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Introdugio

A sociedade contemporanea, estruturalmente marcada por uma profunda
desigualdade, pelos fiuxos da globalizagao e pda produgao multicultural, vem

impondo desaflos de grande complexidade ao fazer pedag6gico. As deman-
das, em certa medida, se refletem no curriculo, de tal modo que incitam ao
questionamento da naturalizagao da ordem estabelecida a contragosto de uma
parcela significativa de sujeitos, grupos e territ6rios.

Infelizmente parece n5o ser muito bem desqada por alguns setores uma
proposta que atente a determinadas quest6es sociais. A educagao escolarizada,
uma maquinaria de govemo da infancia, confomte colocam Varela e Alvarez-
Uria (1992), resulta dos anseios da Modemidade. Permeada de universalismos,
se sustenta nos principios de progresso constante por meio da razio e da ci6ncia,
de desenvolvimento do sujeito aut6nomo e livre (SILVA, 201 5).

As nog6es de educagao, pedagogia e cul.riculo adotadas atualmente estio

a[inhadas ao projeto modemo (SILVA, 2015). Sous objetivos consistem em
transmitir o conhecimento valorizado socialmente por certos grupos, formar
um sujeito supostamente rational e moldar o cidadio e cidadi da modema
democracia representativa. E constituindo um sujeito rational, aut6nomo e
unitfrio que se pretende alcangar o ideal modelo de uma sociedade rational,
progressista e democrftica.

Foi por meio do curriculo que a escola se tomou fio condutor das artima-
nhas de dominio de poucos grupos sobre os demais. No sentido de apresentar
a cultura tida como ideal e necessfria para a vida, o modo de pensamento, os
conhecimentos, os valores e os comportamentos postos homo mais sofisticados
e interessantes, o sistema educational se mostrou uma ferramenta eficaz de
colonizagao de diferentes populag6es e sujeitos.

Enquanto dispositive dessa estrutura colonial moderna, a Educagao Fisica
foi apoderada e utilizada homo instrumento de supressao de corpos, saberes
e formas de existir distanciados da ordem desdada. Com o passar do tempo,
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sua exist6ncia no espago escolar buscou justificativas variadas: com a ginfs-
tica, perseguiu flnalidades higienistas pautadas na anatomo-fisiologia; com
o esporte pretendeu formar sujeitos dinamicos, de espirito competitivo, res-
peitadores de regras e principios morais universais; mediante tarefas motoras
fragmentadas e descontextualizadas, objetivou constituir um cidad5o desen-
volvido nos fmbitos psicomotor, cognitivo e socioafetivo; para promover
um estilo de vida ativo, baseou-se no ensino de conceitos e procedimentos
que relacionam a atividade fTsica a beneHcios para saQde corporal e; com a
intengao de fomentar o pensamento critics e consciente da realidade, propos
interveng6es calcadas nas anflises da ideologia capitalista.

Essas propostas para o ensino de Educagao Ffsica t&m em comum a
homogeneizagao dos corpus discentes e docentes, pois, ao se prenderem a
valorizagao dos conhecimentos produzidos pda ci6ncia enquanto subjugam
outros, exp6em o desejo de tomar os educandos produtores de cultura, habi-
lidosos, saudfveis, at16ticos, higi&nicos, criticos e emancipados, a tal ponte
de colocar aquele ou aquela que nio alcanga essa faganha na condigao de
exclufdo, de Outdo.

Por entender que essa conjuntura n5o dialoga com as necessidades
reais da maioria da populagao, o presente texto se coloca homo uma forma
de resist6ncia aos discursos que promovem desigualdades, ao privi16gio de
detemlinadas vidas em detrimento de outras. Nile assume-se a tentativa de

fissurar, subverter, as estruturas que alimentam a hierarquizagao de conheci-
mentos e sujeitos. Configura-se homo possibilidade de combats is narrativas
que alimentam estere6tipos, preconceitos, marginalizagao e vio16ncia contra
diferentes modos de pensar, estar, viver e conviver.

