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1 0 curse de Pedagogia da Universidade Federal de Rond6nia

Rond6nia abriga pessoasvindas de today as pa nes do territ6rio nacional,
a16m de pessoas provenientes de outros parses Especialmente a partir
da sua constituigao como Estado em 1981, foialvo de fluxos migrat6rios
n3o planejados atrelados a ciclos econ6micos distintos, como o da
borracha, o da madeira e o do ouro, a16m do movimento ocupacional
patrocinado pecos governos militares. O resultado foium povoamento
desordenado e uma permanente condig3o de depend6ncia do poder
federal.

Misturados aos tragos amaz6nicos da populagao, encontram-se
goianos, paranaenses, paulistas, mineiros, gaOchos, capixabas,
baianos, mato-grossenses, sergipanos (cuja presenga 6 marcante nas
cidades do interior do Estado), a16m de cearenses, maranhenses,
amazonenses, acreanos e haitianos, que se fixaram em Porto Velho e
Guajar6-Mirim, as duas cidades mais antigas do Estado.

A Universidade Federalde Rond6nia(Unir) 6 um dos marcos hist6ricos

da transformagao de Territ6rio Federal para Estado, sendo agente
estrat6gico do desenvolvimento da regiao amaz6nica. Criada pda Lei
ng 7011, de 8 dejulho de 1982, 6 a Onica instituigao de Ensino Superior
publica de Rond6nia. Possui curios nos municipios de Ariquemes,
Cacoal, Guajar6-Mirim, Ji-Parang, Porto Velho, Rohm de Moura e
Vilhena.

A criagao do curse de Pedagogia esb relacionada ao processo de
interiorizag3o da Universidade Federal do Pari (UFPA), efetuado entre
1960 e 1980; is agnes do Projeto Rondon; ao Centro Ru ra IUniversit6rio e
AWAD Comunit5ria(CRUTACje aos trabalhos desenvolvidos pelo N6cleo
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de Educagao daquela instituig5o quando se realizaram programas
de qualiflcagao para professores e t6cnicos em 1971. A iniciatfva foi
ampliada aos territ6rios da regiao amaz6nica. 11 o cano do Amap6
Roraima e Rond6nia, cuja aWaD foi coordenada e executada pele
ent5o rec6m-criado Centro de Educagao da UFPA, 6rgao respons6vel
pda formagao de professores. A expansao das agnes, no periods de
1979 a 1981, fez surgir subn6cleos de Ensino Superior em diversas
cidades do Territ6rio Federal de Rond6nia, entre des o curso de
Pedagogia em Guajar6-Mirim e Porto Velho. Um ano mais tarde. com
a fundag3o da Unir, os cursos foram incorporados a sua estrutura e
alocados no Departamento de Educagao.

das culturas e sustentabilidade e preservagao da identidade cultural
desses grupos

A Universidade n3o pode se furtar a contribuir para a formag3o de
um profissionalcom esse perfil, tampouco pode deixar de olhar para
simesma, criticar o pr6prio fazer, sugerir e experimentar alternatives
pedag6gicas que reconhegam e valorizem as identidades locals e
potencializem pr6ticas solid6rias.

Todavia, observag6es realizadas nas escolas que acolhem os egressos
do curso de Pedagogia da Unir indicam o inverse. Os curriculos
colocados em agro desconsideram os saberes da cultura local e,
quando o fazem, dissimulam e descontextualizam sua construgao
hist6rica IMOREIRA, 2003). Quando ipso acontece, os resultados
sio a aceitag3o passiva dos referenciais dominantes coma Onicos
possiveis e verdadeiros, a fixag3o distorcida dos signos de classe,
etnia e genero ou a rejeig5o dos alunos is vis6es de mundo e aos
conhecimentos socializados na escola. Talquadro leva a refletir tanto
sobre a formagao docente quanto sobre a incid6ncia delta na pr6tica
pedag6gica dos egressos.

Atualmente, a Licenciatura em Pedagogia na modalidade presencial
com cede no campus de Porto Velho, 6 sediada no Departamento
de Ci6ncias da Educag3o (DED), vinculado ao NOcleo de Ci6ncias

Humanas e Educagao (NCH) e oferece 40 vagas anuais no periods
m atu ti n o .

Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais em vigor. o projeta
pedag6gico do curse deve considerar, a16m dos principios
constitucionais e legais, a diversidade sociocultural e regional do
pals, a organizagio federativa do Estado brasileiro, a pluralidade
de ideias e concepg6es pedag6gicas, bern como a compet6ncia dos
estabelecimentos de ensino e dos docentes para a gestao democr6tica
IBRASIL, 2006).

Para reverter a situagao, 6 necess6rio estabelecer uma formag3o
critica, contextualizada e socialmente referenciada, com a finalidade
de elaborar situag6es de ensino que dialoguem com o patrim6nio da
comunidade e contribuam para a legitimagao da identidade cultural
da populag3o rondoniense. Urge, portanto, a descolonizag3o da
formagao docente. H6 de se investigar processos pedag6gicos que
desenvolvam o sentido de pertencimento.

