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RESUMO

Atraves da voz e da vida de
mulheres rurais moradoras na

Comunidade de Vale Vèneto - Rio
Grande do Sul, procuro apontar o
quanto é humano a presenca da
dimensäo 10dica nas coisas que
realizamos e a importäncia das

aulas de Educacäo Fisica como urn
espaco para fertilizar o que estâ

esquecido dentro de Os.

ABSTRACT

Through the voice and life of rural
women, dwellers of Vale Véneto
Community, Rio Grande do Sul, I
attempt to point out how humane
the presence of the play dimension
is in everything we do, as well as
the importance of Physical
Education classes as an area to
fertilize what is forgotten inside us.

* Prot'. Assist. da UFSCar - DEFMH.
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ara escrever sobre
a importância do
jogo para a Educa-
cäo Fisica remeto-
me a um termo que
o engloba, o qual
tem sido (compul-
soriamente) banido
da vida das pessoas
por julga-lo nao ha-
bitar o mundo das
coisas serias: o

A lOgica do tempo (nil ("tempo e
dinheiro") penetrou nas diversas esfe-
ras da vida, disciplinando o tempo das
pessoas. E o Indic° no interior do traba-
lho passou a ser compreendido como
empecilho a produtividade. Simone
Weil,' atraves dos suas reflexOes
advindas da prOpria experiencia no tra-
balho de fabrica, alerta para a servidäo a
que estdo submetidos os operarios cur-
vados sobre a fria ferragem. Executam
sucessivos e repetidos gestos, numa
cadencia frenetica, pregados num pon-
to do espaco, impedidos de cantar e de
sonhar.

Esta lOgica atingiu tambem, nas
palavras de Ademir Gebara, "o controle
das atividades motoras do ser huma-
no, inclusive em suas dimensOes
ladicas e esportivas". 2 0 lazer, o jogo,
o esporte, alude o autor, tomando como
referential as dimensOes do tempo,
passaram a ser universalmente contro-
ladas atraves dos mesmos mecanismos
que comandaram a instauracao do siste-
ma industrial.

Huizinga,3 ja em 1938, apontava
para o desaparecimento do element°
Indic° na vida dos homens, alertando
que quern perde corn o seu desapareci-

mento e a humanidade. Com a perda do
contend° nao-material presente no jogo,
da diversdo ocasional, da arte, do sagra-
do, da estetica, perdem-se qualidades
essenciais da vida. Rompe-se coin a
totalidade e com a comunhäo entre as
coisas belas.

Uma pesquisa realizada com mu-
Iheres rurais descendentes de imigran-
tes italianos, moradoras na Comunidade
de Vale Veneto, no estado do Rio Grande
do Sul, permitiu-me convivere comparti-
lhar de suas vidas, buscando interpretar
e compreendercomo o Indic° se inscreve
no cotidiano de personagens que, embo-
ra inseridos na lOgica do mercado, nao
assimilaram no todo suas regras. A vida
dessas personagens nao muito comum
nas discussOes sobre Educacdo Fisica,
enriquece o debate, na medida que apon-
ta atraves das especificidades, tracos
solapados e obscurecidos pelas rela-
Vies movidas pelo mercado: a alegria no
contato corn as coisas simples, a autono-
mia na organizacdo diaria, a vivencia do
descanso, do riso, do canto e do brinque-
do no interior do "corre-corre" diario.
Ensinam-nos elas o quanto a humano a
presenca da dimensiio Indica em tudo o
que fazemos.

Ltidico e Cotidiano
de Mulheres Colonas

Estas mulheres, ao trabalharem
corn a terra, produzem em conformida-
de corn as estacOes do ano, com o mo-
vimento do sol, da lua e da vida social.
Guiam-se, portanto, preponderante-
mente, pelo tempo da natureza. Seus



oficios, em sua maioria, distribuem-se
entre os espacos da casa, arredores e a
rota, atuando predominantemente em
algumas esferas. A diversidade de tare-
fas a seu encargo (a lida domestica, os
cuidados corn a horta, corn os animais
domesticos, entre outros), confere ao
dia um ritmo subsequente ou, na ex-
pressdo de Dona Coralia, um "corre-
corre" diario, iniciando desde o acor-
dar ate a hora do repouso, alongando-se
por dias, semanas, meses e anos.

