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INTKODUGAO

Conflgura-se homo lugar-comum a identiflcag5o do atual moments
hist6rico homo periodo de intensas mudangas em todos os campos

Quemja viveu 20 ands certamente consegue identificar modificag6es
nos meios de comunicagao, nos recursos tecno16gicos e nos hfbitos
alimentares, entry outras. Aqueles/as que possuem maid de 40 antes,
se fizerem uln pequeno exercicio de lnem6ria, conseguirao identiflcar,
tamb6m, profundas modihcag6es nas relag6es humanas que abrangem

os vinculos familiares, profissionais, etc. Como ilustragao das
transfomlag6es mais recentes, syria possivel mencionar, entre outras,
as novas configurag6es do mercado de trabalho pda emerg6ncia do

toyotismo; a ocupaQao dos espagos geograncos, com a diminuigao
da populagao rural e, conseqiientemente, o crescimento da populagao

urbana; o grau de aceitagao dos diferentes grupos minoritarios, que
tem marcado as sociedades contemporaneas; as transformag6es
political, que, pda via democratica, viabilizaram a eleigao para
cargos majoritarios de representantes dos setores tradicionalmente
afastados do Poder Executivo.

Na esteira dessas mudangas, verihca-se a proliferagao de grupos

organizados que requisitam maior visibilidade social e influenciam
nas decis6es political. Destacam-se: as igrejas e cultos religiosos e a
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emerg6ncia do Terceiro Setter e os movimentos sociais organizados
(da terra, da moradia, da universidade, dos imigrantes, dos migrantes,
dos sindicatos, dos grupos 6tnicos).

Tamanha reconfiguragao, homo ngo poderia deixar de ser, lanka
novos desafios is instituig6es historicamente comprometidas com a

formagao de sujeitos, homo a familia e a escola, para atuar em prol
da perpetuagao da sociedade. Ambas t6m sido chamadas a assumir
sous pap6is em frente a um inusitado contexto social. No fmbito
escolar, nos espagos destinados a formar prowl ssionais da educag5o e
nos setores responsfveis pda administragao e polfticas dos sistemas

educativos, essa temftica tem side amplamente discutida e analisada.
Nesses ambientes, 6 possivel identificar algum consenso a favor
da necessidade de transformagao dos objetivos, dos m6todos, das
prfticas e dos sentidos daquilo que acontece no interior da instituigao
educativa.

Todos os educadores/as constatam essa "pressao". Ao ler
os jornais, assistir a televisao, participar de reunites com os/as
colegas de trabalho, com os/as responsfveis polos alunos/as ou
at6 mesmo em outros espagos sociais, 6 comum ouvir comentfrios

sabre a escola e, na maioria das vezes, queixas e opini6es. Na
maior parte das vezes, a impressao que se tem 6 que a escola n5o
cumpre sua fungao de formar os cidad5os para o exercfcio do seu
papal na sociedade atual. Quanto a ipso, no entanto, cabein algumas
indagag6es: quem este insatisfeito e solicita modificag6es da escola?

Quaid s3o os crit6rios utilizados parajulgar o trabalho pedag6gico
que vem sendo desenvolvido? O que signiflca o cumprimento da
fungao social da escola?

Sem qualquer anflise mats profunda, 6 possfvel afirmar que os

responsaveis pda educagao familiar, por vezes, apresentam queixas
e sugest6es bem diversas dos empresarios, politicos, acad6micos
ou representantes de outros setores sociais. Em dada um desses

grupos ha, ainda, diferengas de opiniao. Algumas familial talvez
prefiram uma educagao alicergada em valores humanos, enquanto

outras gostariam que a escola se inclinasse ao desenvolvimento de
habilidades cognitivas e instrumentals voltadas para o mercado de
trabalho. Os apelos dos empresarios tamb6m variam confomte a area.
Enquanto uns sugerem um ensino concentrado na profissionalizagao

t6cnica, outros gostariam de receber, em suas empresas, egressos
do sistema educativo maid criativos, desenvoltos e com amplas
capacidades de decis5o. Verificam-se, ainda, outras solicitag6es
a escola. Diversos setores sugerem que a escola assuma um
trabalho direcionado a educagao para o convfvio, para a formagao
de hfbitos saudfveis, para uma postura atenta e respeitadora das
diferengas e compromissada com o desenvojvimento socioambiental
responsfvel. Alguns desejam que ela forme sujeitos capazes de
resolver problemas, compreender fen6menos, dominar as miltiplas
linguagens, que sejam competentes, habilidosos etc. Coma se nota,
diante de tantas e t3o diferenciadas solicitag6es, dada escola ou
sistema de ensino e seus profissionais parecem oscilar ao sabor dos

ventos. Constatam-se propostas e projetos escolares alinhados com
uma, outra, ou mesmo, variadas inteng6es. Afinal, coma atender a
demandas t&o diversas de forma a contentar todos os apelos?

Um segundo questionamento diz respeito is alternativas
encontradas pdas political educacionais e pda comunidade escobar
para o atendimento disses apelos. Nesse sentido, nos Qltimos ands,
tornaram-se visiveis diferentes medidas adotadas polos sistemas
pablicos municipais, estaduais e federais e pdas escolas, em busca
de respostas is solicitag6es: a) modihcar os curriculos; b) fnodificar
os m6todos de ensino; c) investir na formagao docente.

Desde a promulgagao da Lei de Diretrizes e Bases da Educagao
Nacional (9.394/1996), verifica-se um grande esforgo para a
reorganizagao curricular e elaboragao de projetos pedag6gicos
condizentes com os tempos atuais. A parter de uma determinada
concepgao de curriculo, as diferentes esferas p6blicas e privadas t6m
elaborado suas propostas que, entre outras alterag6es, sugerem novos

conte6dos a serem ensinados e aprendidos, os quais dever5o configurar
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os proJetos institucionais. Tal medida transmits a id6ia de que, pda
aquisigao de certos conhecimentos os/as alunos/as adequar-se-ao is
demandas maid recentes da sociedade. Nesse sentido, Gabe questionar:

como eases curriculos sio elaborados? Quem decide o que dove ou nio

ser ensinado? Que cidad8o essen curriculos pretendem formar?
Outra agro identificada entry as medidas mais recentes adotadas

pelos sistemas de ensino se refers a proposigao de modificag6es
na metodologia de ensino. As descobertas rea]izadas ao bongo do
s6culo XX, nos campos da Psicologia da Educagao, da aprendizagem
e do desenvolvimento proporcionaram n5o somente um grande
acQmulo de conhecimentos te6ricos sobre o assunto, coma tamb6m

novak recomendag6es para a organizagao das praticas escolares.
Exemplos podem ser verificados em algumas propostas curriculares
que trataram de incluir seg6es destinadas a "Orientag6es Didfticas"
e "Metodologia de Ensino", normalmente elaboradas a pattir da
construgao te6rica da Psicologia. As editoras, por sua vez, passaram

a publicar uma infinidade de obras que sugerem a reconfiguragao
das praticas pedag6gicas, o que ababa influenciando os currfculos
dos cursos de formagao initial e continua de professores/as.
Em semelhanga, um variado cardapio de curios voltados para
a "capacitagao"' ou "reciclagem" de professores/as, disponivel
em inQmeros formatos, incorporou esse movimento e passou a

divulgar a alentada necessidade de modificag6es nas agnes didfticas.
Uma rapida anflise sobre esse fen6meno permits afirmar que tais
procedimentos, por um ladd, afirmam a incompet6ncia didftica
dos proflssionais em atuagao e, por outro lado, disseminam a
id6ia de que todas as queixas sobre o funcionamento do sistema
desaparecerao, casa seUam empregados os meios adequados para a
aprendizagem dos estudantes. Ou sqa, basta transformar as praticas,
sem modificar aquilo que 6 ensinado, para que a escola passe a

atender is Uovas prerrogativas. Como ressalva, vale lembrar que
a maioria das propostas curriculares recentes sugere modificag6es
naquilo que 6 ensinado (conteados) e, tamb6m, na forma homo se
ensina(m6todos e estrat6gias).

No tocante a isso, vale destacar que, caso deja aceita a premissa
de modificagao da pratica pedag6gica para um melhor cumprimento
da fungao social da escoja, torre-se o risco de se responsabilizar
unicamente os/as professores/as pelo atendimento is novas demandas.

Em outras palavras, flea a impressao de que os/as educadores/as est5o

defasados na teoria e na pratica, n5o possuem os "instrumentos
necessgrios para realizar bem o seu trabalho e, portanto, precisam
ser "qualificados" para tal.

Como se ipso ngo bastasse, o apelo para a samples modificagao
das praticas camufla as concepg6es de educagao, cidadao, sociedade
e escola, subjiminares a essas medidas. Algo semelhante se deu
com o advento do tecnicismo educational, na segunda metade do
s6culo passado, momento em que a escola, submetida aos ditames
da sociedade desenvolvimentista, adotou os mesmos principios e
m6todos da industrializagao, espalhando a crenga no potential dos
m6todos de ensino em detrimento dos homens e das mulheres que
habitavam as instituig6es, das vis6es de mundo e escola que des/
das possuiam, das peculiaridades de cada comunidade escobar, etc.
N5o vf pensar o/a educador/a que o debate em torno dos m6todos
este defasado, tampouco que sua citagao neste texts configura um
anacronismo ou uma balsa denQncia. A recente discussio travada em

togo da utilizagao ou n5o do construtivismo ou do m6todo fonico,
nos antes da alfabetizagao,: dos apelos para a retomada do ditado e da

c6pia,' das teorizag6es atuais acerca das "modalidades organizativas"
ilustra a atualidade disses assuntos.

2
O uso das aspas aqui tem, justamente, a intengao de recordar a freqt)encia !om que esses termos
sgo empregados na media, nos setores politicos e at6 em alguns curses de formagao

3 Folha de S5o Paulo. Para a16m do m6todo. Editorial. p. A 2, 14-02-2006.
4 Castro, R. De volta a sala de aula. Folha de Sio Paulo, Opiniao, p. A 2, 08-01-2008

48 49



Marcos Garcia Neira Educag3o Fisica na Educagao Infantil:
Algumas considerag6es para a elaborag3o de um curriculo coerente com a escola democritica

Today essay agnes obrigam os/as educadores/as mats atentos/
as a duvidar da superfcialidade dessas iniciativas. Afinal, se o
impedimento para o cumprimento da fungao social da escola se
encontra nos m6todos empregados em sala de aula, para reverter o

quadra, bastaria reproduzir as atividades de ensino bem-sucedidas,
as propostas metodo16gicas "eficientes", os proletos de trabalho "de
sucesso", etc. e distribui-los a todos/as os/as docentes em reg6ncia
de.olasse.

Ngo obstante, 6 interessante observar que empreendimentos
homo esse possuem um forte apelo mercado16gico e politico e sgo
rapidamente assimilados por algumas escolas e sistemas pablicos,
conforme pods ser verificado pda crescente aquisigao (entenda-se
compra) de propostas previamente elaboradas e formatadas que
incluem materiais didfticos e curses uniformed para professores/as
em todo o tenit6rio nacional. Apesar da sedugao que acompanha o
discurso metodo16gico, os conhecimentos disponiveis nesse campo
ha muito ja alertaram para o equivoco de eleger a organizagao e o
desenvolvimento das atividades de ensino homo o aspects primordial

para o alcance dos objetivos educacionais. A escola, a saba de aula
e toda esp6cie de relag6es que nelas se dao, colno se sabe, sofrem
as influ6ncias da sociedade mais ampla, o que permits inferir que,
ao se "mudar o m6todo", altera-se, apenas, uma pequenissima
parcela do complexo processo educational, interfere-se pouco no
resultado final. Como exemplo trivial, basta recordar que os tomas
e conteQdos relevantes em uma determinada comunidade ou escola

talvez n8o sham objeto da mesma atengao em outras realidades. A
isso poder-se-iam acrescentar, ainda, as caracterfsticas dos/as alunos/

as, as representag6es que possuem sabre o que se pretends ensinar,
o contexto no qual a escola este inserida e as demais dimens6es
do fen6meno educativo. Enflm, para encerrar elsa discussao, Gabe
questionar: a quem interessa a redugao da agro docents ao dominio
e reprodugao de m6todos de ensino? Quaid sio os pap6is atribuidos
ao educador e ao educando? Quaid concepg6es de escola e sociedade

acompanham essa visio? Quem se beneficia com o discurso a favor
da mudanga dos m6todos de ensino?

