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LIntroducio
presente amigo refe-
re-se a um estudo rea-
lizado junto a Assen-
tamentos do Movi-
mento dos Trabalha-
dores Rurais Sem Ter-
ra ( MST), onde envoi-
vi-me como pesquisa-
dor-participante, com
o intuito de estudar a

cultura de movimento dos assentados.

0 trabalho de pesquisa foi real iza-
do no Assentamento SA() Josd (Munici-
pio de Campos Novos, oeste de Santa
Catarina) e teve, como complementos,
um Estdgio de V ivência I nterdisciplinar
na Fazenda Pirituba (Area I, Municipio
de Itapeva-SP) e uma visita a Escola de
Tecnico em Cooperativismo Agricola,
administrada pelo MST, na cidade de
Veran6polis-RS.

Nas vivéncias, enquanto pesqui-
sador, fui "adotado" por uma familia de
assentados, sendo possivel conhecer a
realidade daque le grupo, seus costu-

mes, seus habitos, sua hist6ria, sua orga-
nizacao, etc. Saindo do nficleo familiar
para a comunidade, corn uma atuacao
concreta na realidade, adotei como crite-
rio, sempre agir comomembro desta, sem
"interferir" no meio cultural, nem impor
conhecimentos acadamicos, mas tentan-
do compreender o mundo de movimento
dos membros dos assentamentos.

Atravds destas participacaes, ob-
servei o movimento em diferentes ambi-
tos:

No dmbito do trabalho: part ic ipando
das atividades na lavoura e observan-
do ainda sua forca de trabal ho como
uma manifestacao de movirnento, já
que o trabalho ali desenvolvido é qua-
se todo manual.

Nas ManifestacOes socials/cultu-
rais: observando e participando das
atividades culturais do assentamen-
to, como reunifies, festas, Jogos, etc.

3. Na Escola: através de acompanha-
mento das aulas, entrevistas com pro-
fessores e alunos, leituras e debates e,
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principalmente, no estudo de mate-
rials produzidos pelo setor de Educa-
cAo do MST.

As informacOes coletadas durante
os periodos de vivencias foram transcri-
tas na forma de um Dian° de Pesquisa, no
qual eram registradas todas as acOes
realizadas durante o dia nos diferentes
ambitos, incluindo formas e espacos de
movimento, conversas, observacOes,
etc... Tambem utilizei-me de recursos
como fotografia e gravacOes, em fitas K-
7, de conversas e entrevistas, que me
permitiram apreender mais concretamen-
te a real idade, buscando prover-me de
um maior nOmero de elementos presen-
tee na situacao estudada.

Para a real izacao deste estudo, fo-
ram tracados dois objetivos centrais:

Conhecer a real idade dos assen-
tamentos, sua histOria, sua organiza-
ccio e seus objetivos, enquanto movi-
mento social organizado (no caso, o
MST) e

Conhecer e sistematizar infor-
macOes sobre a cultura de movimento
existente no assentamento, em diferen-
tes cimbitos do seu mundo vivido.

Assim, iniciei meu trabalho, fazen-
do uma analise das relacOes existentes
nos assentamentos, levando sempre em
consideracao a categoria da totalidade,
que nos permite fazer uma analise do
sistema social vigente onde, a cada dia,
percebe-se, corn maior clareza, as desi-
gualdades econ6micas e as injusticas
sociais em nosso pais, visto que, en-
quanto aproximadamente 32 milhOes de
brasileiros passam fome, uma pequena
parcela da populacao esbanja corn ida e
riqueza.

Essas desigualdades sociais vem-
se ampliando a cada ano que passa. No

ano de 1980, quando o pals possufa 120
milhOes de habitantes, 12 milhOes, isto d,
10 de cada 100 pessoas, ficavam corn a
metade da riqueza. Este fato agravou-se
nos altimos anos:

"De cada 100 brasileiros que
vivem no campo, 82 nao dispOem
de servico de cigua potcivel; 59
ncio tern instalacOes sanitarias e
78 na() tem luz eletrica"
(Henecker, 1990:21).

