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RESUMO

Qual sera o papel pedagogico da
educagao fisica nas escolas de urn

movimento popular que busca a
transformagão social? Como sera o

trabalho deste campo de
conhecimento num espaco diferente

do oficial, mas ao contrario, que
procura modifica-lo, consoante corn

suas perspectivas? Teria a
educagào fisica relevancia e

justificativa nestas escolas?

ABSTRACT

What is the function of the physical
education in schools of the popular
movement that seek social
transformation? How is the work
done in this area of the knowledge
in a school of this kind, which has
completety different concepts from
those of the conventional school?
This popular movement seeks to
change the role of the school, rather
than simply reproducingtradition,
according to new perspectives?
Whold physical education have a
relevant role in this new kind of
organization?

*Este trabalho é fruto de uma pesquisa, a qual constitui-se na monografia de conclusho do curso
de educacao fisica (UFSC), sob a orientacdo da professora Iracema Soares de Sousa - junho/97.

** Formanda do curso de Iicenciatura em educacao fisica da UFSC.
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A Proposta de Educacao
do MST

a luta por mudan-
gas radicais na so-
ciedade e nos seres
humanos, o MST
entende que todos
os espacos possf-
veis devem conver-
gir para este ponto
em comum. Corn
base nesta perspec-

tiva, a area educacional que anti gamente
era desconsiderada, colocada em segun-
do piano nas prioridades, atualmente se
destaca como urn ponto fundamental de
luta nos assentamentos, na conquista de
uma escola que trabalhe corn uma pro-
posta educacional voltada as classes
populares trabalhadoras, oprimidas, em
busca de sua emancipacao social.

No setor educacional, o MST pro-
cura trabalhar nacionalmente uma pro-
posta de educacao que venha a conside-
rar sua realidade social e seus objetivos
de classe. Para tanto, baseia-se na cor-
rente de Educacao Popular, sendo que
vamos entender legitimamente por
Educacdo Popular, aquela que 6 pro-
duzida pelas classes populares ou para
as classes populares, emfunclio de seus
interesses de classe (Wanderley, 1984:
63).

Dentro da perspectiva da Educa-
cao Popular, a escola, que esta inserida
dentro do assentamento, nao pode tra-
balhar isoladamente, desconsiderando a
realidade das criancas, o seu dia-a-dia,
sualistOria, sua cultura; a escola deve,
isto sim, conhecer o assentamento, inte-
grando-se corn ele e trabalhando corn
base na realidade.
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Realidade do ponto de vista do
prOprio movimento e a meio em que
vivemos. E tudo aquilo que fizemos, di-
zemos e sentimos na nossa vida pratica.
E o nosso trabalho. Ea nossa organiza-
cif°. E a natureza que nos cerca. Silo as
pessoas e o que acontece corn elas.
os nossos problemas do dia a dia e
tambem os problemas da sociedade que
se relacionam corn nossa vida social e
coletiva (MST, 1992: 02).

Diante disto, alem dos conheci-
mentos basicos das series inicias, e tam-
bem objetivo das escolas dos assenta-
mentos, desenvolver nas criancas sua
capacidade critica, a reflexao sobre o
aprendido, a construcao de novos co-
nhecimentos. Tambem procura-se traba-
lhar corn a auto-organizacao das crian-
gas, desenvolvendo sua autonomia e
compreensao do coletivo. Estas escolas
nao visam a reproducao acritica do co-
nhecimento, mas tern como fin a atingir,
o ensinar a ler, escrever e calcular a
realidade; ensinar pela pratica,
reelaborando-a; construir o novo; pre-
parar tanto para o trabalho manual como
para o intelectual; ensinar a realidade
local e geral; gerar sujeitos da hist6ria,
enfim, preocupar-se corn a educacao
omnilateral. Como enfatiza Vendramini:

A proposta de educactio do MST
nao e apenas o direito a educci-

mas o esclarecimento e reco-
nhecimento de sua capacidade de
pensar, de decidir sobre sua vida
e ser sujeito do saber e da cultura
(Vendramini,1992: 127).