A terceira medida adotada pelos sistemas de ensino e pdas escolas

para o alcance das expectativas da sociedade 6 a estruturagao de
political e programas de formagao dos/as professores/as visando a
prepare'los para lidar com a nova situagao. Aqui ngo hf novidade,
pris, afinal, qualquer debate em porno de mudangas educacionais
tem coma um dos deus impactos as politicas e agnes que apontam a

(re)formag5o docents.
Nesse faso, conv6m destacar que o discurso da formagao

continua n5o 6 exclusividade do ambiente educational. O mesmo
fen6meno 6 percebido em vfrios campos profissionais, certamente,
em fungal, por um dado, da rapidez com a qual os conhecimentos
sobre qualquer assunto v5o se multiplicando, o que velcula a id6ia
de uma veloz "defasagem" e, por outro, da volapia polo consumo

de programas de formagao, dado o valor atribuido a "modernizagao"
constants. Verifica-se, aqua, uma carta equiva16ncia entry n5o possuir

o equipamento mais moderns e n5o dispor dos conhecimentos
maid atualizados. Essa cede de consume equivale a "cede pele
conhecimento". Conhecimento esse compreendido unicamente
em fungao da sua relagao de Gusto/beneficio, algo que possa ser
empregado em prol da satisfagao das necessidades mais imediatas. E
bem comum ouvir de professores/as com lingo tempo de experi6ncia

que os/as rec6m-formados/as esHo fresquinhos/as, com uma formagao

atualizada, enquanto des/as estgo defasados/as. Ora, essas falas
reproduzem, de alguma forma, os ditames da sociedade capitalista
p6s-industrial que posiciona judo o que 6 velho homo ultrapassado
e o novo homo eflcaz. O mesmo ocorre com os/as licenciandos/as

ou aqueles/as que se encontram em initio de carreira, quando se
referem aos/is colegas mais experientes. Para os/as primeiros/as,

sous/suas colegas s5o "professores/as tradicionais", vinculados/as
a uma outra 6poca, fazem uso de termos e praticas arcaicas e sem
sentido, melhor syria que se aposentassein e deixassem espago para
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quem este chegando. A freqii6ncia com a qual essay galas sio ouvidas
no cotidiano escolar revela uma certa caracterfstica antropof3gica da

profissao, vivenciada no conflito entry o velho e o novo.
Em texto classico, N6voa (1995) utiliza uma metffora que

pods ilustrar esse processo. A situagao didatica, tal qual uma cdna
teatral, tem seu principal ator (o professor) preparado para iniciar a
encenagao. A pena para a qual ensaiou versa sobre um epis6dio da
Idade Media.

Sua fda e seus traces sio coerentes com aquele periodo hist6rico.
Contudo, quando a cortina se able, ele se depara com um cenfrio
futurista e com uma plat6ia desejosa de efeitos especiais e situag6es
arrojadas. Apesar do ambiente pouco convidativo, o ator (professor)
insists no scrP/ ensaiado, nio se arrisca, nio inova, ngo muda. O autos

recorre a essa figura de linguagem para descrever o inc6modo que
invade os/as educadores/as, quando se defrontam com as modificag6es
sociais, curriculares, metodo16gicas, etc. sem, no entanto, dispor dos
elementos coerentes para uma atuagao nesse cenario(conhecimentos,
galas, atitudes, id6ias, concepg6es).

Um/a leitor/a apressado/a da ficgao de N6voa, sucumbindo
aos ideals tecnicistas de uma formagao instrumental, rapidamente

afirmaria tratar-se de um simpjes descompasso, argo a ser facilmente
remediado por uma politica de formagao continuada coerente com a
sociedade, os alunos, as alunas e os conhecimentos contemporaneos.

Ou sqa, nessa perspectiva, a malta de sintonia docents poderia ser
contornada por meir de curses, teleconfer6ncias, palestras, leituras,
ctc., realizadas por iniciativa pr6pria ou organizadas polos sistemas
e instituig6es educativas.

Entretanto, 6 o pr6prio professor portugu6s que, em outro texto
(N6VOA, 1999), derruba as crengas de quem aposta cegamente
nesse conjunto de agnes. Apesar de considerar impossivel qualquer
mudanga educational que n5o passe pda formag5o dos/as professores/

as, o autor defends prfticas formativas que situem o desenvolvimento
pessoale professional ao longo dos diferentes ciclos de vida laboral na

escola. N6voa 6 enf atico ao afirmar que todos/as os/as educadores/as

possuem conhecimentos pessoais e profissionais adquiridos ao longo
do seu percurso, desde os tempos de aluno/a at6 a aposentadoria.
Sugere a promogao de situag6es que valorizem a sistematizagao
disses saberes, ou seja, a capacidade de transformar a experi6ncia
em conhecimento. Nesse sentido, areola a pratica autobiografica, as
praticas de escrita pessoal e coletiva e o estimulo a uma atitude de
investigagao que desencadearf praticas inovadoras, construidas polos

pr6prios/as adores/as, a partir de uma reflexio sabre a experi6ncia
vivida em todos os fmbitos do percurso hist6rico individual e coletivo.
Antes de tudo, segundo N6voa, 6 necessfrio reequacionar o papel

da escola, tamb6m, coma espago de refer6ncia da profissionalidade
docents.

Ao contrfrio do que se possa supor, o autor lanka o seguinte
alerta: o exercfcio do magist6rio nio se df a portas fechadas, dada

qual com sous/suas alunos/as. Assim, 6 6til mencionar a importancia
de uma anglise coletiva das praticas em momentos de partilha e de
produgao. Trata-se, antes de tudo, de salvaguardar a dimens3o coletiva
dotrabalho docents.

Obviamente, o estudo e o aprofundamento te6rico do/a professor/a

sgo relevantes e necessfrios. O conhecimento de outras experiancias

e a troca potencializada pecos momentos em grupo tampouco devem

ser desprestigiados. Contudo, o que se pretende destacar, mediante
a colaboragao de N6voa, 6 a importancia do ambiente de trabalho
escobar coma o local apropriado para a continua formaQao dos/as
professores/as, sem qualquer necessidade de transfomlf-los/as a todd
o moments em alunos/as.

Como se nC)ta, essas concepg6es questionam as political
centralizadas de formagao continua adotadas por alguns sistemas
de ensino, caracterizadas, por exemplo, na elaboragao de programas
e praticas pedag6gicas por grupos restritos e pda reprodugao dos
concertos e das atividades com o apoio de "multiplicadores
Nessa visio, os primeiros elaboram medidas para serum postas em
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praticas polos iltimos, sem que sejam consideradas as diferentes
especificidades e realidades nas quais se da a agro educativa,
tampouco a tergiversagao desencadeada pda dissonfncia causada
entry a emiss8o e a recepgao Em casos assim, corporiflca-se a id6ia

de que as respostas para os problemas enfrentados polos/as docentes
encontram-se no andar superior, nas mentes iluminadas e na sapi6ncia
dos/as formadores/as, que relevam aos/as educadores/as regentes,
os motivos do seu fracasso e os segredos para o sucesso.

Com base nessas considerag6es, caberia perguntar: quais

concepg6es se encontram presented nas politicas de formagao,
acerca dos/das docentes e das escolas? Em um contexts homo esse,

o que signiflca aprender e ensinar? Quem melhor pods responder is
dificujdades enfrentadas por uma escola especfhca? Quem tnelhor
conhece os/as alunos/as e a comunidade? Se os/as professores/as
intemalizam e aceitam essas concepg6es para sua formagao, o que

pensarao dos/as sous/suas alunos/as?
Como se nota, a discussgo travada at6 aqui abarca todos os/as

educadores/as, independentemente de sua area de atuagao e de seu
navel de ensino. Polo que se anrmou, contraditoriamente ao denso
comum, 6 possivel dizer que dada educador/a encontrarf respostas
is quest6es levantadas a partir da leitura, interpretagao e reflex3o
(coletivas) sobre a pr6pria experi6ncia e o pr6prio acQmulo de
conhecimentos sabre o tema, considerando a trajet6ria formativa

e profissional, as caracteristicas da escola e da comunidade
onde exerce o seu trabalho e as proJeg6es que faz para sua vida
pessoal.

Tudo o que foi ditz pods ser repetido quando as ateng6es se
voltam para a Educagao Fisica na Educagao Infantil: o que se pods
entender coma Educagao Fisica Infantil na atualidade? Coma
pensar um curricula para a Educagao Fisica na Educagao Infantil
que atenda is necessidades, aos anseios e is demandas sociais
atuais? Nesse curricula, homo organizar e conduzir uina pratica

pedag6gica coerente?

E importante aclarar que as considerag6es apresentadas a
seguir, longe de fornecer respostas infalfveis e definitivas a estes
questionamentos, oferecem elementos que requerem anflise,
interpretagao e critica de dada educador/a. Ao refletir sobre as id6ias
e conceitos expostos, dada leitor/a tem o dover de posicionar-se coma
tutor/a das pr6prias id6ias, remetendo o contetido lido ao crivo dos
deus pr6prios conhecimentos para, enfim, construir uma visio pr6pria
sabre as id6ias e os argumentos apresentados. A qualquer momento,
homo conv6m a ci&ncia, as posig6es aqui expostas poderao ser
revistas, modificadas, ampliadas ou substitufdas, sempre que novas
descobertas, fruto de um trabalho reflexivo com rigor cientiflco,
demonstrarem as insuflci&ncias e os limites das postural defendidas.
Enfim, sem qualquer intengao de encerrar o assunto, este texts
apresenta algumas considerag6es que poder5o ser avaliadas polos/
as educadores/as, no momento da organizagEio de suas propostas de

Educagao Fisica para a Educagao Tnfantil.
Antes de prosseguir a leitura, vale recordar que todd e qualquer

artefato cultura16 hist6rica e socialmente marcado. Quando o processo

de construgao de aldo 6 conhecido, os datos, as forgas, as concepg6es e

as intend(5es que permitiram a expressao de determinadas concepg6es
e/ou a negagao de outras v6m a tona, facilitando em muito a
compreensao de quem o contempla, neste faso, os/as leitores/as.

O processo de construgao dente texto acompanhou os passes
a seguir. Tnicialmente, foi eleita uma temftica principal, sabre a
qual se tem transitado acad6mica e profissionalmente, por meio
de investigag6es realizadas em campo, pesquisas bibliogrfflcas,
participagao em grupos de discussgo e elaboragao de currfculos, a
servigo de 6rgaos p(tblicos ou instituig6es privadas, atividades de
ensino na universidade e a pr6pria experi&ncia docents na Educagao

Tnfantil. A segunda etapa tratou de analisar uma coletfnea de
documentos oficiais, publicados pele Minist6rio da Educagao, que
focalizam a EducaQ:io da Tnf ancia e o Currfculo, visando a subsidiar

os sistemas p6blicos de ensino nas discuss6es a respeito da elaboragao
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das suas propostas para a EducaQao Infantil. Tamb6m se recorreu
aos documentos de Orientagao Curricular para os/as professores/
as de Educagao Fisica da Secretaria Municipal de Educagao de S5o
Paulo e a toda a produgao acad6mica com a temftica Educagao Fisica

Infantil, disponivel na Revista Brasileira de Ci6ncias do Esporte. A
opgao por dais procedimentos deu-se em fungal da atualidade dessas
produQ6es, escritas entre 2006 e 2007, da qualidade dos documentos
referidos, considerando que sous conteQdos contemplam as anflises
atuais sobre a Educagao da Infancia, Educagao Fisica e Curriculo,
e da reuniio de descobertas relevantes para a area, socializadas a
comunidade educational pelos artigos selecionados.

Kramer (2007) sinajiza o paradoxo vivido por todos os profissionais
envolvidos com as politicas da infancia. Embora esteja disponivel um
conhecimento te6rico complexo sobre a inf ancia, a autora aflrma a

persist6ncia das diflculdades para lidar com as populag6es infantis.
O s6culo XX foi promissor na produgao de conhecimentos

que contribuiram para a compreensao da infancia. Recorrendo a
Historiografia de Philippe Aries, Kramer destaca o entendimento
de que as vis6es que se t6m sobre a infancia variam conforms o
grupo social e o momento hist6rico, a necessidade de pesquisas que
aprofundem o conhecimento sabre as criangas em diferentes contextos
e a importancia de atuar, considerando elsa diversidade. Com base
na Sociologia de Bernard Chariot, o autor enfatiza o significado
ideo16gico atribuido a inf ancia, o que desencadeia a distribuigao
desigual de poder entre adultos e criangas. As anflises da Antropologia
favoreceram o conhecimento da diversidade das populag6es infantis,
das praticas culturais que caracterizam as diferengas entry criangas
e adultos, bem homo brincadeiras, atividades, masicas, hist6rias,
valores e significados. E, finalmente, estudos mais recentes denunciam

o desaparecimento da inf ancia. Desde a socializagao infantil no
mundo da informagao adulta, potencializado pelos veiculos de
comunicagao de massa at6 a entrada precoce no mundo do trabalho

e a vitimizagao de criangas por agnes violentas, contribuindo para /'/
sua expulsao do jardim da inf ancia.

Os argumentos reunidos por Kramer, homo se observa, questionam

a universalizagao da concepgao moderna de inf ancia, elaborada com
base nos referenciais da crianga burguesa, a parter de crit6rios de faixa
etfria e depend6ncia dos adultos. Ou sda, a autora coloca em xeque a
conhecida taxionomia comportamentaltao propalada nos anos 1970.