Aqui se busca estreitar a relagao entry o pensamento decolonial e o
currfculo cultural da Educagao Fisica, objeto de estudo e experimentagao
no Grupo de Pesquisas em Educagao Fisica escolar (GPEF)s' da Faculdade
de Educag5o da Universidade de S5o Paulo. Uma aproximagao necessfria
e possivel, uma vez que amboy se incomodam e buscam bulir e subverter a
estrutura patriarcal, colonial e capitalista que assombra incontfveis vedas no
mundo contemporaneo.

Longe de esgotar o debate, at6 mesmo porque 6 um estreitamento recente
e complexo, merecedor de novos encontros, reconhecemos que a empreitada
6 repleta de riscos. Tampouco queremos incorrer numa visio anita, total e
acabada, 6 apenas uma discuss5o dentre qantas possiveis, passivel de ques-
tionamentos, cercada de dOvidas e incertezas.

Incurs6es te6ricas

O pensamento decolonial 6 uma construgao do grupo Modemidade/Colo-
nialidade. Um coletivo composto por intelectuais latinoamericanos que busca
radicalizar a descolonizagao do pensamento, transcender a epistemologia, a
geografia e o cfnone ocidental. O loco do coletivo 6 intervir na discursivi-
dade das ci6ncias modemas para configurar outro espago para a produgao do
conhecimento, um paradigma outro que abre a possibilidade de falar sobre
mundos e conhecimentos de modo diverso (ESCOBAR, 2003).

Sous integrantes langam e compartilham concertos causadores de grandes
renovag6es nas ci6ncias sociais latinoamericanas do s6culo XXI. Vendo com
Ballestrin (201 3), Modemidade/Colonialidade, colonialidade, sistema mundo-
modemo/colonial, colonialidade do poder, colonialidade do ser, colonialidade
do saber, decolonialidade, gyro decolonial, sgo alguns conceitos fundamentais.

Quijano (2005) faz uma clara den6ncia sobre o mito de fundagao da
Modemidade, ao afirmar que sua invengao nio foi uma autoemancipagao
intema da pr6pria Europa, saindo de uma condigao imatura em diregao a um
estado mais evoluido por meio do esforgo natural da razio. Na verdade, sua
construgao e afirmagao se deram mediante viol&ncia colonial. Assim, nio
ha Modemidade sem colonialidade, a segunda 6 constitutiva da primeira, a
colonialidade 6 a cara oculta da Modemidade.

Quijano (1 992) acCRa que a colonialidade 6 o modo maid gerd de domi-
nagao do mundi, jf que o colonialismo, enquanto ordem politica explicita,
foi destruido. Pensando com Castro-G6mez e Grosfoguel (2007) e Maldona-

do-Torres (2007), 6 possivel afim)ar que a colonialidade este intrinsicamente
envolvida com os processos de colonizagao modema das Americas e a cons-
tituigao da economia-mundo capitalista homo parte de um mesmo processo
hist6rico iniciado no s6culo XVI.

Todavia, em vez de restringir-se a uma relagao formal de poder entry
povos e nag6es, a colonialidade diz respeito ao modo homo trabalho, conheci-
mento, autoridade e relag6es intersubjetivas se articulam por meio do capital
mundial e da ideia de raga. Nesse cenario, percebemos uma transigao do
colonialismo modemo para a colonialidade global, processo que aprimora as
formal de dominagao implementadas pda Modemidade, proletanto a estru-
tura das relag6es centro-periferia a uma escala mundial (CASTRO-GOMEZ;
GROSFOGUn,, 2007; MAI.DORADO-TORRES, 2007).

O conceito de colonialidade 6 operado dentro da trade: poder, saber e ser.
A colonialidade do poder 6 um conceito inaugurado por Anibal Qullano, na
tentativa de abordar as maltiplas hierarquias de poder produzidas pelos diferen-
tes e contradit6rios processos hist6ricos-estruturais do capitalismo. No centro,55 A produg5o do GPEF este disponivel em: www.gpef.fe.usp.for.
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asta o padrao de poder colonial que constituia complexidade dos processos de
acumulagao capitalista articulados numa hierarquia 6tnico-racial globals suas
classificag6es derivativas de superior/inferior, desenvolvido/subdesenvolvido,
civilizado/barbaro(CASTRO-GOMEZ; GROSFOGUEL, 2007).