Dentro deste contexto, a educacao
que a trabalhada nos assentamentos - a
educacdo popular:



Motrivilahcia

significa basicamente desenvol-
ver um processo pedagOgico que
prepare os sujeitos deste desen-
volvimento, ou seja, os trabalha-
dores rurais precisam reaprender
a ser sujeitos do seu prOprio des-
tino, aprender a reorganizar-se
para buscar as solucbes dos seus
prOprios problemas, alterar os
comportamentos ideolOgicos ad-
quiridos numa existencia social
de miseria e subordinaciio
(FUNDEP, 1994).

Esta proposta educacional é coe-
rente e fundamentada, buscando res-
ponder as necessidades deste movimen-
to neste setor, no entanto, o que se refere
a educacâo Mica escolar, esta proposta
de educacão é bastante embrionaria em
sua conexao corn uma educacdo popular,
nao tendo praticamente nada desenvol-
vido a respeito. Podemos perceber uma
falta de organizagäo teOrica desta disci-
plina, distanciamento entre esta e a edu-
cacao popular, falta de periodicidade das
aulas, compreensäo abstrata de crianca,
brincadeiras e jogos com conotacao con-
servadora, nao desenvolvendo portan-
to , possibilidades de trabalho com a edu-
cacao fisica numa perspectiva de trans-
formacdo.

Criancas e Infâncias:
buscando situar
socialmente as criancas
sem terra

Conceitos superficiais e equi voca-
dos no que se refere a crianca e a infancia
nao e o menor, ou pelo menos nao

tinico problema que enfrentamos quan-
do procuramos desenvolver algum tra-
balho pedagOgico corn estas pessoas.
Junto a isto nos deparamos corn uma
compreensao de crianca descontex-
tualizada da realidade em que vive, a-
histOrica, ou seja, uma crianca abstrata,
irreal. Procuraremos abordar brevemen-
te esta problematica, uma vez que se faz
necessario situar/compreender o sujeito
deste estudo na sua realidade, em suas
especificidades. Para situa-lo, é funda-
mental ainda, compreendermos o con-
texto em que estas criancas estao
inseridas.

Desta forma, compreendemos que
a lOgica do capital é a da produtividade,
do lucro, do actimulo; e a infancia nab se
contempla nesta lOgica (ou pelo menos
nao totalmente, dado o crescente au-
mento do trabalho infantil, (cfm. Aratijo,
1996), d intitil, improdutiva, nab interessa
a ordem estabelecida. A infancia é um
period() improdutivo, é a espera para a
formacdo da forca de trabalho adulta.
Como o cerne da sociedade em que
estamos submetidos (as relacties de tra-
balho) nao se alterou, o trato para corn a
crianca tern se mantido basicamente o
mesmo.

Esta compreensão da infancia como
improdutiva, tira dela sua vida prOpria, e
submete-a ao capital, numa lOgica na
qual ela nao é interessante, necessaria.
Nat) se permite que a crianca viva sua
infancia, espaco onde ela se desenvolve
enquanto ser human°. Aliena-se a crian-
ga de sua infanciada mesma maneira, ou
melhor, em decorrOncia da alienagäo do
trabalhador a sua producao, do fruto de
seu trabalho. Posto de outra forma, a
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relacao de producao capitalista, busca a
expropriacao da forca de trabalho, eve as
criancas como futuros trabalhadores.

Partimos da compreensao de que
nao nascemos corn o espfrito infantil,
corn a disposicao para o Iddico, mas os
desenvolvemos. Assim, nao sendo o
hidico e a infancia natos na crimp, a
sociedade nab nos os tira, mas tambdm,
nao nos garante, nao nos permite sua
vivencia, tira-nos as condiceoes de
pratic a-los, tira-nos a possibilidade, por-
tanto, de desenvolver-nos.