No Brasil, assim homo em tantos parses marcados peta desigualdade J
social, 6 importante considerar a grande variedade de experi6Mclis
culturais em que se inserem as criangas pertencentes is comunidades

indigenas, aos grupos minoritfrios e sem poder, marcados por
hist6rias de opressao e de desfavorecimento, as habitantes de zonas

CONSTDERAG6ES ACERCA DA EDUCAGAO DA INFANCIA

No Brasil, demos hoje importantes documentos legais: a
Constituigao de 1988, a primeira que reconhece a educagao
infantil coma direito das criangas de 0 a 6 anon de idade,
dover de Estado e opgao da famflia; o Estatuto da Crianga e do
Adolescente(Leia.' 8.069, de 1990), que afirma os direitos das
criangas e as protege; e a Lei de Diretrizes e Bases da Educag5o
Nacional, de 1996, que reconhece a educagao infantil como
primeira etapa da educagao bAsica. Todos estes documentos s5o
conquistas dos movimentos socials, movimentos de creches,
movimentos dos foruns permanentes de educagao infantil. E
qual tem sido a agro disses movimentos e das political pablicas
nos municipios? Coma tem side a participagao das creches, pr6-
escolas e escolas? As conquistas formais t6m se tornado agnes
de cato? Que impacto tats conquistas promovem no curricula?
De que maneira a antecipagao da escolaridade interfere nos
processes de insergao social e nos modes de subjetivagao de
criangas, jovens e adultos? As escolas t6m levado em conta essay
quest6es na concepgao e na construgao dos sous curriculos?
Os sistemas dc ensino t6m se equipado para fazer frente is
mudangas? (KRAMER, 2007, p. 20).

Ao analisar o atual momento s6cio-hist6rico, em que pesem
e as polfticas educacionais e socials com refer6ncia a infancia,
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urbanas e rurais, as que convivem em grupos familiares organizados
de diferentes maneiras, educadas em diferentes religi6es, etc.

A partir dessas considerag6es, 6 possivel afirmar que as criangas

sgo sujeitos socials e hist6ricos marcadas, portanto, pdas contradig6es

da sociedade em que estio inseridas. Criangas s8o cidadas, pessoas
detentoras de direitos, que produzem cultura e sio nela produzidas.
Esse modo de ver as crianQas permits compreend6-las e ver o mundi

a partirdo seu ponto de vista.
Aqui, no entanto, conv6m um esclarecimento. Embora, na

contemporaneidade, convivam diversas interpretag6es para o termo
"cultura", a concepgao adotada nests texts deriva da antropologia
social. Nessa construgao te6rica, segundo Moreira e Candau (2007),
cultura se refers a dimensio simb61ica presence nos significados
compartilhados por um determinado grupo. Concebe-se, assim,
a cultura homo pratica social, n5o coma coisa ou estado de ser.
Nesse enfoque, coisas e eventos do mundi natural existem, mas
n&o apresentam sentidos intrinsecos: os significados s8o atribuidos
a partir da linguagem: "Quando um grupo compartilha uma cultura,
compartilha um conjunto de signiflcados, construidos, ensinados c
aprendidos nas praticas de utilizagao da linguagem" (p. 27).

Considerado esse entendimento acerca da cultura, serf correto

afirmar que as criangas sgo sujeitos hist6ricos, inseridas em
determinados grupos sociais pgr interm6dio dos quais interagem
de diversas maneiras com uma produgao simb61ica marcada por
classy, etnia, g6nero, local de moradia, ocupag6es proflssionais
dos familiares, religiao e demais experi6ncias que configuram um
grupo social especffico. Nesses ambientes, homo se pods esperar, as
criangas atuam, participam, aprendem, inventam, criam, reproduzem

e produzem cultura. A cultura infantil 6, pois, produgao e criagao.
As criangas produzem cultura e s5o produzidas na cultura em que
se inserem e que Ihes 6 contemporanea. O percurso de vida de dada
crianga at6 seu ingresso na Educagao Infantil 6 profundamente
marcado, ao menos na inaioria dos casos, polo seu espago familiar

e dom6stico. Nell, um determinado conjunto de conhecimentos 6

socializado e certas interpretaQ6es sobre o mundo sio acessadas.
No entanto, esse processo ngo se da passivamente. Ao interagir

com dada produto cultural, a crianga apreende determinados
conte6dos e sabre des constituio seu pr6prio olhar, transformando-os
constantemente e se transfomlando em fungao deles. O mesmo ocorre

quando atua sabre as produg6es midiaticas, os artefatos culturais da
sociedade mais ampla e as experi6ncias pedag6gicas que Ihe s5o
disponibilizadas.

A escola de Educagao Infantil cabs, portanto, elaborar curriculos

e praticas pedag6gicas que tomem homo pressuposto a condigao
de dada crianga homo sujeito cultural em constante produgao e
reconstrugao. A brincadeira, a dania, a mimica, a fda, a m6sica,
a arte e todas as formal de expressao conhecidas e com as quaid
as criangas se envolvem devem ser compreendidas homo produtos
culturais aprendidos, ressignificados e construidos pdas criangas,

ou sqa, componentes do repert6rio da cultura infantil, aquilo que as
distingue dos outros grupos, que delimita sua singularidade.

Segundo Corsino (2007), 6 na singularidade e nio na padronizagao

de comportamentos e agnes que dada sujeito, nas suas interag6es com

o mundi, vai tecendo os seus conhecimentos. Esse pressuposto traz
um grande desafio para os/as professores/as da Educagao Infantil,
o de observar o que e coma dada crianga este significando nesse
processo de interagao. O olhar sensfvel para as produg6es infantis
permitira conhecer os interesses das criangas, os conhecimentos que
estio sendo apropriados por das, assam homo os elementos culturais
do grupo social em que est3o imersas. A partir dai, serf possivel
desenvolver um trabalho pedag6gico no qual o patrim6nio cultural
da crianga esteja em togo.

Tendo em vista o cotidiano no qual se encontram as criangas
que fteqdentam as instituig6es educativas, 6 fundamental que os/as
professores/as discutam, nos diversos espagos coletivos da escola
(reunites pedag6gicas, assemb16ias com a comunidade, conselhos de
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/que a hist6ria da comunidade se confundia com a hist6ria da Escola
de Samba, resolveram inserir o assunto no curriculo. Para tanto,
o samba transformou-se na temftica central do projeto educativo
daquele ano. As criangas foram estimuladas a contar suas hist6rias
com relagao a dania e socializar sous conhecimentos sobre o assunto.

Algumas demonstraram enorme familiaridade com o tema, pois seus
familiares, ha muito, se envolviam com a instituigao e participavam
das diversas atividades nela promovidas, ocupando, inclusive, fung6es

importantes na diretoria da entidade.
As professoras e criangas conheceram as hist6rias, ouviram as

masicas, estudaram a trajet6ria do samba no Brasil e resolveram
descobrir homo essa pratica cultural chegou a comunidade. Os
parentes e vizinhos que participavam dos ensaios ou da diretoria
foram convidados a apresentar seus depoimentos sabre o samba e
a hist6ria da Escola. Todo o trabalho foi documentado por meio de
fotografias, desenhos (criangas menores) e relates escritos (criangas
maiores). As criangas sambaram muito e, ap6s assistira a um video
de apresentagao da Escola de Samba na avenida principal do bairro,

prepararam a pr6pria apresentagao. As vfrias turmas da escola se
responsabilizaram pdas "alas" do desfile. Enquanto os pequenos,

com suas fantasias, tomaram-se passistas, os maiores elaboraram o

enredo e se responsabilizaram pda bateria. No camaval seguinte, uma
das alas da Escola foi agraciada com a presenga de muitas criangas
que haviam estudado o tema.

Como se nota, esse conjunto de atividades pedag6gicas
permitiu que o patrim6nio cultural da comunidade, que marcava
fortemente a identidade das criangas, adentrasse os muros da
instituigao, Prioritariamente, as criangas tiveram a oportunidade
de relatar suas experi6ncias culturais, analisf-las em um contexts
de reflexio e respeito e compreend6-las a partir dos referenciais
socio-hist6ricos trazidos polos livros, materials pesquisados e pelts
conhecimentos cientihcos das professoras. O mesmo se deu com os
relates dos adultos da comunidade. Ap6s dada entrevista, as d6vidas

/

escola, etc.), sobre os direitos humanos; a vio16ncia praticada contra/

por criangas e seu impacts nas atitudes dos adultos, em particular, dos/
as educadores/as; as relag6es entre adultos e criangas, etc.

Essa esp6cie de relaQao politico-pedag6gica, casa seja
estabelecida, expressara a critica a uma cultura em que sous membros
nio se reconhecem. Reencontrar o sentido de solidariedade e
restabelecer com as crianQas lagos de carfter afetivo, 6tico, social

e politico exigem a revisio do papel que tem sido desempenhado

pdas instituig6es educativas. Uma das formas de se alcangar esse
objetivo 6 a adogao de uma postura que potencialize e valolize as
galas dos/as educadores/as e educandos/as, ou sqa, que se valorizem

as narrativas.
Na atualidade, segundo Kramer, a narrativa entrou em extingao

porque a experi6ncia foi definhando, reduzida a viv6ncias, coma
estrat6gia de reagao aos choques da vida cotidiana. Experi6ncia
e narrativa ajudam a compreender processes culturais (tamb6m
educacionais) e sous impasses. Mais do que ipso, esses conceitos
contribuem para que se configurem tanto praticas sociais com as
criangas, quanto estrat6gias de formagao que abram espago para que
todos (criangas e adultos) possam falar do que viveram, assistiram,
enfrentaram.

E importante que criangas e adultos possam relatar suas
experi6ncias sociais, submetendo-as is anflises dos demais, para
que sda possivel melhor refletir sobre das. Ouvir as opini6es dos/
as companheiros/as e comentar as situag6es vividas pelts/as colegas
de trabalho ou de escola possibilitara a coletivizagao das vidal, a
atribuigao de significados individuais e grupais, o compartilhamento
das sensag6es e impress6es pessoais e o estabelecimento de diferentes

/perspectivas de anflise e critica.
/I InQmeras experi6ncias t6m side desenvolvidas nesse sentido.

Entry tantas, uma Escola de Educagao Infantil paulistana desenvolveu
um estudo sobre o samba, a partir de uma "Escola de Samba" situada

no bairro. As professoras, a malaria nio residentes na regiao, ao notar
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e os questionamentos das crianQas, quando nio sanados polos/
as depoentes, foram objeto de investigagao na bala de aula. Com
essas agnes, repetidas cotidianamente, as criangas ampliaram sous
conhecimentos adquiridos na cultura paralela a escola, colocando-
os sob anflise e comparando-os com os conhecimentos dos demais

colegas e da produgao hist6rica sabre o assunto. Ao perceberem que
o patrim6nio que traziam e o que foitrazido pecos representantes da
comunidade eram respeitados e valorizados no ambiente escobar, das

pr6prias se sentiram respeitadas e valorizadas, passando a reconhecer
nas familial e nos vizinhos preciosas fontes de informagao sabre a
culture do samba.

A experi6ncia desenvolvida encarna a pedagogia coma formagao
cultural. Com essa visio, o trabalho pedag6gico precisa favorecer
a experi6ncia com o conhecimento cientifico e com a cultura,
entendida tanto na sua dimens5o de produgao nas relag6es socials

cotidianas, quanto na produgao historicamente acumulada, presente
na literatura, na masica, na dania, no teatro, no cinema, na produgao

artistica, hist6rica e cultural, que se encontra nos museus. Essa visio

do /ocz/s pedag6gico ajuda a pensar sobre a Educagao Infantil em
suas dimens6es politicas, 6ticas e est6ticas. A educagao, uina pratica

social, incluio conhecimento cientiflco, a arte e a vida cotidiana
(KRAMER, 2007).

Por essa razao, constata-se, nos diversos espagos de debate
da Educagao Infantil (Secretarias de Educagao, congresses,
escolas, universidades), a emerg6ncia de discursos em defesa do
reconhecimento e da valorizagao do patriin6nio infantil da cultura

corporal e sua inclus5o no curricula escolar.
A dania, a mimica, a masica, a brincadeira e as demais prfticas

corporais representam formas de expressao criadas polo homem
homo possibilidades diferenciadas de dialogar com o mundo. Essas
diferentes significag6es materializam a linguagem corporal infantil
e, segundo Borba e Goulart (2007), configuram-se em oportunidades
de criagao, transgressao, formagao de sentidos e significados, que

fomecem aos sujeitos, autores ou contempladores novas formal de

inteligibilidade, comunicagao e relagao com a vida, reproduzindo-a
e tomando-a objeto de reflexio.

Todavia, nio vf pensar o/a educador/a que o ensino de
determinadas brincadeiras, cang6es, dangas, etc., pertencentes a
cultura escobar ou ao patrim6nio adults, garantira is criangas esse
direito. Aqua se defends o entrecruzamento da cultura erudita, de
outros grupos, de outras 6pocas, etc., com o patrim6nio que comp6e
a diversidade cultural infantil paralela a escola, ou sqa, o cabedal
de conhecimentos dos quads as criangas de dada comunidade sio
portadoras mesmo antes da matrfcula escolar.

