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Capftulo 4

O CUKKfCUtO CULTURAL COMO POSSIBILIDADE

DE ENFRENTXMENTO DAS iWJUSTI(jiXS SOCIALS:

POR UMA EDUCACAO FiSICA SITUXnA AO SUL

F16vio Hynes dos Santos Jtlnior
Marcos Garcia Neira

O ensino da Educagao Fisica na escola parece encontrar obs
t6culos para responder is demandas da cent contemporanea. Apesar
do atual entendimento de que sua insergao na area das linguagens leva
obrigatoriamente a uma mudanga na sua fund;5o, a reconceptualizagao da
nogao de cultura corporal e a transformaq;5o da sua prftica pedag6gica,
o componente kinda encontra dificuldades para cortar as amarras que o
prendem is promessas da modernidade e situar-se, de uma vez por today,
na p6s-modernidade. N3o h6 como negar que as verdades assumidas
sobre escola, aluno, professor, currrculo e Educagao fisica t6m sofrido
fortes reveses. Dai, enfrentar problemas novos com saberes ultrapassados
s6 pode desencadear sofrimento e frustrag5o-

Pensar na educagao e na EducaQao Fisica nos tempos em que
vivemos tem fido um desafio e tanto, uma vez que se intensificou um
olhar ultraconservador sobre judo o que envolve o tema, a comegar pelo
curriculo. O movimento Escola Sem Partido e o Programa Nacional das
Escolas Civico-Militares podem ser tomados como reflexos de uma gui-
nada a direita. Infelizmente, por si s6, o fato n3o 6 novo. Ao ter se firmado
como uma maquinaria de governo da inf6ncia (VARELA; ALVAREZ-UREA,
1992), a educagao escolar, como a conhecemos hole, este marcada por
princrpios universalistas. Pensando com Silva (2015), sua configuragao
representa uma instituigao moderna por excelencia, la que tem por obje-
tivo transmitir o conhecimento valorizado socialmente por certos grupos,
a fim de formar um sujeito supostamenTe racional, desenvolvido, Onico,
democritico e 'patriota '.
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O que se percebe neste exato moments 6 o recrudescimento de
situag6es que fortalecem e agravam desigualdades. Embora setores pro-
gressistas tenham carregado consigo a esperanga de combater injustigas
e reafirmar o compromisso com a qualidade do ensino, a homologagao
da Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2018), com sua imposigao
de aprendizagens essenciais a today as criangas e jovens, e a malfadada
Reforms do Ensino M6dio imposta pda Lei ng 13.415/2017, paradoxalmen-
te, podem ser tomadas como exemplos da conjuntura obscurantista que
assola o pris.

O que pode ser uma aprendizagem essencialem uma sociedade
tio diversa como a nossa? Vale lembrar que ao afirmar aldo como essencial
tamb6m se declare o nio essencial. Logo, o que nio 6 essencial na formagio
dos estudantes? Quem recebeu a incumb6ncia de determinar o essencial?
Sob quads crit6rios definiu-se o que 6 essencial? Pensando exclusivamente
no ensino da Educagao Fisica, Nelra (201 8a) apontou o retrocesso politico
e pedag6gico que significa a implementagao da BNCC. Basta verificar que
o documento ressuscita o canter tecnocritico de d6cadas passadas e des-
considera o estagio atual da produq;ao de conhecimentos sobre o assunto.

Os respeitados trabalhos de Lopes e Macedo 12011) e Silva(2015)
compreendem o currrculo como um espago que determina o que deve
ou nio ser ensinado aos estudantes. E nele que se inscreve a culture que
merece ser transmitida, debatida, ressignificada, analisada, reproduzida
e experimentada na escola. Tamb6m demarca quem os estudantes e do
center devem e nio devem ser. Tudo isso tem como pano de fundo uma
certa ideia de sociedade que se deseja consolidar ou construir. Em sumo,
6 uma produgao cultural resultante das lutas pdas inOmeras maneiras de
significar o mundo, um elemento dinamico, capaz de interditar ou poten
cializar determinadas formas de ser, de existir e de saber.