O licenciado em Pedagogia tem de dispor de conhecimentos e
habilidades que servo consolidados durante o exercicio professional,
fundamentando-se na interdisciplinaridade, contextualizagao,
democratizag3o, pertin6ncia, relev8ncia social, utica e sensibilidade
afetiva e est6tica. Tamanho repert6rio constituir-se-6 atrav6s de
m01tiplos olhares, pr6prios das ci6ncias, culturas, artes e da vida
cotidia na .

Enquanto instituigao formadora, a Universidade deve estar aberta
e tangivel ao reconhecimento dos valores, saberes, pr6ticas e
experi6ncias que se agreguem a singularidade identit6ria da
comunidade, sem deixar de criticar a mera continuidade de processor
culturais hegem6nicos e valores transmitidos pecos meios de
comunicagao de massa. Refletir sobre tail aspectos significa pensar
na revitalizagao do cen6rio socioculturale educacional. Um curso de
Pedagogia socialmente engajado, conectado is pr6tlcas e aos saberes
da comunidade, provavelmente formar6 professores vinculados a
cultura local, capazes de propor alternativas vi6veis, ecologicamente
sustent6veis e que valorizem a conviv6ncia com m01tiplos olhares.

Para a formagao desse educador, 6 central o conhecimento da escola
coma uma organizagao complexa cuja fungal social 6 promover,
com equidade, a educagio para e na cidadania. O pedagogo deve
compreender que para as comunidades do campo, povos indigenas,
quilombolas e populag6es urbanas sociale economicamente exclufdas.

a escola 6 um forte mecanismo de desenvolvimento, valorizagao
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Nesse prisma, o conhecimento oriundo das pr6ticas socials dos
estudantes assume importancia para o curriculo, dado seu potencial
de estimulo a insergao social e a an61ise dos problemas e desafios
enfrentados pdas comunidades. Mas nio basta inserir novos
conhecimentos no curricula, 6 necess6rio tamb6m analisar com rigor
o processo de formulagao de preconceitos e criar maneiras de impedir
sua circulagao. Nio h6 novidade nessas estrat6gias ou recomendag6es.
H6 muito que a teorizagao curricular sugere encaminhamentos
alternativos is propostas tradicionais.

em xeque o pensamento e a estrutura educacional tradicional.
O curriculo estava no cerne dessas quest6es. Fundamentadas no
marxismo, as teorias critical buscaram compreender os efeitos
do curricula escolar nos sujeitos, evidenciando a forte ligagao
entre educag3o e ideologia. Inversamente is nog6es de ensino,
aprendizagem e efici6ncia que permeavam as teorias tradicionais,
o foci das teorias criticas era o significado subjetivo da experi6ncia
escolar, o que contribuiu para modificar a forma de examinar os
processos educativos(SILVA, 2003).

2 As teorias curriculares As teorias criticas surgiram a parter do questionamento que o
materialismo hist6rico faz da organizagao social baseada na
propriedade privada dos memos de produg3o. Pautam-se em duas
correntes: a Escola Francesa, com a teoria da reprodug5o cultural, ou
'capitalcultural", que permitiu desvelar o curriculo baseado na cultura
e linguagem dominantes, transmitidas atrav6s do c6digo cultural; bem
come a Escola de Frankfurt, que faz a crftica a racionalidade t6cnica
da instituigao educativa e apresenta a pedagogia da possibilidade e da
resist6ncia, que atribuem ao curriculo a possibilidade de emancipagao
e libertagao.

As teorias tradicionais do curriculo aparentam ou pretendem ser
neutras, cientificas e objetivas e inspiram-se nas teorias nio criticas da
educagao (SILVA, 2007). Estas concebem a escola como instruments
de equalizagao social, possibilitadora de inclus5o social, cuja fungao
b6sica 6 homogeneizar as ideias, reforgar os lagos sociais, evitar a
degradagao moral e utica e oportunizar a autonomia e a superagao
da marginalidade, entendida como fen6meno acidentale resultado da

incompet6ncia" das pessoas, individualmente(SAVIANI, 1992).

As chamadas teorias criticas e p6s-critical, pelo contr6rio, argumentam que
nio existe teoria ou ci6ncia desinteressada: ambas ocultam ou explicitam as
relag6es de poder que permearam sua construgao (SILVA, 2007).

As teorias crfticas contrap6em-se ao empirismo e pragmatfsmo
das teorias tradicionais, desvelando os processes de repressao da
hegemonia dominante, buscando a ruptura do status quo mediante
a crftica a raz5o iluminista e a racionalidade t6cnica. No imbito
educacional, denunciam a escola como ag6ncia reprodutora da
hegemonia dominante e das desigualdades sociais, apontando a
reprodug5o n3o expressa no currfculo oficial, por6m manifestada
pdas relag6es sociais na e da escola. Estas, mats do que os conteOdos
transmitidos, s3o as respons6veis pda socializag3o imprescindivel
para a adaptagao is exig6ncias do mundi do trabalho na sociedade
capitalista (SILVA, 2007).

