifrar o c6digo alfab6tico, antes restrito a um componente

curricular no initio da escolarizagao, sofreu grandes alterag6es.
Ha quem defenda o inicio na Educag5o Infantil homo o momento

ideal; a sua expansao ao lingo do Ensino Fundamental ou, at6
mesmo, a contribuigao das demais areas do conhecimento para a

aprendizagem do ler e escrever. Como consequ6ncia, professores

e especialistas elaboraram propostas ou atividades de ensino que

viabilizam, a16m da aquisigao de conteQdos disciplinares especificos,

o desenvolvimento das compet6ncias leitora e escritora.

Com a Educagao Fisica nio foi diferente. Enquanto a produgao

acad6mica baseada na Psicologia esmiugava fundamentos e

m6todos de alfabetizagao com o apoio da agro motora, nas escolas
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os professores criavam in6meras atividades baseando-se numa
pretendida interface entre leitura, escrita e movimento. Pode-se
dizer que essa vertente predominou at6 o final do s6culo passado,
quando a modificagao da fungao social do componente e de sua
base conceitual conferiu novos sentidos ao trabalho pedag6gico.

Mediante as contribuig6es da Sociologia, Antropologia, Hist6ria,
Politica e Semi6tica, a Educagao Fisica elegeu como objeto de ensino

a cultura corporal, passando a figurar na area das Linguagens, lado a

lado com Artes, Lingua Portuguesa e Lingua Estrangeira Moderna.

Vista dessa forma, a Educagao Fisica tem como fungao
desenvolver atividades didfticas que auxiliem os alunos a
interpretar e produzir as manifestag6es culturais corporais, pois,

brincadeiras, lutas, dangas, esportes e ginasticas nada mais sio
do que textos produzidos pda linguagem corporal. A contribuigao
que o componente curricular pode oferecer a formagao para a vida

publica consiste, exatamente, no auxilio a um melhor entendimento

dos significados que os diferentes grupos sociais veiculam atrav6s

da sua cultura corporal e ampliagao das possibilidades e formas de

express5o corporal dos estudantes.

Para o campo te6rico dos Estudos Culturais, cultura 6 toda

e qualquer agro social que expressa ou comunica um significado,

tanto para quem dela participa quanto para quem observa. Ou seja,

o ato de significagao 6 pura produgao cultural. Cada atividade social
aria ao seu redor um universe pr6prio de significados e praticas,

isto 6, sua pr6pria cultura. Assim entendida, a cultura constitui-se
em meio is relag6es sociais nas quaid grupos e pessoas disputam o

significado que serf conferido a um determinado artefato. Logo, a
cultura 6 um territ6rio de lutas pda significagao.(HALL, t997)

O territ6rio da cultura nio se mostra fechado nem
compartimentado. Ela se esparrama para a16m das fronteiras
onde outras significag6es se tocam e entrecruzam. E justamente

nas fronteiras que ocorre toda a agro dinfmica pda imposigao
ideo16gica de significados. lsso significa que os grupos culturais
lutam pelo controle do que 6 posto em circulagao, influenciando a
forma do sujeito interpretar e intervir na realidade. (HALL, 2003)

Seguindo o mesmo raciocinio, a cultura corporal se configura
como um territ6rio de conflitos expresso na intencionalidade

comunicativa dos gestos que caracterizam as brincadeiras, lutas,

dangas, ginasticas e esportes. Veja-se o caso da capoeira. Ha bem

pouco tempo era desqualificada como prftica social e reduzida a

uma pequena parcela marginalizada da populagao. A pratica era

proibida, seus gestos eram tidos como violentos e os capoeiristas

vistos homo pessoas desprovidas de valores. Em tais circunstancias,

a presenga da capoeira na escola era argo inadmissivel.