Para alem do problema aqui coloca-
do, encontramos ainda nas sociedades
capitalistas, uma profunda imprecisao
do conceito de crianca e de infancia, ou
melhor, uma idealizacao e ideologizacao
deste conceito, conforme Aratijo:

o processo de idealizaccio lancet-
do a infancia,fortalece a ocultactio
da realidade e cria para a crianca
urn mundo supostamente consti-
tad° de alegria, prazer, conquis-
tas, etc. Neste processo, a realiza-
ciio da crianca dd-se num piano
metaftsico, pois e-lhe criado urn
mundo abstrato, desarticulado do
mundo real (1996: 106).

Assim, cria-se uma visa° de crian-
ca feliz, saudavel, bela, doce; uma corn-
preensao abstrata que nab corresponde
a realidade da maioria das criancas brasi-
leiras. Este ideal infantil se origina de uma
visao burguesa que procura ocultar nes-
ta imprecido conceitual, a pobreza/mi-
seria material e espiritual de grande parte
da populacao brasileira. Oculta-se as-
sim, a exploracao e a divisao classista da
sociedade.

9

As criancas que nao correspondem
ao modelo dado, ou seja, as criancas que
nao possuem tracos angelicais, gracio-
sos e divinizados, nao podem ser enten-
didas como crianca. Para estas, da-se
outros nomes. Estas, nao enquadradas
no modelo burgues de infancia, recebem
urn trato diferenciado, ou seja,com rela-
ciio a esta, o trato diferenciado  vai
criando uma categoria de crianca que
e lancada no inconsciente coletivo como
uma afronta a imagem burguesa de in-
fancia. 0 recurso utilizado para que
esta categoria perca, enttlo, sua forca 6
lancci-la a escola e ao mercado de tra-
balho como simbolo de remodelaceio da
infancia (ib. id.: 81).

E ainda, segundo a mesma autora:

a essa criancas, a que nao se apli-
ca o perfil travado pela sociedade
burguesa e nem se enquadram nos
principios de racionalidade, fun-
dados pela ordem urbana e social
capitalista, sdo atribuidas carac-
teristicas que realcam sua condi-
caa marginalperante os bens pro-
duzidos socialmente. Jamais vis-
tas polo conteado que simboliza
ternura, bondade, carinho, ino-
cencia e felicidade, passam a re-
ceber inameros adjetivos cujos
significados nos remetem a inten-
cii o juddica manifesta em deno-
minar menor todas as criancas
que se constituem problema para
a sociedade(1996: 81).

Procurando ultrapassar estes con-
ceitos, d necessario vermos a crianca,
nab como urn ideal, um padrao, mas a
crianca concreta, real, situada historica-
mente, situada em suacondicà'o social, e



nao como um pro b lema, mas con-
sequencia da problematica capitalista.
Para Aradjo: sem a consideracdo da
realidade objetiva, torna-se impossivel
compreender a crianca na sua totalida-
de(:108).

AA generalizacao da crianca omite
as diferentes cri altos e as diferentes
infancias, determinadas por sua condi -
cao social. Ao privilegiar a crianca bur-
guesa, bela e feliz, desconsidera-se e
descaracteriza-se a crianca trabalhado-
ra, sofrida. Para esta, resta uma visa()
indefinida de crianca que se mantem
submetida ao trabalho, ao assis-
tencialismo e ao protecionismo da so-
ciedade burguesa (ibidem: 78).

Desta maneira, ignora-se as condi -
cOes concretas da crianca (principalmente
as da classe subalterna), transportando-
a para uma culturae uma realidade al heia
a sua. Enfim, ha a negacao da crianca
trabaihadora, de sua elas se social e, con-
seqiientemente, a perda de suas referen-
ci as concretas.