A aus6ncia dense patrim6nio na escola, consentida ou nao, pods
ser traduzida peta pouca relevfncia hist6rica que Ihe foiatribuida. As
praticas corporais especificas das comunidades ribeirinhas e rurais,
da comunidade negra, as cang6es ouvidas no ambiente dom6stico, os

brinquedos que representam os personagens dos desenhos infantis,
as bonecas e bonecos elaborados artesanalmente, os jogos que os
familiares ensinam, as brincadeiras inventadas pdas criangas, entre
outros, se constituem em ilustrag6es desse fen6meno. Aqua este a
se aflrmar a urg6ncia da incorporagao pda escola do patrim6nio
culturalpopular que, embora historicamente desprivilegiado por essa
instituigao, se encontra profundamente vinculado is experi6ncias
culturais das criangas. Para viabilizar esse processo, Gomes (2007)

salienta a importancia da reeducagao do olhar dos sujeitos da
educagao sobre as cultural que coabitam o espago escobar. O alcance
desse ot)jetivo dar-se-f desde que os/as educadores/as enfrentem o

desaflo de rever o ordenamento curricular e as praticas pedag6gicas,
entendendo que neles nio se representam apenas uma determinada

visio de conhecimento que pode excluir certos grupos, mas tamb6m
e, sobretudo, se refletem uma determinada visio das criangas.

Para Corsino (2007), ngo hf dQvida de que muitos professores e
professoras consideram as criangas sujeitos do processo educativo

e buscam, no cotidiano da sala de aula, formas de conhec6-las, de
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aproximf-las de conhecimentos e de valorizar suas produg6es, postura
essa bastante louvavel, mas tamb6m se observam outras posig6es, por

exemplo, situag6es em que, embora os oljetivos a serem alcangados
digam respeito is criangas, o loco este no conteido a ser ensinado,
no tempo e no espago impostos pda rotina escolar, na organizagao
dos adultos e, at6 mesmo, nas suposig6es, nas idealizag6es e nos
preconceitos sabre quem sio as criangas e homo deveriam aprender e
se desenvolver. Em agnes homo essa, Gabe a crianga se adaptar ou se

encaixar ao que o adulto prop6e, porque 6 ele quem babe e determina
o que 6 bom para ela.

A autora, no entanto, repels qualquer postura que compreenda o
loco na crianga homo subordinagao do trabalho is suas vontades ou
restrigao das experi6ncias educacionais ao seu universo sociocultural,
homo se fosse possivel aprender sem estabelecer relag6es com as

experi6ncias proporcionadas peta culture. Nessa visas, tomam-se
secundfrios a atuagao do adults e o compromisso da escola com a
apropriagao de conhecimentos e com a aprendizagem da crianga.

O debate atual em torno da necessidade de se incluir o patrim6nio

7 cultural infantil na fonnagao de criangas caminha na diregao n5o apenas

das quest6es relativas ao acesso e a apropriagao da produgao existente,

homo tamb6m da organizagao da escola homo espago de criagao. Nesse

contexts, a Educagao Ffsica insere-se no projeto pedag6gico e constitui-

se homo experi6ncia cultural e humana, como area de conhecimento
que tem sous conteQdos pr6prios. E importante nio reduzir a area a
mero recurso ou pretexto para o ensino de conteidos privilegiados

\ na escola, pois qualquer tentativa de nonnatizar o components homo

\ recurse didftico levarf a sua desconnguragao.

at6 as escolas, passando pdas Secretarial de EducaQao estaduais e

municipais. Basta que se observe o crescente movimento em prol
da construgao de curriculos, a parter da Lei de Diretrizes e Bases da
Educagao Nacional (n.' 9.394/96), que culminou com a publicagao de
documentos coma os Parfmetros Curriculares Nacionais, Referential

Curricular Nacional para a Educagao Infantil e a elaboragao de
propostas curriculares estaduais e municipals. Durante as 61timas
d6cadas, o curriculo tem sido fema central nos debates da academia,

da teorizagao pedag6gica e da formagao docente. Resta saber coma
esse debate este chegando aos profissionais que atuam nas escolas
de Educagao Bfsica.

Na opiniao de Arroyo (2007), uma fomla de trazer o curriculo
para o cotidiano professional tem sido posta em pratica mediante o
trabalho coletivo dos/as educadores/as. O planqamento coletivo
passou a ser um estilo de trabalho com tend6ncias a generalizagao.
Tanto dada professional quanto os coletivos docentes rev6em com
alguma h-eqii6ncia os conteQdos de ensino e suas agnes educativas.
Junto com as equipes gestoras das escolas, escolhem e planejam

prioridades e atividades, reorganizam os conhecimentos e interv6m
na construgao dos curriculos. Mas o que se pods entender homo
curriculo?

A palavra curricula, segundo Moreira e Candau (2007), associam-
se distintas perspectivas derivadas dos diversos modos com os quais
a educagao vem sendo concebida historicamente, bem homo das
influ&ncias te6ricas que a afetam e se fazem hegem6nicas em um
dado moments. Diferentes fatores socioecon6micos, politicos e
culturais contribuem, assim, para que curriculo seja entendido homo:

conteQdos a serum ensinados e aprendidos; experi6ncias escolares de

aprendizagem vividas polos alunos; pianos pedag6gicos elaborados
por professores, escolas e sistemas educacionais; objetivos a serem
alcangados por memo do processo de ensino; e processos de avaliagao,
que terminam por influir nos conte6dos e nos procedimentos
selecionados nos diferentes gratis da escolarizagao.

CONSIDERAC6ES ACERCA DO CURRICULO

A reflex5o sobre o curricula este instalada nas diversas esferas
envolvidas com o debate educational: do Minist6rio- de Educagao
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Cada uma dessas concepg6es replete variados posicionamentos,

compromissos e pontos de vista te6ricos. Posicionando-se sobre o
assunto, os autores supracitados recorrem a Silva (1 999), para aflrmar

que as discuss6es sabre o curriculo incorporam, com maior ou manor
6nfase, discuss6es sobre conhecimentos escolares, procedimentos

pedag6gicos, relag6es sociais, valores que se deseja inculcar e
identidades de alunos/as que se quer formar. Em resumo, temas coma

conhecimento, verdade, poder e identidade marcam, invariavelmente,
as discuss6es sabre as quest6es curriculares.

Com a aceitagao disses referenciais, 6 possfvel afirmar que o
curriculo 6 influenciado por pressupostos te6ricos que fundamentam
os conhecimentos a serum ensinados e que subsidiam a agate

pedag6gica: setores externos a escoja coho a academia, political
ohciais das Secretarias de Educagao; interesses e motivag6es da

sociedade maid ampla; saberes docentes acerca da pr6pria experi6ncia,

das aproximag6es ou distanciamentos com relagao a praticas e
conteados, concepg6es de aprendizagem, comunidade, escola e
sociedade e, por fim, influenciado pdas criangas que freqiientam os
banjos escolares, considerando suas representag6es sobre a vida, as

relag6es, os conhecimentos e o papal que a escola assume em sous

proJetos pessoais.

Nessa concepgao, o curriculo compreende o cotidiano da escola:
conteQdos, ordenamento e seqiienciagao, hierarquias, vargas horarias,

tempos e espagos, relag6es entry estudantes, docentes e demais atores
da instituigao, diversificagao que se estabelece entre os/as professores/

as, atividades propostas, materials empregados, organizag6es da
rotina escolar, exemplos empregados, atitudes adotadas no interior
da instituigao, crit6rios de avaliagao etc., ou sda, tudo o que acontece
na escola.

Moreira e Candau (2007) enfatizam que 6 por interm6dio do
curricula que as "coisas" acontecem na escola. No currfculo se
sistematizam os esforgos pedag6gicos. O curriculo 6, em outras

palavras, o coragao da escola, o espago central em que atuam os/

as docentes, o que os/as toma responsaveis por sua elaboraQao. O

papal do/a educador/a no processo curricular 6, como conseqii6ncia,
fundamental. Ele/ela 6 o grande artifice, queira ou nao, da construgao
dos curriculos que se materializam nas escolas e nas salas de aula.
Desse modo, a necessidade de garantir, na escola, constantes
discuss6es e reflex6es sabre o curriculo. Data obrigagao, coma
profissionais da educagao, de participar critica e criativamente na
elaboragao de curriculos mais atraentes, mais democraticos, mais

fecundos e mais acessiveis a todos/as.

Os/as educandos/as, sujeitos tamb6m centrais na agro educativa,

sgo influenciados pelts conhecimentos aprendidos, pdas 16gicas de

organizagao da tarefa educativa, por tudo o que se diz ou se demonstra
sobre GIGS/as e, tamb6m, polos conhecimentos, polos valores, pdas

praticas sociais, etc., que n5o sio mencionados. lsso significa que
a aus6ncia de determinados conhecimentos no curricula tamb6m
influencia na formagao de identidades.

Arroyo (2007) explicita a exist6ncia de uma relagao direta
entry as formal homo se estruturam os curriculos e os processos
de conformagao dos diversos prot6tipos esperados de cidad5o/i.
As formas do curriculo t6m fido as formas homo os prot6tipos
legitimados, tanto de docentes quanto de estudantes, foram
conformados e s5o reproduzidos. O curricula vem conformando os

sujeitos da agate educativa -- docentes, alunos e alunas. Conforma
suas vidas, produzindo identidades sociais e escolares, por exemplo,

quem seri bem-sucedido, fracassado, escolhido, repelido, aplaudido
ou ridicularizado.

Para aclarar esse processo, Gomes (2007) busca em d'Adesky
(2001) um maier entendimento acerca do processo de construg5o
identitfria. A identidade se constr6i em determinado contexts
hist6rico, social, politico e cultural. Para tal, pressup6e uma interagao.

A id6ia que um individuo faz de simesmo, de seu "eu", 6 intermediada
polo reconhecimento obtido dos outros em decorr6ncia de sua aWaD.

Nenhuma identidade 6 construida no isolamento. Ao contrario, ela
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6 negociada ao longo da vida por meir do dialogo, parcialmente
exterior, parcialmente interior, com os outros. Tanto a identidade
pessoal quanto a identidade social sio formadas em dialogs aberto.
Dependem de maneira vitae das re]ag6es dia]6gicas com os outros.

Atentos a ipso, muitos coletivos docentes t6m experimentado

curriculos, tamb6m, a partir do olhar e da escuta aos/is educandos/
as. Verificam-se novak sensibilidades nas escolas e na doc6ncia

com relagao a esse aspecto. Muitos/as docentes adotam pedagogias
mais participativas, reconhecem as criangas homo sujeitos da agro
educativa. Nessa 16gica, quando os alunos e alunas interferem,
sugerem, questionam, opinam, veiculam suas posig6es, seus
conhecimentos, os saberes e as praticas sociais adentram a escola,

modificando, gradativamente, sua ecologia.
As criangas nio sio apenas frutos da escola, nem dos curriculos,

da doc6ncia ou do sistema de ensino. Um universo de experi6ncias

culturais corrobora para a construgao de suas identidades. Da
mesma forma, os/as elaboradores/as e executores/as dos curriculos
atribuem determinadas identidades is crianQas que freqiientam a
escola, a partir de um emaranhado de situag6es. Segundo Arroyo
(2007), os currfculos, as escolas e a doc6ncia trabalham, reforgando-
as ou desqualificando-as. As criangas possuem determinadas
identidades de classy, raga, etnia, g6nero, territ6rio, campo, cidade
e periferia, divulgadas pda culture social, pda divis8o de classes,
pdas hierarquias s6cio e 6tnico-raciais, polos pap6is, pelo g6nero
e pdas classificag6es de territ6rio. Sabre essay identidades, sio
construidas as concepg6es de aluno e aluna, deflnidas as fung6es
para dada escola e priorizados determinados conteados, enquanto
outros sgo secundarizados. Portanto, os curriculos n5o sio neutros.

S8o fortemente influenciados pda pluralidade de identidades
socialmente construidas que constituem a materia-prima com a qual
sio arquitetados.

Se as identidades sociahnente construidas sio pano-de-fundo
dos curriculos, conv6m questionar quais identidades a escola quer

formar e em que medida a diversidade que marfa a sociedade
brasileira atual se encontra presence nos conteOdos e nas prgticas da
Educagao Infantil. As concepg6es de inf ancia que norteiam as agnes

docentes sio universalistas e pertencentes a crianga burguesa, ou as

peculiaridades de dada comunidade e cada crianga s5o consideradas?
As teorias da aprendizagem mobilizadas durante a elaboragao das
atividades consideram, ou nao, as caracteristicas e os tempos de dada

crianga? Os conte6dos sio selecionados tendo em vista a formaQao de
uma "crianga ideal", ou os conhecimentos disponiveis aos/is alunos/

as e pertencentes a cultura paralela a escola sio considerados?
Na teorizagao curricular mais recente, as preocupag6es dos

pesquisadores t6m se concentrado nesse ponto, into 6, nas relag6es
entry curricula e cultura (MOREIRA, 2002). No castro dense
movimento, investigag6es de campo, prohssionais da educagao
e polfticas curriculares t6m se debruQado sobre temfticas homo
"curriculo e culturas", "pluralidade cultural e curricula", "curriculo
e diversidade cultural", "curriculo e mujticulturalismo"

Para explicar esse fen6meno, Moreira e Candau (2007, p. 20) se
ap6iam no postulado de Hall(1997, p. 97):

Por bem ou por mal, a culture 6 agora um dos elementos mais
dinimicos e maid imprevisfveis -- da mudanga hist6rica no
novo mi16nio. N5o devs nos surpreender, entao, que as lutas
pele poder sejam, crescentemente, simb61icas e disdursivas, ao
inv6s de tamar, simplesmente, uma forma fisica e compulsiva,
e que as pr6prias political assumam progressivamente a feigao
de uma polftica cultural.