0 trabalho foi a marca da educa-
gdo e da socializacdo das colonas
pesquisadas, desde as idosas ate as mais
jovens, marca extensiva a outras colo5-
nias italianas, conforme verifiquei no
estudo realizado por Guacira Louro na
Comunidade de Santa Tereza.4

Trabalhar é visto como natural,
como o cantar (em especial imisicas
religiosas e italianas) e o rezar durante
os afazeres no decorrer do dia. As mdos
fortes, nodosas, a pele dura, as veias
saltadas e as cicatrizes formam o mapa
de uma vida de trabalho. Mdos que, se
ndo estdo revolvendo a terra ou amas-
sando pdo, estdo fazendo rendas. No
descanso, trabalhatn. No trabalho, se
cansam e descansam. Acompanha-as o
sentimento de que sempre ha algo por
fazer ou de que urn esforco a mais pode
ser feito.5

0 trabalho para alem da sobrevi-
vencia e legado, ensinado por seus pais
e avOs, construido e reconstruldo no
decorrer de sua vida, ensinado aos seus
filhos e netos. Portanto, nil() 6 at iviclade
estranha, mas herdada. A Ka° cotidiana
afigura-se, de certo modo, como mani-
festacdo de sett saber e do seu querer.
Ainda que organizetn a lida em torno da
familia e que sejam dependentes do
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capital, tido possuem, em sua maioria,
horarios demarcados, nem mesmo al-
guem a obedecer: "Eu lap a tninha
lida corn o gosto, nao tenho hora
tnarcada, ninguem me obriga", fala
Dona Ana (75 anos). 0 cotidiano toma
feicão de liberdade.

A vida cotidiana, marcada pelo
trabalho e por relacOes predominante-
mente no ambito familiar, é quebrada,
especialmente, pelos encontros sema-
nitis - a partir da celebracdo eucaristica
no sabado a noite e doming() de manila
e em torno dos jogos e divertimentos na
"Sociedade" (clube local), pelas novenas
realizadas nas familias no decorrer dos
meses, pelos dias festivos6 na comuni-
dade e pelas semanas de trabalhos pre-
parativos deltas. A realizacdo destes
trabalhos sdo, pois, momentos de en-
contros entre os moradores, particular-
mente diferente dos existentes aos sa-
bados a noite ou das novenas. 0 carater
festivo e, portanto, descontraido, apre-
senta-se ampliando as margens para li-
berar o riso, o canto, o cOmico, a brin-
cadeira, o jogo. Confissoes incomuns,
contar piadas, fazer travessuras, cantar
conjuntamente, ganham dimensdo
major: "A gente estci at se comunican-
do corn as pessoas, ne. No fim a gente
se etaretem, conversando coin um, corn
outro e a gente sai da rotina da vida
da gente" (CorAlia, 55 anos). Conta-
nos tambem Dona Joana (73 anos): "As
vezes a genre da risada, a gente canta,
vai fazendo as cucas, vai botando nas
formas, vai cantando, vai rezando tam-
betn, muitas vezes. Uma comeca um
canto, outra comeca outro e assim vai
indo. Ate esses dias tinha aquele
Bortoluzzi la, ele estava ussobiando
uma melodia que a gente conhecia,
ne, e dai nos fomos. A Rosa cornecou a
cantar e nos fomos indo e ele, corn o
assobio dele".
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Nesses momentos e possivel
identificar, como se refere Heloisa
Bnihns,7 que jogar, trabalhar, dancar e
festejar sao gestos humanos e tradu-
zem a sua essencia.

Para aquelas que participam da
ginastica e experiencia inusitada pode-
rem brincar corn o corpo, movimenta-
rem-se no ritmo da mUsica, expressa-
rem sentimentos... possibilidades que
o trabalho diario nem sempre pennite.
Esta alegria move Dona Coralia (55
anos) a descer o "cerro" duas vezes por
semana, a noite, sozinha e a pe, para
compartilhar este moment() de encon-
tro e de beneficio a sande, conforme
expressa. Talvez encontrem ai nao ape-
nas urn momento de reuniao, mas tam-
bem um momento de dedicacao para si:
"A gente dci tanta risada que a gente
se sente feliz, porque e pelo menos
uma hora que a gente esquece todo o
resto".

Curioso foi ouvir os comentari-
os, permeados pelo riso, feito por algu-
mas mulheres, na oportunidade dos pre-
parativos da festa da Gruta, a respeito da
ginastica. Colocavam que a
descontracao, a brincadeira, a mrisica e
a danca vividos naqueles momentos, se
faziam sentir tambern em outros.
Confidencia uma delas: "Agora eu dan-
co, mas you no banheiro dancar, se
nao viio achar que estou variando".

No domingo, apontam haver mais
possibilidade para descansar, assistir
televisao, namorar, visitar ou estar na
companhia da visita dos filhos, embora,
principalmente na parte da manha e no
final da tarde, necessitem cuidar dos
afazeres a elas inerentes. Poucas diri-
gem-se ao "povoado" 8 nos domingos,
em geral, urn pequeno grupo que joga

baralho juntamente corn os homens. A
maioria das colonas permanece em suas
residencias. A regularidade para o jogar
serve mais para os homens, nao tanto as
mulheres.