A colonialidade do saber relaciona-se com a produgao do conhecimento
na ordem da dominagao, quando se imp6e apenas uma forma de organi-
zar o pensamento, impossibilitando enxergar as coisas do mundo a partir de
diferentes lugares e epistemologias (LANDER, 2005). Olhando com Ramon
Grosfoguel(20 16), a estrutura de poder inspirada na colonialidade contemplou
um padrao cognitivo, uma perspectiva de conhecimento que considera o n5o
europeu homo atrasado e ligado ao passado, tido homo inferior, dentro de um
estado primitivo, algo a ser superado. Logo, a Modemidade e a racionalidade
foram imaginadas homo experi6ncias e produtos exclusivos do europeu, o
que ressoa at6 os dias atuais, uma vez que a produgao do conhecimento este
amplamente caracterizada pda 16gica classista, racista, sexista, patriarcal.

A colonialidade do ser tem uma estreita relagao com as experi&ncias
decorrentes dos processes de colonizagao. Maldonado-Torres (2007) revela
que a malta de racionalidade foi diretamente vinculada a ideia de aus6ncia de
"ser" em sujeitos racializados, situagao que justificou todd tipo de viol&ncia e
extemlinio. A negagao das faculdades cognitivas nos negros e indigenas, a16m
do privi16gio do conhecimento para os brancos, nutriram a recusa onto16gica
-- "Outros nio pensam, logo nio sio". Para o pensamento euroc6ntrico da
Modemidade o .Eko cog//o nio pensar se converteu em ngo estar ou ngo ser.

Afetado polo debate das colonialidades do saber, do ser e do poder, Palri-

cio Guerrero Arias (2010)s' empregou o conceito corczzonar para contestar
o uso da raz8o pdas estruturas da Modemidade/Colonialidade. Inspirado
nos ensinamentos do povo Kitu Kara, explica que nos foram sequestrados
o corag5o e os afetos para tomar mais fhcil a dominagao das subjetividades,
do nosso imaginario, do nosso desejo, do nosso compo, territ6rios onde se
constr6ia po6tica da liberdade e da exist6ncia. O autor equatoriano denuncia
que sensibilidade e afetividade n5o escaparam da colonizag5o.

Para legitimar o dominio da raz5o, silenciou-se a voz do coragao, ou sqa,

n3o poderia haver lugar para a afetividade no conhecimento racionalizado. Em
outras palavras, sentir representava uma ameaga ao patriarcado, a vida masculina

dominadora. Nessa 16gica, a afetividade e o sentimento deveriam ser excluidos,
exterminados da vida intelectual e acad&mica. Essay dimens6es cabiam apenas

aqueles que se encontravam nas esferas ditas nio racionais, homo as mulheres,

os loucos, os poetas, os artistas ou as criangas. Portanto, o coraz0/2ar 6 uma
resposta insurgents is dicotomias excludentes do Ocidente, que tentam separar

o sentir do pensar, o coragao da razio. Corczzonar 6 uma reintegrag5o, uma
busca por recolocar a dimensio da afetividade numa condigao de igualdade em
relagao a razio. Nio exists centro, busca-se descentrar, fraturar a hegemonia
da razio. E dar afetividade a razio. E uma questao de vida.

No meio das tens6es, o pensamento decolonial vai se apropriar do
debate te6rico a respeito do sistema-mundos' promovido por Immanuel Wal-
lerstein. Engajado nas discuss6es da colonialidade, Walter Mignolo acres-
centou o olhar latinoamericano, nomeando-o de sistema-mundo modems/
colonial (CASTRO-GOMEZ, 2005). Atentos a isso, Castro-G6mez e Gros-
foguel (2007) defendem o alargamento do conceito, preferindo sistema-
-mundi europeu/euroestadunidense capitalista/patriarcal modemo/colonial,
uma vez que o pensamento da Modernidade estava carregado da 16gica
capitalista, patriarcal, colonial, euroc&ntrica. lsto 6, foram organizadas e
operadas diversas formal de exclusao, indo para a16m do fmbito econ6mico.
A viol&ncia colonial se espraiou para as dimens6es espirituais, epist&micas,
6tnico-raciais, de g6nero e sexualidade.