Como decorrencia de todas estas
desigualdades e injusticas a que os mo-
vimentos sociais comecaram a se
(re)estruturar, buscando melhoria nas
condicOes de vida, em uma sociedade
mais justa e humana. São estes movimen-
tos de resisténcia e pressAo que lutam
por urn pais mais democratic°, menos
corrupto e comprometido com a maioria
da populacao. Os principais e mais fortes
movimentos sociais organizados histo-
ricamente no Brasil estiverarniestao rela-
cionados corn as lutas pelas terras.

A Luta pela Terra
no Brassl e o Surgimento
do MST

As lutas pelas terras brasileiras
nào são fen6menos recentes. Desde o
"descobrimento"' do Brasil pelos portu-
gueses estas lutas vém ocorrendo. Os
portugueses, que se dizem "descobrido-
res" do Brasil, ao chegarem aqui encon-
traram milhares de Indios. "Estima-se
que, em 1500, havia 5 milh5es de indi-
genas"(Frei Sergio et al., 1993:16). Estes
foram os verdadeiros habitantes e des-
cobridores do Brasil. Jd nesta dpoca co-
mecaram as lutas entre portugueses e
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indios, e, dos 5 m i I hOes de indigenas
existentes no period() do "descobrimen-
to", hoje restam menos de 250 mil (Frei
Sergio, op.c it.). De IA para ca, tivemos a
cultura indigena massacrada pelo ho-
mem branco, que destruiu urn povo em
nome do capital e do poder.

De 1500 ate os dias atuais, tivemos
muitos massacres desta natureza, e ë no
meio rural que ocorreram as principais
revoltas e conflitos, envolvendo, histo-
ricamente, pequenos produtores, minei-
ros, desalojados de barragens, de terras
indigenas, pequenos arrendatArios, fl-
lho de pequenos agricultores, parceiros,
posseiros, assalariados rurais, etc. Este
perfil foi-se modificando de acordo corn
as mudancas sOcio-econOmicas. Guerra
dos Canudos, na Bahia (1870-1897) ;
Contestado, PR e SC (1912-1916); Movi-
mento do Padre Cicero, no Ceara (1930-
1934); Lutas dos posseiros de TeOfi lo
Otoni-MG,(1945-1948); Revolta de Dona
"Nhoca", no Maranhao (1951); Revolta
de Trombas e Formosa, em Goias (1952-
1948); Revolta do sudoeste do Parana,
(1957); A luta dos arrendatArios em Santa
Fe do Sul, em Sao Paulo (1959), foram
alguns destes conflitos.

"Todas essas lutas fi)ram conse-
qiiencias do enorme contigente
de trabalhadores rurais sem-
terra que ja existia no pais, en-
quanta, por outro ludo, perma-
neciam imensas areas de terra
sem nenhuma utilizacao. A ga-
ndncia dos proprietärios em
aumentar suas areas levava ao
confronto com essas parceiros
e posseiros, que reagiam
com as armas nas miios."
(Frei Sergio et al.,on.cit.:19).

Com o golpe de 1964 tivemos a
"paz" no campo onde, atraves da repres-
sao militar, estas mesmas injusticas con-
tinuaram acontecendo, mas caladas pe-
las repressOes. Na decada de 80 surgiu,
contra os privilegios nas maos de pou-
cos, contra as injusticas sociais e a di fi-
culdade em manter as pequenos propri-
edades no campo, o Movimento dos Tra-
balhadores Rurais Sem Terra - MST, que
tem buscado, atraves do coletivo e da
organ izacao sOlida e concreta, lutar e dar
uma melhor condicao de vida para os
trabalhadores que conseguem (enquan-
to direito) um pedaco de terra para plan-
tar . Sua luta a por uma melhor distribui-
cao das terras, a taco sonhada reforma
agrari a.

"Trata-se de uma luta entre o
capital e o trabalho, centrado
na tentativa de apropriar-se ou
reapropriar-se da parse que lhes
cabe no conjunto da sociedade"
(Fleck, 1986:54).

Esta luta pela terra teve como mar-
co, em 1979, em plena ditadura militar, a
ocupacao da Fazenda Sarandi, no Noro-
este do Rio Grande do Sul.