Na arena de lutas pda imposigao de sentidos, a capoeira foi

mantida por muito tempo a margem da sociedade. Estar a margem

6 estar permanentemente na fronteira e os elementos ai situados

contribuem para desestabilizar a cultura central. A medida em que

disputas simb61icas foram travadas, nio s6 a capoeira como, tam-

b6m, o grupo social que a produziu, passaram a ser significados de

outta maneira. Hoje, a capoeira 6 simbolo da identidade nacional

A produGao E interpretaGan da culture corporal

Quando se concebe o movimento inerente is praticas corporais

como portador de significados, rompe-se com a nogao psico16gica

que explica a agro motriz como resultado de estimulos neurais,

para adotar o termo "gesto". fl pda sua gestualidade que as pessoas

socializam seus sentimentos, emog6es e vis6es de mundo. O gesto

6 um signo. E o menor elemento da gramatica produzida pda
linguagem corporal. Organizados de maneira sistematica, os gestos

configuram as prgticas corporais que, por sua vez, nada mats sio do

que artefatos culturais.
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e sua pratica penetrou em ambientes como a escola, clubes e aca-

demias da elite. Como forma de manifestagao cultural, a capoeira

ganhou mais do que um espago de atuagao, ela propiciou uma agro

politica da cultura negra. Esse movimento 6 permanente no jogo do

poder culturale caracteriza a maior parte das praticas corporais.

Os problemas gerados na conviv6ncia social podem ser
identificados nas manifestag6es da cultura corporal de todas as
sociedades. Cada grupo social atribui-lhes sentidos e significados
diferentes em conformidade com o contexto, no qual se criam e

recriam. Voltando ao exemplo da capoeira, vale compare-la a uma

luta japonesa como o judd. E ffcil perceber que ambas traduzem,
por meio de gestos, suas diferentes filosofias.

Partindo do pressuposto de que todas as pessoas produzem
cultura e que o comportamento humana, por mais pr6ximo is
necessidades fisio16gicas, 6 culturalmente influenciado, conclui-

se que os comportamentos corporais sao, antes de tudo, culturais.

Nio ha uma forma universal e natural de dangar, lutar, brincar,

etc. Cada gesto que constitui essas praticas 6 apropriado pelo grupo

social para distinguir-se daqueles executados por outros grupos,
tanto no que se revere a t6cnica utilizada, quanto pelo significado
recebido.

Se atentarmos a expressividade que caracteriza uma determi-
nada pratica corporal, constataremos que apenas a cultura pode

proporcionar sua g6nese, incorporagao, ressignificagao e socializa-

Qao. Basta relembrar que no decorrer da Idade Media as cantigas
de roda apresentavam-se como ocasiio para flerte e galanteio en-
tre jovens adultos, mas com o passat do tempo, gradativamente,

passaram a ser vistas como produtos culturais do universo infantil.

Algo semelhante aconteceu com a amarelinha, a queimada e tantas
outras brincadeiras.

Ei por meio de suas produg6es que as pessoas estabelecem uma

relagao comunicativa com a sociedade. lsso implica o entendimento

dos artefatos culturais como textos a serem lidos e interpretados.

Assim, as praticas corporais podem ser compreendidas homo meios

de comunicagao com o mundo, constituintes e construtoras de
cultura. Cada quaid uma produgao textual da linguagem corporal
a ser interpretada. ]! o que torna impossivel adjetivar, mensurar

ou comparar qualquer forma de brincar, lutar, dangar, fazed
ginfstica ou praticar esporte. Enquanto produtos culturais de um
determinado grupo, as prfticas corporais constituem-se, antes de

qualquer coisa, em um fator de identidade cultural. (NEIRA, 20io)

Nesse prisma, nio existem t6cnicas melhores ou piores, a n5o

ser que se determine um Qnico modelo a ser seguido, atitude que nio
condiz com a atual sociedade multicultural. Cabe a Educagao Fisica

organizar e desenvolver situag6es didfticas que possibilitem uma

profunda compreensao s6cio-hist6rica e politica das manifestag(5es

da cultura corporal, visando alcangar uma participagao critica,
intensa e digna na esfera publica de todos os grupos que comp6em
a sociedade.