O curricula, como instruments de veiculagao de valores e ideologias,
tampouco 6 neutro. E o espago privilegiado para que as relag6es sociais
continuem sendo desiguais e para que determinados grupos perpetuem
sua hegemonia e dominagao sabre os demais. Deve-se tal assertiva is
contribuig6es das teorias criticas, que marcaram os estudos curriculares
com o questionamento dos contetldos veiculados, das raz6es da sua
selegao e dos seus m6todos de trabalho, responsabilizando-os pda
perman6ncia e reprodugao da desigualdade social (APPLE, 20061.
Ao identificar as consequ6ncias das teorias tradicionais, o curriculo
inspirado nas teorias critical denunciou as diferengas de classe social,
confrontando os conhecimentos oriundos da cultura dominante.

Por sua vez, as teorias p6s-crfticas ampliaram as an61ises das teorias
criticas, fortaleceram a reslst6ncia aos ditames da sociedade classista
e alertaram que as relag6es de poder operam tamb6m por memo

de outros marcadores sociais: etnia, g6nero, religiao, tempo de
escolarizagao, local de moradia etc. As teorias p6s-criticas colocam em
quest3o alguns dos pressupostos das teorias criticas, por exemplo, o
conceito de ideologia, por seu comprometimento com nog6es realistas
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Os movimentos sociais e culturais que eclodiram na d6cada de 1960
possibilitaram a emerg6ncia das primeiras criticas a escola, panda

64
JUNQUEiRA&MAntN EDITORES

EDUCAgAo E
DIVERSiDADE
CU IIU RA L
NO BRASIL

pdt



T'
de verdade. Tamb6m se distanciam da nog5o polarizada de poder e
colocam em dOvida as nog6es de emancipagao e libertag3o, por seus
pressupostos essencialistas ISILVA, 20001.

3 Estudos Culturais, multiculturalismo e p6s-colonialismo

No final da d6cada de 1950, surge na Inglaterra um movimento que
serra denominado de Estudos Culturais, formado basicamente a partir
de tr6s textos: The Uses of L/teracy (1957; 1973), de Richard Hoggart,

Cu/lure and Soc/ety (1958), de Raymond Williams, e The /Wak/ng of the
fng//sh Work/ng-c/ass (1963), de E. P. Thompson.

Inspirando-se na teorizagao p6s-critica, Silva (2007) aponta formal
alternativas de conceber a educagao e o sujeito social. Reafirma o ideal
de uma sociedade que considere priorit6rio o cumprimento do direito
que todos os seres humanos t6m de ter uma vida digna, ou seja, de
ter uma vida em que sejam plenamente satisfeitas suas necessidades
vitais, sociais e hist6ricas. Nesse cen6rio, sinaliza o autorp a educagao
este estreitamente vinculada a construgao de uma sociedade em que
riqueza, recursos materials e simb61icos e condig6es adequadas sejam
mats bem distribuidos. A educagao deve ser construfda coma um
espago pablico que promova essa possibilidade e coma um local em
que se forjem identidades sociais democr6ticas.

Hoggart retrata a hist6ria culturalda metade do s6culo XX; Williams
apresenta a evolugao conceitual de cultura e demarca a "cultura
comum ou ordin6ria" como qualquer outra forma de expressao
da vida humana, equiparando-a is artes. Thompson aborda a
"hist6ria dos de baixo", referindo-se is minorias da sociedade
inglesa. Em conjunto inauguram um novo olhar para a cultura e
as classes populares, apontando um elemento comum a ambas --
a resist6ncia. Um enfrentamento entre modos de vida diferentes,
n3o relatado oficialmenteAs teorias p6s-crfticas surgem no contexto da p6s-modernidade com

a chamada "mudanga de paradigmas"; criticam os padr6es inflexiveis
da modernidade e rompem com sua 16gica positivista, tecnocr6tica
e racionalista. Determinam o fim das metanarrativas na tentativa

de ouvir a voz dos subalternos e excluidos do sistema capitalista.
Especialmente no imbito educacional, t6m no mulHculturalismo sua
major expressao, sendo marcadamente um movimento ambfguo de
adaptagao e resist6ncia. A vida cultura16 vista peta p6s-modernidade
'coma uma s6rie de textos em intersecg3o com outros textos,
produzindo mais textos"(DERRIDA apud HARVEY, 2002, p. 53).

Na d6cada seguinte, as pr6ticas de resist6ncia empregadas pelos
grupos culturais foram cuidadosamente investigadas nostrabalhos
de Stuart Hall. Ao dado das an61ises dos meios de comunicagao
de massa, estavam no centro dos embates sociais. Na atualidade,
os Estudos Culturais assumem uma configuragao te6rica e uma
pratica intervencionista, posicionando-se sempre a favor dos mais
tracos.

Os Estudos Culturais analisam o modo como operam as relag6es de
poder que permeiam as pr6ticas culturais. As investigag6es do campo
concluiram que a cultura 6 interdependente das realidades sociais
concretas. Enquanto projeto te6rico e politico, os Estudos Culturais
promovem o encontro entre literatura, artes, politica, comunicag5a
de massas e saberes populares nio hegem6nicos. A16m de identificar
e valorizar a trajet6ria dos grupos subjugados, reconhecem a hist6ria
oral e a mem6ria popular, transformadas em memos para a critica e
intervengao.