As criancas trabalhadoras no Bra-
sil, e aqui em especial as sem terras, nao
sao contempladas nesta abstracao da
crianca ideal. Sao criancas de uma reali-
dade dura, para as quais a vida nao tem
sido tao doce e cheia de alegrias, mas tern
reservado trabalho, fome, dor e muita
luta para sobreviver. A infanciaparaelas
nao a aquele momento belo, prazeroso,
ingenuo, mas tempo de duro trabalho, na
conquista do pao de cada dia. E uma
crianca que nao so acompanha, mas vive
o dia-a-dia da luta do adulto, da serieda-
de, da exploracao. Para el a, a vida desde
cedo imp& exigenci as, para as quais nab
ha tempo de preparar-se, mesmo assim,
preciso enfrenta-las. Seu rosto nao
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aquele rosto angelical e divinizado; mas
marcado pela luta, sofrido, gasto, ja corn
cara de experienci a. Experiencia que nao
e de con sumo, de roupas lindas, de belos
e varios brinquedos, de video-game, de
televisdo, de ferias, ou seja, de sociabili -
dades agradaveis. Estamos falando de
crianea que briga, que sente fome, frio,
que luta, que levanta cedo para trabalhar,
crianea que quer terra, comida, escola,
brinquedo e tempo para brincar.

Para podermos delinear algumas
compreensOes bdsicas de uma outra
crianca - a crianca concreta - que 6 dife-
rente da crianca burguesa, faz-se neces-
sdrio esbocar nossa compreensdo des-
tas di ferencas.

Partimos da compreensAo de que o
ser human esta em constante constru-
e -do. A caracterfstica corn a qual jd nas-
cemos e que nos identifica enquanto
especie humana e a bioldgica - que por
sua vez tambem foi/e construfda histori-
camente. Sao estas caracteristicas que
nos permitem desenvolver aspectos
como o psicolOgico, social, afetivo, mo-
tor, etc. De qual quer maneira, o que que-
remos dizer aqui, e que, exceto algumas
caracterfsticas que herdamos das muitas
geracees anteriores, nos nao nascemos
humanizados, prontos. Isto se dd num
processo de constante construcao, que

em toda a vida, sendo no entanto,
bdsico no period° da infancia.

Mas o que vem a ser humanizacao?
0 que distingue o homem dos demais
animais?

Partimos da compreensdo de que a
humanizaedo nasce da intervenedo hu-
mana na natureza, atraves do trabalho.
Neste processo de transformacdo da
natureza, a humanidade tambem vai se
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trans formando.Esta transformacao pas-
sa pela estrutura biolOgica, fisiolOgica,
anatOmica, abrangendo o cerebro e de-
senvolvendo a capacidade de pensar;
ate a organizacao dos serer humanos em
sociedade - sua sociabi dade, afe-
tivi dade, habilidade motorae adaptativa,
etc., mais evolufdas do que nos demais
animais, corn o sistema nervoso ainda
pouco desenvolvido, adquirindo neste
processo qualidades de que os demais
animais nao dispOem.

Poderfamos chamar de huma-
nizacdo o processo de apreensdo/incor-
poracao das caracteristicas tidas como
humanas. Caracteristicas estas que nao
sdo em essencia boas ou mas, inferiores
ou superiores. (Estas nocOes e julga-
mento de valor moral sao tambem pro-
cessos desenvolvidos dentro da cultu-
ra). Enfim, humanizacdo e a construe -do e
o desenvolvimento da cultura (Ponce,
1991).

Quando falamos de humanizacdo,
referimo-nos a este processo de trans-
formacao humana pela sua intervencao
na natureza, a busca da passagem do
reino da necessidade ao reino da liberda-
de, processo este que se da corn base no
trabalho.

Entendemos que a construed() do
humano se (Id a nivel geral, de toda a
humanidade, num processo de milhOes
de anos, como a nivel individual (condi-
cionado por este geral). Ou seja, cada
individuo constrOi-se enquanto tal, num
processo determinado pela realidade em
que vive. Este processo que se prolonga
por toda a vida, tern na infancia seus
primeiros e intensos passos. Passamos a
situar assim, a crianca corn base no real,
diferentemente do idealismo burgues.