Mignolo (2007, 201 8) tamb6m denomina o movimento decolonial de Biro
decolonial, uma forma de ilustrar processes de resist6ncia a vio16ncia colonial.

Pensando que colonialidade representa as consequ6ncias (nao)intencionais das
narrativas da Modemidade, seu dado mais sombrio e oculto, a decolonialidade
se prop6e a fraturar essa estrutura. A grande tarefa 6 desvelar os processos
escondidos na 16gica da colonialidade, que sio sentidos nas trajet6rias de
hist6rias coloniais, inscritas nos corpos e na sensibilidade de determinados
grupos sociais. Castro-G6mez e Grosfoguel (2007) assumem que a decolonia-
lidade problematiza a dinfmica do sistema-mundo europeu/euroestadunidense
capitalista/patriarcal modemo/colonial, ou seja, tensiona marcadores sociais
homo raga, etnia, sexualidade e g&nero, a16m dos epist6micos e econ6micos.

Nesse contexto, argue-se a bandeira do pluriversalismo coma forma de
radicalizar a defesa pda coexist6ncia de diferentes fomlas de conhecer, ser,
mem6rias, economias, subjetividades. Uma tentativa de rechagar o universa-
lismo, o extemlfnio e a vio16ncia deconente da imposig5o do modo ociden-
tal homo 6nica forma de pensar e existir (MIGNOLO, 2007). Conversando
com Grosfogue1 (2007), o loma 'andar perguntando ' do Movimento Zapatista
retrata bem a defesa por um mundo pluriversal. Ao apreciar e valorizar o

56 Patricio Guerrero Arias nio 6 membro do grupo Modernidade/Colonialidade, mas acompanha e se apropria
do debate decolonial. Denuncia o suposto esquecimento da colonialidade da afetivldade por parte da c16ncia.
e at6 mesmo do coletivo Modernidade/Colonialidade.

57 Ramon Grosfoguel (2019) coloca que a ideia de sistema-mundo simboliza um rompimento com a ideia

moderna que reduz a sociedade ds fronteiras geograficas e juridico-political de Estado-nagao. Nesse sen-
tido. a teoria do sistema-mundi deseja mostrar que h6 processos e estruturas sociais cuba temporalidade

e espacialidade vio a16m do Estado-nagao.
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perguntar e o escutar, busca-se o escape de programas predefinidos. A proposta
6 resistir em grupo, uma prgtica de luta que sega construfda com e nio para
os coletivos que sofrem os efeitos da colonialidade.

O giro decolonial busca intervir nas ci6ncias sociais e em todas as ins-
tituig6es modemas, reivindicando a incorporagao do conhecimento subal-
temizado aos processos de produgao do proprio saber, uma radicalizagao da
descolonizagao. Dialogando com Castro-Gomez e Grosfoguel (2007), esse
horizonte traz consigo a valorizag5o dos conhecimentos produzidos pelos
grupos e suleitos alvos da colonialidade. E uma produgao do conhecimento
intersticio, hibrido, que reconfigura as hierarquias epist6micas a partir das
subjetividades subaltemizadas, sio os conhecimentos praticos de trabalhado-
res, mulheres, sujeitos racializados, coloniais, LGBTQl+ e pertencentes aos
movimentos antissist&micos.

O prop6sito de desvelar a heranga da Modemidade, trazer a tona as
narrativas que oprimem diferentes sujeitos, faz do pensamento decolonial
um exercicio politico, uma praxis. Pensando com Castro-Gomez e Grosfo-
guel (2007), isso se faz necessfrio porque todd conhecimento possivel se
encontra (in)corporado, encamado em suleitos atravessados por condig6es
sociais, vinculados a lutas concretas, encrustados em determinados pontos de
observagao. Logo, desconstrui-lo, problematiza-lo, toma-se parte da luta, 6
tarefa fundamental desvelar os interesses alocados na circulagao e produgao
de detemlinados conhecimentos.