"Nilo e demais reforcar que estas
conquistas resultam de lutas or-
ganizadas e motivadas pelo di-
reito a vida - garantida pelo tra-
balho (terra) e a dignidade, ga-
rantida pelas condiciies de ci-
dadania". (Fleck, op. cit.: 53).

Estes trabalhadores nao querem a
terra para especulacao, ou para reserva
de recurso; querem a terra para sustentar
sua familia, para viver com dignidade,
sem serem explorados pelos seus pa-
trOes. Entendem que, para isso, nao bas-
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to conseguir a terra para si mesmos, mas
sim que haja uma politica de reforma
agraria, onde nao se distribua a pobreza,
resultando

"...em pequenos proprietarios
isolados, descapituli:ados, im-
potentes diante dos regress do
mercado cupitalista e dus condi-
ceies naturals de cuda
(Santana, 1993: 15).

II. Anilise da Cultura de
Movimento nos
Assentamentos do Mst

Para um melhor esclarecimento da
expressao uti I izada, referida por KUNZ
(1991), cultura de movimento a aqui en-
tendida como o conj unto de movimentos
corporals humanos, corn sentido e sign i-
ficado pr6prios, que sao caracteristicos
de determinados grupos sociais e influ-
enciados por fatores como origem cultu-
ral, regiao, clima, etc. Esta compreensao
extrapola a visao reduc ion ista que estu-
da o movimento pelo movimento em si,
como um ato meanie°, determinado
apenas por razaes biolOgicas, comum
Educacao Fisica traditional..

Tais observacOes, como foi referi-
do anteriormente, foram realizadas em
tres ambitos: no processo de trabalho,
nas relacaes sociais/culturais e no con-
texto da escola. NA° ha como dividir a
cultura de movimento, assim como nao
se divide a cultura, no entanto utilizarei
a divisao para apresentar aqui as descri-
cOes/andlises, apenas corn o objetivo de
facilitar o seu entendimento.

2.1. A Cultura de Movimento
no Trabalho

Nao ha como se analisar a cultura
de movimento sem antes expl icitar a com-
preensao do trabalho e suas dimensOes
dentro do referencial utilizado. Assim,
necessario retornar-se a alguns milhOes
de anos onde, num determinado momen-
to, o ser humano passou da posicao
quadrOpede para a bipede, libertou as
mao do chao, conseguindo tambem trans-
formar a pedra num instrumento pontia-
gudo, man ipulando-a para defender-se
de outros an imais e para adquirir seu
alimento. "Deste modo, a mao nao
apenas o Orgelo de trabalho, e lambent
produto do trabalho" (Engels, 1980:9).
Sem dOvida, essas alteracOes nao ocor-
reram de maneira simples e linear; foram
necessarios alguns milhaes de anos para
que a relacao homern/mulher-natureza se
constituisse da forma que se apresenta
hoje, tendo o trabalho como elemento
organ izador da vida social.

Desta forma, o trabalho, entendido
como processo de construcao histOrica
e cultural, libertou os seres humanos da
dependencia direta da natureza para obter
cond icOes de sobrevivencia, conseguin-
do quase domina-la etransforma-la. Cons-
titui-se, dessa forma, num conjunto for-
mado por varias contradiedes, onde nos
libertamos da dependencia dos fenOme-
nos naturals, para entrarmos noutro jugo,
o do homem pelo prnprio homem. Ou
seja, das contradicOes originadas pela
natureza, vivemos hoje corn contradi-
cOes sociais, construidas nas relacOes
de trabalho estruturado e definidas pe-
los prOprios seres humanos.

Nesse sentido, 6 o trabalho que
human iza, que constrni o preprio homem
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e a mulher em suas relacOes corn os
outros homens e mulheres em socieda-
de. Se esta afirmacao e verdadeira, como
explicar-se este trabalho que se transfor-
mounuma forma desagradavel, al ienante,
embrutecendo o prOprio homem?

"Em lugar de realizar-se no seu
trabalho, o ser humuno se alien
nele; em lugar de reconhecer-se
em suas prOprias eriaclies, o ser
humano se settle ameacado par
ela;, em lugar de lihertar-se, aca-
ha enrolado em novas opressties "
(Konder, 1987:30).