Em um contexto marcado pda diversidade, uma pedagogia

que se avente democrftica tem que proporcionar condig6es para

romper com o circuito perverso que ao impor padr6es, exclui os
corpos diferentes e, ao tentar alcangar as refer6ncias hegem6nicas,

fracassa em fungao dos distintos patrim6nios culturais que coabitam
a sala de aula. Portanto, ganha relevincia uma agro educativa que

analise as relag6es de poder que posicionam determinadas praticas

corporais como legitimas em detrimento de outras.

E o que nos leva a defender uma Educagao Fisica culturalmente

orientada, por meio da qual os sujeitos terio oportunidade de
conhecCr mais profundamente o pr6prio repert6rio cultural

corporal, ampliando-o e compreendendo-o, como tamb6m acessar
aos c6digos de comunicagao utilizados por diversas culturas por
meio da variedade de formas de manifestag6es corporais.
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Compreender o contexto hist6rico da g6nese e transformagao

das manifestag6es corporais que os alunos vivenciam na cultura
paralela a escola, por exemplo, permitirf elucidar as relag6es
sociais que determinam sua estrutura, os aspectos que escondem

e suas formas de regulagao. Uma agro diditica organizada segundo
esse principio possibilitarf uma leitura critica dos modos como

os grupos dominantes definem a realidade e como os grupos
dominados procuram resistir. Prop6e-se, portanto, dual agnes
complementares: a leitura do artefato culturala fim de interpretar
deus c6digos constituintes, bem como sua produgao no interior da

escola para que os alunos possam conferir-the novos sentidos.

Nessa perspectiva, faso as aulas de Educagao Fisica sejam
compreendidas como 16cus de anglise, discussio e viv6ncia dos

saberes relativos a cultura corporal, servo incoerentes quaisquer
agnes didfticas direcionadas a fixagao de padr6es visando o alcance

de niveis elevados de desenvolvimento motor, homogeneizagao

dos corpos ou a utilizagao das atividades motoras visando a
aprendizagem de aspectos cognitivos, afetivos ou sociais.

sulista, nortista, nordestina, urbana, rural, afro, indigena, imigrante

e tantas outras, a16m de problematizar as relag6es de poder presentes

nas quest6es de g6nero, etnia, religiao, classe, idade, consumo, local

de moradia, tempo de escolarizagao, ocupagao professional etc. que

perpassam as praticas corporais.

Como espago piblico e propicio para o debate coletivo, a escola
deve visas as melhores condig6es para seus sujeitos, entre das, a

justiga social. A perspectiva cultural da Educagao Fisica mostra-
se adequada para uma atuagao proficua neste sentido. Veda-se,

homo exemplo, o seguinte projeto desenvolvido em uma escola

publica situada no municipio de Sio Bernardo do Campo, regiao
metropolitana da capital paulista.

A partir da constatagao de que muitas criangas, durante
os interva[os, permaneciam um bongo periodo com os o]hos
atentos aos movimentos das pipas que sobrevoavam a escola e,

frequentemente, envolviam-se em intensas discuss6es sobre o
brinquedo, as educadoras desenvolveram um interessante trabalho

pedag6gico. Inicialmente, em roda de conversa, foram levantados
e registrados em grandes folhas de papel, os conhecimentos das

criangas sobre o assunto. Surgiram nomes diferentes, t6cnicas
para construgao e para empinar, diversos tipos de pipas, etc. As
professoras resolveram, entao, organizar pequenas oficinas de

confecgao do brinquedo. As criangas maiores passaram pdas outras

turmas, apoiando e ajudando as menores. Seguiram-se muitas
oportunidades para que as criangas empinassem as pipas que
construiram no patio da escola. Como nem todas obtiveram sucesso

na construgao, foram propostas situag6es didfticas que alternaram

o empinar e o contemplar. Na sequ6ncia, as professoras reuniram e

socializaram com as criangas algumas produg6es sobre o assunto:

livros, narrativas, hist6rias e obras de arte.
Encontraram dentre as obras de Cfndido Portinari algumas

pinturas que tratavam do tema. Novamente, as criangas foram

ConsideraGnes acerca da pritica pedag6gica

Escapando da tradigao que confundia a fungao da Educagao

Fisica escolar com aquela praticada nos clubes, academias de
ginfstica e outras instituig6es, a perspectiva cultural do componente

assume o compromisso de formar pessoas que possam ler,

interpretar e produzir praticas corporais. Para tanto, amplia o leque
das agnes pedag6gicas, prestigiando, a16m das viv6ncias corporais,

a tematizagao de brincadeiras, lutas, dangas, ginfsticas e esportes

que constituem o patrim6nio cultural dos variados grupos sociais.
(KEIRA, 20io)

A intengao 6 fazer "falar" a voz de vfrias culturas no tempo e

no espago -- da familia, bairro, cidade, estado, pals, a internacional,
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convidadas a apreciar aqueles artefatos culturais, opinar sobre

des e opinar a respeito do seu conteQdo. Surgiu, entao, a ideia de

comparar as realidades retratadas pelo pintor (campos abertos,
criangas descalgas, etc.) com a realidade vivida por das (habitantes

de uma comunidade urbana com uma grande rede e16trica). Nesse

contexto, emergiram calorosos debates acerca do risco de empinar

pipas nas condig6es atuais, comparag6es com as caracteristicas

da vida cotidiana das criangas no passado e possiveis alternativas

para contornar as dificuldades do presente. Como algumas criangas

mencionaram que seus familiares viveram em regimes semelhantes

is retratadas por Portinari, coletivamente, decidiram convidar
alguns adultos da comunidade para relatar suas experi6ncias infantis

com as pipas. Dois paid e duas maes foram a escola, ajudaram as

criangas a confeccionar outros tipos de pipa por des conhecidos e

relataram suas experi6ncias. Na sequ6ncia, novamente, foram ao

patio para empinar e observar nio s6 as pipas, como a gestualidade

dos colegas e dos convidados. Foi interessante notar que alguns

adultos enfatizaram, ainda, gostar e brincar de empinar pipas.

Mais tarde, conversando sobre a experi6ncia, surgiram

quest6es em torno do perigo atual do cerol, do risco de brincar
na rua, etc. Enquanto os meninos diziam que sempre empinavam

pipas sem qualquer problema, as meninas demonstravam pouca
familiaridade com o assunto. As professoras, provocando o debate,

solicitaram is criangas que se posicionassem sobre a exist6ncia ou

nio de diferengas entre brincadeiras de menino e de menina. As
criangas recordaram que duas maes, quando meninas, tamb6m
empinaram pipas e na escola isso tamb6m aconteceu, concluiram,

portanto, que pipa nio era brincadeira somente dos meninos.
Aprofundando o assunto, as professoras pediram que as

criangas falassem quais brincadeiras eram de meninas e quads
eram de meninos e por qual razio. Uma longa discussio foi travada

sobre o assunto e ficou decidido que entrevistariam os familiares ou

outras pessoas para saber suas opini6es. Descobriram, a partir das

informag6es obtidas, que em certas regimes do Nordeste, sobretudo

na zona rural, meninos e meninas brincam juntos. O mesmo ocorre

com des pr6prios durante os recreios da escola ou no ambiente
familiar, quando irmios e irmis compartilham brinquedos e
brincadeiras. No final, terminaram por perceber que nio existem

brincadeiras masculinas ou femininas, isso, segundo des, depende

de quem brinca, podendo todos brincarem juntos, desde que as
diferengas spam respeitadas.

Esse relato contribui para compreender que o acesso ao

patrim6nio da cultura corporal significa possibilitar aos sujeitos o
contato e a intimidade com a cultura corporal da comunidade mais
pr6xima, bem como com aquela pertencente a outros grupos no

espago escobar e, dessa maneira, abrir caminhos para a experi6ncia

cultural, provocando novas formal de sentir, pensar, compreender,

dizer e fazer. Significa promover o encontro dos sujeitos com
diferentes formas de expressao e de compreensao da vida. Mas
como se da esse encontro?

