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Resumo: O objetivo desse artigo é apresentar algumas reflexões sobre as juventudes e o 
reconhecimento da identidade negra a partir do currículo da Educação Profissional e Tecnológica 
(EPT). Para tanto, parte de uma pesquisa de doutorado cujo tema principal foi o diálogo entre as 
experiências juvenis com o lazer de jovens estudantes e o currículo do Ensino Médio Integrado a 
partir das ações protagonizadas por coletivos juvenis. Assim, nesta discussão, apresento 
algumas reflexões sobre como os coletiv                                                          
         culo-lazer potencializando o reconhecer-se negro, traçando pistas para diálogos sobre a 
formação da identidade negra na Educação Profissional e Tecnológica. 
Palavras-chave: Atividades de Lazer. Currículo. Educação Profissionalizante. Escola. 
 

LEISURE CURRICULUM AND YOUTH EXPERIENCES: REFLECTIONS ON THE 
RECOGNITION OF BLACK IDENTITY IN PROFESSIONAL AND TECHNOLOGICAL 

EDUCATION 
 
Abstract: The purpose of this article is to present some reflections on youth and the recognition of 
black identity from the Professional and Technological Education (EPT) curriculum. To do so, it 
starts from doctoral research whose main theme was the dialogue between youth experiences 
with the leisure of young students and the Integrated High School curriculum based on actions 
carried out by youth collectives. Thus, in this discussion, I present some reflections on how youth 
collectives build/make cultural remnants work in the Leisure Curriculum, enhancing the 
recognition of themselves as black, tracing clues for dialogues on the formation of black identity in 
Professional and Technological Education. 
Keywords: Leisure Activities. Curriculum. Professional Education. School. 

  
CURRÍCULO DE OCIO Y EXPERIENCIAS JÓVENES: REFLEXIONES SOBRE EL 

RECONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD NEGRA EN LA EDUCACIÓN PROFESIONAL Y 
TECNOLÓGICA 

   
Resumen: El objetivo de este artículo es presentar algunas reflexiones sobre la juventud y el 
reconocimiento de la identidad negra desde el currículo de la Educación Profesional y 
Tecnológica (EPT). Para ello, parte de una investigación doctoral cuyo tema central fue el diálogo 
entre las experiencias juveniles con el ocio de los jóvenes estudiantes y el currículo de la 
Escuela Secundaria Integrada a partir de acciones realizadas por colectivos juveniles. Así, en 
esta discusión, presento algunas reflexiones sobre cómo los colectivos juveniles 
construyen/hacen funcionar remanentes culturales en el Currículo de Ocio, potenciando el 
reconocimiento de sí mismos como negros, trazando pistas para diálogos sobre la formación de 
la identidad negra en la Educación Profesional y Tecnológica. 
Palabras-clave: Actividades Recreativas. Curriculum. Educación Profesional. Institucion 
Académica 
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Introdução  

 

O artigo apresentado é parte da pesquisa de doutorado que objetivou compreender os 

possíveis diálogos entre as experiências com lazer de jovens estudantes e o currículo da 

Educação Profissional e Tecnológica a partir de ações protagonizadas por coletivos juvenis no 

Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) – Campus Ouro Branco. Para tanto, a investigação se 

deu a partir de uma cartografia, potencializada pela observação participante e pela realização de 

rodas de conversa. Neste exercício cartográfico, foram identificados quatro coletivos juvenis que 

se expressavam no contexto da escola e que transformavam a escola e a si próprios: Grêmio 

Estudantil A Resistência, Coletivos Matricarias, Grupo Conexões e Grupo de Relações 

Internacionais - GRIIF.  

Ao analisar o                                                                         

                                                                                                  

                                                                             o cultural. Os 

coletivos juvenis ressignificaram e significaram o currículo a partir das suas experiências com 

lazer.  

                                                                                         

                                                     culo, a rede se abriu, inclusive pelas 

possibilidades criadas, pelas ac    es, atuac   es e intervenc   es dos coletivos. E ainda, pelas 

existe ncias dessas/es jovens e desses sujeitos coletivos. Evidenciei que há atravessamentos 

que conectam e permitem diferenciac                                                            

                                                                          ticas de significac     

                                                                            o transformados, 

g             o governados, construindo experie                                                

                                                                                 cultura atravessam 

as experie ncias com lazer dessas juventudes2. É aqui também que identifiquei pistas e possíveis 

diálogos com o reconhecer-se negro/a por parte desses e dessas jovens estudantes. 

                                                                                        o 

textos culturais que produzem sentidos e significa                                           

                                     SO, 2010a), nos formam e nos constituem como sujeitos 

de determinados tipos, identifiquei que a ação desses e dessas jovens, em coletivo, apontam 

                                                 
2                                                                                                             
                tnicas, de ge                                                                 nica juventude, ainda mais 
considerando todas as disparidades sociais do Brasil.  
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para a tecitura do que nomeei       culo-lazer.  

                        -                                                                 

                                       o de artefato ou de coisa feita e, consequentemente, seu 

aspecto inventivo, muitas vezes desconsiderados ao explorar sua construc                         

                                                                                             

                                                                culo-lazer para o reconhecer-se 

negro/a, traçando pistas para diálogos sobre a formação da identidade negra na Educação 

Profissional e Tecnológica (EPT). 

Entendo a                                                   ó                         

implica a construção do olhar de um grupo étnico/racial ou de sujeitos que pertencem a um 

            é                                                                GOM S     3     

171). 