Para Marx, as causas essenciais
desta deformacão, são a divisdo social
do trabalho, a apropriacão privada das
fontes de producdo e o aparecimento das
classes socials (cf. Konder, 1987).

A divisdo social do trabalho expae
o trabalhador, entre outras opressOes,
ao excesso de trabalho, sedimentando
uma visa() fragmentada e superficial do
todo e impedindo-o de ter uma percep-
cdo clara da total idade. Desta maneira,
ele passa a ter urn entendimento dos
condicionantes sociais ao nivel do sen-
so comum, tomando-se hegemOnica a
visa() expressa por quem detem os meios
de producdo.

Com o dom in io dos meios de pro-
ducão, ha a apropriacdo da forca de tra-
balho, onde podemos traduzi-la como
apropriacdo privada das fontes de pro-
ducão. Desta apropriacAo, constroem-
se as condicOes para o aparecimento das
classes sociais, distinguindo e separan-
do os que detem os meios de producdo,
daqueles que detem a forca de trabalho.

Estee o sentido da organizacdo
social em que vivemos. Observamos,
nas varias instdncias da sociedade, a
busca pelo acirmulo de capital, a divisão

em classes sociais antagOnicas, a "Ii-
vre"concorrencia, a dominacdo, a corn-
peticao, a exclusdo da maior e outros
fatores que deterioram as relacOes soci-
ais, situacdo agravada pela "ona'a" neo-
I iberal que assola os paises subdesen-
volvidos, de capitalismo dependente e
periferico, como e o Brasil.

A libertacão destes moldes esta-
belecidos pela sociedade capitalista
almejado pelo Movimentos dos Traba-
Ihadores Rurais Sem Terra, que buscam
o desatrelamento da sua forca de traba-
lho em relacdo ao capital. Conseguindo
tal libertacao, o Movimento persegue,
atraves da producdo coletiva, a constru-
cdo de novas relacOes entre o trabalho/
homem/mulher, buscando uma relacão
de desalienacdo.

Dal resulta sua proposta alternati-
va que busca empreender novas rela-
caes, trabalhando coletivamente, unin-
do forcas e acreditando na iddia de que
o resultado do trabalho coletivo é sem-
pre maior que a soma dos trabalhos indi-
viduais. Entdo, prop& uma nova forma
de organizacao social, sem patrOes nem
empregados, sem explorados nem explo-
radores, sem donos nem expropriados ,
corn a valorizacAo de toda forma de traba-
lho, e isto so pode acontecer pela opcdo
politica por uma nova sociedade.

No Estagio de Vivência Interdis-
ciplinar, promovido pelo movimento es-
tudantil, onde participaram 23 alunos de
9 cursos de todo o Brasil, na Fazenda
Pirituba Municfpio de Itapeva-SP, a
cooperativa COOPROCOL mostrou este
exemplo. Corn 13 famflias, 47 sOcios, ela
hoje consegue ter uma variacdo de pro-
duck), desde agricultura, gado leiteiro,
suino, fruticultura, etc. Diversificou sua
producdo, tentando superar a crise da
monocultura. 0 trabalho 6 totalmente
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coletivo. As decisOes, desde o que plan-
tar ate o que fazer corn o montante produ-
zido, sao tomadas coletivamente, bem
como a participacao politica desta Coo-
perativa junto ao Setor de Cooperativas
do MST e corn a Coordenacao Geral do
Movimento . Nesta forma de organiza-
cao, o trabalhador acaba tendo uma vi-
sa° mais ampla da producao, pois a mes-
ma nao se fragmenta , viabilizando-se a
compreensdo do todo.

Como !lac) poderia ser diferente, o
trabalho dos assentamentos sao todos
relacionados corn a terra; justificavel,
visto que ë um movimento de trabalha-
dores rurais. 0 trabalho desenvolvido
por estes trabalhadores representa uma
cultura passada de geracao para gera-
cao, que resulta ern produzir, principal-
mente, para a sobrev ivencia. importante

perceber que, este trabalho, 6 quase
todo artesanal, onde, sem o auxilio dos
implementos agricolas (resultantes das
novas tecnologias a que nao tem aces-
so), estes trabalhadores usam de sua
forca de trabalho fisico para consegui-
rem o produto agricola necessario para
continuacao de suas vidas.