As teorias p6s-criticas sugerem que o significado nio 6 centrado ou fixo,

pois se constituiem meio aojogo de refer6ncias ou de palavras. lsso implica
na impossibilidade de sistematizar os conhecimentos e na necessidade de

superar as verdades totalizantes e absolutas. Uma vez que a volatilidade
dos discursos facilita a pulverizagao social de significados, n3o h6 coma
apresentar definig6es estanques e universais. Cada grupo social produzir6
e colocar6 em circulagao suas formal de explicar as coisas do mundi. E
justamente isso que acontece com o curriculo. Visto como texto, ele nada
mais 6 do que um discurso que d6 vazio a uma realidade pautada em
determinados pontos de vista. Data defesa explfcita da democratizagao
cultural, tal como advogam os Estudos Culturais, o multiculturalismo e o
p6s-colonialismo, as teorias p6s-criticas que mais influenciam os estudos
curriculares no Brasil (MACEDO, 2006).

Em tempos p6s-modernos, de fragmentagao e crise do sujeito, do
fim das metanarrativas e das desconfiangas assumidas dianne das
promessas iluministas n3o cumpridas, a cultura 6 colocada no centro
do debate: n3o se trata mais de conceb6-la como mera transmiss3o
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de saberes, artefatos, produgao est6tica, intelectual ou espiritual, mas
homo toda e qualquer pr6tica de signiffcag3o e campo de contestagao,
onde os grupos subalternos, os despossuidos da sociedade capitalista,
encontram espago para produzir identidades em memo ao confronto
com os grupos dominantes (HALL 1997).

respeito a diversidade e o reconhecimento das diferengas culturais
s3o pr6-requisitos para a formagio de sociedades democraticas,
tendo em vista o desenvolvimento de agnes que favoregam a
cidadania, o desenvolvimento e ajustiga social. O ponto de partida 6
nogao de equidade e o favorecimento da inclus5o com base na troca
cultural.

Os Estudos Culturais fornecem as ferramentas para investigar
as prdticas culturais amalgamadas com as relag6es de poder.
preocupando-se, sobretudo, com a transformagao social, politica
e cultural, reconhecendo que tais forgas s3o importantes do
ponte de vista das lutas socials(NELSON; TREICHLER; GROSSBERG.

2008). Concertos pr6-definidos como "alta cultura" ou cultura
de elite, em contraposigao a "baixa cultura" ou cultura popular
sio rejeitados, pols o compromisso 6 a an61ise e intervengao nas
instituig6es sociais.

McLaren (2000) define multiculturalismo como um termo
polissemico, que abrange diversas posturas, desde o reconhecimento
da diversidade cultural sob uma visio folclorizada e ex6tica at6
uma perspectiva crftica, que desafia os estere6tipos e exige o
engajamento politico na construgao de processor de construgao das
diferengas. Neste caso, trata-se do mulHculturalismo crftico em uma

perspectiva intercultural.

Os Estudos Culturais incitam para a ressignificag3o do currfculo.
Questionam a visio tradicional, fechada, prescrita e monocultural
e prop6em sua abertura a novas culturas, saberes e pr6ticas. Para
tanto, 6 necess6rio romper com a hegemonia culturaldos grupos
historicamente dominantes; esclarecer sua nio neutralidade:
discutir os saberes que servo validados, reconhecidos e que
incluem toda e qualquer pritica de significagao popular;
reconhecer os textos que se situam em campos culturais com
significados pr6prios; desvelar as contradig6es e conflitos internos
da homogeneidade cultural, a16m de suas fronteiras socialmente
perif6ricas.

O multiculturalismo surgiu nos Estados Unidos como um movimento
educacional de reivindicag5o dos grupos culturais subordinados
contra o curriculo universit6rio tradicionale a politica de segregag5o
das escolas, que marcou os anos 1960 com violentos conflitos
6tnicos. O curriculo da escola americana de ent3o -- compreendido
homo a cultura comum, dada a aus6ncia das vozes reprimidas --.
consistia, na verdade, na express5o do privi16gio da cultura branca,
europeia, heterossexual, masculina e patriarcal; into 6, uma cultura
bem particular.