Dessa forma, a escola pode ser considerada como um dos espaços que interferem na 

construção da identidade negra. O olhar lançado sobre o negro e sua cultura, na escola, tanto 

pode valorizar identidades e diferenças quanto pode estigmatizá-las, discriminá-las, segregá-las 

e até mesmo negá-las. Assim, conforme ressaltado por Gomes (2003, p. 172),  

é importante lembrar que a identidade construída pelo negro se dá não só por 
oposição ao branco mas, também, pela negociação, pelo conflito e pelo diálogo com 
este. As diferenças implicam processos de aproximação e distanciamento. Nesse 
jogo complexo, vamos aprendendo, aos poucos, que as diferenças são 
imprescindíveis na construção da nossa identidade. 

A partir das pistas deixadas pelas/os jovens-estudantes diante de suas experie            

                                           culo, entendi que a possibilidade de construc            

      culo                     pelas e nas experie                                  es de rac a, 

ge nero e sexualidade, e junto dessas/es jovens-estudantes (TAVARES, 2022), e é destas 

experiências que também emergem possibilidades de formação e reconhecimento da identidade 

negra. 

 

A escola como espaço de experiências – a tecitura do currículo-lazer  

 

O lazer carrega marcas da cultura na qual se insere ao mesmo tempo em que pode 

acionar movimentos e mudanc            SO                              ticas de lazer podem 

ser produtoras de novos significados para a cultura, inclusive no espac                            

                          rio considerar as construc                                              

                                                       ticas;                               
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                                                                            s experie ncias com lazer 

potencializadas pelos sujeitos.  

                              ticas de lazer devem ser miradas como textos culturais e, 

ao           -         -                                                                         

                                                                                             

       SO, 2010a, p. 35).  

Marcellino (2004, p. 84) ressalta a escola como agência de educac    o para o lazer na 

medida em que apresenta um papel preponderante como  mediadora                        

                         compreendida como espac  o significativo para o reconhecimento de 

identidades, apropriac    o e produc   o cultural, e a relac    o lazer e educac        percebida neste 

contexto, por meio da intersecção com a cultura.  

                                                      O                          

                                                     preci                                

                                                                                              

                    O     logo com o campo curricular e com as relações étnico-raciais podem 

contribuir para, conforme ressalta Pa    so (2010a), fazer o pensamento se movimentar no lazer, 

e possibilitar criar outras perguntas, explicac    es e problematizac    es, como sua relac            

                                                                           argumentada 

                                                                                                 

                                                                                     

                                             6    

                                                                                    

                         S   OS        SO, 1996, p. 3). E cultura, por sua vez, o que se pode 

dizer dela? Aceitei o convite para considerar cultura como ac    o, como atividade, como 

experie ncia (SIL       6                                           rio curricular.  

                                                                                      

                               s das quais nos sustentamos subjetivamente (JOHNSON, 2006), 

bem como os                            culos inscrevem formas de vida, trac  ados e 

possibilidades de existe                                                                            

       SO, 2010b; 2010c), formas de vida infantis (SILVA, 2010), formas de vida disce       

                S                                 S   S                                      

                                                          o em forma. Pelas formas, somos 

informados. Nossos conceitos sintetizam formas. Tateamos para reconhecer formas. Formas nos 

igualam. Apaziguam conflitos.  
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                            o restaria outra opc             o a de reencontrar 

possibilidades de reconciliac    o entre saber e lazer. Conforme destaca Pereira (2018), esse seria 

o tempo livre escolar, capaz de proporcionar a adultos e jovens a experimentac    o coletiva de 

formas de conhecer o mundo e as coisas do mundo, a partir da experie  ncia passada e buscando 

possibilidades de trac                    um repensar a instituic   o escolar a partir de outras 

preocupac                                                          ticas, e que percebe a 

pote ncia e que envolvem diretamente as relac    es entre os sujeitos envolvidos no processo.  

Em relac                                  importante frisar que a         o da cultura e, 

consequentemente, a do lazer, se constituem como espac                          ticas, 

representac          mbolos e rituais, os quais participam da configurac                              

  S   M   GOM S                            s                                             -   

                                                                                                  

                 es e contradic                                                             -

los.  

Desse modo, o espac o do lazer torna-se para os sujeitos espac          vel de produc    o e 

criac                                                                                    o, os 

sujeitos podem criar condic    es de criticidade, criatividade, autonomia e conscie                

                                               blicas educacionais. Silva (2016) assinala a 

existe                                                                                         

         uma delas. Para a autora, a instituic    o esc        um dos locais de produc    o e 

convive                                      ticas sociais que articulam e (re)desenham a vida e a 

sociedade. Para tanto, essa instituic    o precisa ser uma ferramenta que potencialize a 

participac   o dos sujeitos na                      ria.  

      so (2010a, p. 29) faz um alerta  

S                                                                                  
                                     o textos que produzem sentidos e significados sobre 
o mundo, e que suas narrativas e seus significados nos ensinam, nos formam e nos 
con                                                                                
                                        rias, incorporar outros saberes, outras narrativas, 
produzir outros significados e estabelecer outros problemas.  