A decolonialidade do conhecimento passa pda valorizagao e reconhe-
cimento de outras epistemologias e modos de existir. Vale frisar que elsa
aWaD n5o se assenta no equivoco de trocar um conhecimento polo outro, de
retirar o dominante e inserir o subaltemizado. Tamanha dinfmica politica
busca consolidar aquilo que Mignolo (2003) nomeia de 'paradigma outro '
(um pensamento outro, uma lingua outra, uma 16gica outra). Nada mais 6 do
que um pensamento critico, analitico e ut6pico que contribui para constru-
gao e consolidagao de espagos de esperanga em um mundo que preza pelo
sistema-mundo europeu/euroestadunidense capitalista/patriarcal modems/
colonial. Dessa forma, ao se ancorar nas hist6rias e experi6ncias marcadas
pda colonialidade, nio se revere a um outro paradigma, coma se fosse uma
coma daquilo que ja existe numa condigao hegem6nica. Trata-se de abrir o
pensamento, de subverted a 16gica da Modemidade com vistas a fazer emergir
formas de vidal-outras, conhecimentos-outros.

Portanto, para Mignolo (2003, 201 8), a descolonizagao do conhecimento
representa um vir a ser, tomar-se aquilo que a colonialidade impediu. Reside af
a tarefa fundamental da decolonialidade: deixar de ser usado palo imaginary o
da Modemidade, recusando que a colonialidade opere sobre o compo. Nas
palavras do autor, 6 preciso um reaprender a se/", um reexistir.

Conversas com o curriculo cultural de Educagao Fisica

O pensamento decolonial oferece elementos para elaboar encaminha-
mentos pedag6gicos a favor dos sujeitos e praticas sociais que sofrem os
efeitos da colonialidade. Olhando a Educagao Fisica, hg que se considerar
os corpus ngo saudfveis, ngo habilidosos, nio criticos, a16m das praticas
corporais nio euroestadunidenses, nio masculinas, nio cristas, nio brancas,
nio heteronormativas.

Imergir o curriculo cultural (NEIRA; NUNES, 2006, 2009) nas discus-
s6es politicas decoloniais pods fortalecer as contribuig6es para pensar numa
organizagao das situag6es didfticas'* que nio recaia em agnes que imponham
um inico olhar sobre a ocorr6ncia social das brincadeiras, dangas, esportes,

lutas e ginasticas, bem homo dos sujeitos que se assumem parte delis.
O chamado curriculo cultural da Educag5o Fisica experimenta uma

constante produgao desde os anos 2000. Refiete a perspectiva do confiito,
do embarago, buligosa, mexe com as naturalizag6es, procura trazer para a
cdna escolar os conhecimentos produzidos polos grupos subjugados, poten-
cializando a voz e vez daqueles que foram e sio silenciados pelos discursos
do dominador, do legislador, do opressor, da colonialidade (NEIRA, 2020).

Ao buscar apoio nas chamadas teorias p6s-criticas,s9 o curdculo cultural
concebe o objeto de estudo da Educagao Fisica, a cultura corporal, como um
campo de luta pda imposigao de significados que acompanham as praticas
corporais. Sendo assim, as dangas, ginasticas, esportes, lutas e brincadeiras sio
vistos homo texton da cultura passfveis de inQmeras leituras, interpretag6es e
produg6es, atravessados por relag6es de poder que atuam para afirmar o que
s3o ou deixam de ser (NEIRA, 2019).

As aulas de Educagao Fisica culturalmente orientadas n3o se limitam a
oportunidade de criangas, jovens, adultos e idosos se movimentarem, mas se
tomam um espago de experimentar e problematizar a ocorr6ncia social das
praticas corporais na sociedade mais ampla, bem homo o que se afirma sobre
das e seus representantes (NEIRA, 2019). A perspective cultural considera
fundamental o direito de todos e today terem uma vida digna e sensibiliza-se
com significados do tips, equidade, direitos, justiga social, cidadania e espago
p6blico (NEljtA, 2016).

Diante de tantas conex6es possiveis, percebemos que o debate acerca
da colonialidade do poder possibilita pensar uma agro pedag6gica atenta aos

58

59

De acordo com Neira j201 ll 201 9), as situag6es didAticas do curricula cultural sio: mapeamento, viv6ncia,
aprofundamento. ampllagao. leitura da pratica corporal, ressigniflcagao, avaliagao e registry.