Com o passar do tempo, o terms multiculturalismo passou a
constar de inOmeros documentos e discursos, padecendo diante de
constantes ressignificag6es. Por um lado, 6 um movimento legftimo
de reivindicagao dos grupos culturais subjugados para terem suas
formas culturais reconhecidas e representadas no espago p6blico
e, por outro, pode ser visto coma uma solugao para os "problemas"
trazidos para a cultura dominante pda presenga de distintos grupos
6tnicos no interior das nag6es que se consideravam monoculturais. De
uma forma ou outra, o multiculturalismo n3o se separa das relag6es de
poder que, antes de tudo, obrigaram diferentes culturas a viverem no
mesmo espago ou a tomarem contato devido a quest6es econ6micas.
Sega qualfor seu sentido, o multiculturalismo nutre o atualmomento
hist6rico com intensas mudangas e conflitos culturais e marca a
presenga da complexa diversidade cultural decorrente das diferengas
relativas a multiplicidade de matizes que caracterizam os grupos que
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Como campo de contestag3o e luta, os Estudos Culturais contribuem

para a elaboragio de um curriculo democr6tico, socialmente justo,
aberto is diferengas culturais e a cultura marginal, buscando
a transformagao social que indubitavelmente perpassa pda
construg5o das identidades. Os Estudos Culturais atingem grande
significagao no interior da escola ao possibilitar que o outro. o
diferente, possa expressar sua cultura, construindo sua pr6pria
identidade.

Outra teoria p6s-critica com forte impacto no curriculo 6 o
multiculturalismo. A possibilidade de pensar e construir uma
sociedade diversificada 6 uma instigante marca do nosso tempo. O
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coabitam o cen6rio contemporaneo. O multiculturalismo, em suma,
pode ser visto como uma politica inescap6vela sociedade multicultural
de hoje.

diferengas e estere6tipos. Apresenta o di61ogo e o hibridismo entre
as culturas como formas de rompimento com o projeto iluminista da
educagao moderna, em que o preconceito e a discriminagao cultural
aparecem como condig3o inescap6vel do mundo social(MOREIRA, 20011.

Nas diversas classiflcag6es existentes do multiculturalismo,
independentemente dos adjetivos que o acompanhem, fica m evidentes
tr6s projetos politicos de atuagao: conservador, assimilacionista e
intercultural ou critics (CANDAU, 2008). No primeiro, mediante uma
forte conotagao segregacionista, reforga-se o reconhecimento das
diferengas e aflrma-se a necessidade de uma identidade pura. Os
diferentes grupos devem manter sua matriz cultural e possuir espagos
pr6prios para garantir sua liberdade de expressao e a continuidade de
suas tradig6es. Essa visio essencialista e est6tica de identidade cultural
privilegia a formagao de grupos homog6neos que se instalam nos
mais variados recantos sociais, desde as escolas at6 os condominios
residenciais, passando por agremiag6es, partidos politicos e empresas-
Na pr6tica, consolida-se uma forma de segregagao social, pois alguns
grupos possuem poder para alocar os outros em espagos desfavoraveis,
reiterando posturas de preconceito e superioridade para com os
afastados. Emergem dado extremismo odioso e o fechamento de
fronteiras realizado por grupos fundamentalistas.

Para o multiculturalismo critlco, a sociedade 6 permeada porintensos

processor de hibridizag3o cultural, o que sup6e a n3o exist6ncia de
uma cultura pura, nem tampouco de uma cultura melhor que merega
assumir para si um car6ter universal. As relag6es culturais s5o
construfdas nas e pdas relag6es de poder, marcadas por hierarquias
e fronteiras em contextos hist6ricos e sociais especificos, gerando
a diferenga, a desigualdade e o preconceito. O multiculturalismo
critico, corrobora Silva (2001), enfatiza os processos institucionais,
econ6micos e estruturais que estariam na base da produgao dos
processes de discriminag5o e desigualdade baseados na diferenga
cultural.

Nessa vertente, o multiculturalismo faz lembrar que a igualdade
n3o pode ser obtida simplesmente por meio do acesso ao curricula
hegem6nico, conforme solicitam as reivindicag6es educacionais
de cunho neoliberal. A obteng3o da igualdade depende de uma
modificagao substancial do curriculo existente. Casa nio sejam
encaminhadas situag6es did6ticas que permitam refletir sobre as
formas pdas quaid a diferenga 6 produzida por relag6es sociais
assim6tricas, dificilmente formar-se-3o identidades democriticas.
Um curricula inspirado no multiculturalismo cria oportunidades
para que a escola venha a debater conteOdos contextualizados,
sem ignorar as relag6es ideo16gicas presentes em todos os
conhecimentos.

Para o projeto politico assimilacionista, 6 clara a ideia de que
os grupos desprivilegiados nas relag6es sociais n3o disp6em da
mesma oportunidade de acesso a determinados bens e servigos e,
kinda, sofrem discriminag6es. Procurando escapar das prov6veis
consequencias e promover uma conviv6ncia amistosa entre os
diferentes, a politica de assimilagao promove agnes visando incorporar
todos a cultura hegem6nica. As causas que geram desigualdades e
preconceitos permanecem intocadas, pois os grupos dominantes
continuum determinando o modo de ver as coisas. Ou seja, combate-
se a desigualdade com a homogeneizagao.

finalmente, outra teoria p6s-critica que tamb6m tem influenciado
a discussio curricular 6 o p6s-colonialismo. De forma sint6tica, 6
possivel dizer que o p6s-colonialismo tem por objetivo analisar
as relag6es de poder entre as nag6es, uma vez finalizado o
periods da conquista colonialeuropeia -- que deixou uma heranga
econ6mica, politica e cultural. Para fins de estudo, considera-se o
periodo que vaido final da Segunda Guerra Mundialat6 os ands
de 1960, quando as maiores ocupag6es territoriais passaram a
ser questionadas. O colonialismo compreende desde a ocupag3o
e dominagao direta, passando por projetos de "colonizagao" e