Nesse sentido, ao pens                                                     

                                                                                                

                                                                 tica cultural que governa 

condutas e produ                                        SO                            

                                                                                                    do, 
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os quais ele deseja formar.  

                       so (2010a), uma tarefa importante para profissionais do lazer 

como para profissionais da educac                                     ter produzido dos artefatos 

culturais. Ou seja, mostrar o funcionamento dos artefatos culturais, que podem criar e que criam 

novos significados para                                                                 

                 culos existentes. Assim, como os coletivos juvenis estudados têm ressignificado o 

lazer?  

                                                                               
possi                                                                             
                                                                                             
                                                                                 o 
con                                                                                
                                    –                                           
                                                      SO, 2015, p. 49).  

              es de Par          6                                                       

                    s sensac        O                                                             

                                                                   M                              

                                                                                       gica. 

Tavares (2022), ao problematizar as experie                                   culo escolar 

e as possibilidades para a construc                  culo antirracista, busca construir um espac       

                               o tem tido a possibilidade de representar a si mesmo nas 

instituic   es do contexto da EPT. A autora ressalta que vem organizando sua prática pedagógica 

de forma a desestabilizar e criar fissu                                                   logos 

com diferentes referenciais para pensar outras possibilidades de existe                 m das 

impostas pelo regime discursivo dominante.  

   a partir desses novos encontros e composic    es para se exp                   culo que 

sigo, em vez de pensar sobre um currículo ou sobre as experiências de lazer das/dos jovens 

discentes, encontrei a necessidade de experimentar com, estabelecer encontros, intercessões, 

ecos, ressonâncias, conexões, articulações, agenciamentos, convergências. Foi nesse 

experimentar com, que identifiquei pistas e diálogos possíveis de reconhecimento da negritude a 

partir do reconhecimento de si, de pertencimento aos coletivos e à escola, e de reconhecimento 

da escola como espaço de reexistências. 

Pensar o reconhecer-se negra/o nesse contexto nos leva a Gomes (2003) que aponta 

que a identidade negra também é construída durante a trajetória escolar desses sujeitos. Mas 

que esta precisa ser entendida como um processo contínuo, construído pelos negros e negras 
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nos vários espaços – institucionais ou não – nos quais circulam. E aqui ressalto os espaços de 

lazer. A autora enfatiza que nesse percurso, negras e negros deparam-se, na escola, com 

diferentes olhares sobre o seu pertencimento racial, sobre a sua cultura, sua história, seu corpo 

e sua estética. Por vezes, esses olhares chocam-se com a sua própria visão e experiência da 

negritude. 

Contudo, ainda que o processo de construção da identidade negra seja complexo, 

instável e plural, e apesar das marcas negativas deixadas pelas experiências de discriminação, 

negros e negras se reconstroem positivamente, inclusive nas experiências com lazer. 

 

No entremeio do currículo-lazer, o reconhecer-se negro/a 

 

                  ticas e manifestac   es relacionadas ao lazer e incorporadas aos 

processos educacionais no interior do IFMG - Campus Ouro Branco, em movimentos de 

desterritorializac   es e reterritorializac                                                            

                 culo, explicit                                                              

                                                          S                               

                                                                                     

      culo escolar atua para produzir identidades individuais e sociais no interior das instituic    es 

educacionais, principalmente no que tange aos Institutos Federais, que te              ria marcada 

pela estreita relac   o com a formac    o para o mundo do trabalho.  

Ainda                                                      cnicas no Brasil, a constituic    o 

da Rede Profissional Educac                             gica e a implantac               M  dio 

Integrado, apesar destes sujeitos desejados pela Educac    o Profissional                 

                          culos, retomo as considerac                so (2010a, p. 37) para 

ressaltar que  

         culo tem sua existe                            ticas curriculares, nas 
escolas, nas faculdades de educac    o ou nas universid                    
               rios espac             -        -                    -       
                  -            -               -                          
                                                                   -
       gicas, nas diferentes formac                                   
                                                                            
                               ticas de lazer.  

               culo tem sua existe                              G       es e Aran   

                 experimentado no a                                                           
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                                                dos culturais relacionados ao lazer - levando 

em conta a sua riqueza, a sua multiplicidade e, a diversidade que    o desconsidera as 

diferenc as - implicaria uma proposta de educac                                                   

                reas do saber diversas. Nesta perspectiva, a atuac    o se daria como parte dos 

processos educacionais gerais dos sujeitos,                                          

                      -                                                          pria cultura e 

sendo influenciado por ela.  

                                                         uma noc   o de quem somos e a 

quais grupo pertencemos. A introduc                                                                 

                                                        culo, trazendo outras 

problematizac   es e interrogac                          SO, 2008). A cultura a                 

                                         rio de significados, associados a relac    es de poder de 

diferentes tipos e presentes em todas as relac                                                  culo 

quanto para o lazer, entender a cultura c            tica de significac                        

                                                                                   o 

governados, construindo experie                                                            

             o vivenciadas        SO, 2010a).  

   nesta perspectiva associada com a cultura, em que a linguagem e o significado 

ganham destaque, que as relac                                                                       

                  prio lazer no contexto escolar e as experie                O                    

                                                                                                 

                                rio curricular, por exemplo, a unidade que o totaliza, aquilo que 

vem territorializando seu campo de investigac              pria pesquisa em educac    o. 