Figuram entre as teorias p6s-critical os estudos culturais. o multiculturallsmo critics o p6s-coloniallsmo, o

p6s-estruturalismo. o p6s-modernismo, a teoria queer, os estudos feministas, entre outras
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discursos estruturados numa racionalidade data universal, que atuam para

consolidar hierarquizag6es entre as praticas corporais, conforme as pessoas,
grupos e territ6rios de origem.

Por sua vez, as discuss6es que tratam da colonialidade do saber permitem
vigiar os coi)hecimentos produzidos e disseminados acerca de brincadeiras, dan-

gas, ginasticas, esportes e lutas com pretens6es de fixar e essencializar o modo
coma ocorrem socialmente, impedindo que outros modos de conhec6-1os e orga-
nize-los possam se fazed presentes em meio is aulas e at6 mesmo na sociedade.

No que diz respeito a colonialidade do ser, 6 possivel pensarmos puma
prgtica pedag6gica atenciosa is narrativas que assolam as exist6ncias e sub-
jetividades presented na produgao social das praticas corporais, de maneira
a perceber coma certos representantes sgo execrados pda condigao que
as perfomlam.

Portanto, numb aula de Educagao Fisica agenciada por principios eti-
co-politicos" a favor das diferengas e encaminhamentos pedag6gicos que
se preocupam em observar, identificar e subverter a colonialidade do poder,
do saber e do ser, tends-se a oportunizar experi&ncias mais democrfticas.
Tamanha organizagao contribui para fissurar as estruturas do sistema-mundo
europeu/euroestadunidense capitalista/patriarcal modems/colonial, sobretudo,
porque insure no curriculo acessado e produzido polos estudantes praticas
colporais elaboradas e desenvolvidas nio somente pelo homem europeu,
cristao, branch, burgu6s, mas tamb6m por grupos e sqeitos que fogem dense
padrao, homo indigenas, negros, LGBTQl+, mulheres, africanas.

Nesse cenario, torna-se possivel uma Educag5o Ffsica pluriversal, qual

sqa, uma pratica pedag6gica sensivel ao enfrentamento de tens6es inerentes a
colonialidade confomle as necessidades da comunidade escolar. lsso significa
desprendimento de modelos fechados, pr6-formatados, e aberta a construir
com estudantes toda a tematizagao6' , ou seja, a definigao da pratica corporal
e as situag6es didfticas entram em consonincia com as demandas surgidas
no momento. Olhando o lema zapatista 'andar perguntando ' 6 levantar pro-
blematizag6es62, para aquilo que se apresenta em dada contexto, de modo a

desmascarar a 16gica capitalista, patriarcal e colonial, 6 uma abertura para
constituir o processo educational com o outro e n5o para o outro.

Um curriculo desejante por emperrar as engrenagens da colonialidade,
ou melhor, do sistema-mundo europeu/euroestadunidense capitalista/patriar-
cal modemo/colonial, precisa se afetar por prfticas corporais de inllmeros
territ6rios e grupos, necessita se conectar com infinitas formas de entend6-las
e vivencia-las, que nio somente aquelas fabricadas pdas lentes masculina,
arista, heteronormativa, euroc6ntrica, burguesa, cientifica. Queremos dizer
o seguinte, para fugir da colonialidade do poder, do saber e do ser, o pro-
fessor ou a professora quando seleciona homo tema uma pratica corporal
indigena, por exemplo, dove proporcionar aos estudantes momentos que
Ihes permitam vivenciar e compreender o modo homo as pr6prias comuni-
dades indigenas a significam, escapando da armadilha de utilize-la homo
instrumento para desenvolver demandas do mundo capitalista, colonial,
patriarcal, homo a melhora do condicionamento fisico ou aprimoramento
dos dominios do comportamento.

lsso significa que macule16, maracatu, hip-hop, capoeira, funk, huka-
-huka, marajoara e demais praticas que fogem ao padrao euroestadunidense,
t6m igual importancia e relevfncia que futebol, basquetebol, handebol e
voleibol, logo, podem compor o curriculo. Vale frisar que nio se quer retirar
um conhecimento legitimado para inserir um subaltemizado, mas sim, fazer
defesa pda coexist6ncia, por um amir didftico que se permita tocar de igual
modo pdas culturas indigenas, africanas, orientais, ocidentais, afrobrasilei-
ras etc. Com ipso, as hierarquias que colocam determinados sujeitos numa
condigao de privi16gio enquanto outros experimentam a n8o exist6ncia s5o
derretidas, fissuradas.