Se, por urn lado, as colonas possu-
em um cotidiano de muito trabalho e
muitas vezes "sem domingo", de outro,
nele tambern encontram satisfacao. Nao
seria o excesso de trabalho que as im-
pediria de receber a visita, de parar
pelas estradas para papear quando se
deslocam de uma rota a outra para o
trabalho, de usufruirem de momentos
de "folga", de observar a natureza, de
sentir a brisa, de ouvir radio, de dedica-
rem-se as atividades consideradas
prazerosas como costurar, bordar, fa-
zer trice), croche, pa°, bolacha,
"schmiers", cuca, cuidar das flores....
Para estas dltimas, sao aproveitados,
em especial, os domingos, os periodos
prescritos como de descanso, os hora-
rios de sot quente, dias de chuva e de
frio e a noite: "A tarde, depois de
limpar a cozinha, enquanto o sol estci
muito quente, nao tern o que fazer,
entcio a gente faz croch'e. A gente nao
fica assim, parada, sem fazer nada
nao, eu nelo consigo. Eu sempre preci-
so fazer um trabalhinho ou a costu-
rar, ou e bordar, ou e croché, ou fazer
bolacha" (Dona Augusta, 49 anos). No
fazer constante, apesar da sobrecarga,
encontram satisfacao, formando urn
cotidiano possivel de experimentar ale-
grias. Por possuirem a terra, e ela
sendo a prOpria morada, espaco do tra-
balho e da familia, nele podem organi-
zar, arrumar, construir, destruir, sonhar,
desejar, decidir e administrar o tempo,
proporcionando-lhes sensacao de liber-
dade, de serem donas do prOprio tempo.



Cozinhar, tricotar, capinar, rezar,
visitar, festar... carregam consigo sig-
nificados transcendendo o simples fa-
zer. Sao atividades que a vida, desde a
infancia, encarregou-se de ensinar -
cOes adquiridas e aprendidas, expe-
rienciando no fazer, ou, no dizer de
Herbert Read,' numa "educacao nas
coisas". Com elas se identificam, atra-
yes delas se expressam c nelas se reco-
nhecem e Sao reconhecidas.'" Suas pro-
ducties sac) manifestacOes de si mes-
mas: idealizam, elaboram, vaem e ex-
perimentam o resultado de sua ativida-
de. Nao existe separacao entre o saber
e o fazer. Empenham-se para executa-
rem tudo primorosamente, pois tudo é
feito e pensado para si, para a sua fami-
lia e, no caso das festas, tambern para a
comunidade." Celebram a comunhao
corn o criar, contemplar, sentir, cantar,
penitenciar, exprimindo o sagrado nas
coisas realizadas... Para elas, trabalho,
natureza e vida, ao contrario de antagO-
nicos, comptiem urn dialog° de uniao.

A diversdo na vida das colonas
pesquisadas aparece, portant°, associa-
da muito mais ao ambito familiar. Das
possibilidades existentes na comunida-
de, conforme enumeram, converses en-
tre amigas apcis a celebracao, assistir
aos jogos de futebol e bocha quando ha
torneios, jogo de baralho, aulas de gi-
nastica, festas, trabalhos de preparacao
das festas, bailes, balneario, nem sem-
pre participam. Para quern mora distan-
te, caminhar vinte, trinta minutos nas
pedras e, as vezes, a noite, torna-se
custoso ou inexeqiiivel: "Eu gosto de
sair, de ir u missa. A genre foi criado
cotno de ter costume de ir na missa, ne.
A genie teria que ir na missa. Ate
deixei de ir porque é longe de ir a pe.
Alas eu gosto barbaridade de ir saba-
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do noite. Gosto de conversar„sentar,
nu praca coat as criancas, de ouvir
uma coisa diferente. Gosto de olhat-
jogo de bocha, de futebol" (Dona
Catarina, 31 anos). Tambem o cansaco
(la labuta impossibilita participarem,
explica Dona Rosalia (43 anos): "As
vez a genre tira, como ontem d noite a
genie foi a missa, e tira tunas horas
diferentes, e so, quando da, nem sem-
pre da. As vezes a genre chega em casa
cansada e prepara a gurizada, e pre-
cisa de uma coisa, e precise de outra,
e quantas vezes a genie planejava e
hoje vamos na missa, e chegava em
casa e nao tinha mais animo de sair e
ir pra missa, nao".