Olhando com mais cuidado para tail concepg6es de Educagao
FTsica, perguntamos: onde servo posicionados(as) aqueles e aquelas que
nio alcangarem os intentos? Faz-se suficiente colocar todos sob a mesma
ordem de conhecimento destacada a pr/or/ para levi-los ao chamado
desenvolvimento? Pensando com Neves e Bonetto (2016), tomados pda
t6nica da homogeneizagao, esses currrculos olham para os alunos a partir
daquilo que shes falta e buscam garantir uma condigao futura maid evoluida,
ao organizar o caminho a ser percorrido pelos estudantes no escopo de
condig6es fixas e rigidas. Ao expor o desejo de formar cidadios at16ticos
e higi6nicos, habilidosos, saudfveis ou crTticos, aquele que nio alcanga
tal faganha 6 automaticamente visto como incompetente, inadequado.
infbil e inc6modo. Enfim, posicionado como outro, 6 algu6m indesejado
que deve ser excluido ou, no minimo, corrigido, pois, numb sociedade
neoliberal em que todos devem contribuir para o progresso, a lentidao, a
obesidade, a falta de coordenagao motora ou de autonomia, sio vistas
como empecilhos a concorr6ncia estabelecida pelo livre mercado. Como
se observa, essas propostas nio subsidiam o professor para o enfrentamento
das mazelas da sociedade contemporanea, haha vista suas preocupag6es
com o ajustamento dos sujeitos da educagao aos ditames da sociedade

lsso porto, desejamos abrir um convite para pensarmos, coletiva-
mente, diferentes formal de enfrentar as injustigas socials. Nesse sentido,
o presence capitulo disponibiliza argumentos para promover um curriculo
de Educagao Fisica que se coloca como possibilidade de combater aquela
que hole 6 considerada a maior mazda nacional: a desigualdade. Longe
de oferecer receitas ou f6rmulas, as discuss6es aqui arroladas pretendem
instigar os docentes a construTrem, dentro de seu pr6prio contexto, na
companhia das criangas, jovens, adultos e idososl, a16m dos companheiros
e companheiras de atuagao, uma pr6tica sensTvel aqueles e aquelas que
carregam as marcas e doren da colonialidade (MIGNOLO, 2007). Para
tanto, estabelece-se um dialogo entre os principios 6tico-politicos e os
encaminhamentos pedag6gicos do curriculo cultural2 da Educagao Fisica
anunciados por Bonetto(2016) e Neira 12019) e as chamadas epistemologias
do Sul ISOUSA SANTOS, 2010; 2018; 2019).

Delta forma, quando miramos a EducaQao Ffsica 6 possivel perce-
ber que diferentes perspectivas de ensino fortalecem determinados modos
de ser, exislir e conhecer, ao pasco que buscam afastar outros. O curriculo
esportivista busca forjar a dinamicidade exigida pda sociedade industrial
e urbanizada; o curriculo psicomotor se volta para o desenvolvimento
de comportamentos afetivo-sociais, psicomotores e cognitivos pr6-es
tabelecidos; o curriculo desenvolvimentista persegue niveis sofisticados
de comportamento motor; o currfculo da educaq;Eio para a saOde tenta
instaurar o estilo de vida fisicamente ativo; e o curriculo critico persegue a
compreensao s6cio-hist6rica das manifestaQ6es da cultura corporal (NEIRA;
NUNES, 2006; 2009).

Refer6ncia feita ao pOblico da Educagao Bisica nas modalidades regular, profissionalizante
e da Educagao de Jovens e Adultos

A literatura apresenta como sin6nimos: curriculo cultural da Educagao Frsica, curriculo p6s
critics, Educagao Fisica cultural ou culturalmente orientada
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O curriculo cultural da Educagao Fisica enquanto
possibilidade

quando outros desfrutam de vantagens e privi16gios. lsso nio quer dizer
que se deseja substituir um conhecimento dito dominante por um outro
subalternizado. Muito peso contririo, defender a coexist6ncia significa
permear Q curriculo com variados saberes e culturas, como advogam as
epistemologias do Sul(SOUSA SANTOS, 2010).

Sousa Santos(2018) 6 incisivo ao declarar que as epistemologias do
Sulagem no sentido de pensar outra maneira de construir conhecimento
para a transformagao social, propondo a pluralizagao dos conhecimentos.
Referir-se a conhecimentos no plural, por sis6 representa uma transgressao,
uma vez que para o Norte o conhecimento 6 singular.