Hall afirma a impossibilidade de se negar a pluralidade cultural
da sociedade contemporanea, que se manifesta de forma impetuosa
pdas relag6es de poder, em todos os espaQos sociais, inclusive
nas escolas e nas salas de aula. Assim sendo, syria Ifcito dizer
que a multiplicidade cultural que povoa o universo pedag6gico
freqiientemente acarreta confrontos e conflitos entry as culturas
infantis que chegam a escola e as culturas docentes e escolar que nela
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buscam perpetuar-se, "tornando cada vez mais agudos os desafios
a serem enfrentados polos profissionais da educagao" (MOREIRA;
CANDAU, 2007, P. 21 )

No entanto, essa mesma pluralidade pods propiciar o enrique-

cimento e a renovagao das possibilidades de atuagao pedag6gica,
uma vez que a pratica pedag6gica comprometida com a diversidade
inevitavelmente considera as diferengas de ritmos e de estilos de
aprendizagem e aria oportunidades maid igualitarias para todos.

Nas palavras de Stoer e Cortesio (1999), antes de apresentar
um empecilho ao curriculo, a diversidade cultural o enriquece. A
partir dessa premissa, se o que se tem em monte 6 a organizagao de
um processo educativo democraticamente orientado e direcionado a
modificagao do atual quadro de desigualdade que marca a sociedade

p6s-industrial contemporanea, na elaboragao e desenvolvimento do
curriculo deverf ser urgentemente considerada a diversidade cultural
existente.

Se o curricula for entendido, coma prop6e Williams (1984), citado

por Moreira e Candau (2007), coma escolhas que se fazem diante
de um vasto leque de possibilidades, ou sega, homo uma selegao da
cultura, faso sda aceita a concepgao de culture mencionada na segal
anterior coma "prftica de compartilhamento de significados", serf
possivel conceber qualquer desenho curricular tamb6m coma conjunto
de praticas que produzem e veiculam significados.

Nesse sentido, recorrendo a Silva (1999), os autores compreendem
o curricula coma espago em que se concentram e se desdobram as lutas

em torno dos diferentes signiflcados sobre o social e sobre o politico.
E por meio do curriculo que certos grupos sociais, especialmente os
dominantes, expressam sua virgo de mundo, seu projeto social, sua
"verdade". O curriculo representa, assim, um conjunto de prfticas
que propiciam a produgao, circulagao e consumo de significados no
espago social e que contribuem, intensamente, para a construgao
de identidades socials e culturais. O curricula 6 um campo de lutas

no qual se tentam impor tanto a definigao particular de cultura de

um dado grupo quando o conte6do dessa cultura. O curriculo 6
um territ6rio em que se travam ferozes competig6es em togo dos
significados. "0 curriculo ngo 6 um veiculo que transporta algo a
ser transmitido e absorvido, mas sim um lugar em que ativamente,
em meio a tens6es, se produz e se reproduz a cultura" (MOREIRA;
CANDAU, 2007, P. 28).

Destacam os autores que no curriculo se evidenciam esforgos
tanto para consolidar as situag6es de opressao e discriminagao a que

certos grupos sociais t6m sido submetidos, quando para questionar os
arranjos sociais em que essas situag6es se sustentam. Sendo assim,

no processo curricular, distintas e complexas t6m sido as respostas
dadas a diversidade e a pluralidade que marcam o panorama cultural
contemporaneo.

Na visio de Gomes (2007), trabalhar com a diversidade na
escola nio 6 um apelo romfntico do final do s6culo XX e initio
do s6culo XXI. Na realidade, a cobranga hoje feita em relagao a
forma homo a escola lada com a diversidade no seu cotidiano, no
seu curriculo e nas suas prfticas, faz parte de uma hist6ria mats
ampla. Tem a ver com as estrat6gias por meio das quais os grupos
humanos considerados diferentes passaram dada vez mais a destacar
politicamente as suas singularidades, cobrando que das sejam
tratadas de forma justa e igualitaria, desmistificando a id6ia de
inferioridade que paira sobre algumas dessas diferengas socialmente
construidas e exigindo que o elogio a diversidade seja maid do que
um discurso sobre a variedade do g6nero humano e se configure
homo pratica social.

Por ipso, explica a autora, a inserg5o da diversidade nos curriculos

implica compreender as causas polfticas, econ6micas e sociais de
fen6menos homo o preconceito e a exclus8o. Falar sobre diversidade
e diferenga implica posicionar-se contra processor de colonizagao e

dominagao. Trata-se de perceber coma, nesses contextos, algumas
diferengas foram naturalizadas e inferiorizadas sendo, portanto,
tratadas de forma desigual e discriminat6ria; de entender o impacto
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subjetivo disses processos na vida dos sujeitos sociais e no cotidiano
da escola e incorporar no curriculo os saberes produzidos pdas
diversas areas e ci6ncias articulados com os saberes produzidos pda

comunidade.

Nessa perspective, as id6ias de que todos os grupos sociais sio
vistas homo produtores de cultura e de que today as culturas sio
equivalentes abandonam a pecha de simples elucubrag6es te6ricas
para transformar-se em praticas, ponto fulcral para a constituigao de
uma escola democrftica.

Quando se coloca 6nfase na criagao de curriculos com tais
principios, este se afirmando a crenga de que today as criangas
possuem um patrim6nio cultural que precisa ser reconhecido,
socializado e ampliado pda escola. Com elsa postura, a educagao,
coma instrumento dejustiga social, contribuirf enormemente para o
aprofundamento da democracia.

O curriculo que articula os saberes da comunidade com os
conhecimentos eruditos proporciona condig6es para que as criangas
manifestem sous conhecimentos, relacionando-os, analisando-os
e reconstruindo-os constantemente. Contribui, portanto, para a

construgao do orgulho polo que sio e respeito e admiragao polo
que os outros sio. Nesse espago, n5o ha lugar para dizer que "isto 6
melhor que aquilo", "assim este errado", "dessejeito nio vai chegar
a lugar nenhum" ou o pior, "voc6 ngo gabe", "nunca irf aprender",
"nio nasceu para isso". Nessa perspectiva curricular, quando a
diversidade de perspectivas 6 possibilitada, aceita e reconhecida, 6
sabre as criangas regis que a escola trata, 6 sobre das pr6prias e seu

universo vivencial que se ensina e aprende.
Tal postura, quando adotada pda escola, permits uma real

insergao e problematizagao das culturas popular e erudita. Do panto
de vista da aprendizagem, o conhecimento sincr6tico 6 superado e a
consci6ncia do paper da pr6pria cultura na formagao da identidade
adquire forma (NEIRA, 2007). Quando o patrim6nio cultural do seu
grupo se transforma em conte6do escolar e 6 valorizado e respeitado,

os educandos e educandas se reconhecem homo representantes de
cultural legftimas e prestigiadas peta sociedade mais ampla, o que
contribui para reforgar o sentimento de pertencimento do individuo
ao grupo pele fortalecimento dos lagos culturais originais.

Ao reconhecer o conhecimento que as criangas trazem quando
entram na escola, o/a professor/a as reconhece homo sujeitos de
conhecimento, sujeitos capazes, capacidade revelada e reconhecida

no ja sabido, e capacidade potential para se apropriar de novos
conhecimentos que a escola shes pode oferecer e socialize-los.

A articulagao da cultura da comunidade com a cultura docente
sem hierarquiza-las, embora mostrando o que as distingue, viabiliza
a importancia de que todos se apropriem da cultura de forma gerd
homo um meio de obter uma participagao social mais junta e plena.

Ao incorporar os conhecimentos da cultura que as criangas ja
dominam, a escola dart um novo sentido aos conte6dos curriculares,

proporcionando melhores condig6es para que compreendam o mundo
em que vivem e a discriminagao e exclusgo sofrida por diversos
grupos que comp6em a sociedade. A16m disso, potencializara as
criangas para sua lute por sobreviv6ncia cultural, emancipagao e
participagao social e polftica.

Ao incorporar a cultura de origem das criangas, o que das
ja conhecem acrescido de outras informag6es encontradas na
comunidade delas e em diversas outras fontes (literatura, cinema,

jornais, produgao cientifica, etc.), o/a professor/a influiri para que as
criangas enriquegam o conhecimento sabre a hist6ria do seu grupo
cultural, podendo se orgulhar tanto da sua origem, quanto da sua
clause social. Essa 6 a via para a construgao da sua personalidade, da
sua identidade cultural e do seu sentimento de nacionalidade.

Incorporando o universe vivencial das criangas ao curriculo
da escola, o/a professor/a tamb6m aprendera, atualizando sous
pr6prios conhecimentos, aprendidos em seu curio de formagao
initial e continua. Se for capaz de mudar e aprender, transformarf a

experi6ncia escobar num espago de co-construgao de conhecimentos,
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em que todas as criangas e ele/a pr6prio/a estario envolvidos/as num

processo de troca e de confronto de conhecimentos, ajudando-se uns
aos outros. Quando a aprendizagem se da dessa forma, aquele/as que,

num dado momento, revelam saber ments do que os/as outros/as
servo ajudados/as polo/a educador/a ou polos/as que jf sabem e, em
outro memento, serif capazes de realizar sozinhos/as determinadas
atividades (GARCIA, 1995).

Se o que se pretends 6 uma sociedade mats democratica, as
praticas pedag6gicas ter8o que ser inevitavelmente modificadas.
As atividades escolareg devem envolver-se com a anflise e
contextualizagao das praticas sociais existentes e disponiveis no
panorama cultural da comunidade. Ao abrir espagos de interlocugao
com a comunidade da qual as criangas s5o parte, entrario na saba de
eula a hist6ria oral e a cultura de suas comunidades, que poderao, em

seguida, ser documentadas, analisadas, interpretadas e ressignificadas,

enriquecendo o curriculo.
O/A docents teri que trabalhar dialeticamente entry a ideologia

da cultura erudita e as ideologias das culturas infantis. Manifestag6es
culturais, homo a dania, a mimica, a brincadeira, n5o maid
serif apresentadas do panto de vista exclusivo dos/as adultos/
as escolarizados/as, mas, agora, incorporadas homo conteOdos
pedag6gicos, com os pontos de vista da comunidade e de suas
produg6es culturais identitfrias. Dialetizando as manifestag6es
culturais produzidas polos diferentes grupos que comp6em a
comunidade escolar, o/a professor/a estarf criando condig6es para o
desenvolvimento da criticidade, indispensavel a capacidade de escolha

consciente e, por conseqii6ncia, para a assungao da cidadania.
Como se pods esperar, esse processo ngo ocorrerf sem conflitos e

tens6es. Num primeiro memento, ha que se questionar os privi16gios
e espagos concedidos aos conhecimentos cientificos no curriculo.
Em seguida, valeria a pena observar se os conteQdos de ensino s8o
representativos dos conhecimentos construidos por todos os grupos
presentes no cenfrio social. Por fim, ha que se buscar formas e

meios de subverter a 16gica que impele os/as docentes a recorrer,

predominantemente, aos processor e conhecimentosja consolidados
para organizar e conduzir suas tarefas pedag6gicas. Nesse caso,
solicita-se a revisgo das 16gicas empregadas nos cursos de formagao
initial e continua e a cultura professional docents que, lentamente,
vai conformando os/as educadores/as a determinadas praticas

pedag6gicas fundadas em uma postura monocultural.

CONSIDERAG6ES ACERCA DA EDUCAGAO FISICA

NA EDUCACAO INFANTIL

Qualquer observador que se aventure a permanecer uma
semana em uma escola de Educag5o Infantil deparar-se-a com
diferentes prfticas corporais, homo dangas, mimicas, brincadeiras,
cantigas, correrias, entre outras, presented nos distintos mementos
da rotina escolar da instituigao. E por que ipso acontece? Porque
tais manifestaQ6es culturais s8o fomtas de expressao da vida e da
realidade variada em que vivem as criangas. Como artefatos culturais,

essas praticas corporais comunicam valores, expressam seritimentos,
cultuam subjetividades e significados, ou sega, em certa medida,
contribuem para a formagao dos suleitos.