Territorializac    o esta que, Deleuze e Guattari (1997, p.11) apontam como clausura das forc  as 

que movimentam a vida, o modo pelo qual se distribui um fora e um dentro, se marca relac    es 

de propriedade e apropriac                                                                    

                                                                              o a um movimento pelo 

                    

Tavares (2022) destaca que é assim que as/os jovens-estudantes te            

                              culo da Educac                            gica, movendo-se nos 

 espac                          cios, no entre-espac                       onde, conforme ressalta 

Deleuze (1997), se pode criar.                      culo o entre-espac o para a criac    o, 

encontram com o lazer. As experie                         ticas de lazer vivenciadas no espac  o da 
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escola, potencializam esta criac                            culo e reelaborando-o. Nessa 

reelaborac   o, nas fissuras, encontram-se espac os potentes a partir dessas (re)existe  ncias que 

insurgem. 

                                                                                 culo da 

Educac                            gica, e os reterritorializaram, pr                                

                                                                                               

                                            , as formas de subjetivac                                

                 ordem das representac   es foram contestadas, rompidas. E como fazem?  

              lise criei um plano de composic    o a partir dos dados da observac      

                                                                 lises dos discursos das rodas 

de conversa e                                                                                 

                                                                                            

                                                                              es, ap           

                              es, e linhas de fuga, e que entendi como as pote  ncias para a 

criac                                    culo.  

Nesta composic                                                  o relacionadas aos tempos 

                                                                                                     

                                                                       rios de disciplinas. Em 

relac        s manifestac                        sica atravessa as propostas de todos os coletivos, 

ademais mapeei a exibic                                                                            

                                                   rios e musicais, e, de forma pontual, a 

realizac    o de festivais. 

A partir desse ma                                                  fico, trac  ar as 

relac                  ticas com os coletivos e com a escola, o que essas experie                   

                                   culo –                    veis a partir destas experie  n         

                                    -                                                      es.  

Aponto que ao buscar as conexões, as encontrei nas insurge  ncias. Considerando as 

experie ncias ressaltadas pelas juventudes, envolvidas pelas forc  as                         

                                                culo, mas o que se quer fazer, o que se deseja e 

se sonha com e a partir das experie                                                            

             educac   o antirracista (TAVARES, 2022). Foi nesse entremeio que encontrei pistas 

do reconhecer-se negra/o. 

                                                                          MG –        
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O                                                                                   culo a partir do 

reconhecimento e legitimidade de suas narrativas, reivindicando espac  o e chamando a atenc    o 

para                                                                                            

escolar. Os coletivos juvenis problematizam no Campus Ouro Branco as categorias como 

ge nero, raça, gerac                                                                                   

3                                                                                                         

    m de capital               m masculino, etnoce                         bico e adultoce  ntrico   O  

                                                                                             

                                                culo e com a escola. E estes coletivos o fazem 

a partir do lazer, ressignificando inclusive o lazer.  

                                                                                 

                                 ticas culturais de lazer na escola, produzindo significados 

sobre o                                                                 prio lazer. E o fazem 

como espac o privilegiado de contestac    o, conflitos e negociac                                      

                                                                                             

                                                            SO, 2010a).  

Corti e Souza (2004), ao tratar do mundo escolar e do mundo juvenil, nos chama a 

atenc                                                                                    

                                      é          O                                      

                                                   gida da escola e a dina                   vive ncia 

das juventudes. Diante disso, estabelecem uma relac    o dicoto mica, distante, por vezes, 

antago nica. Essa dista                                                                           

             gida em detrimento do que poderia se tornar dina                                      

                                                                                      culo escolar, 

reinventando-o... procurando ser legitimamente representados e se autorepresentar.  

Durante meu tempo com os coletivos e na escola, mapeei os espac  os, as ac   es e suas 

atuac       M                   es, GRIIF e A Resiste  ncia, negociam com os tempos e espac  os 

escolares cotidianamente, atribuindo outros sentidos e significados                rio contestado 

chamado escola. E o fazem ao ressignificarem o lazer na escola. Se para a Educac      

                       M                                                                  

                                            rico, n                                   vel 

encontrar um                                                                          

(CARDOSO, 2012, p. 224).  

Os Estudos Culturais trazem uma importante contribuic                                       
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             o do mesmo como     quina de ensinar  que se articula com outras     quinas de 

                                                                                           

 G  O       3                   o dos coletivos juvenis no espac  o escolar, o lazer tem sido 

uma dessas     quinas de ensinar                            culos escolares.  

                                            nhamos direito a ele. Fui aprender isso 
aqui no IF (COLETIVO A RESISTE  NCIA).  

                                                                                     
                                            O     O  O   O  ES).  

S                                                                      
                               o, a                     O     O  O   O  ES).  

O GRIIF tem oportunizado lazer pra gente, aqui na escola temos alguns momentos 
de lazer, mas principalmente com as viagens (COLETIVO GRIIF).  

                                            porque chegamos muito tarde e tem muitas 
tarefas. E aqui, quando estamos juntas, podemos ser a gente mesmo (COLETIVO 
MATRICARIAS).  

No IF aprendemos a reivindicar pelo lazer e por tempo livre (COLETIVO 
MATRICARIAS).  

Ao primeiro impacto, percebi que o que imaginava em relac    o ao di               

      culo da instituic   o e as experie                                                            

                                                                                            

          logo considerando o que as/os jovens traziam de experie  ncias com lazer fora dos 

muros da escola. Quando, na verdade, os coletivos estavam me dizendo que suas experie  ncias 

com lazer como jovens estavam se dando no espac  o escolar e era potencializado por ele. Para 

as/os jovens estudantes, as ac    es e os espac                                                 

                              o ofertados pelo campus que escolhiam participar no seu tempo 

livre, eram por elas/eles definidos como lazer. E, para muitos, a vive             vel de lazer.  