O multiculturalismo 6 ainda influenciado por um terceiro projeto politico,
o intercultural ou critics (CANDAU, 2008). Neue, a cultura 6 concebida
como espago de conflito, de permanente construgao e negociagao de
sentidos. A diferenga n3o flca isolada em sua matriz, tampouco se aflrma
uma identidade homog6nea baseada no principio da universalidade. O
multlculturalismo critico trata de um /ochs te6rico e pr6tico, que busca
compreender as raz6es da opressao, construgao das desigualdades,
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T'
incluindo as relag6es baseadas na exploragao econ6mica e no
imperialismo cultural.

que o Ocidente construiu o outro como supostamente inferior,
irracional e irrelevante. Quem 6 esse outro senio todos aqueles que
n3o produziram e divulgaram coma "oficial" o conhecimento dito
v61ido, importante, necess6rio e Onico correto? Por essa via, todo
conhecimento que nio seja gerado no Ocidente e nos parses europeus
dominantes 6 invalidado e negado.

J6 o p6s-colonialismo prov6m do campo liter6rio. Preocupa-se
em examinar as obras produzidas por dominantes e dominados
tencionando trazer ao debate as produg6es de ambos, discutindo,
por exemplo, por que os significados dos primeiros circulam, e quaid
as raz6es da invisibilidade dos segundos nos curriculos escolares
e nos livros did6ticos oficiais. O p6s-colonialismo remete a nogao
de temporalidade, trata-se de um termo utilizado para marcar o
fechamento de um periodo hist6rico, como se seus efeitos tivessem
terminado. Em contrapartida, tamb6m se constata seu emprego coma
refer6ncia ao discurso de intelectuais deslocados do Terceiro Mundi
que v6m se destacando no meir acad6mico anglo-americano. O p6s-
colonialismo 6 contr6rio a sobredeterminagao da estrutura capitalista
do mundo moderno. Sua nogao de identidade 6 discursiva, n3o
estrutural e independente das relag6es de produg5o INEIRA; NUNES,
2009).

A descolonizagao revela que a cultura 6 mere reflexo de uma realidade
fu ndamental, sobretudo econ6mica, ocultada peso Estado. A tentative de
ocultar a conex3o entre desigualdades e political oflciais vem falhando.
Nio 6 mais possivel esconder o crescimento e massificag3o da pobreza,
do desemprego, do trabalho infantil, da fame e da precariedade brutal
das formas de viver (ARROYO, 2010).

Diante disso, Arroyo nos instiga a revisitar o papel do educador no
s6culo XXI. Somos obrigados a entender que a produgao das diferengas,
ou do outro como diferente, tem enraizamentos sociais e politicos mais
profundos e mats complexos. E no imbito da cultura que se expressam,
sobretudo, as dimens6es do poder. A literatura utilizada repetidamente
nas escolas di vaz3o a discursos que reproduzem e favorecem as
identidades polilicamente hegem6nicas em detrimento das demais.

Na an61ise p6s-colonialista, os movimentos sociais que denunciam
a exploragao e a discriminagao, como o feminismo e o movimento
negro, reivindicam a inclus3o de suas cultures; ou deja, reclamam a
presenga das experi6ncias dos grupos considerados marginalizados e
distantes da identidade europeia dominante. Colocam-se em debate
as relag6es de poder entre as nag6es e como o conhecimento foi
gerado a parter de um "centro" criado pelo sujeito imperial europeu,
branch e pertencente a classe socialdominante.

Uma perspectiva curricular p6s-colonial questiona as experi6ncias
superficialmente multiculturais estimuladas na escola, coma as
comemorag6es relativas a Festa Junina, Festa das Nag6es e Haloween,
ou visitas a comunidades carentes, campanhas do agasalho, torneios da
amizade etc., feitas sem qualquer an61ise dos fatores e condig6es que
determinaram talconjuntura social. Silva(2001), em tom incisivo, afirma
que uma perspectiva p6s-colonial exige um curriculo multicultural que
n5o separe quest6es de conhecimento, cultura e est6tica de quest6es
de poder, politica e interpretagao. Reivindica, fundamentalmente, um
curriculo descolonizado.

Ao incorporarem o p6s-colonialismo, as teorias p6s-criticas investigam
as inteng6es presentes nas narrativas do outro -- na forma como das
sio produzidas e nas maneiras de divulge-las sob o manto da inclus3o
--, o que acaba por criar novos fetiches, representag6es e formas de
consumo, marcando a diferenga.