Existem tambem diferentes formas
de cooperacao entre os assentados que
se ajudam mutuamente, valorizando todo
o trabalho, trocando conhecimentos e,
assim, mostrando alguns principios de
uma sociedade social ista, sem a explora-
cao do homem pelo prOprio homem.

Dentre o trabalho dos assentados,
a mulher possui sua funcdo, principal-
mente, voltada para a casa, ainda que, em
muitos momentos, atue junto corn os
homens nos trabalhos mais pesados da
roca. Preocupadas para que seu trabalho

nao atinja a dupla jornada (trabalho do-
mestic°, mais trabalho da roca), geral-
mente, a mulher incumbe-se somente dos
trabalhos domesticos Mas esta divisao
do trabalho nao significa uma submissao
ou desvalorizacao desse seu trabalho,
pois ele a tao importante quanto o do
homem, sendo sua participacao politica
ativa e de igual intensidade aos dos
homens nas discussOes e decisbes.

0 assentamento Sao Jose esta lo-
calizado a 30 km de Campos Novos,
municipio a que pertence, e a 15 km de
Erval Velho, municipio mais perto e mais
utilizado pelos assentados para com-
pras, hospitais, supermercados , farina-
cias , etc. A familia Bussolaro mora a2 km
da comunidade e a 2 km das terras onde
cultivam suas plantacOes, além de que,
os demais moradores da comunidade
residem todos longe.

Para se ter acesso a qualquer uma
destas referéncias, a anica forma e cami-
nhando, pois nao possuem nenhum ou-
tro meio de locomocao. Esta condicao
basica adquirida pelo ser humano pode
se caracterizar por ter sentidos e signifi-
cados conforme as situacOes em que 6
empregada. 0 assentado, ao fazer suas
caminhadas para roca, para as reunifies,
para as festas, para as compras na cida-
de, para visitar amigos, para it a igreja,
expressa um movimento que, dentro da
sua cultura, tornou-se uma necessidade
de subsistencia e de relacOes corn outros
homens. Sua caminhada faz parte do seu
trabalho e e determinante para sua sobre-
vivencia. Corn isto, esta caminhada atin-
ge dimensbes que extrapolam o movi-
mento compreendido apenas como o des-
locamento do corpo no espaco-tempo.



2.2 - A Cultura de Movimento
nas Relacks Sociais/
Culturais

Durance o period() em que desen-
volvi o Estagio real izado na Fazenda
Pirituba Areal, a comunidade preparava-
se paraparticipar da101impiada do MST
do Estado de Sao Paulo, que real izou-se
de 14 a 18 de janeiro de 1995, na cidade de
Promissao-SP, onde participaram mais
de 500 assentados de todo o Estado,
numa promocao da Coordenacao Esta-
dual-SP do MST e da Secretaria de Es-
portes da cidade-sede. Gilmar Mauro,
Coordenador Estadual do MST, em en-
trevista, assim descreve a Olimpiada:

"Nos, do movimento, temos a cla-
reza que temos um campeonato,
uma olimpiada muito major que
estaem disputa, cujo premio prin-
cipal e a reforma agraria. E com
este entendimento que nes vie-
mos para esta olimpiada . e corn
este entendimento que nos de-
senvolvemos esta olimpiada,
nesse clima de am Lade e por esta
razdo acredito que é salutar, e
importance para a luta e pre mo-
vimento".

Mesmo tendo esta clareza como,
explica Gilmar Mauro, a Olimpiada foi
realizada nos moldes tradicionais: com-
peticao, premiacao dos meihores, exclu-
sao da maioria, rival idade, discussOes,
confusOes, etc. Apesar de todos estes
tacos caracteristicos da representacao
esportiva, aconteceram algumas ativida-
des que caracterizaram a 01 impiada como
sendo uma organizacao alern dos moldes
tradicionais, como, por exemplo, a misti-
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ca, a organizacao e discussOes efetuadas
pelos prOprios trabalhadores, as confra-

ternizacOes caracteristicas do MST, o
desfi le pelas ruas da cidade, levando os
instrumentos de trabalho, os produtos
de seu trabalho, etc.