Em relação às possibilidades de existências e de reconhecimento de si, dois coletivos se 

              G                                              M                                   

trilhar as pistas para o reconhecer-se negro/a, me encontro com estes dois coletivos. 

O Gre  mio A Resiste ncia organizava as suas ac                        ticas vinculadas a sua 

proposta inicial de reivindicar espac                                                      

                             s questões de gênero e sexualid                                 

        rio de eventos e/ou temas em articulac                                                  

                                                                                           

                       sicas para os intervalos, saraus, nas poesias declamadas, filmes, havia 
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essa articulac                   es de ge nero e sexualidade, bem como as relações étnico-

raciais.  

Compreendo ge  nero como                      s do qual se produzem e se 

naturalizam as noc   es de                                      6                         

ge                                                                                        

      culo ensina muitas normas relativas a ge  nero. Normas que produzem, reafirmam e 

naturalizam o qu     masculino e feminino que, por sua vez, regulam as condutas de homens e 

mulheres, meninas e meninos nas escolas. O Coletivo A Resiste  ncia pautou sua intervenc    o 

contestando essas normas dentro do espac  o do campus ainda que, na maior parte das vezes  

                                                                          cleo de Apoio ao 

Estudante e ao Educador (NAEE). Interviram na escola com os chamados intervalos de luta, com 

danc                                                        ticas LGBT               

                                                S  M                      sticas. 

              M                       culo danc ar, literalmente. As Matricarias interve  m no 

espac                    sica, poesia, danc                                                     

                                                                                             

       dos como corpo e cultura, danc                sica, lazer e suas interfaces com as relac    es 

de ge nero e sexualidade, rac  a/                                                        em o corpo de 

estudos e de intervenc    o, e o olhar para o debate e construc    o do lugar das mulheres na 

sociedade, e, especificamente, no espac                                    atravessado pelos 

debates da ginecologia natural e auto  noma, e busca o resgate de saberes tradicionais. Assim, 

tem em suas atividades no espac  o da escola a realizac                                             

                                    

A experie ncia concreta de mulheres tem mostrado o papel subalterno ocupado por elas 

dentro de uma hierarquia no sistema de ge                                                    

                                                                     S                       

        dio, abu                                                                         

           reas de atuac   o. Assim, a cada apresentac    o, o coletivo revela pontos importantes do 

universo feminino e feminista e visibiliza a subjetividade dessas meninas-mulheres          

                                                                                           

                                                                   stico, promovendo um ativismo 

de forc a e coragem, ressignificando esse espac                       

Em relac                                logos e desenvolvimento de ac    es em comum, os 

dois coletivos tiveram atuac                                        importante ressaltar a iniciativa 
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que partiu do gre mio na proposic   o do primeiro evento                     tica LGBTQIA+ no 

campus: o Me s do Orgulho LGBT3  O                            O                          

                            sticas, e teve como objetivo visibilizar as identidades LGBTQIA+. A 

iniciativa contou com o apoio de estudantes e servidoras/es do Campus; e a partir da negociac      

                                                                       rio regular das aulas.  

 

                                           o de organizac    o do evento, foi muito 
gratificante receber tanto carinho dos servidores que nos apoiaram desde o comec    
                                                                                      
       -          tica, mas com a ac    o em conjunto e dedicac    o, pudemos construir 
um me  s replet                                                                  
                                                              o ignoram a 
existe  ncia de LGBTs, mas sim compreendem e afirmam que o espac                 
                   m precisa ser                                                   
           o nos corredores todos os dias, percebi que o nosso objetivo havia sido 
alcanc                                                                     m por meio 
dessas pequenas transformac    es que c                                            
                                                                            
                                                        o e sem sentirem medo 
(Integrante do Coletivo A Resiste  ncia – CADERNO DE CAMPO, junho de 2019).  

Participar da organizac    o do evento foi uma experie                    
                                                um dos lugares mais perigosos 
para LGBT's e receber o apoio e acolhimento dos servidores e alunos foi 
fundamental para o desenvolvimento do projeto. Acredito que tenhamos alcanc  ado o 
nosso objetivo e marcado a Instituic                                       O         
                                                                                 
                   ria como LGBT (Integrante do Coletivo A Resiste  ncia – CADERNO 
DE CAMPO, junho de 2019).  

Essa ac                                                                               

           G                                                 rias atividades a partir da 

interlocuc                             –                                                       

                              -                                                             

                                                              culo da instituic    o, que por 

vezes silencia corpos e produz outros silenciamentos. A ac    o foi um alerta para a pote          

    logo curricular com as culturas juvenis.  

O        O                                                               sica, tendo 

poucos espac os de convive                                                                  

                                                                                               

                               M  dio Integrado te  m aula. Assim, para a realizac    o de suas 

intervenc   es, os coletivos se apropriam dos espac             veis no campus: cantina, hall de 

                                                 
3 O                                                                         G                                    
                                   desconhecida por muitos. Assim, a opc    o pela sigla se deu na tentativa de 
                                                                                  o nas ac    es do evento. 