A crianca ou individuo corn pouca
idade, tern na infancia seu primeiro con-
tato corn o mundo adulto. Neste perfodo
e que ela vai tomando conhecimento
deste mundo, vai aprendendo e desen-
volvendo os comportamentos humanos,
apropriando-se da cultura (e tambem
criando-a), humanizando-se.

Di zer isto 6 diferente de di zer que a
crianca e boa, ingenua, angelical, pensa-
mento este predominante; e entender
que a crianca se constrOi na sua realidade
social. Ela nao e essencialmente boa e
bela, mas desenvolve-se nos Hittites das
possibilidades que o seu meio oferece.

E necessario compreender ainda a
sua dependencia corn relacao ao adulto,
tanto na sobrevivencia quanto na trans-
missao da cultura. Isto, no entanto nao e
sinOnimo de ingenuidade e pureza, uma
vez que as limitacOes infantis vat se
modificando a cada nova experiencia.
Esta dependencia nao cid ao adulto, en-
tretanto, o direito de exercer sua
sobrepujanca sobre a infancia. E preciso
que o adulto saiba de sua importancia
para o desenvolvimento infantil, numa
relacdo que nao deveria ser de
autoritarismo, imposicao ou superiori-
dade, mas de auxilio e mediae -do dacrian-
ca-mundo. A infanciadeve ser vista como
o espaco de desenvolvimento infantil,
devendo isto ser respeitado.

Enfim, nuas diante do mundo, ten-
do de enfrentar a realidade de forma
ainda mais crua, as criancas trabalhado-
ras possuem pouco tempo de vida para
construir referenciais que possam sus-
tentar estes enfrentamentos. Sao pou-
cos os momentos que tem para produzir/
usufruir do Iddico por exemplo, pois sac)
consideradas mao-de-obra barata.
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As criancas sem terras reconhe-
cem-se nesta realidade, situam-se nela e
enfrentam-na. 0 tempo de aprender, de
compreender, de desenvolver-se ndo
existe. Elas tem que amadurecer ja. Sua
realidade ex ige. Para a crianca trabalha-
dora, para a crianca sem terra, a socieda-
de tern reservado uma infanci a negadora
e usurpadora dos bens construfdos so-
cialmente.

A Garantia do Ltidico:
uma possibilidade
presente

0 que ha de tao especial no brincar
para que as criancas gos tern tanto dele?
As criancas, cuja percepcdo limita-se
muito ao presente, vivem oaqui e agora
e into leva-as a fazer basicamente o que
gostam, sem preocupar-se corn o depois,
passam horas brincando, esquecendo-
se ate mesmo de alimentar-se. 0 que
representa esta atividade para elas?

Värios estudos acerca dos jogos e
brincadeiras vem sendo real i zados, prin-
cipalmente a partir de meados deste se-
culo, nas areas de psicologia c pedago-
gia. Algumas das interrogacOes estdo
sendo respondidas, mas ainda ha varias
outras que estdo ocultas, carecendo de
mai ores esclareci mentos. Na area daedu-
cacdo ffsica o campo de interrogagees se
reveste de complexidade, sendo neces-
sario assim, a sua inclusao como area
responsavel tambem, por estas res-
postas.

Podemos dizer que acriancabrinca
pois o brincar d urn tipo de atividade que
produz sociabilidades, e que pode pro-
mover o seu desenvolvimento. Para

Chateau (1987), o brincare para a crianca
o mesmo que o trabalho é para o adulto,
porem, 6 necessario entender que o brin-
car/jogar se cid em urn patamar diferente
do trabalho, possuindo caracteristicas
que os di ferenci am, como por exemplo, o
trabalho visa a produtividade, ja o brin-
car tern urn fim em si mesmo, do ponto de
vista de quern o faz.