O corazonar defendido por Guerrero Arias (2010) nos ajuda a compreen-
der e borrar a racionalidade que acompanha a educagao. Por entendemlos
com Silva (2015) que o conhecimento 6 produzido no curriculo em meio a
lutas, acreditamos que o corazo/zar alimenta um engajamento intenso a favor

das diferengas. Ao reintegrar as emog6es e os afetos a razio que nos move,
colocando-os no mesmo grau de importancia, a constituigao do conhecimento
nas aulas de Educagao Fisica que se op6em ao sistema-mundo europeu/euroes-
tadunidense, capitalista/patriarcal e modemo/colonial se interconectam com
a produgao de um 'paradigma outro ' de que trata Mignolo (2003).

Ao se carregar de emog6es, sentimentos e afetos em meio is proble-
matizag6es de saberes das praticas corporais que alimentam desigualdades,
um conhecimento-outro atravesa as aulas de Educagao Fisica tomadas pelo

curriculo cultural. Nessa empreitada, vale frisar que estando a favor dos
grupos e suyeitos subjugados historicamente, alvos da colonialidade, nio hf

60 Os estudos realizados por Bonetto (2016). Neira (2019) e Santos JOnior 12020) demonstram que os educadores

que assumem colocar em pratica co curriculo cultural, sgo agenciados por principios 6tico-politicos na definlgao

da pratica corporal a ser tematizada e das situalQ6es didatlcas. sio des: justiga curnculaE reconhecimento do

patrim6nio cultural corporal da comunidade, ancoragem social dos conheicmentos, descoloniza®o da curricula.

articula@o com o proleto portico pedag6gico e favorecimento da enuncia®o dos saberes discentes

Tematizar implica a realizagao de diversas ativldades que buscam oferecer aos estudantes uma compre-

ensgo ampla e com carta profundidade acerca de elementos que dio ds pr6ticas corporais determinadas
caraterlsticas (SANTOS. 201 6; NEIRA, 201 9).
Para Santos (201 6), problematizac no curriculo cultural de Educagao Fisica, favorece a desconstrugao e

potencializa novos acontecimentos, atua na desnaturalizagao daquilo que aparentemente este consolldado,
favorece a negociagao, 6 um elements pedag6gico que alimenta e da compo a tematizagao.

61
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possibilidade do docents separar a prior/ determinados conhecimentos sem
conex5o alguma com o contexto, simplesmente por considers-los importantes.
Levando em conta o 'andar perguntando ' do Movimento Zapatista, o docents
precisa fazed uso da escuta, deixar-se sentir, tocar, por aquino que os educandos
expressam por meio de suas gestualidades e vozes. Sendo assim, as atividades
langadas pele educador precisam ter homo refer&ncia aquilo que 6 dito pelts
alunos e alunas, as d6vidas apresentadas sobre o tema, a16m de enfrentar,
problematizar, as galas que permeiam a ocon6ncia social da pratica corporal
em tela com vistas a rebaixar, discriminar subjetividades.

A medida que oferece condig6es aos estudantes para terem contato com

aquilo que parece estranho, fora da normalidade, o contradit6rio, a aura parece
caminhar afastada da racionalidade modema. Nio s6 isso, quando a atengao
este redobrada para perceber a quem interessam os discursos preconceituosos,
discriminat6rios e violentos cristalizados e naturalizados nas galas discentes, a

aula pasha a se constituir homo um encontro carregado de afetos, sentimentos,
emog6es a favor da vida, da exist6ncia que escapa da 16gica capitalista,
patriarcal e colonial, logo, um conhecimento-outro tende a emergir.