TAVARES, M. L. CURRÍCULO-LAZER E AS EXPERIÊNCIAS JUVENIS: REFLEXÕES SOBRE O RECONHECIMENTO DA 

IDENTIDADE NEGRA NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA. 177 

 

 Revista Brasileira de Estudos do Lazer. Belo Horizonte, v. 10, n.3, p. 164-187, set../dez., 2023. 

entrada, sala de estudos, jardim e as salas de aula. Esses espac  os eram disputados entre os 

coletivos, reivindicados por eles em parceria, negociados e renegociados junto a escola.  

O espac o da sala de estudos, foi um dos espac  os disputados e ressignificados por um 

movimento conjunto entre Gre  mio, Matricarias e GRIIF. Em um ato conjunto em marc  o de 2019, 

os coletivos se manifestaram em              vereadora Marielle Franco4                      

                                              rico em defesa dos direitos humanos inspirou 

diversas ac                                                             sticas, rodas de conversa e 

debates em torno da defesa dos direitos humanos.  

Esses movimentos se desdobraram na reivindicac    o por essas/es jovens estudantes do 

espac o da sala de estudos como centro de convive  ncia. Com a consequente conquista, o 

espac o foi nomeado de Espac  o de Convive ncia Marielle Franco. Para este espac  o, os coletivos 

produziram uma bandeira a partir de uma oficina de pintura com o rosto da vereadora e com os 

          M                  !5 Essa conquista foi importante por ter a Marielle como uma 

refere ncia para a disputa no espac                                                               

    s seu assassinato.  

Figueredo (2018) considera que o crime contra Marielle e Anderson, representa, 

politicamente, uma mensagem de silenciamento aos movimentos sociais e                      

                                                                                          

                                                                  tica e social se movimenta 

             6. Esse aspecto ressaltado por Angela Davis revela o modo como as mulheres 

negras, estando na base da pira                                               blico com as 

populac   es negras e pobres.  

Exatamente porque, estando na base, o movimento das mulheres negras 

desestrutura/desestabiliza as r  gidas e consolidadas relac                                     

                                                 
4 No dia 14 de marc  o de 2018 a vereadora Marielle Franco do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL). do        
                                  G                         O                                           o 
entre Marielle e um grupo de mulheres negras. 
5
 O        M                                                              ltimo 8 de marc  o, ant                   

             o do Dia Internacional da Mulher na Ca       M                                                     
   timas da viole                   S                                             S                            
estavam no local                                            ncia por atuar discursivamente como como apropriac    o 
do discurso de protesto contra a execuc                                                M                              
            M    ), que estreava na Ca  mara um mandato promissor, com votac    o surpreendente – foi a quinta mais 
votada em 2016, com mais de 46 mil votos –                       ncia da viole  ncia contra os marginalizados de 
modo geral, com uma atuac                        ltiplas causas identit                            o fundamental do 
pertencimento de classe. Com a frase se busca afirmar a continuidade do trabalho e legado deixado por Marielle, 
que acreditava na mudanc  a pela via da atuac           tica.  
6
 Discurso de Angela Davis no Seminári                                                  S S               

outubro de 2019. 
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                                     gina, sexista e racista. O assassinato de Marielle Franco foi 

uma tentativa de matar a luta e a esperanc                      s, e de reinstaurar as relac       

   gidas e desiguais de poder na sociedade brasileira. Por isso, a reivindicac    o e consequente 

conquista deste espac                       tica para os coletivos e no campus.  

   interessante observar que os coletivos acabam por ser refere  ncia nas proposic   es e 

conduc   es para as ac                                                                          

                      o. Mesmo que em intenso espac  o de disputa, e/ou negociac    o.  

Na travessia dos sete meses de observac    o, que culmiram                        

                                                                                  O        

                                                                                           

                                                          –                          -       

                                                 um rico processo de fabricac    o de 

experie        O       culo da Educac                                                                  

         culo de possibilidades criado pelos coletivos, o currículo-lazer. Mas quais as implicac    es 

destas intervenc   es para o processo de reconhecimento da identidade negra?  

Souza e Gomes (2017) apontam que a escola pode exemplificar a construc    o dina      

                                    es de identificac   o e de atuac                               

      m deve levar em conta algumas particularidades deles. Souza (1991) enfatiza que a 

formac                                        resultante de sua vida pessoal, da sua hi        

                                         rico que vivenciou.  

                                                rico brasileiro em que pessoas negras 

foram escravizadas, definidas e reduzidas como de outra rac  a e relegadas a papeis de 

inferioridade                                                                          

                                 o o branco como ideal de refere  ncia, de aceitac    o ou de 

negac                                                                                     

c                        cie                    o dominantes) (PEREIRA; GOMES, 2021). Assim, para 

pensar os processos de reconhecimento da identidade negra na escola, é preciso reconhecer o 

processo racista de formação da sociedade brasileira, em que 

Para se                                                                               
                                                                                 
           o coloque o seu projeto de humanidade a perder. Com e  nfase, desde 
muito cedo, o negr                                lia, e indiretamente pela escola e 
a sociedade, como se comportar, como conter a sua negrura, como apresentar-se 
diante da sociedade (branca) a fim de obter e administrar chances reais de 
reconhecimento (PEREIRA; GOMES, 2021, p. 195).  
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Ao propor espac  os de celebrac                                     o buscando se 

representar, performatizam para ser legitimamente reconhecidos. E ainda que de forma não 

intencional, abrem espaços para a problematização para a existência da diversidade. Espaços 

de questionamento da estrutura racista da escola, dos epistemicídios, dos processos de 

embranquecimento, das invisibilidades culturais, e espaços de potencialidades, de formação e 

fruição da cultura negra, de (re)conhecimento da história e produções culturais, de 

(re)conhecimento de negros/as como intelectuais e produtores culturais... espaços de 

contestação das invisibilidades. Dessas disputas, abrem-se fissuras, entremeios, que emergem 

processos de valorização, de legitimidade e reconhecimento de identidades diversas. Daí, a 

possibilidade do reconhecer-se negro/a. 