O panto centralda teoria 6 a "representagao", ou seja, discute-se coma
as ideias s5o geradas e transformadas em discursos. A representagao
cultural 6 o ponto central na formagao e produg5o das identidades.
A representagao focaliza o discurso, a linguagem e o significante. O
que expressa um texts, sega ele uma obra liter6ria, um filme, uma
pena teatral ou uma fotografia? Ora, foi atrav6s da representag3a

4 Proposig6es para o curricula do curso de Pedagogia da Unir

N3o h6 coma pensar em igualdade sem reconhecer as diferengas e
suas consequentes implicag6es pr6ticas. Se forem nossas escolhas que
configuram a realidade, 6 urgente o enraizamento de atitudes nio
preconceituosas na sociedade. E aqui que a educagao ganha relevo.
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Y
Cabe a ela propiciar a mudanga de comportamentos, fazendo-nos
criticos e reivindicadores da igualdade sempre que estivermos
diante da injustiga e da intolerincia. Como algo precioso que n3o se
deve ignorar em meta a sede pda realizagao dos direitos humanos,
a formagao docente encontra-se no feixe das alternatives vi6veis
e duradouras para o desenvolvimento da solidariedade, objetivo e
necessidade contemporaneos.

produgao localde conhecimentos. Ao lado da exaltagao dos modes
de vida das regimes Sul e Sudeste, figura a apologia a visio de
ci6ncia europeia e estadunidense. O que se v6, portanto, 6 uma
dupla agro colonizadora. Os efeitos desse processo s6 podem ser
o retardamento da construg3o de uma identidade cultural para a
regiao.

Buscando inspiragao na teoria curricular p6s-critica, 6 passado
o memento de analisar a cultura, a est6tica e os conhecimentos
privilegiados no curricula universitirio em questao para que se
possa compreender a influ6ncia dessa formagao na pr6tica docente
da Amaz6nia rondoniense

A culture e a politica possuem vfnculos inerentes e estreitos e
n3o h6 como pensar em reconhecimento das diferengas sem que
se avaliem os conflitos e tens6es presentes. Para a16m de superar
a concepgao homogeneizadora que atravessa a sociedade e
repensar as formas de promogao e atuagao das politicas pablicas,
h6 de se considerar os espagos politicos ocupados pelos grupos
que elaboram e aplicam as politicas formativas e aqueles
que apenas as executam. lsso significa abandonar o papel de
quem assiste passivamente aos acontecimentos e ocupar o de
protagonista da pr6pria hist6ria, modificando posturas diante
da complexidade que envolve a educagao sensiveli diversidade
cultural. E aqui que um processo de revis3o e reelaboragao
democr6tica do curriculo que forma professores ganha
relev6 ncaa.

Afinal, se o que se deseja 6 que o curriculo promova a reconstrugao
critica da cultura experiencial dos alunos, os professores
necessitarao de um processo formativo pautado numa perspectiva
critica e reflexiva, onde possam, inclusive, se perceberem
coma ceres culturais, sujeitos ds diversas determinag6es que
caracterizam as relag6es na contemporaneidade (SOUZA; NEIRA,
2012)

E necessario, portanto, intervir no curricula da Pedagogia a fim de
incluiros temasemergentes que fazem parte da vida social, cultural,
econ6mica e politica da regiao, ressignificando os conte6dos
escolares, e, ao mesmo tempo, reconhecendo os valores, costumes,
tradig6es, praticas, saberes e linguagens presences nos variados
grupos que coabitam o Estado.

Sabe-se que o curriculo contemporaneo dos curses de
Pedagogia possui tragos do conhecimento colonial, em que
pesem todas as mudangas sociais e de pensamento educacional
das Oltimas d6cadas. As criangas, jovens e adultos oriundos
dos grupos minorit6rios sio produzidos como diferentes,
possuidores de uma cultura inferior, a quem a escola tem o
dever de "civilizar". Como as experi6ncias e trajet6rias de vida
dos futures professores tamb6m s3o negligenciadas nos cursor
de formagao institui-se um circuito perverse de imposig3o
de referenciais externos contaminados por concepg6es de
homem, sociedade, escola, aprendizagem, aluno e cidadio
que pouco dialogam com o contexto de trabalho da maioria
dos egressos.

As comunidades amaz6nicas podem oferecer significativos
subsidios para compreens3o dos impactos eco16gicos,
culturais e antropo16gicos na formagao da identidade cultural
rondoniense. Compreender a diversidade cultural loca16 uma
etapa fundamentalna construgao de curriculos e programas da
Educagao B6sica e Superior voltados para os saberes amaz6nicos.
Um curriculo colonizado impossibilita a leitura da realidade
circundante e dos conhecimentos dos alunos, porque dominado,
sem voz e desconhecendo a quest5o multicultural, volta-se para
a pasteurizag3o do conhecimento, para o condicionamento e a
manufatura dos desejos e dos sonhos, fazendo permanecer o
processo escravocrata da "utica do consumo

Nio deixa de ser surpreendente constatar que as singularidades
das cultural amaz6nicas passam ao largo das temiticas do
currfculo da Pedagogia da Unir. Algo semelhante acontece com a
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A Universidade Federalde Rond6nia pode avangar, a partirda reflexao,
para a construgao de curriculos que incluam saberes amaz6nicos
diferenciados, socialmente engajados e politicamente demarcados,
remetendo-se, por essa via, a um dos seus pap6is sociais, qual
seja: contribuir no processo de construgao identit6ria dos povos da
Amaz6nia, quase sempre despossuidos e invisibilizados.