Pensando com Mignolo (201 8), uma aula de Educagao Flsica que se
deixa atravessar por uma postura polftica de valorizar, reconhecer e possibilitar
condig6es para a afimlagao de diferentes afetos, discursos, epistemologias,
atua interconectada com a consolidag5o e constituigao da decolonialidade do
conhecimento, um conhecimento-outro. Assim, oportuniza-se a invengao e
o desenvolvimento de uma educagao disposta a potencializar vidas, viveres,
sensivel a um vir a ser que as amarras da colonialidade possivelmente impe-
diriam, ou deja, 6 um reexistir, 6 uma po6tica da exist6ncia.

saudavel, desenvolvido e critico 6 uma constance nas narrativas que circu-
lam no imagingrio social do componente curricular, o que tende a alimentar
a produgao da barbarie, do 6dio, da viol&ncia contra aqueles e aquelas que
fogem a normalidade.

A aproximagao com o pensamento decolonial pods ser um respiro a
favor das vidal que pulsam no chao da escola, nas periferias do mundo, ao
enfrentar as hierarquias herdadas da Modemidade, que servem apenas para
subjugar, anestesiar e marginalizar pessoas, coletivos e territ6rios. A16m de
vislumbrar uma Educag5o Fisica atrelada is praticas corporais de diferentes
grupos com vistas a compreend&-las e vivencif-las de infinitas formas, sem
deixar de questionar os conhecimentos que as comp6em e homo ocorrem
socialmente. Uma postura que faz da aula um potente encontro de afetos,
sentimentos, saberes, corpos, fazendo da vida uma constante invengao criativa.

Contudo, impulsionamos o curriculo cultural a um movimento que ele
pr6prio se prop6e a fazer, a descolonizagao/decolonizagao. Pois, embora se
situe ao Sul geogrfflco, deus referenciais'; partum majoritariamente do Oci-
dente e, em especifico, das nag6es que desftutam de maior poderio econ6mico.
Olhando com Grosfoguel (2008), a perspectiva cultural este embebida de
teorias euroc6ntricas que produzem cortes contestag6es ao pr6prio eurocen-
trismo. Cabs destacar que a descolonizagao do conhecimento exide atengao a
perspectiva/cosmologia/visio de pensadores criticos do Sul global que pensam
com e a partir de corpos e lugares 6tnico-raciais/sexuais/de g6nero subaltemi-
zados. Ao adotar um pensamento latinoamericano, nio queremos tomb-lo ou
champ-lo de decolonial, mas sim ampliar a rode de inspirag6es para produzir
uma pratica pedag6gica dada vez mais compromissada com a afirmagao das
diferengas, com a po6tica da exist6ncia.

Considerag6es momentfneas

Reafirmando o que foi mencionado inicialmente, as discuss6es tecidas
sio incipientes, estio marcadas por incertezas, davidas, riscos. Nio queremos
flnalizar as conversas em tomo das possiveis aproximag6es entry o curricula
cultural da Educagao Ffsica e o pensamento decolonial. Consta aqui uma
leitura dentre tantas possiveis, logo, acreditamos ser razofvel a promog5o
de uma constante e maid profunda interlocugao, sobretudo porque ha not6ria
complexidade em ambos.

Pensar o fazed pedag6gico a partir das lentes do pensamento decolonial
certamente possibilita um fortalecimento de propostas que problematizam a
ordem estabelecida. Aliangas para enfrentar, desnaturalizar e deslegitimar a
estrutura patriarcal, capitalista e colonial s5o urgentes, sobretudo quando se
trata do curdculo da Educagao Fisica. Uma vez que a perseguigao polo compo

63 Estudos Culturais, multiculturalismo critics, p6s-estruturalismo, p6s-modernismo estio entre os principais
referenciais adatados pdas pesquisas ligadas ao curricula cultural. Para Neira (201 9), estes referenciais

atuam coma campos te6ricos que inspiram professores e professoras que assumem colocar a perspectiva
em agate. a produzirem uma an61ise social em sintonia com as demandas contemporaneas. bem como a

um comprometimento de relaQ6es menos desiguais, de afirmaQao das diferenQas.
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