Nos jogos/brincadeiras, ha
permeabilidade suficiente para a mani-
festacdo do 'tidier', porem, a interessante
frisar que as caracteristicas Iddicas po-
dem se manifestar em outras atividades,
tais como a poesia, a mdsica, o pintar, o
dancar, e outros. Estas caracteristicas
compreendem a tido imposicäo da ativi-
dade proposta, a estimulacdo do imagi-
nario, da fantasia, ou seja, a construcao
de um real fora de real. A construcdo
deste real da-se pela definicâo e aceita-
cdo de regras comuns a todos, a projecao
de urn mundo criado pelos participantes
cuja duracao estende-se ate ou o final do
jogo, ou ate quando algum dos partici-
pantes romper corn as regras esta-
belecidas.

Do seu mundo real, a crianca cria
urn mundo novo. Parte da sua realidade
para entrar no mundo do faz de conta,
onde este mesmo real esta camuflado. E
o momento da aprendizagem, uma vez
que quern esta no jogo precisa envolver-
se completamente no preprio jogo/brin-
cadeira.

No entanto, muitas criancas tem o
espaco da infancia destinado a conquis-
ta da prepria sobrevivencia, tido se lhes
permitindo desenvolver-se neste espa-
co que lhes d preprio. sao desde cedo
postas ao mundo do trabalho onde são
exploradas, sem tempo para sonhar e
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fantasiar urn outro mundo, construfdo
corn suas prOprias regras. Sua insergio
crescente no mercado de trabalho cria
uma expectativa de exproprici-la defini-
tivamente das relaciies hiclicas(Aratijo,
1996:110).

Esta opressao ao ludico por parte
da sociedade que explora o trabalhador,
da-se tambem nos espacos dos jogos/
brincadeiras, em espacos que seriam para
a efetiva vivencia do

Sendo assim, respaldados pela pro-
posta educacional do MST- a educacao
popular/classista, que ousa privilegiar
uma educacao em prol da classe traba-
lhadora e de seus interesses, passare-
mos a tecer alguns pontos de uma pro-
posta pedagOgica desta disciplina nos
assentamentos, proposta esta que este-
ja coerente com a educacao numa pers-
pectiva da classe trabalhadora para a
construcao da sociedade socialista, ou
seja, uma pratica da educacao ffsica que
contribufsse corn o MST no trajeto e na
proposta social que buscam/buscamos.

Historicamente a educacao ffsica
busca contribuicaes para a manutencao
e o desenvolvimento do capitalismo,
preparando as pessoas para o trabalho
alienado visando ao aumento da produ-
tividade, quer seja, por atividades que
visem aaptidaao ffsica, ou a higienizacao,
ou ainda nas atividades compensatO-
rias. Esta disciplina em sua trajetOria na
escola tem reforcado padrOes esteticos
burgueses, incentivando o consumismo,
passividade e massificacao.

Este papel desempenhado por al-
gurnas abordagens da educacao ffsica,
tem sido utilizado na pedagogia do plio
e circo, preparando-nos para contribuir
corn a acumulacao capitalista, aceitando

passivamente esta realidade, nao nos
compreendendo como sujeitos capazes
de transformacdo. Estes papeis da edu-
cacao ffsica vem incutindo em nos, atra-
yes de sua pratica, o reforco ao individu-
al ismo, a rivalidade, a competicao exacer-
bada, a submissao, o respeito incon-
dicional a autoridade, enfim, valores con-
trarios aos que o MST procura construir
como base para urn novo ser humano.

Ja situamos neste trabalho a impor-
tanci a do lildico para a construcao huma-
na da crianca, e o papel que este desem-
penha socialmente, aliado ao fato de nao
ter mai s um espaco garantido na socieda-
de. Desta maneira, o mesmo esta sendo
banido das atividades que antes pos-
sufam componentes lddicos, como os
jogos, na praticada educacao ffsica, entre
outros.