No entanto, em algumas escolas, essas experi6ncias encontram-
se limitadas aos momentos livres, sem qualquer intengao formativa
conforms constatou a investigag5o empreendia por Richter e Vaz

(2005). A perman6ncia dessas concepg6es confirms as posig6es
de Borba e Goulart (2007), para quem a escola prioriza outro typo

de linguagem -- aquela vinculada aos usos escolares e que serve a
reprodugao de determinados conte6dos, mediante sua transmissao,
repetigao e avaliaQao. Se, nos momentos livres ou fora da escola,
a crianga emprega outras linguagens para ler e dizer coisas sobre
sie sobre o mundi, ela se v6, no decorrer das agnes didfticas
intencionalmente elaboradas, cercada ngo apenas pdas amarras de
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uma 6nica forma de se expressar, mas, tamb6m, pda previsibilidade

dos sentidos possiveis. Assim sendo, qual seria o espago da linguagem
corporalnessa escola?

Sucumbindo a uma virgo disciplinadora de educagao, as auras de

Educagao Fisica na Educagao Infantil muitas vezes contribuem para
domesticar o corps, "[...] o que coloca emjogo ajusteza da presenga
de uma intervengao pedag6gica delimitada homo 'EducaQao Fisica '
nas instituig6es de 0 a 6 anos" (R]CTER; VAZ, 2005, p. 9] ).

Para os autores, descobrir outras linguagens, estabelecer formas

n5o danificadas de interagao com as criangas e recriar o tempo e
o espago dos ambientes educacionais sgo desafios postos para a
educagao da infancia. Como alternativa, sugerem que a Educagao
Fisica se ocupe do debate e da reflex5o acerca das manifestag6es
corporais, para que possa contribuir para uma formagao humana
comprometida com a desbarbarizagao da educagao, e revile novos
gestos de aproximagao corporal e est6tica, outras possibilidades de

agro, de comunicagao, consigo, com o mundo e com o outro.
Ao reconhecer a linguagem corporal homo modo de expressao e

comunicagao, 6 necessfrio rover as praticas educativas da Educagao
Fisica. Nesse sentido, 6 urgente compreender o espago pedag6gico
do components coma o /Deus de apropriagao da variedade de formal
pdas quais a cultura corporal se expressa. Ou sqa, as aulas de
Educagao Fisica precisam contribuir para alargar a compreensao
que as criangas possuem acerca da realidade em que vivem e para
abrir caminhos para uma participagao mais intensa no mundo.
Participagao que se faz pda interpretagao, criagao e transformagao da
sua linguagem corporal original e pda interpretagao e ressignificagao

das diversas linguagens corporais manifestas pecos outros grupos que
habitam a sociedade.

Veda-se o exemplo do conhecimento produzido por meir da
gestualidade inerente a dania. Compreender e expressar a realidade
por meio da dania mobiliza a sensibilidade, imaginagao e criaQao;
ajuda a perceber que existem diferentes sistemas de refer6ncia do

rnundo que se abrem para muitos sentidos possiveis ao se conectarem

com os sujeitos, suas hist6rias e experi6ncias singulares. Nesse
sentido, dove-se propiciar is criangas uma variedade de manifestag6es

ritmicas que provoquem a imaginagao, a fantasia, a reflexio e a

Tail praticas devem mobilizar o dialogo das criangas com a
pluralidade de produg6es, com diferentes modalidades de dania e
modos de expressao, e encoraja-las a brincar com os gestos, com o

pr6prio corpo e com o corpo dos demais, a buscar novos sentidos,
novas combinag6es e novas emog6es para que possam se constituir
como autoras de suas aQ6es corporais e de sous modos de pensar.

Essen conceitos explicitam uma determinada concepgao de
crianga, corpo, movimento e Educagao Fisica. Sem qualquer intengao

de desprestigiar as demais perspectivas presented na area, o que
se apresenta 6 uma visio de ensino de Educagao Ffsica, por isso,
pedagogia, alicergada num entendimento da escola homo espago de
apreensao, ressignificagao e ampliagao cultural. Defends-se, portanto,
uma pedagogia da cultura corporal. Mas o que se pods entender por

pedagogia da cultura corporal?
Em sua trajet6ria hist6rica, a Educagao Ffsica vem sendo

submetida a variados vetores de forma, tanto sob a pressao das diversas

teorias cientificas que Ihe d8o respaldo homo area de conhecimento,

quanto das press6es socials das quaid decorrem sua exist6ncia e
finalidade. Essen condicionantes s6cio-hist6ricos possibilitaram o
surgimento de variadas formal de intervengao social, a partir de sua
intima relagao com as concepg6es de movimento humano. Para Santin

(1987), convivem, no memento presents, quatro diferentes nog6es
de movimento humana.

A primeira concepgao adv6m da compreensao do homem
homo uma mfquina viva, que funciona em conformidade com os
principios e leis da fisica. Aqua, o movimento humano 6 objeto
de estudo da Biomecanica, eula prop6sito 6 a busca da efici6ncia
mecfnica dos movimentos. Nesse enfoque, a agro educativa tenciona

critica
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prioritariamente a eficfcia na execugao dos movimentos com vistas
a melhoria da performance motora. Numa segunda concepgao,
o movimento 6 entendido homo fonts de energia produtiva. Elsa
concepgao tem homo origem os principios da Fisiologia do Exercicio,
construidos por meir da anflise dos mecanismos metab61icos
utilizados polo organismo para a produgao da energia necessfria para
a realizaQao das atividades fisicas.

Assim, a Educagao Fisica procura a melhoria dos parametros
fisio16gicos e das capacidades fisicas. Ja a terceira concepgao
responsabiliza a educagao pda melhoria dos movimentos. Para
tanto, sob influ6ncias da Psicologia, a aWaD formativa dove alcangar
niveis elevados de aprendizagem e desenvolvimento motor, ou sda,
as habilidades motoras especializadas. E, finalmente, o movimento
humano pods tamb6m ser entendido homo forma de expressao, o
que o torna portador de signlficados e um meir privilegiado para
expressar sentimentos, emog6es e toda a produgao cultural de um
determinado grupo social. Nesse sentido, o movimento humano 6 uma

forma de linguagem mats facilmente traduzida polo termo "gesto".
O gesto, por sua vez, 6 entendido homo um movimento intentional

significativo do ponto de vista sociocultural, dado que se constr6i na
relagao sujeito-cultura e permits a comunicagao entry os membros
de um determinado grupo. Aqui se encaixam desde a piscadela e o
sorriso at6 as dangas, mimicas, brincadeiras e demais produg6es da

cultura corporal.
Sayao (2002, p. 57) explicita um posicionamento a favor dessa

concepgao de Educagao Fisica quando aflrma:

Quando se concebe a motricidade humana homo forma de

produgao e comunicagao cultural, entende-se o movimento inerente
is praticas corporais sistematizadas homo elemento portador de
significados socials. Transforma-se, portanto, o movimento em gusto.
Na gestualidade, os sores humanos expressam sentimentos, emog6es
e toda produgao cultural dos grupos nos quads foram socializados.
Nessa perspectiva, o movimento humano 6 uma linguagem s6cio-
historicamente fundada, o que implica a impossibilidade de qualquer
mengao a movimentos certos ou errados. Quando o curriculo da
Educagao Fisica 6 compreendido homo espago para analise, discussao,

viv&ncia, ressigniflcagao e ampliagao dos saberes relativos a cultura

corporal, sio incoerentes quaisquer agnes didfticas direcionadas
a fixagao de padr6es, visando ao alcance de niveis elevados de
desenvolvimento motor, unificagao de praticas corporais ou emprego
de determinadas experi6ncias motoras para a obtengao de beneHcios

em outros dominion do comportamento. Ao teorizarem sobre a
pedagogia da cultura corporal, Neira e Nunez (2006) buscaram a
compreensao dense fen6meno nos referenciais dos Estudos Culturais
anteriormente mencionados. Nessa perspectiva, cultura 6 toda e
qualquer agro social que expressa ou comunica um significado,
tanto para quem deja participa, quanto para quem a observa. Ou sqa,
sio praticas de significagao. Cada atividade social, portanto, cria
um universe pr6prio de significados e praticas, isto 6, sua pr6pria
cultura. A cultura, assam entendida, constitui-se em uma relagao
social, configurando-a homo um campo de luta pda validagao de
significados. Nesse sentido, a cultura corporal assume a dimens5o de
um territ6rio de conflito expresso na intencionalidade comunicativa
do movimento humano.

Entretanto, esse territ6rio ngo 6 algo organico, compartimentado.
A cultura este localizada sabre fronteiras em que se tocam e
entrecruzam outras significag6es. Pods-se dizer que 6 na fronteira que
ocorre toda a agro dinimica da cultura pda imposigao ideo16gica de
sous significados. A luta das cultural 6 pelo controle da informagao

[...] as interag6es entry criangas e adultos acontecem por
interm6dio de sous corpus que estio situados em um contexts
sociocultural. Esse contexts vai determinando modes de
ser, exige-lhes performances, ou deja, os corpus de adultos e
criangas est5o imersos em uma determinada cultura. Olhares,
gestos, express6es, falas, representaq?6es tfpicas de uma
determinada cultura que, quando manifestadas, sio comunicadas
e compreendidas por interm6dio de c6digos e/ou signos.
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e do conhecimento que permite ao homem interpretar e intervir na
realidade.

Hall (1997) contribui com o debate, ao esclarecer que a cultura
6 um sistema simb61ico no qual as coisas sio nomeadas por meir

de um processo que Ihes atribui sentido. Essa estabilizagao ocorre
mediante sistemas classificat6rios que ajudam a estabilizar a
cultura, a medida que se criam fronteiras simb61icas para excluir
os elementos fora do lugar, criando uma homogeneidade cultural.
Segundo o autor, ipso implica um esquecimento das inconsist6ncias
internal, das contradig6es e dos conflitos que marcaram a validagaa

dos signiflcados. A chamada cultura de fronteiras representa uma
perturbagao constants que precisa ser eliminada sob o risco de
atrapalhar os padr6es estabelecidos e, assim, o proprio processo de
classificaQao.

O exemplo que Neira e Nurses (2007) nos fornecem 6 bem
elucidativo. Ha alguns ands, a capoeira era desqualificada homo
pratica social e reduzida a uma pequena parcela marginalizada da
populagao. Sua pratica proibida, sous praticantes vistas come pessoas
"sem valores" e sous gestos concebidos coma violentos. Nesse
contexto, a presenga da capoeira na escola era algo inadmissivel. Na

arena de lutas pda imposigao de sentidos, a capoeira foimantida por

muito tempo a margem da sociedade. Por6m, situar-se a margem 6
estar permanentemente na fronteira, logo, coma reforga Hall (2003),
6 ser um elemento desestabilizador da cultura. Ou sqa, embora

socialmente periferica, a cultura da fronteira, nesse casa a capoeira,
torna-se simbolicamente central. Hole, a capoeira 6 simbolo da
identidade nacional e sua prftica penetrou em ambientes homo a
escola, os clubes, as academias heqiientadas pda elite econ6mica, etc.

lsso nio ocorreu por acaso, mas por meld de lutas pda significagao.
Como forma de manifestagao cultural, a capoeira ganhou maid do
que um espago de atuagao, ela propiciou uma agro politica da culture
negra. Esse movimento 6 permanente no jogo do poder cultural e
caracteriza a maior parte das prgticas da cultura corporal.

lsso demonstra que os problemas e as solug6es gerados na
conviv6ncia social podem ser identiflcados nas brincadeiras, nos
esportes, nas lutas, nas ginasticas, nas dangas e nas arles circenses,
formas de expressao visiveis em todos os lugares e em todas cultural.

Coda grupo social atribuiu-lhes sentidos e significados diferentes,
mas sempre em conformidade com o contexts no qual se criaram e
recriaram. Como faso emblemftico na esfera das lutas, vale comparar

as produg6es culturaisjaponesas com as ocidentais. Ambas traduzem,

por meio de gestos, suas diferentes filosoflas.
Partindo do pressuposto de que todo homem 6 um ser cu]tura],

possuidor, portanto, de cultura e de que todo comportamento humana,

por mais pr6ximo is suas necessidades fisio16gicas que sqa, se
relaciona com a cultura, conclui-se que os comportamentos corporais

sao, antes de tudo, culturais. N5o ha uma forma universal e natural de
andar, correr, saltar, dangar, lugar, jogar, etc., assim coma nio existem
modos corretos de sentar-se a mesa, falar, rezar, comer, lavar-se,

etc. Cada gesto 6 apropriado polo grupo cultural, distinguindo-se de
outras formas de execugao pertencentes a outros grupos, tanto no

que se refers a maneira pda qual ocorre, coma polo seu significado
no interior de uma dada cultura.

As praticas corporais, dadas as suas caracteristicas expressivas,
permitem a percepgao de que 6 a cultura que proporciona a g6nese, a
incorporagao, a ressignificagao e a socializagao das diversas formas
de manifestag6es corporais. Como exemplo, as cantigas de roda
que, no decorrer da Idade Media, se apresentavam, homo ocasi5o
para flerte e galanteio entry jovens adultos, gradativamente foram
alocadas homo produtos culturais caracteristicos do universo infantil.
Algo semelhante aconteceu com a amarelinha, a queimada e tantas
outras brincadeiras.