                                                                                             

                                                    sempre algo que escapa, descentrado, 

perdido no meio da cultura, na linguagem, nos textos, nos discursos, na significac                   

                                                                                             

                        tica, sujeitos, existe  ncias. Disputas que incidem, inclusive, na forma como 

estes coletivos buscaram se organizar.  

             6                                            o como espac                   

                            M                               rio fazer aparecer essas brechas, 

trac                                                           , no  espac  o entre                   

           o, no  espac  o entre                                     meras possibilidades da vida.  

                                culo                    culo XXI, as lutas pela igualdade 

de ge              -                          diversidade te                                        nio 

de atitudes e convenc                                                                   uma 

realidad     o persistente quanto naturalizada. O Brasil vinha conquistando importantes 

resultados na ampliac                                                                             

             ainda imensos desafios a vencer, quer do ponto de vista objetivo, como a ampliac     

             educac                            dio, assim como do ponto de vista subjetivo, como o 

respeito e a valorizac   o da diversidade. As discriminac    es de ge         tnico-racial e por 

orientac                        m a viole                            G              o produzidas e 

reproduzidas em todos os espac                                                             um deles 

(TAVARES, 2021). 

Entretanto, a escola também é lugar de potência, de possibilidades, de subversão, como 

nos mostram os coletivos. 
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    importante falar, que sou bissexual, procurei o IF porque sabia que era um 
ambiente mais aberto, por relac                                                      
                                                                           
                     O     O M         S    

                                                                    G         genas, 
                                                                                      
                                         O     O M         S    

          m fac  o parte da comunidade LGBT, me identifico como pansexual, e 
inicialmente eu procurei o IF pela qualidade do ensino. Tentei outras instituic        
                                                               O     O 
MATRICARIAS).  

          m sou da comunidade LGBT, me identifico como bissexual, sou um jovem 
negro, da periferia, retinto. Busqu                                                   
                                                                                   
                                                                         
  O     O     S S   NCIA).  

        o parte da co          G                                                
                                                                                        
                                                                      O     O 
MATRICARIAS).  

                                                                        M          
                                                                      es sociais, mas 
agora vejo a importa                                                O     O 
MATRICARIAS).  

Para os coletivos, essa possibilidade de existir, característica desta escola, que tanto a 

marca como lugar de liberdade e autonomia quanto que vinculado ao acolhimento e aceitac    o da 

diversidade de ge                          motivo de busca para a entrada, e p                     

                                     –                                                        

                                                                         –                    

             o. E nestes casos, os coletivos A                M                                    

                                      tico, e plural. 

Destaco três entre tantas falas que nos apontam mais pistas acerca das possibilidades 

de existências e do reconhecimento da identidade negra. 

                                                                                     
         O     O     S S   NCIA).  

                                               O     O     S S   NCIA). 

                                                                 participo no grupo, 
                                          O     O M         S   

As experiências oportunizadas pelos coletivos, conferem aos/às jovens estudantes 

negros e negras se reconhecer, desembranquecendo-se, o que Neusa Santos (1983) ressaltou, 
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o           de tornar-se negro, sem mais par a qualquer ideal branco. Nesse sentido, a autora 

ressalta 

S                 m disso, tomar conscie                                                
               tico acerca de si, engendra uma estrutura de desconh                
                                                                             
           S            tomar posse dessa conscie                                   s 
diferenc                                                       vel de explorac       
                         uma condic                                               
                                                                S            tornar-
se negro. Tornar-se negro, portanto, ou consumir-se em esforc  os por cumprir um 
veredi               –                 –                                           
                                                                                  
           o social (SANTOS, 1983, p. 77).  

Diante desses apontamentos, Pereira e Gomes (2021) al                          

                                 S               -                 muito a caminhar quanto à 

formação e reconhecimento da identidade negra. Para que os nossos e nossas possam livre e 

desimpedidamente, gozar do prazer, da conscie  n                                rica de tornar-se 

negra.  

Tavares (2022), entretanto, pondera que as/os jovens estudantes do IFMG - Campus 

Ouro Branco, a partir dos coletivos, oportunizam experie  ncias (com lazer) que te  m possibilitado 

questionar nos espac os escolares a reproduc    o dos preconceitos e discriminac    es, 

apagamentos e invizibilizac                                                                    

                          tica de lazer mapeada, a revelac    o de pontos importantes do universo 

das relac   es de ge                                              es de rac               

                                                                                                

                          es decorrentes de uma sociedade racist                              

                             stico, promovendo um ativismo de forc  a e coragem, ressignificando 

esse espac                      

A construc   o da identidade negra precisa ser discutida, valorizada e reconhecida no 

espac o escolar. Pois, conforme ressalta Gomes (2003), todo o processo da identidade negra 

confronta com a realidade da nossa sociedade, enfrentando o racismo e o preconceito. Assim, a 

instituic                um espac o social no qual as/os jovens estudantes compartilham 

significados, refere ncias, representac                                  rias presentes nas sociedades.  

            o espac                                                                

                             tica, bem como preconceitos raciais, de ge nero, de classe, e 

formamos nossa identidade. Por isso a importa  ncia do ambiente escolar na formac              
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                            o, ao entendimento e ao combate ao preconceito e discriminac    o 

(MARTINS; SILVA, 2018).  