Defendendo o homem na sua tota-
lidade, o MST nao pode reproduzir os
valores burgueses na representacao for-
mal do esporte. Necessita, sobretudo, da
superacAo destes valores, tambem, no
esporte, pois, um dos erros dos partidos
politicos de esquerda e das organiza-
Vies alternativas, a nao discutir o espor-
te, tambem reproduzindo, dentro dele,
concepcOes que sao ignoradas no con-
texto politico.

"...Sem negar o lado prazeroso,
divertido, hidico destes feneime-
nos, eles devem ser revistos a
partir do prismada criacão como
obra do corpo intelecto, da ima-
ginaceio, sensibilidade, da retie-
xtio, da experiencia e do debate"
(Cristan, 1993:138).

E valorizando a culturaexistente de
uma determinada organizacao social,
como e o caso do MST, que podemos
perceber as man ifestacao do jogo e o seu
valor, quando este a resultante da cons-
trucao, tornando os pr6prios jogadores
sujeitos das suas regras e das suas for-
mas. 0 "futebol de potreiro" a um exem-
plo de como o jogo (ou o esporte) pode
ser construido e (re) construido.

No assentamento Sao Jose, reUne-
se a gurizada que vai jogar bola onde
tenha um pedacinho de grama. Quase
sempre isto acontece nos domingos ou
ern dias de chuva, quando nao e possivel
it a rota. 0 pessoal se reime e comeca a
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jogar. 0 jogo ndo tem firn, comeca pela
manha e se estende enquanto tiver joga-
dores. Ocorrem muitas substituicaes,
pois chegam novos participantes, en-
quanto outros tern que fazer alguma
atividade, mas logo voltam e se reinte-
gram no grupo. 0 jogo, today ia, não para.

lmprovisando bola, goleiras, di-
mensOes, etc., todos jogam de pes des-
calcos. Em um dos campos ha um rio,
onde a bola acaba caindo de vez em
quando. 0 jogo transforma-se numa fes-
ta porque surgem brincadeiras, goza-
cOes entre os colegas. Participam desde
criancas de 5 anos ate senhores de 60
anos. Com a organ izacao formal do es-
porte, atraves das regras que regulamen-
tam as modalidades desportivas, estas
acabam massificando-se e padronizan-
do o esporte, de mane ira geral, nos dife-
rentes estados, regiOes e paises. Desta
forma, ndo se respeita a especificidade
local e cultural dos grupos, tornando-os
subordinados a tais regras. E a valoriza-
edo destas atividades, man i festadas atra-
ves dos momentos informais, da
ludicidade esquecida, em furled() do
mundo produtivo e do acOmulo do capi-
tal que, na perspectiva da construed() de
novos valores, necessita-se resgatar,
valorizar e preservar. Nesta mesma pers-
pectiva, considero tambern, a constn.r-
cdo do brinquedo pelas prOprias crian-
cas, dentro dos assentamentos, o que (IA
um valor especial ao ato de brincar.

Devido a industrializaedo macica
dos brinquedos, as criancas irk partici-
pam mais de uma importante etapa do ato
de brincar. Falo da construed() do brin-
quedo pela prOpria crianca. Este brin-
quedo, hoje, ja traz a brincadeira defini-
da, atraves de seus manuals, da reprodu-

edo (replicas) dos adultos, corn sua fun-
cdo pre-determinada, inibindo, assim, o
potencial criador existente na crianca. 0
brinquedo na() e mais uma necessidade
do ato de brincar, mas, sim, do ato de
consumir.

0 capitalismo se consubstancia
atraves do consumo e usa de todos os
art i fie ios para explorar. E, em nome deste
lucro, destrOi uma cultura, "aliena" o ser
humano, na medida em que este ndo mais
necessita usar seu potencial criador, mas
apenas consumir. Através dos recursos
tecnolOgicos postos a servico do capi-
tal, o produto esta sempre pronto para o
consumo.

Quero crer que a ludicidade
extrapola estes mecanismos. Atravds
dela, e possivel a construed() e a realiza-
edo de uma atividade que resgata o brin-
quedo como criaedo/transformacão (do
prOprio brinquedo) e nao apenas "repro-
ducao". Pois o ladico contribui para a
human izacdo do homem, para a sua vida
e, portanto, ndo visa "lucros".