Por assam dizer, infere-se que 6 por meir das produg6es culturais

que os homens e as mulheres estabelecem uma relagao comunicativa
com a sociedade. lsso implica o entendimento da cultura homo um
texto a ser lido, portanto, interpretado. Nesse sentido, Neira e Nunes
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(2006) afirmam que a gestualidade presents e caracteristica de dada
manifestaQao da cultura corporal configura um texto passivel de
leitura e interpretagao. Esses textos sio compreendidos homo meios
de comunicagao com o mundo, constituintes e construtores de
cultura. Cada texts 6 uma linguagem, com especificidade pr6pria a

ser interpretada. Dino isso, 6 possivel afirmar a impossibilidade de
adjetivar, mensurar ou comparar qualquer produQao cultural e suas
formas de linguagem.

Parafraseando Neira e Nunez (2007), n5o devem existir e

prevalecer "t6cnicas corporais" melhores ou piores, a n8o ser que se
determine um modelo inico a ser seguido, atitude que nio condiz
com a sociedade multiculturals atual. Nestes tempos, a Educagao

Fisica precise contemplar as aprendizagens necesshias para uma
profunda compreensao s6cio-hist6rico-politica sabre toda a produQao

que abrange as manifestaQ6es da cultura corporal, visando a alcangar

uma participagao mais intensa e digna na esfera publica de todos os
grupos que comp6em a sociedade.

Em uma sociedade marcada peta diversidade cultural, uma
Educagao Fisica que se avente democrftica deverf proporcionar
condig6es para que se possa romper com o circuito perverso que, ao

impor padr6es, exclui os corpos diferentes e que, ao tentar alcangar
as refer6ncias hegem6nicas, fracassa, em funQao da sua trajet6ria
cultural diferenciada. O que se prop6e, portanto 6 uma agate educativa

que tome quem aprende dente dessas relag6es de poder e de coma
as instituig6es sociais modelam representag6es que atuam sobre os
corpus de quem 6 sujeito da aprendizagem e por meio desses corpos.
Uma educagao que questione o porqu6 ngo s6 de seu aprisionamento
em si16ncio a uma culture hegem6nica, coma tamb6m de sua
cumplicidade.

Assam, nio basra fazer, 6 preciso refletir, questionar, compreender.

Foi compreendendo suas agnes que o homem criou os simbolos e
assim vingou homo esp6cie. Essen simbolos sgo transmitidos, criados e
recriados a todo instante. A criagao 6 vivida, imaginada, representada.

A representagao se manifesta, vira agate e se transforma em express6es
corporais. Ao jogar, dangar e correr, homens e mulheres comunicam
e transformam em linguagem o movimento humane. Cada grupo
cultural aria seu estilo pr6prio dejogar, dangar, lutar, etc., expressa sua

cultura por meio dessas praticas e elabora, assim, novos c6digos de
comunicagao. Esses c6digos s5o signos que se inscrevem nos corpus
de dada grupo cultural (NEIRA; NUNES, 2007).

Brincadeiras, dangas e cantigas de roda, conforme Wiggers
(2005), fazem parte daquilo que se convencionou chamar de cultura
corporal infantil. Como produto cultural de um determinado grupo e
bator distintivo das suas gentes, 6 possfvel afirmar que essay prfticas

corporais se constituem, antes de qualquer coisa, fator de identidade
cultural.

Nessa perspectiva, 6 por meio de uma Pedagogia da Cultura
Corporal, aqui ahrmada homo uma Educagao Fisica crftica, que os
sujeitos terio oportunidade de conhecer maid profundamente o seu
pr6prio repert6rio cultural corporal, ampliando-o e compreendendo-o,
homo tamb6m acessar alguns c6digos de comunicagao de diversas
culturas por meir da variedade de fomtas de manifestag6es corporais.
Nessa concepgao,

[...] n5o se estuda o movimento, estuda-se o gusto, sem
adjetiva-lo de certo ou errado, sem focalizar sua quantidade
ou qualidade, sem tencionar a melhoria do rendiniento, nem
tampouco manutengao da saade, alegria ou prazer. Nesta
abordagem, o gesto fomenta um dialogs por memo da produgao
cultural, por meio da representagao de dada cultura. O pesto
transmits um significado cultural expresso nas brincadeiras,
nas dangas, nas ginasticas, nas lutas, nos esportes, nas aries
circenses, etc. (NEIRA; NUNEZ, 2006, p. 228).

5 Multicultural 6 um terms qualificativo e se refers aos problemas de govemabilidade de qualquer
sociedade em que diferentes comunidades culturais tentam conviver e construir algo em comum
e, concomitantimente, mant6m algo de original(HALL, 2003)
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Assim, a compreensao do contexts hist6rico da g6nese das
manifestag6es corporais que as criangas constroem na cultura paralela
a escola permitira elucidar as relag6es sociais que determinaram
sua estrutura seletiva, os aspectos que escondem a dominagao de

um grupo sobre outro e suas formas de regulagao que contribuem
para a manutengao da hegemonia dos grupos dominantes. Uma agro
didatica, organizada segundo esse principio, possibilitara uma leitura
critica dos modos coma os grupos dominantes definem a realidade. O

que se prop6e 6 a leitura e interpretagao do pesto, do signo cultural e
dos c6digos constituintes nas praticas da cultura corporal dos diversos
grupos sociais que comp6em a sociedade e coabitam a escola.

possuirao nfveis diferenciados nos saberes relacionados com essa
manifestagao corporal. E possivel perceber, ainda, a exist6ncia de
criangas conhecedoras e amantes do futebol que vivenciam sua prgtica
sempre que Ihes 6 possivel (na escola ou na rua), comentam suas
jogadas, se emocionam, se interessam por um determinado dube, por
hist6rias e datos associados ao futebol ou, o mais interessante, por
dodo o patrim6nio 16dico elaborado a sua volta (albuns de figurinhas,
videogames, futebol de prego, de botao, de tampinhas, de moedas,
etc.). A partir dai, 6 possivel identificar diversos niveis de apropriagao
dense patrim6nio da cultura corporal pda crianga e uma enorme
variedade de conhecimentos produzidos e ressignificados sobre
essa temgtica. Ou sqa, mesmo sem praticar futebo1, 6 pertinente
afirmar que muitas criangas possuem conhecimentos alusivos a essa
manifestagao.

Considerando o atual s/a/z/s da Educagao Fisica, coma
components curricular que valoriza sua praxis e se encontra
inserido no Projeto Pedag6gico de uma escola comprometida com
a socializagao e ampliagao critica do universo cultural dos sous
alunos, a Pedagogia da Cultura Corporal podera contribuir com o
esforgo cojetivo de construgao de uma prftica pedag6gica voltada
para a transformagao socialpor meio da formagao dos/as educandos/

as para a participagao ativa na vida publica. Uma Educagao Fisica
que, a16m de permitir a reflexio critica da realidade, seja tamb6m
canal privilegiado de produgao de cultura, em que os sentimentos,
a criatividade, o 16dico e o patrim6nio s6cio-hist6rico, relacionados
com a corporeidade, de todos os grupos que comp6ein a sociedade
multicultural contemporanea sejam contemplados e respeitados.
Nessa concepgao, a Educagao Fisica, na Educagao ]nfantil, dove
garantir is criangas o acesso ao patrim6nio da cultura corporal,
historicamente acumulado por meio da experimentaQao das variadas
formal com as quaid ela se apresenta na sociedade. Dove analisar os
motivos que levaram determinados conhecimentos acerca das praticas

corporais a atual condigao privilegiada na sociedade, homo tamb6m

CONSIDERAC6ES ACERCA DA PRATICA PEDAG6GICA '

Rompendo com a tradigao que atribuia ao ensino da Educagao
Fisica uma caracteristica exclusivamente pratica, a Pedagogia da

Cultura Corporal amplia o leque de possibilidades da agro didatica,
incluindo n5o s6 a viv6ncia motora, homo tamb6m a tematizagao dos
diversos saberes e sentimentos relacionados com as praticas corporais

que se configuram come patrim6nio cultural dos variados grupos que
constituem a sociedade contemporanea. Em tom de esclarecimento,
vale mencionar o seguinte exemplo: 6 possivel aflrmar que o "futebol"
6 um dos elementos que comp6em o patrim6nio da cultura corporal de

grande parte da populagao brasileira. Hf, no entanto, que considerar
as diferenQas regionais, locais e individuals.

Assim, possivelmente, as criangas que residem nas proximidades
de um campinho, um dube, uma escolinha de esportes, que
possuem familiares envolvidos com essa pratica, ou que, mesmo
distancia, acompanham esporadicamente os jogos televisionados,

6 Para a escrita desta segao, recorreu-se, entry outras refer6ncias, ao documents "Orientag6es
curriculares" elaborado por Marcos Garcia Neira e Mario Luiz Ferrari Nunez, para a Secretaria
Municipal de Educagao de Sio Paulo, em 2007
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refletir sobre os saberes alusivos a corporeidade, veiculados polos
meios de comunicagao de massa, e os saberes da motricidade humana,
produzldos e reproduzidos pelos grupos culturais historicamente
desprivilegiados.

Com essa postura, s8o consideradas temfticas de ensino da
Educagao Fisica na Educagao Infantil todas as manifestag6es da
cultura corporal: as brincadeiras, dangas, mimicas, cantigas, etc.,
que as criangas conhecem e nio conhecem, as dangas folc16ricas e
urbanas, os videogames, as ginasticas construidas e a variedade das
formas expressivas dessa modalidade, entre tantas outras.

Evidentemente, essas finalidades implicam a busca permanente

pda explicitagao das possibilidades e dos limited oriundos da realidade
sociopolftico-cultural e econ6mica enfrentada pelos cidad5os no seu

cotidiano e que condicionam e determinam a construgao, pemtan6ncia
e transformagao das manifestag6es da cultura corporal.

Para que a experi6ncia escobar posse proporcionar condig6es que

levem as criangas a assumir a posigao de atores da transformagao social

e contribuir com a construQao de uma sociedade mais democrftica e

justa, a pratica pedag6gica da Educagao Fisica deverf articular-se ao
contexts de vida comunitaria; apresentar condig6es para que sejam
experimentadas e interpretadas as formal coma a cultura corporal 6
representada na sociedade mats ampla; ressignificar essay praticas
corporais confomle as caracteristicas do grupo; aprofundar e ampliar
de today as maneiras possiveis os conhecimentos das criangas a
respeito dense patrim6nio.

Ensinar Educagao Fisica, entao, 6 um ato dinfmico e permanente
de conhecimento centrado na descoberta, anflise e transformagao da

realidade por aqueles que a vivenciam.
Sends a escola de Educagao Infantil o primeiro espago determinado

socialmente para a socializagao do patrim6nio cultural historicamente
acumulado, entende-se, homo fungal social da Educagao Fisica,
nessa etapa da escolarizagao, proporcionar is crianQas uma reflexgo
pedag6gica sobre o acervo das formas pdas quais as manifestag6es

corporais veiculam as diferentes realidades vividas polo homem,
historicamente criadas e culturalmente desenvolvidas.

Para tanto, a Educagao Fisica deverf promover uma pedagogia
culo principal objetivo consista em considerar o contexto sociocultural

da comunidade escolar, e, por conseguinte, as diferengas existentes
entry as criangas para, a partir delas e dos saberes culturais construidos

fora dos muros escolares, desenvolver condig6es de eqiiidade
sociocultural. Em outras palavras, a exist6ncia e preva16ncia de
manifestag6es corporais adequadas ou inadequadas a infancia,
conseqii6ncias de um modelo cultural hegem6nico, deverio ser
analisadas melhor e pedagogicamente substituidas, em nome da
diversidade cultural presente na escola, de forma consoante com os
principios maiores de direito a diferenga e a multiplicidade cultural
tio cards a instituigao educativa contemporanea.

Considerando-se que, em uma sociedade plural e democratica, a
escola dove buscar novos elementos para proporcionar aos alunos a
relaQao entre o conhecimento popular e o cientifico, o curriculo da
Educagao Fisica contemplara as aprendizagens necessfrias para uma
profunda compreensao s6cio-hist6rica-politica sabre toda a produgao
em torno das manifestag6es da cultura corporal, visando a alcangar

uma participagao mais intensa e digna na esfera social.
Numa visio de educagao que compreende a escola homo espago

determinado socialmente para a produgao, reconstrugao e ampliagao
cultural, caberf a Educagao Fisica escobar n3o s6 proporcionar is
criangas experi6ncias pedag6gicas que viabilizem tanto a pratica
das manifestag6es corporais presented no universo cultural pr6ximo
e afastado, quando a reflexgo critica acerca das diversas formas
de representagao cultural veiculadas pdas brincadeiras, danQas,
mimicas, cantigas, etc., homo tamb6m oferecer a dada um/uma a
oportunidade de se posicionar homo produtor/a de cultura corporal.
Nesse sentido, tenciona-se fazer "falar", por meir da tematizagao das
manifestag6es corporais, a voz de vgrias culturas infantis no tempo e
no espago -- familia, bairro, cidade, estado, pals, intemacional, sulista,
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nortista, nordestina, urbana, rural, afro, indigena, imigrante e qantas

outras que coabitam a sociedade brasileira contemporanea, a16m de
problematizar as relag6es de poder presences nas quest6es de g6nero,

etnia, religiao, classy, idade, consumo, local de moradia, tempo de
escolarizagao, ocupagao professional, etc., que costumeiramente
marcam as praticas corporats-

Como espago piblico e propicio para o debate coletivo, a escola
dove vicar is melhores condig6es sociais para sous sujeitos, entry

Blas, os direitos sociais, ajustiga social e a cidadania. A Educagao
Fisica, homo components curricular, apresenta todas as condig6es
para uma atuagao proficua nesse sentido. Vega-se, homo exemplo, o
seguinte projeto desenvolvido em uma escola publica de Educagao
Infantil de S8o Bernardo do Campo (SP).