As epistemologias do Sult6m come princrpio a desfamiliarizagao
das epistemologias situadas ao Norte, ao passo que buscam o reconhe
cimento e a legitimagao dos saberes produzidos a partir das perspectivas
de quem sofre ou sofreu as vio16ncias fabricadas pelo patriarcado, capi-
talismo e colonialismo. Muitos conhecimentos sairam dessa relagao com
Brandes feridas e derrotados; ao lingo da hist6ria foram subalternizados,
silenciados, esquecidos, assassinados, colocados na nio exist6ncia (SOUSA
SANTOS, 2018).

O currTculo culturalda Educaq;ao Fisica, que se encontra em cons-
tante produq;ao desde o inicio dente s6culo, 6 um curriculo do conflito e
do embarago, buligoso, que mexe com as naturalizag6es, procura trazer
para a cena escolar os conhecimentos produzidos pelos grupos subjuga
dos, potencializando a voz e a vez daqueles e daquelas que foram e sio
silenciados pelts discursos do dominador, do legislador, do opressor, da
colonialidade. Em resumo, por meir da justin;a cogniTiva e do combate ao
epistemicfdio, 6 assam que entendemos como possivel o enfrentamento
das desigualdades.

Neste ensejo, ao buscar apoio nas chamadas teorias p6s-critical ',
o objeto de estudo da Educagao Frsica, a cultura corporal, passe a ser visto
coma um campo de luta pda imposigao de significados. Sendo assim, as
praticas corporais (brincadeiras, dangas, esportes, lukas e ginfsticasl sio
vistas como texton da cultura atravessados por relag6es de poder que
atuam no sentido de afirmar o que essay manifestaq;6es sio ou deixam de
ser(NEIRA; GRAMORELLI, 2017). Reconhecendo a incompletude de todos os saberes, Sousa Santos

12019) salienta a necessidade de coloc6-1os em diflogo. O que s6 pode
acontecer por meio de uma ecologia de saberes, uma proposta de contra
posigao ao domfnio do saber cientifico. Nio se grata de alternativa, pois
elsa ideia tem como pressuposto a fixaq;ao de uma norma, o que conota
subalternidade. A ecologia de saberes 6 um enfrentambnto direto do
chamado fascismo epistemo16gico, que nada mais 6 do que a produq;5o
e consolidaQao de certos saberes como nio existentes. Ao reconhecer a
assimetria entre grupos e os deus conhecimentos, a ecologia de saberes
faz dessa discrepancia o motor da comparagao entre saberes. Tanto a
ecologia de saberes como o fascismo epistemo16gico sio opg6es political
e epistemo16gicas.

Os estudos realizados por Bonetto (2016), Neira (20191 e Santos
Junior(2020) demonstraram que educadores e educadoras que assumem
colocar em prftica o curriculo cultural, apes verificar o contexto onde
estio inseridos, sio agenciados por princfpios 6tico-politicos na definigao
da pratica corporal a ser tematizada5 e das situaq;6es did6ticas justiga
curricular, reconhecimento do patrim6nio cultural corporal da comunida

Com ipso, as auras de Educag5o Fisica nio se limitam a criar con-
dig6es para criangas, jovens, adultos e idosos simplesmente se movimenta-
rem ou realizarem atividades descontextualizadas, mas sim um espago de
experimentagao da ocorr6ncia social das praticas corporais existentes na
sociedade maid ampla e problematizagao4 dos discursos sobre das e deus
representantes (NEIRA, 2019). Portanto, a perspectiva cultural considera
fundamentalo direito de todos e sodas terem uma vida digna, em que seus
repert6rios cultu raid corporais sejam valorizados, tendo como pressupostos
a equidade, os direitos, a justiga social, a cidadania e o espaQO pOblico
INEIRA, 2016a).

Posicionando-se a favor dos sujeitos e grupos-alvo do patriarcado,
do colonialismo e do capitalismo, o curriculo culturaltenta compreender
coda a dinimica que os envolve para mant6-1os em tail condig6es, en

J Figuram entre as teorias p6s-critical os estudos cullurais o multlculturalismo crftico, o p6s
colonialismo, o p6s-estruturalismo, o p6s-modernismo, a teoria goer e os estudos feministas,
entre outros.