0 papel que o ltidico desempenha
no desenvolvimento infantil deve ser
garantido nas aulas de educacao ffsica
atraves dos jogos e brincadeiras. No
entanto a importante esclarecer que os
jogos ao possufrem urn aspecto nao
material, como diz Huizinga (1990), facil-
mente absorvem os valores predominan-
tes na sociedade, corn isso, podem con-
ter urn componente ideolOgico que ex-
pressa a conservacao do status quo,
conotacao esta, rejeitada numa proposta
pedagOgica que visa formar pessoas
conscientes da necessidade de transfor-
maga° social. A analise e selecao de
jogos, sua progressao, enfim, urn trato
pedagOgico a questao, a trabalho para o
professor.

Os jogos devem ser selecionados
corn valores produtores de disciplina,
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organizacao, cooperacao, coletividade,

firmeza de carater, capacidade crftica,
capacidade decisOria e de construgao do
novo, respeito, justiga, espontaneidade,
autonomia, incentivo ao imagindrio, fan-
tasia, criatividade, definicao de regras.
Estes valores o MST procura trabalhar
no dia a dia da luta revolucionaria.

See este o novo ser humano que se
busca construir, os jogos devem se fun-
dar nestes valores, e o hidico, como
espago de manifestacao, deve incorpo-
rar estas caracterfsticas.

A educagao ffsica nao sera apenas
o espago de vivéncia de novos valores
no hidico, sera tamb6m, o espago de
garantia da vivéncia do hidico para as
criancas, uma vez queo resgate do hidico
na educaciio e urn ato politico, como
projeto de construcdo de uma nova so-
ciedade e ao mesmo tempo incorporar
elementos desalienantes (Marcelino,
1990: 110).

As escolas do MST trabalham as
disciplinas com uma tematizacao geral
que abrange todas elas (os temas gera-
dores). Desta forma, a educagao ffsica
pode utilizar-se destes na tematizagdo
dos jogos, permitindo um maior
direcionamento dos conteildos dos mes-
mos, formando no todo da escola uma
direcao tinica.

Temos clareza de que nem o
e nem a educacdo como urn todo 6 capaz
por si so de dar conta da transformagao
social, pois estes sao condicionados pela
materialidade da forma societal vigente.
Sendo assim,

acreditar que se possa reformar a
sociedade, mediante pequenos re-
toques na educaciio, ndo so e uma
esperanca absurda, como consti-
tui um perigo social: uma utopia,
que, no fim de contas, resulta rea-
ciondria, porque acalma ou en-
fraquece as inquietaclies e os pro-
testos, corn a this& de que o novo
nascerd no dia em que o Estado
renuncie voluntariamente a qual-
quer interferencia no campo
educativo. Ao pretender que a es-
cola pare intocdvelacima das clas-
ses socials, a pequena burguesia
a entrega, de fato, as mais obscu-
rasforcas do passado(Ponce,1991:
117).

E necessario que o professor saiba
destas limitacOes educacionais e traba-
lhe dentro das possibilidades. Uma de-
las, a que o hidico oferece, 6 a apropria-
cdo deste pela educacao ffsica de primei-
ra a quarta serie, de tal maneira que ele
esteja voltado a construcao de novos
valores.

Este trabalho com o ludico nas
escolas do MST nao a impossfvel, uma
vez que os assentamentos se constituem
espagos de transformacao da ordem ca-
pitalista, onde tern-se o embriao de uma
realidade nova, auxiliado por uma pro-
posta educacional da classe trabalhado-
ra. Dentro desta realidade, a educagao
ffsica vem a ser mais urn espago de cons-
trucao deste novo, mais uma arena da
qual pode se apropriar o MST. Tornando
o hick() urn momento de subversao da
ordem existente, combinado corn os inte-
resses da classe social explorada, na
utopia possfvel da construgao da socie-
dade socialista.
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