Desse modo, compreendo que a construc               ria no espac              

desenvolvida pelas relac    es entre todos os sujeitos que fazem parte do ambiente, constituindo 

um processo coletivo. Portanto, a construc    o da identidade negra dos/as jovens estudantes 

reflete diferentes relac    es sociais encontradas no espac  o escolar, percorrendo conflitos, 

reconhecimentos, ac   es e participac   es dessas juventudes no debate.  

 Assim como Gomes (2003), entendemos a identidade negra como uma construção 

social, histórica e cultural repleta de densidade, de conflitos e de diálogos. Dessa forma, ela 

implica a construção do olhar de um grupo étnico/racial ou de sujeitos que pertencem a um 

mesmo grupo étnico/racial, sobre si mesmos, a partir da relação com o outro. Um olhar que, 

quando confrontado com o do outro, volta-se sobre si mesmo, pois só o outro interpela a nossa 

própria identidade. É essa (des)construção do olhar que as experiências com lazer dos coletivos 

e os próprios coletivos têm provocado.  

Contudo, recorro à Cavalcante (2019) para enfatizar que ainda que os coletivos sejam 

uma potência efervescente para o processo de formação das identidades juvenis no contexto da 

escola,            o da identidade negra torna-se um processo complexo diante das 

possibilidades do processo de construc    o, bem como de desconstruc    o. Pois para a autora, se 

torna abrangente desde a sua territorializac    o, defora espacial, temporal e cultural               

                                                         stica.  

Diante do exposto, as pistas deixadas pelos coletivos juvenis através das experiências 

com lazer, reforçam a compreensão do espac  o escolar como lugar de socializac    o, discus   o e 

esclarecimentos no processo de construc    o das identidades das/dos jovens estudantes. Das 

fissuras abertas pelos coletivos no currículo da Educação Profissional e Tecnológica e da 

tecitura do currículo-lazer, emergem     ticas socializadoras com ca                          

                                                                                           

                                                                                          

                                                blicas para o acesso às vagas nos Institutos 

Federais, em universidades e demais instituic          blicas.  

                    s das experiências com lazer, com vivências interdisciplinares, com 

o debate da política, da cultura, das inovac    es, da literat                                

                              reas, o espac o escolar pode contribuir no processo de construc    o 

da identidade negra dos/das jovens estudantes.  
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Considerações finais 

 

Nessa perspectiva, entendo que a escola tem como func                                

                     o de suas experie  ncias, proporcionando aos mesmos aprofundar o seu 

processo de aquisic                                                                               

                                     i a identidade das/dos estudantes tendo a atenc                  

                                   rias, respeitando os direitos humanos, e promovendo a 

convive ncia com o diferente.  

A partir das pistas deixadas pelas/os jovens estudantes diante de suas experie           

                                           culo, pude compreender que a possibilidade tornar-se 

negra, do reconhecimento da identidade negra,        pelas e nas experie                     

             es de rac a, ge nero e sexualidade, e junto dessas/es jovens estudantes. Conforme 

ressaltado, a construc   o da identidade negra dos/as jovens estudantes reflete diferentes 

relac    es sociais encontradas no espac  o escolar. E, ainda evidencia que, o processo de 

construc                                                          sticas raciais baseando-se 

exclusivamente na cor da pele, mas sim, no conhecimento do processo de como a pessoa negra 

se constitui no mundo, o processo de construc    o de sua imagem, cultura e suas formas de 

existir. 

                     culo com o lazer, a significac    o do lazer como produtor de 

conscie ncia, de culturas, de poder que orientam uma alterac                                   

realidade social se fortalece e engaja nas ac    es educativas. Assim, as experie ncias com lazer 

destes coletivos caminham para uma formac    o na qual os sujeitos se reelaboram a si mesmos e 

aos outros em prol de questionarem, problematizarem e enfrentarem as condic    es as quais 

foram produzidas as relac    es de saber-poder.  

                                                                                        

    MG –        O                                   é                                 da por 

seus sujeitos: uma escola de existe                  s        es de raça, ge  nero e sexualidade. 

Ressalto também o lugar da escola como acolhimento, reforc  ado pela relac   o com os tempos e 

espac os de lazer, que oportunizaram outras relac                                 m de pensar e 

ser lugar para corpos ou                                    M               culo do lugar de 

desordem, para o lugar da criac    o. 

Por fim, após seguir essas pistas, compreendo que para potencializar os processos de 

construção da identidade negra na escola a transformac    o do con                     ria e 

urgente, por isso a importância do currículo. Repensar o currículo é redesenhá-lo a partir de 
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outros e múltiplos olhares, artistá-lo, com epistemologias outras. Epistemologias que fujam do 

pensamento que desconsidera e desqualifica os conhecimentos e saberes produzidos no eixo 

Sul do mundo, intensificando as separac                               S                     

                           o, o processo de reparac    o, reivindicac   o, resiste  ncia exige a 

ocupac               culos.  

                                                        –                        

                                                –                                           

                                         subalternizado, e buscar nesses movimentos de encontro 

com o campo de pesquisa, de atuac                                                          

                                                  gica do silenciamento e oportunizar espaços de 

existências outras, e reexistências.  
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