0 brincar, nestas condiedes, atin-
ge uma nova dimensào, pois o sentido e
o significado do ato de brincar, depois da
construed() do brinquedo, e valorizada e
passa a ter um valor sentimental, pois ele
exigiu esforco, criatividade ee resultante
da atividade da prOpria crianca.

Este brincar em contato direto corn
a natureza2, desperta na crianca a sensi-
bi lidade pelo valor e pela importancia da
mesma, assim: "Oar, a agua, o tempo, o
espaco sdo vividos pelo contato, pelo
prazer de senti-los, e ncio como elemen-
tos a serem superados e vencidos"
(Santin, 1994:33). Nestarelacdo homem-
mulher/natureza, a sensibilidade da
crianca pela natureza a despertada, pois



é dal que vem toda sua sobrevivacia, e
por Oa (a terra) que lutaram/lutam tanto.

Pois a terra é urn patrimOnio da human i-
dade, como expressam alguns principios
do MST; a terra deve estar nas maos de
quem nelatrabalhe e de quem dela neces-
site para sobrevivencia e nao para explo-
raga°, acirmulo de capital, especu lacao,
etc.

2.3 - A Cultura
de Movimento
na Escola

Nun aa proposta de construcao de
uma nova sociedade, corn o objetivo de
mudara5tiesigualdades existences, trans-
formando alguns valores determinados
socialmente para formar um novo homem
e uma nova mulher para esta nova soci-
edade, o MST identifica a escola como
espaco privilegiado para tais mudancas.

Entende que nao adianta defender
uma proposta superadora, lutando para
construcAo de uma nova cultura, se a
escola, atrelada ao Estado, continua re-
fletindo a ideologia dominante.

Para tanto, dentro da sua organiza-
cao, o MST possui um setor responsAvel
pela educacao dos assentamentos' e
acampamentos4 . Este setor organ iza e
responsAvel pelaeducacAo comprometi-
da corn aquela realidade e dentro dos
principios defendidos pelo Movimento
como um todo. Assim, esta proposta
segue as orientacOes do que conhece-
mos como Educacao Popular, entendida
como a Educacao "das e para" as clas-
ses populares, comprometida corn seus
interesses de classe, de sua real idade (cf.
Wanderley, 1984). As escolas dos as-
sentamentos do MST devem ser um lu-
gar que:

MotrIvIvincla

prepare as futuras liderancas e os fu-
turos militantes do MST, dos sindica-
tos, das associaciies, das cooperativas
de produccio de bens e servicos, e de
outros movimentos populares;

mostre a realidade do povo trabalha-
dor, da roca e da cidade, mostre o
porque de toda exploracdo, do sofri-
mento e da miseria da maioria, mostre
o porque do enriquecimento de alguns
e mostre o caminho de como transfor-
mar a sociedade.

pense como deve funcionar esta nova
sociedade que os trabalhadores estao
construindo. (MST - Caderno de For-
macao, 1991).

Esta escola diferente tem que ser
democrAtica, onde as pessoas tenham
espacos de participacao, atraves dos
conselhos de educacao, das assemblei-
as e das reuniOes, pois as criancas que
vivem concretamente a experiéncia de
uma escola democrdtica, terao mais faci-
lidade de participar do coletivo do assen-
tamento, da organizacao do MST, do
sindicato, do partido politico, pela demo-
cratizacao de toda a sociedade.

Para que haja uma relacao da comu-
nidade corn a escola e desta corn a comu-
nidade, o professor tem que vivenciar o
dia-a-dia do assentamento, suas reuni-
Oes, festas, jogos... enfim, tem que ser um
mil itante para, na sua prdtica pedagOgi-
ca, transmitir e estar comprometido corn
esta nova escola. Interagindo corn a co-
munidade, ele poderd compreender mais
sobre sua cultura, sua organizacao, suas
prioridades, seus problemas, podendo
contribuir para a formacao do individuo
na sua totalidade, respeitando sua orga-
nizacao. A escola deve, principalmente,
estar formando a crianca para uma nova
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ëtica, que possa superar valores burgue-
ses, como o individual ismo, o auto-
ritarismo, a acomodacao, a corrupcao, o
personalismo, o machismo, o racismo,
etc..., que atrapalham o avanco da orga-
nizacao e da luta. A escola deve ser o
lugar da vivEncia e do desenvolvimento
de novos valores, como o companhei-
rismo, a sol idariedade, a responsabil ida-
de, o trabalho coletivo, a disposicao de
aprender sempre, a ternura, o saber fazer
bem feito, a indignacao contra coda e
qualquer injustica ocorrida na sociedade.