No curriculo culturalda [ducagio Fisica a prob]ematizagao possibi]ita co]ocar em xeque os
pensamentos, gestos e atitudes aparentemente rlaturais e inevitfveis no imbito do convivio
social. Dessa maneira, abre-se espago para desconstruir as represerltag6es atribuidas is pra
[icas corporais e, consequentemente, para discutir mecanismos de dominagao, regular:io e
resist6ncia nelas incutidas, bem como os sentidos que recebem ou receberam em variados
contextos." (SANTOS; NEIRA, 2019, p. 09-10)

) Na perspectiva cultural da Educagio fisica, as pr6ticas corporais sio lomadas como lemas
culturais. Por sua vez, a tematizagao abarca sodas as situag6es didfticas organizadas com o
objetivo de promover a leitura da ocorr6ncia social da manifestagao e sua reelaboraQao na
escola e fora deja conforme as singularidades da burma. (NEIRA, 20201
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de, rejeigao ao daltonismo cultural, ancoragem social dos conhecimentos,
descolonizaq;ao do curriculo, favorecimento da enunciagao dos saberes
discentes e articulagao com o projeto politico pedag6gico da escola.

Santos Junior (2020) alega que esses principios 6tico-politicos
t6m ressonincias tamb6m nas condutas dos estudantes. Ao se depararem
com um ambiente sublinhado por situag6es didfticas sensiveis a escuta,
de modo a permitir o encontro de conhecimentos nutridos por dialogos
e negociaq;6es, educandos e educandas tendem a apresentar com mais
intensidade deus saberes marcados por afetos e emog6es.

Quando tomado pelo principio de justiga curricular, o professor
busch romper com o privi16gio de determinadas praticas corporais, possi-
bilitando uma distribuigao mais equilibrada com base no grupo social de
origem, na valorizaQao das manifestag6es tradicionalmente excluidas do
espago educacional e na multiplicidade de sujeitos presences no cenirio
escobar (NEIRA, 2011). E de puma importancia que os estudantes tomem
contato com priticas criadas nio s6 pelo ocidente, por homens brancos,
cristaos, h6teros e burgueses, mas que tamb6m possam vivenciar, ex-
perimentar, problematizar aquelas oriundas das comunidades orientais,
LGBTQl+, africanas, indigenas, das mulheres, das camadas populares, dos
nordestinos, ou deja, aquelas situadas ao Sul. Por mais que o docente deseje
ocupar o currTculo com uma pratica cultural dos grupos subalternizados
ou marginalizados, caso nio permits a circulagao dos modos como deus
pr6prios representantes Ihes conferem significados, de nada adianta; ipso
muitas vezes pode at6 contribuir para reforgar ainda mais as desigualdades
entre as pessoas e os grupos.

Conceber as brincadeiras, dangas, lukas, esportes ou ginfsticas
como artefatos culturais produzidos pda linguagem corporal em meio
a luta pda validagao de significados, implica problematizar os inOmeros
conhecimentos (gestualidade caracteristica, formato, participantes, etc.)
que as acompanham de modo que criangas, jovens, adultos e idosos
possam compreender como ocorrem socialmente. Reiterando a ideia de
que a definigao da pratica corporal a ser tematizada 6, antes de tudo, uma
decisio politica, quanto maid diversificada for a escolha (manifestag6es
criadas ou recriadas por grupos situados em diferentes localidades, tempos
hist6ricos e significados atribufdos), maior seri a possibilldade de escapar
de uma educagao desigual.

Agenciado pelo reconhecimento da cultura corporalda comunida-
de, o educador promove uma prftica pedag6gica sintonizada com a culture
de chegada(NEIRA, 2016a) e, convenhamos, muitas vezes se trata de um
acervo desprezado. A definigao do temp pode considerar o patrim6nio

local, o que indict a valorizagao daquilo que os estudantes acessam em
in6meras fontes (NEIRA, 2011). Na pratica, isso representa uma educagao
atravessada pda ecologia de saberes.

Quando se este movido pda justiga curricular, bem como pelo
reconhecimento do patrim6nio cultural corporal da comunidade, os edu
cadores passam a escutar com maid sensibilidade aquino que os estudantes
dizem e, at6 mesmo, o que nio dizem sobre a pratica corporal em ques
tio. Com essa atitude ouvinte, ou melhor, com essa postura etnografica
conforme insinua Oliveira Junior (2017), o professor fica mais receptivo
ao di61ogo, tensions as desigualdades, causando fissuras naquilo que este
aparentemente consolidado e cristalizado pdas relag6es de poder.