A partir da constatagao de que muitas criangas, durante os
intervalos, permaneciam um longo periodo com os olhos atentos aos
movimentos das pipas que sobrevoavam a escola e, freqiientemente,
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 Brandes folhas de

papal, os conhecimentos das criangas sobre o assunto. Surgiram nomes
diferentes, t6cnicas para construgao e para empinar, diversos tipos

de pipas, etc. As professoras resolveraln, entao, organizar pequenas
oficinas de confecgao de pipas. As criangas maiores passaram pdas
outras salas de aula, apoiando e ajudando as menores. Seguiram-se

muitas oportunidades para que as criangas empinassem suas pipas
no patio da escola. Nesse momento, homo nem todas conseguiram
construir sous brinquedos, foram propostas situag6es didfticas que
altemaram o empinar e o contemplar. Na seqii6ncia, as professoras
reuniram e socializaram com as criangas algumas produg6es sabre o
assunto: livros, narrativas, hist6rias e obras de arte.

Encontraram, entry as obras de Cfndido Portinari, algumas
pinturas que tratavam do tema. Novamente, as crianQas foram
convidadas a apreciar aqueles artefatos culturais, opinar sobre des e

opinar sobre o seu conteido. Surgiu, entao, a id6ia de se comparar as
realidades retratadas polo pintor (campos abertos, criangas descalgas,

etc.) com a realidade vivida por das(habitantes de uma comunidade
urbana, com uma grande cede e16trica). Nesse contexto, emergiram
calorosos debates acerca do risco de se empinar pipas nas condig6es
atuais, comparag6es com as caracteristicas da vida cotidiana das
criangas no passado e possiveis alternativas para contornar as
dificuldades presented. Coma algumas criangas mencionaram que sous

familiares viveram em regimes semelhantes is retratadas por Portinari,
coletivamente, decidiram convidar alguns adultos da comunidade para

relatar suas experi&ncias com as pipas durante a infancia. Dois pais e
dual maes foram a escola, ajudaram as criangas a confeccionar pipas
no formato que conheciam e relataram suas hist6rias. Na seqii&ncia,
novamente, foram ao patio para empinar e observar ngo s6 as pipas,
homo a gestualidade dos colegas e dos adultos. Foi interessante notar

que alguns adultos enfatizaram ainda gostar de empinar pipas e brincar
com das. Surgiram quest6es em torno do perigo atual, do carol, do
risco de se brincar na rua, etc. Enquanto alguns 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 as 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 quaid brincadeiras Cram de meninas e quads Gram de meninos

e por qual razio. Uma longa discussio foi travada sobre o assunto
e ficou decidido que as criangas entrevistariam os familiares ou
outras pessoas para conhecer suas opini6es. Descobriram, a partir
das informag6es obtidas, que, em algumas regimes do Nordeste,
sobretudo na zona rural, meninos e meninas brincavam juntos. O
mesmo ocorria com des pr6prios na escola, durante o recreio, e no
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ambiente familiar, quando irmios e irmis brincavam juntos. No final,

terminaram por perceber que nio existem brincadeiras masculinas ou
femininas, isso, segundo des, depends de quem brinca, todos podem
brincarjuntos, desde que se respeitem as diferengas.

Esse relato contribui para se compreender que o acesso ao
patrim6nio da cultura corporal significa possibilitar is criangas e
aos/as professores/as o contato e a intimidade com a cultura corporal
da comunidade maid pr6xima, bem homo com aquela pertencente a

outros grupos no espago escolar, abrindo, dessa forma, caminhos
para a experi&ncia cultural e provocando novas forlnas de sentir,
pensar, compreender, dizer e fazer. Significa promover o encontro
dos sujeitos com diferentes formas de expressao e de compreensao
da vida. Mas homo se df esse encontro?

Neira e Nunes (2007) dizem que o sujeito, ao entrar em contato

com as praticas corporais de outros grupos ou individuos e contemplar
essas praticas, vivencia uma relagao interpretativa movida pda busca
de compreensao de seu significado. Segundo Corsino (2007), a pessoa

que aprecia um produto cultural, sqa ela crianga, seja adults, entra em
dialogs com ele, com seu autor e com o contexto em que amboy estgo
inseridos. Relaciona-se com os signos que o coinp6em, elabora uma

compreensao dos seus sentidos, procurando reconstruir e apreender
sua totalidade. Nessa relagao, articula a experi6ncia nova provocada

pele que v6 (de estranhamento da situaQao habitual, de surpresa, de
assombro, de inquietagao), com a experi6ncia pessoal acumulada por

inteml6dio da interagao com outros produtos culturais, conhecimentos

apropriados nas praticas socials e culturais vivenciadas nos espagos
familiares, escolares, comunitarios, etc., trazendo o seu ponto de vista

para completar sua interpretagao. A contemplagao 6 um ato de criagao,
de co-autoria. Aquele/a que aprecia algo continua a produgao do/a
autor/a ao tamar para sio processo de reflexio e compreensao.

No contexto pedag6gico, homo se viu, a apreciaQao, homo ato de
criagao e n5o homo atitude passiva ou de conformidade, que apenas
reproduz, 6 acompanhada de uma ressignihcagao, de uma apropriagao.

Por ipso, no trabalho mencionado, as criangas forum convidadas a

construir suas pipas e experimentar a sensagao de empina-las. Com
o mesmo sentido, tamb6m foram apresentadas outras refer6ncias
extemas, desde a hist6ria do brinquedo at6 as obras de Portinari,
relatos dos adultos, experi&ncias dos colegas, etc., o que potencializou

a apropriagao do significado daquela manifestagao corporal em outras

6pocas e em outros momentos hist6ricos ou contextos, o que fez com
que as criangas estabelecessem uma carta intimidade com a pipa
enquanto produgao cultural.

Para Borba e Goulart (2007), elsa intimidade que se estabeleceu

permits a apropriagao de sua hist6ria, das caracteristicas e t6cnicas
pr6prias e produz o reconhecimento do prazer e do significado
dessa relagao. Uma intim idade que constr6io olhar que ultrapassa o
cotidiano, colocando-o em outro plano, transgredindo-o, construindo
mQltiplos sentidos, m61tiplas 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, romps, quebra a linearidade, musa, inverts a ordem, desafia
a 16gica, brinca, encontra incoer6ncias e diverg&ncias, estranha,
admira e se surpreende, para, entao, estabelecer novak formas de
ver o mundo.

Nio ha homo se constituir autor ou autora crftico e criativo, se nio

se acessar uma pluralidade de refer6ncias com liberdade suficiente
para opinar, friar relag6es, construir sentidos e conhecimentos. A
ampliagao das experi6ncias pedag6gicas pdas quads 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 homo amplia a
redo de signihcados e os modos diferenciados de comunicabilidade
e compreensao por meio da linguagem corporal.

E importante salientar que, nessa perspectiva, a Educagao Fisica
na Educagao Infantil n5o se confunde com os exercicios de t6cnicas ou
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com as c6pias de modelos, visando a aprendizagem de determinados
padr6es de execugao, ou com as atividades que potencializam o
desenvolvimento de outros dominios do comportamento. Sayao
(2002, p. 59) exp]ica que "[...] a percepgao de que algo malta is
criangas 6 o que geralmente vem em primeiro plano quando se fda de

seu desempenho escolar". Mediante tail abordagens, as criangas nio
sio vistas por aquilo que fazem, mas geralmente por aquino que ngo
conseguem fazer. Essa nogao, fortemente incl.uenciada pdas teorias
psico16gicas, estimulou a Pedagogia e a Educagao Fisica a elaborarem

um arsenal metodo16gico para combater tais aus6ncias: "[...] jogos

pedag6gicos, exercicios visomotores, testes de coordenagao sio
alguns dos antidotes pensados para acelerar as aprendizagens"(p. 59).

Nessas propostas, esquece-se das criangas e coloca-se em evid6ncia
o conhecimento, homo se alnbos nio estivessem culturalmente
intrincados.

A brincadeira infantil, por exemplo, se entendida coma
patrim6nio cultural no qual a linguagem corporal se expressa,
perde sentido se for empregada para desenvolver o raciocinio,
a coordenagao motora ou o esquema corporal na 16gica "cabega
ombro, perna e p6". O mesmo aconteceri com a dania, faso sqa
utilizada homo estrat6gia para a aprendizagem da atengao e do
autocontrole. Sayao (2002) 6 de opiniao que tal insist6ncia na fungal

pedag6gica das praticas corporais, a16m de vinculada a uma 16gica
produtivista, limita as possibilidades comunicativas da linguagem
corporal e impede que as criangas recrietn constantemente as formas
de brincar e se expressar.

O trabalho 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

grander objetivos do ensino de Educagao Fisica na EducaQao Infantil
6 a compreensao e o respeito pdas diferengas e a conscientizagao
da diversidade individual e grupal. Nessa etapa da escolarizagao,
6 importante que a crianga vivencie praticas 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 trabalho com a linguagem corporal na educagao
da inf ancia tem coma finajidade propiciar oportunidades para que
as criangas apreciem diferentes repert6rios corporais e elaborem
suas experi&ncias pda viv6ncia e experimentagao, ampliando a sua
sensibilidade e sua cultura corporal.

O trabalho pedag6gico com a cultura corporal tamb6m inclui
possibilitar a socializagao e a mem6ria das praticas corporais
pertencentes a outros grupos sociais. Para tanto, o elements
essential 6 o respelto is cultural, a ludicidade, a espontaneidade, a
autonomia e a organizagao das criangas, tendo homo objetivo o plano
desenvolvimento humano.

Essas considerag6es encontram consonfncia nas id6ias de
Sayao (2002), quando afirma que construir e reconstruir os
aspectos que norteiam a cultura infanti1 6 papel fundamental dos/
das profissionais na Educagao Infantil e na Educagao Fisica. Para
tanto, 6 necessfrio que os/as educadores/as sejam capazes de,
empaticamente, fazer a leitura das linguagens infantis, colocando-
se disponiveis, corporalmente, para compreenderem sous sentidos
e signihcados. lsso passa pda superagao de algumas barreiras
culturalmente impostas, que contribuiram para a configuragao de
uma cultura adulta que repels a brincadeira, o toque e a sensibilidade
corporal.

Ao incluir a viv6ncia, a ressignificagao, a ampliagao e o
aprofundamento no tocante is manifestag6es corporais, a Educagao
Fisica na Educagao Infantil promove situag6es didfticas que
favorecem a consci6ncia corporal, a troca entry as criangas, a
aceitagao das diferengas e o respeito ao outro. Os individuos se
reconhecem e se diferenciam a partir do outdo, por ipso as atividades

devem pemlitir que todas as criangas possam participar, se divertir e
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aprender, independentemente das caracteristicas individuais. Assam

sends, 6 importante que os/as educadores/as tenham, coma principio
norteador, a conviv6ncia social inclusiva, que incentivem e promovam
a criatividade, a solidariedade, a cidadania e o desenvolvimento de
atitudes de coletividade (CORSINO, 2007).

Para uma Educagao Fisica Infantil pautada na Pedagogia
da Cultura Corporal, 6 preciso assegurar praticas pedag6gicas
que permitam a realizagao de atividades variadas: relatos orais e
escritos, demonstrag6es, viv6ncias corporais, rodas de conversa,
experimentagao, assist6ncia a videos, 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 plano de atividades de produgao,
homo verbalizagao das opini6es, socializagao das descobertas,
organizagao de apresentag6es para os/as colegas da turma, a escola ou
a comunidade, a comunicagao de informag6es obtidas no interior da
escola ou fora deja, entre outras. Ao dado disco, as criangas devem ser

encorajadas a pensar, discutir e conversar sobre as prgticas corporais,

pois um dos principais objetivos da Educagao Fisica na Educagaa
Infantil 6 transcender os conhecimentos acerca da cultura corporal

ja disponivel is criangas.
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 famijia, 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 maid da sua hist6ria e das trajet6rias dos grupos

que as produziram e reproduziram, os conhecimentos inicialmente
disponiveis is criangas servo revistos, ampliados e aprofundados pda
mediagao cuidada e atenta do/a professor/a.
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