Quando o sujeito entra em contato com as praticas corporais

de outros grupos e tem a oportunidade de contemplf-las, vivencia

uma relagao interpretativa movida pda busca de compreensao de
seu significado. A pessoa que aprecia um produto cultural, seja ela
crianga ou adults, entra em dialogo com ele, com seu autor e com

o contexto em que ambos estio referenciados. Relaciona-se com

os signos que o comp6em e elabora uma compreensao dos seus
sentidos, procurando reconstruir e apreender sua totalidade. Nessa
relagao, articula a experi6ncia nova provocada pda relagao com

o que v6 (de estranhamento da situagao habitual, de surpresa, de

assombro, de inquietagao), com a experi6ncia pessoal acumulada

por interm6dio da interagao com outros produtos culturais,
conhecimentos apropriados nas praticas sociais vivenciadas nos

espagos familiares, escolares, comunitarios, etc., trazendo o seu
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ponto de vista para completar sua interpretagao. A contemplagao 6

um ato de criagao, de coautoria. Aquele que aprecia algo continua

a produgao do autor, ao tomar para sio processo de reflexio e
compreensao. (CORSINO, 2007)

No contexto pedag6gico, como se viu, a apreciagao como
ato de criagao, e nio coma atitude passiva ou olhar conformado

que apenas reproduz, 6 acompanhada de uma ressignificagao,
de uma apropriagao. Por isso, no proleto didftico mencionado,
os sujeitos foram convidados, tamb6m, a construir suas pipas e

experimentar a sensagao de empinf-las. Com o mesmo sentido,
foram apresentadas outras refer6ncias externas, desde a hist6ria

do brinquedo at6 as obras de Portinari, a16m de relatos dos adultos,

as experi6ncias dos colegas, etc., o que potencializou a apropriagao

do significado daquela manifestaQao corporal em outras 6pocas e
momentos hist6ricos ou para outros contextos, fazendo com que os

sujeitos estabelecessem uma certa intimidade com a pipa, enquanto

produgaocultural.
Essa intimidade permite a apropriagao da hist6ria,

caracteristicas e t6cnicas pr6prias da brincadeira e produz o

reconhecimento do prazer e do significado dessa relagao. Intimidade

que constr6io olhar que ultrapassa o cotidiano, colocando-o em
outro plano, transgredindo-o, construindo m61tiplos sentidos,
leituras e formas de compreensao da vida. O olhar agugado pda
sensibilidade, pda emogao, pda afetividade, pda imaginagao,
pda reflexao, pda critica. Olhar que indaga, rompe, quebra a
linearidade, ousa, inverte a ordem, desafia a 16gica, brinca, encontra

incoer6ncias e diverg6ncias, estranha, admira e se surpreende,
para, entao, estabelecer novas formas de ver o mundo. (BORBA;
GOULART,2007)

Nio hf coma se constituir em autor ou autora criticos e

criativos, se ngo for acessada uma pluralidade de refer6ncias com
liberdade suficiente para opinar, criar relag6es, construir sentidos

e conhecimentos. A ampliagao das experi6ncias pedag6gicas pdas

quais se produz e reproduz a cultura, fazendo circular diferentes

conhecimentos acerca das manifestag6es corporais, 6 base
fundamental para o processo de criagao, pois alarga o acervo de
refer6ncias relativas is caracteristicas e ao funcionamento de dada

pratica corporal, bem como amplia a rede de significados e modos

diferenciados de comunicabilidade e compreensao por meio da
linguagem corporal.