Diante disso, a medida que se permitem atravessar pelo reconhe-
cimento do patrim6nio cultural corporal da comunidade, os docentes se
afetam por outro principio, qual deja, o favorecimento da enunciagao dos
saberes discentes. Ao reconhecer as vozes, gestualidades e representa-
g6es dos estudantes, o professor propicia situag6es que tornam viivel aos
discentes a enuncia(lao de seus conhecimentos, sua culture. lsso de certa
maneira acaba fomentando a constituigao de lugares hibridos, atravessados
pelo di61ogo e pda negociaq;ao(SANTOS JUNIOR, 2020).

Outro principio 6tico-politico que agenda o professor durante a
artistagem do currrculo cultural 6 a rejeigao ao daltonismo cultural. Os
educadores reconhecem, na bala de aula, a exist6ncia de um arco-iris de
culturas, o que os leva a planejar situag6es diditicas que incluam e legg
[imem a variedade de significados postos em circulag5o pelos estudantes
Tal postura se aproxima substancialmente da heterogeneidade de conhe
cimentos proposta pda via da ecologia de saberes.

A ecologia de saberes expande o canter testemu
nhal dos conhecimentos de forma a abarcar igual
mente as relaQ6es entre o conhecimento cientifico
e nio cientifico, alargando deste modo o alcance
da intersubjetividade como interconhecimento e
vice-versa (SOUSA SANTOS, 2010, p. 58).

Rejeitar o daltonismo cultural significa que os saberes dos estu
dances sio mobilizados e reconhecidos pelo educador, ao pasco que sho
confrontados com outros conhecimentos que aludem a pritica corporal
em questao ou aos seus participantes. Nesse encontro de narrativas, de
vozes, o olhar monocultural, homogeneo, favorecedor da desigualdade vai
perdendo espago e o que se observe 6 a constituigao daquilo que Sousa
Santos (2018) chama de interconhecimento. Assim, o encontro diditico
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se torna um espago diverso, polif6nico, aberto para a complexidade e
politizado(NEIRA, 2016a; 2018b).

O docente afetado pelo principio da descolonizagao do curriculo
possibilita uma game de oportunidades variadas aos discentes, oferecendo
uma participagao maid equitativa das maltiplas identidades(NEIRA, 2019).
Um curriculo descolonizado favorece substancialmente o di61ogo entre os
diferentes grupos que coabitam o espago escolar, criando possibilidades
para que diferentes prfticas corporais sejam tematizadas, viabilizando aos
discentes o acesso aos significados produzidos pelos deus representantes.

A ancoragem social dos conhecimentos leva o educador a organi-
zar situaQ6es didfticas que estimulem a anflise dos modos como a pr6tica
corporal ocorre na sociedade maid ampla. Com base nessa premissa, s5o
totalmente descabidas atividades como o logo dos dez passes para ensinar
o passe do handebol ou o futebol de casais para proporcionar a integragao
das meninas. Prfticas com esse vids, ao nosso ver, nio contribuem para os
estudantes compreenderem as relag6es desiguais estabelecidas nas viv6n
das. b4uito peso contrfrio, representam n6o s6 a camuflagem no tratamento
das diferengas, como tamb6m a tentativa de despolitizar as relag6es.

A anflise s6cio-hist6rica e politico das praticas corporais com os
olhares voltados para os marcadores sociais que as atravessam estimula o
posicionamento crTtico dos estudantes a respeito de tudo o que ronda o
tema, possibilitando a desconstrugio das representag6es e dos significados
inicialmente apresentados de maneira fantasiosa ou depreciativa (NEIRA,
2018b)l

de conhecimentos outros, de saberes outros, de prfticas educacionais ou-
tras, de pensamentos outros, de estudantes outros, de educadores outros,
isto 6, de uma Educagao (Fisica) outra.