III. Uma Tentativa
de Sintese (Nä°
Conclusiva) do Pape!
(Possivel) da
Educacao Fisica
nos Assentamentos
do MST

Sem a pretensao de levantar uma
proposta para a Educacao Fisica nos
Assentamentos do MST, pois este nao
foi o objetivo do estudo, apresento aqui
alguns pressupostos para uma Educa-
cao Fisica do e para os Assentamentos.

Percebo esta possibi I idade a partir
do principio da cultura de movimento,
entendida como objeto de estudo da
Educacao Fisica, sendo que, atraves
desta perspectiva, encontra-se sua jus-
tifica enquanto pi-Mica social. A cultura
de movimento se caracteriza pela acAo e
contextualizacao do homem em movi-
mento, movimento este marcado por uma
intencionalidade, que tern seus senti-
dos/sign ificados decorrentes das dife-
rentes culturas, representando aspectos
prOprios de cada grupo ou classe (cf.
Kunz, 1991).

Por isso, a necessaria uma Educa-
cao Fisica voltada para sua realidade,
que desvele sua cultura, sua organiza-
cao e sua contextualizacao. Assim, po-
dera entao servir para conscientizacao e
desenvolvimento de urn espirito critico,
contribuindo para promover a emancipa-
cao deste cidadao.

Assim, ela se justifica muito mais,
como estrategia educacional esclare-
cedora, do que como uma sistematizacao
lOgica de exercitacks corporais. Neste
sentido, torna-se importante, para que se
realize um trabalho nesta direcao, com-
preender a Educacao Fisicinuma con-
cepcao mais ampla, extrapolando o
reducionismo da reproducAo do esporte
institucionalizado, que transmite uma
ideologia hegemOnica burguesa.

Nao se trata de negar o esporte
mas, atravds da sua interpretacao, de-
senvolver a capacidade de compreender
os valores e condicionantes sociais que
se apegam a ele, proporcionando meios
para que seja entendido para alem do
movimento mecanico, mas como um
movimento que tem sentido e significa-
do prOprios. Para isso, a necessario,

"uma estrategia de intervened°
na realidade social a partir de
uma relacdo pedag6gica capaz
de interpretar as relacdes so-
ciais de uma sociedade histori-
camente determinada, e interfe-
rir no seu desdobramento"
(Varjal, apud Soares et al.,
1992:50).

Na verdade, este artigo pretende
sintetizar algumas ideias elaboradas a
partir de minha experiencia corn o MST,
de estudos realizados no curso de Edu-
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cacao Fisica e na prOpria militancia no
movimento estudantil. A tematica cen-
tral da analise que tento fazer, relaciona-
se a forma como a cultura de movimento
expressa-se no pensar/sentir/agir de
homens, mulheres e criancas nos assen-
tamentos e acampamentos do MST, onde
a relacao trabalho/produto/cultura pos-
sui configuracOes muito especificas, di-
tadas pelas relacOes sOcio-politicas all
empreendidas.

Notas

' Na verdade, ex iste hoje uma releitura
por parte dos historiadores sobre a
chegada dos portugueses ao Brasil.

2 0 amor A natureza despertado pelo
brincardesenvolve, tambem, a consci-
encia ecolOgica, de explorar/preservar
a terra de quem vive (e morre) por ela.

3 Os assentamentos sao formas de or-
ganizacao cujas familias ja estao com
a posse da terra, com casas fixas.
Os acampamentos sac) agrupamentos
de familias que ainda nao estao fixadas
numa propriedade e esperam a desa-
propriacao ou uma nova invasao.
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