MCLAREN, Peter. /Wu/Hcu/tara/limo cr/rico. Sio Paulo: Cortez, 2000

MOREIRA, A. F. B. A recente produgao cientffica sobre curriculo e
multiculturalismo no Brasil (1995-2000): avangos, desaflos e tens6es.
Rev/sta Bras//e/ra de Educafdo, Campinas, n. 18, p. 65-81, set-dez.
2001

MORE\RA, C. T. V. Curricula e realidade multicultural na fronteira: a
Universidade Federal de Rond6nia -- possibilidades e enfrentamentos.
2003. sese (Doutorado)--Ponti$'cia Universidade Cat61ica de Sio
Paulo. S3o Paulo, 2003.

Refer6ncias

APPLE, Michael W. /deo/og/a e currhu/o. Tradugao Vinicius Figueira
3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006.

NEIRA, M. G.; NUNES, M. L. F. Educafdo FB/ca, currhu/o e cu/tara. Sio
Paulo: Phone, 2009.ARROYO, M. G. Politicas educacionais e desigualdades: a procura de

novos significados. Educafdo & Soc/evade, Campinas, v. 31, n. 113, p.
1381-1416, dez. 2010. NELSON, c.; TREICHLER, P. A.; GROSSBERG, L. Estudos Culturais: uma

introdugao. In: SILVA, T. T. (Org.). .4//en/bends na sa/a de au/a: uma
introdugao aos Estudos Culturais em Educag3o. Petr6polis: Vozes,
2008. P. 7-38.

BRASIL. Conselho Nacional de Educag5o. D/petr/zes Carr/cu/ares
Nacionais para o Curio de Graduagao em Pedagogia, Licenciatura.
Brasilia: MEC/CNE, 2006.

SAVIANI, D. cisco/a e democrat/a. Campinas: Autores Associados, 1992

CANDAU, V. M. Multiculturalismo e educagao: desafios para a pr6tica
pedag6gica .In : M OREIRA, A. F.; CAN DAU, V. M .(Org.). A/7u/tfcu/tara//smo:

diferengas culturais e pr6ticas pedag6gicas. Petr6polis: Vozes, 2008.
P.13-37

SILVA, T. T. O currku/o homo /etfche: a politica e a po6tica do texto
curricular. Belo Horizonte: Aut6ntica, 2003.

SILVA, T. T. 7ieor/a cu/tara/ da educafdo: um vocabu16rio crftico. Belo
Horizonte: Aut6ntica, 2000.HALL S. A centralidade da culture: notas sobre as revolug6es de nosso tempo.

Fducafdo e Rea//dade, Porto Alegre, v. 22, n. 2, p. 15-43, jul.-dez. 1997.
SILVA, T. T. (Org.). /Vunca/amos humar70s: nos rastros do sujeito. Belo
Horizonte: Aut6ntica, 2001.HARVEY. D. Coda/fdo p6s-moderns. S3o Paulo: Loyola, 2002

HOGGAR'E Richard. 7'he Uses o#l/teracy: Aspects of working-class life.
with special reference to publications and entertainments. London:
Chatto and Windus, 1957.

SILVA, T. T. Documenfos de /dentfdade: uma introdugao is teorias do
curriculo. Belo Horizonte: Aut6ntica, 2007

SOUZA, M. M. N.; NEIRA, M. G. "Minha hist6ria conto eu
multiculturalismo critico e pr6ticas corporais no curriculo da
Educagao Infantil. In: GOBBI, M. A.; NASCIMENTO, M. L. B. P.
borg.). Educafdo e d/vets/dade cu/tara/: desafios para os estudos
da infincia e da formagao docente. Araraquara: Junqueira&Marin,
2012. P. 44-67.

HOGGARL Richard. ,4s utf//zaf6es da Cu/tora: aspectos da vida cultural
da classe trabalhadora. Lisboa: Editorial Presenga, 1973. v. 1-2.

MACEDO, Elizabeth. Curricula como espago-tempo de fronteira cultural. Revistn

Bros//dino de fduca£:do, Campinas, v. 11, n. 32, p. 285-296, maio-ago. 2006.

76
UNQUEIRA&MARIN EDITORES

EDUCACAO E
DIVERSIDADE
CULTURAL
NO BRASIL

incas

EDUCAcAO E
DtVERSIDADE
CULTURAL
NO BRASIL

i

77
JUNQUEIRA&MARIN EDITORES



THOMPSON, Edward. 7'he /Wak/ng of the fng//sh Work/ng C/ass
Harmondsworth: Penguin, 1963.

WILLIAMS, Raymond. Cu/tara e Soc/evade: 1780-1950. Tradugao
Le6nidas H. B. Hegenberg, Octanny Silveira da Mata e Anisio Teixeira.
S3o Paulo: Ed. Nacional, 1969.

EDUCACAO E
DIVERSIDADE
CULTURAL
NO BRASIL78

UNQUEIRA&MARIN EDITORES