Nos apropriamos do conceito de "paradigma outro", debatido por
Walter Mignolo (2007). O paradigma outro se assenta num pensamento
critico, analitico e ut6pico que contribuipara a construgao de espagos de
esperanga em um mundo que preza pelo egoismo cego, pecos fundamen-
talismos religiosos e seculares. Diz respeito a defesa da diversidade de
formas critical de pensamento analiti.co e de projetos futuros, ancorados
nas hist6rias e experiencias marcadas pda colonialidade. Este articulado
a diversidade das hist6rias coloniais da America Latina, Asia e Africa. O

paradigma outro 6 diverso, nio tem autor refer6ncia nem uma origem
comum. Na verdade, tem em comum o conector, compartilha com quem
tem vivido ou aprendido o trauma, a falta de respeito, de como se dente no
corpo a indiferenga que os valores do progresso e bem-estar de poucos t6m
imposto a maioria dos habitantes do planeta, que neste momento tem de
'reaprender a ser". Empregando um logo de palavras, o autos faz questao
de salientar que a proposta nio se refere a um oufro parad£gma, como se
fosse uma soma ao que la existe, mas a um parad£gma oufro, pois o que
esb em jogo 6 o escape da 16gica moderna.

Uma vez influenciados pecos principios 6tico-politicos, os profes-
sores que experienciam o curriculo culturalda Educagao Fisica organizam
e desenvolvem situaq;6es didfticas capazes de potencializar o encontro das
diferengas e a redugao das desigualdades: mapeamento, viv6ncias, leitura
da pritica corporal, ressignificagao, aprofundamento, ampliagao, registro
e avaliagao (NEIRA, 2019).

O mapeamento diz respeito a uma postura pedag6gica interessada
em buscar interlocug6es com o territ6rio. De acordo com Neves (2018),
existe o mapeamento do entorno, o mapeamento inferno e o mapeamento
de saberes. O primeiro diz respeito ao universo cultural corporal acessado
pelts estudantes. O segundo se refere is informag6es e conhecimentos
que o docente colhe no interior da escola; por exemplo, se hf algum fun-
cionirio praticante da manifestagao elegida como fema, quaid brincadeiras,
dangas, lutas, gin6sticas e esportes forum abordados nos anos anteriores. Jf
o mapeamento de saberes oferece condig6es para o professor identificar a
compreensao que os estudantes possuem sobre o tema. Ainda segundo o
autor, o movimento de mapear nio se esgota nos primeiros dias; ele ocorre
ao bongo de coda a tematizagao.

finalmente, os principios 6tico-politicos supracitados, quando
somados a articulag3o com o projeto politico pedag6gico da escola, propi-
ciam que a definigao da prftica corporal transformada em objeto de estudo
num dado periodo letivo se coadune com as finalidades estabelecidas
coletivamente (NEIRA, 2019).

Quando essen principios agenciam o docente que afirma colocar
em agro o curriculo cultural da EducaQao Fisica, provocam transformag6es
significativas em sua pritica pedag6gica (BONETTO, 2016). Com isso, 6
possivel provocar uma fissura de Brandes proporg6es na dinimica escobar,
qual seja, a desfamiliarizagao das narrativas situadas ao Norte. Sabendo que
o dialogo, a negociagao, o hibridismo, o encontro, o choque e o dissenso
sio considerados fatores de grande relev3ncia no processo em questao, ao
tomar partido, ao se colocar ao lado das epistemologias situadas ao Sul, a
pedagogia culturalmente orientada proporciona o fomento de vidas outras,
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As posig6es assumidas pecos estudantes e alteradas ao longo da
tematizaq;ao sio consideradas ressignificag6es. "Ressignificar implica atri-
buir novos significados a um artefato produzido em outro contexto com
base na pr6pria experi6ncia cultural" (NEIRA, 2016b, p. 30). Dessa forma,
os educandos sio colocados numa situagao de produtores de cultura, bem
como de sujeitos hist6ricos do mesmo modo como se desenvolve nas
experiencias humanas (NEIRA, 2016a; 2016b).

A ampliagao e o aprofundamento dos saberes dos estudantes liga-
dos a manifestagao tematizada sio condig6es requeridas pdas atividades
de ensino no curriculo cultural. Enquanto aprofundar esb associado ao
conhecer com mais profundidade a prftica corporal em tele, ampliar, por
sua vez, indica o acesso a outras narrativas, falas, preferencialmente aquelas

distintas das apresentadas inicialmente. Tanto o aprofundamento quanto a
ampliagao t6m como pretensao it diem daquilo que surgiu nos primeiros
instances do trabalho(NEIRA, 2016b).