O trabalho pedag6gico com as manifestag6es corporais parte

do principio de que a crianga, desde bem pequena, tem infinitas
possibilidades para o desenvolvimento de sua sensibilidade e de sua

expressao. Um dos grandes objetivos do ensino de Educagao Fisica

6 a compreensao e respeito pdas diferengas e a conscientizagao
da diversidade individual e grupal. E importante que o sujeito

vivencie prfticas corporais em que possa ver, reconhecer, sentir,
experienciar, imaginar as diversas manifestag6es da cultura

corporal e atuar sobre das. E fundamental que ela conhega

as produg6es de diferentes 6pocas e grupos sociais, tanto as
pertencentes a cultura popular, quanto as consideradas da cultura
erudita. O traba]ho com a ]inguagem corporal tem como finalidade

propiciar oportunidades para que os sujeitos apreciem diferentes
repert6rios corporais e tamb6m elaborem suas experi6ncias pda
viv6ncia e experimentagao, ampliando a sua sensibilidade e sua

cultura corporal.(NEIRA, 201i)
A agro didgtica com a cultura corporal tamb6m inclui

possibilitar a socializagao e a mem6ria das prfticas corporais
pertencentes a outros grupos sociais. O elemento essencial 6 o
respeito is culturas. Para tanto, 6 necessfrio que os educadores
spam capazes de, empaticamente, fazer a leitura das linguagens

infantis e juvenis, colocando-se corporalmente disponiveis
corporalmente para compreenderem seus sentidos e significados.

lsso paisa pda superagao de algumas barreiras culturalmente
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impostas e que contribuiram para a configuragao de uma cultura
adulta que repele a brincadeira, o toque e a sensibilidade corporal.

Ao incluir a viv6ncia, ressignificagao, ampliagao e aprofunda-

mento dos conhecimentos relativos is manifestag6es corporais, a

Educagao Fisica promove situag6es didfticas que favorecem a troca

entre os sujeitos, a aceitagao das diferengas e o respeito ao outdo.

Os individuos se reconhecem e se diferenciam a partir do outro, por

isso, as atividades devem permitir que todos possam participar, se

divertir e aprender, independentemente das caracteristicas indivi-

duais. Assim sends, 6 importante que os professores tenham, como

principio norteador, a conviv6ncia social inclusiva, que incentivem
e promovam a criatividade, a solidariedade, a cidadania e o desen-

volvimento de atitudes de coletividade. (CORSINO, 2007)

Para uma Educagao Fisica culturalmente orientada, 6 preciso

assegurar prfticas pedag6gicas que permitam a realizagao de

atividades variadas: relatos orais e escritos, demonstrag6es,

viv6ncias corporais, rodas de conversa, experimentagio, assist6ncia

a Mdeos, audi6ncia a ritmos, masicas, entrevistas, depoimentos,

anflise de imagens, fotografias, visitas aos locais onde as praticas

corporais ocorrem, etc. E importante, tamb6m, que o cotidiano seja

pleno de atividades de produgao tais como verbalizagao das opini6es,

socializagio das descobertas, organizagao de apresentag6es para

os colegas da turma, escola ou comunidade, a comunicagao de
informag6es obtidas no interior da instituigao educativa ou fora
dela, entre outras. Ao lado disso, os sujeitos devem ser encorajados

a pensar, discutir, e conversar sobre as prfticas corporais, pois um

dos principais objetivos 6 transcender os conhecimentos acerca da

cultura corporal jf disponiveis.

Finalmente, sugere-se a organizagao de atividades pedag6gicas

que, partindo das viv6ncias corporais, ampliem o patrim6nio
cultural alusivo is diferentes esferas do conhecimento: linguagem,

ci6ncias sociais e naturais. Nio se trata, portanto, de simplesmente

reproduzir as manifestag6es corporais aprendidas na familia,
comunidade e media ou no interior da escola. Ao experiments-las,

conversar sobre das, procurar compreend6-las, compare-las com

outras ja conhecidas e descobrir um pouco mais da sua hist6ria
e das trajet6rias dos grupos que as produziram e reproduziram,

os conhecimentos servo revistos, ampliados e aprofundados pda

mediagao cuidada e atenta do professor.
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