As situag6es diditicas voltadas ao aprofundamento dio condiQ6es
para compreender as modificag6es da pratica corporal, viabilizando uma
leitura maid acurada dos marcadores sociais que a perpassam INEIRA,
2016a), enquanto a ampliagao, ao proporcionar o choque entre conheci-
mentos culturais postos inicialmente com outros aparentemente estranhos
e desconhecidos, estimula o contato com discursos diferentes e enriquece
as interpretag6es tecidas (NEIRA, 2018b).

O professor pode se valer de inOmeras tarefas quando pretende
fazer uso dessas situag6es didfticas, por exemplo: assist6ncia a videos;
leitura de texton; produgao de pesquisas na internet, livros ou revistas; pa
lestras ou entrevistas com album representante da pratica definida como
fema; visitas aos locals onde ela acontece, etc. Vale destacar que nestes
momentos se faz necessfrio evidenciar os conhecimentos contra-hegem6
nicos, aqueles que o coletivo dificilmente acessaria ou sio compreendidos
de modo pejorativo, caricato, distorcido, que foram empurrados para aquilo
que Sousa Santos (2018) vai chamar de nio exist6ncia.

Portanto, ao hangar mio da ampliagao e do aprofundamento, o
docente entra em contato com uma das inten(l6es das epistemologias do
Sul, que 6 o favorecimento da expansao, dilataq;ao, das possibilidades de
representar o mundo. Nos dizeres de Sousa Santos(2019), isso significa o
fomento de ag6es que garantam o direito de diferentes grupos, sobretudo
os marginalizados, subalternizados, de anunciarem seus modes de enxergar
aquilo que os atravessam.

Os encaminhamentos pedag6gicos de aprofundamento e am-
pliagao tamb6m constituem dispositivos importantes para desfamiliarizar
(SOUSA SANTOS, 201 9), bem como desconstruir representag6es distorcidas
a respeito da prftica corporal e seus participantes.

frise-se que desconstruir nio 6 destruir, deacons
truir requer procedimentos de an61ise do discurso
'que pretendem mostrar as operag6es, os processor
que estio implicados na formulagao de narratives
tomadas como verdades, em gerd, tidal como
universals e inquestionaveis"(Costa, 2010, p. 140)
Dito de outro modo, a desconstrugao p6e a nu as
relag6es entre discurso e poder(NEIRA, 2019, p. 70)

Em meio is situag6es didaticas, destaca-se a documentagio de
dodo o processo pedag6gico. O currfculo cultural recorre aos registros
como uma possibilidade de retomada do processo para socializagao e
redirecionamento da pr6tica educativa, podendo se configurar por anota-
G6es, fotografias, filmagens, gravag6es em audio, desenhos, etc., ou deja,
qualquer instrumento que possibilite reunir informal;6es relevantes para
avaliagao do [rabalho efetivo (NEIRA, 2016a; 2016b).

Os registros produzidos possibilitam ao docente a verificagao de
quaisquer insufici6ncias e do potencialdas atividades de ensino pensadas
e executadas. Assim, ao refletir e repensar com base nos registros sobre
aquino que fez, o docente tem condig6es de planejar as pr6ximas atividades
(MULLER, 2016).

A avaliagao 6 encarada como um processo de negociagao grupal
com o intuito de proporcionar mudangas no trabalho pedag6gico; logo.
nio tem relagao alguma com verificagao de desempenho dos estudan-
tes, muito menos 6 um procedimento pontual. Implica um acompanhar
continuo das situag6es diditicas pensadas e desenvolvidas ao longo do
processo, permitindo ao docente reajustar a rota(MULLER; NEIRA, 2018)

Escudero(20111menciona que as praticas avaliativas no currrculo
cultural escrevem o percurso, tendo como grande marca o aspecto coletivo,
por meio do qual professor e estudantes produzem alterag6es, escrevem,
apagam, reescrevem, possibilitando uma constante reflexio critica do
que se construiu. Sendo assim, a avaliagao, de acordo com Nunez(2019),

pode se configurar tamb6m come uma pratica cartografica de registros,
que invents e crib hist6rias com diferentes texton. Dentro desse processo,
a medida que 6 confeccionada pelos sujeitos educacionais, atua sobre des
de modo a constituT-los num permanente fluxo.
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Ref[etindo com Escudero(201]), Moller(2016), Neira(2016a, 20191
e Nunez (2019), entendemos que os efeitos das situaq;6es did6ticas artista-
das pelo docente ao bongo de todd a tematizagao podem ser identificados
em ocasi6es como uma coda de conversa com os estudantes, exposig5o e

anilise dos registros, diilogo com a famTlia, construgao de campeonatos
ou apresentag6es; enfim, n5o s3o poucas as possibilidades. Como todd
o processo, essa construgao se df conforme a leitura e a percepgao do
docente a respeito do engajamento dos estudantes, os conhecimentos
mobilizados e, sobretudo, o projeto politico pedag6gico da escola. Ao
entrecruzar os registros das aulas com aquino que se tenha produzido ao
final dos trabalhos, docente e estudantes podem tecer suas anilises frente
is mudangas ou manutengao de opini6es acerca do tema estudado.

Pensando com Sousa Santos(2018; 2019), 6 possfveldizer que nes-

se processo de registros e avaliag6es, docente e estudantes se encaminham
para tecer mementos que promovem a interlocugao de saberes. Ao produ
zi-los coletivamente, tendem a perceber com menos dificuldade situag6es
e emissio de narrativas que reforgam assimetrias entre conhecimentos e
sujeitos, construindo uma pratica pedag6gica contextual e anticolonialista

da nio existencia, a marginalizagao e a subalternizagao de determinados
sujeitos e grupos, ou sega, atenua os efeitos do colonialismo, do patriarcado
e do capitalismo.

Portanto, quando a ecologia de saberes atravessa a tematizagao das
pr6ticas corporais, favorece a construgao de uma educagao que enfrenta
as desigualdades. Boaventura Sousa Santos (2010; 2018; 2019) 6 incisivo
ao declarar que para existir justin;a social 6 necess6rio promover justiga
cognitiva. A valorizagao e o reconhecimento dos diferentes conhecimentos
enriquece a formagao dos sujeitos, diferentemente do olhar monocultural.

Uma vez disposto a promover uma educagao aberta a coexist6ncia
de diferentes formas de conhecer, existir e estar no mundo, o educador
instaura uma ameaga ao epistemicrdio, potencializando o carfter politico
do curriculo, pols assume um dado, ja que fomenta abertamente uma inter-
vengao pedag6gica que desfamiliariza o Norte para favorecer o aprender
com o Sul, situagao que conduz a Educag5o Ffsica diretamente ao fronte
das desigualdades sociais.

Enfim, quando a tematizagao das praticas corporais propicia aos
estudantes o atravessamento por diferentes saberes, evoca-se a democracia
fazendo do espago escolar um local politizado, afastando-se de qualquer
ideia de neutralidade. Assim, uma pratica pedag6gica que se deixa per-
mear pdas incontiveis mem6rias, hist6rias e vidal coloca-se a servigo
da construgao de uma sociedade plural, diversa e a favor das diferengas.

Considerag6es finais

Diante do desafio de discutir a EducaQao (Ffsica) nos tempos atuais,
o capitulo se arriscou a articular os argumentos extraidos da obra de Boa-
ventura Sousa Santos, mais especificamente o debate das epistemologias
do Sul, com as discuss6es la realizadas sobre o curricula cultural. Esse
encontro de pensamentos nos levou a fomentar reflex6es que potenciali-
zam um fazer educacional sensfvel a multiplicidade de conhecimentos e
is diferentes leituras das praticas socials, sobretudo aquelas que atravessam
o cotidiano estudantil.

Com base nesse diflogo, conclui-se que quando tomado pelos
princTpios 6tico-politicos justiga curricular, reconhecimento do patrim6
nio cultural corporal, descolonizagao do curricula, rejeiq;ao ao daltonismo
cultural, ancoragem social dos conhecimentos, favorecimento da enun-
ciagao dos saberes discentes e articulagao com o projeto pedag6gico -, o
docente que busca colocar em pratica o curriculo cultural de Educaq;ao
Fisica tende a sufocar o fascismo epistemo16gico. Ademais, ao organizer e
desenvolver situag6es diditicas de mapeamento, viv6ncia, ressignificagao,
leitura da pr6tica corporal, aprofundamento, ampliagao, registro e avaliagao
em total sintonia com o contexto vivido, o professor varre a construgao
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