Os divertimentos na vida dessa
colonas se deram e se dao muito mats
na prOpria residencia, ou na de vizinhos,
em meio aos trabalhos (e neles), do que
propriamente fora do ambito domesti-
co. A casa e arredores sao os espacos
nos quais, desde a infancia, corre a seiva
da vida, estabelecendo corn eles intimi-
dade e afeto. Desde a mais tenra idade,
confundem-se ali o trabalho e a diver-
silo. Os rios, as encostas dos matos, a
carreta de boi, o declive dos morros, os
galpiies, as arvores foram espacos a
meio caminho entre a brincadeira e o
aprendizado do trabalho, 12 conforme o
depoimento de Dona Joana (73 anos):
"Desde pequena fui criuda ajudando
o pai e a mile. la na nova corn eles
sentada em cima da carreta de boi.
Mas lci eu tido agitentava tanto
quando me cansava, is no rio, subia
nas laranjeiras para comer laranja,
brincava corn as bonecas do milho".
Traduz uma lOgica de continuidade en-
tre o fazer e a vida - e entre todas as
fases da vida. Traduz uma educacao atra-
yes da acao (ou ulna "educacao nas
coisas").
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Fiel e constante a casa e a familia,
encontram nelas tambem alegrias: na
companhia do radio, sintonizado na
emissora local," no contato corn a na-
tureza, na confeccdo de artesanatos, na
visita dos fllhos, no contato corn os
netos e sobrinhos. Cabe atencao espe-
cial o sentido de festa que carrega a
elabornao de alimentos como: cucas,
bolachas, doces, entre outros. 0 ritual
para elabora-los e come-los simboli-
zam uma excecäo da rotina, isto 6, ex-
cecäo corn o que e comido e preparado
todos os dias, ou ainda, corn a obriga-
cdo. Simbolizam a celebracao de um
momento especial em familia e em
comunidade.14

E bem verdade ser a maior parte
do tempo dedicada ao trabalho, mas
preciso dizer que a existéncia da divi-
sac) entre trabalho e divers5o, nitida-
mente presence no cotidiano da maioria
das pessoas, parece não estar tao
demarcada na vida dessas mulheres.
Talvez porque o trabalho não seja urn
tempo que comp& o dia, nem somente
urn meio de sobrevivencia. Ou, talvez,
porque o fazer tenha lido sua escola e
nele tenha aprendido a arte e a poesia do
saber fazer, que clama Herbert Read."
Ou, ainda, porque não so o produto
possui significado, mas tambem o pro-
cesso. Enfim, talvez porque o trabalho
não 6 urn outro, fora delas, que nao
compreendem. E, finalmente, porque
nele celebram a criacdo, a contempinao,
a orn5o, a expressdo de si mesmas.

Segundo as vozes e vidas das
colonas, como desvincular o ludico das
demais esferas da vida'? Para elas ha
continuidade entre o trabalho e a vida,
entre a festa e a existencia diaria, entre
os domingos e os dias que seguem,

entre o sagrado e o profano, entre o
familiar e o comunitario. 0 jogo, a
diversão apresenta-se relacionada ao
todo social. Estão integrados em suas
vidas. Antes de ser urn tempo, ou uma
mercadoria a ser adquirida, e vivenciada
no cotidiano, entremeada nos afazeres,
na relni-ro com a familia e com a comu-
nidade. A sala, a cozinha, o quarto de
costura, os fundos da casa, a rota, as
estradas, o "povoado", sac) espnos que
podem se revestir de ludicidade. Nib ha
urn local especifico para sua realiza-
cdo, porque o 16dico se inscreve na nao
diaria. A flexibilidade na organiznäo
cotidiana das colonas, a nocdo de tem-
po natural e o fazer enquanto expressao
de si mesmas e de um ser em comunida-
de permite aflorar o hidico em suas
vidas.

A vida em comunidade tem como
um dos vinculos de sustentnão o jogo,
as festas, os encontros na "Sociedade",
enfim, as manifestnOes ltidicas. Fun-
cionam como elo de lignäo constante
entre Os colonos e, entre a diversão e a
discuss -do, alimentam laws de solida-
riedade e as regras que constrOem e
reconstrOem as rein -6es sociais. Bern
nos mostrou o prOprio estudo dessas
manifestn -Oes que, ao lado da solidari-
edade, desenvolvem-se, tambem, desi-
gualdades, diferenas e contradicOes
no interior deste grupo social. Portan-
to, o use do termo comunidade não tem
a intencdo de conotar relnOes homo-
geneas, mas designar urn agrupamento
que se move em torno de urn coletivo e
troca identidades determinadas por essa
coletividade. Diferindo, pois, dos bair-
ros urbanos onde os individuos estabe-
lecem identidades entre si, majoritari-
amente, por sua insercao nas rein-6es
de produ4ão.'6



0 estudo das manifestacOes
Indicas apontou, ainda, para as dificul-
dades engendradas nos moradores da
colOniti: distAncia entre as residencias
e o "povoado", falta de companhia para
determinados acontecimentos, isola-
mento, diversidade dos trabalhos diari-
os e inadiaveis, divis5o de tarefas, valo-
res morais. Essas dificuldades restrin-
gem possibilidades e asseguram as
mulheres o espaco domestic°. Mas, se
geram dificuldades para a participacao
dos jogos, celebracOes religiosas e fes-
tividades, a aspiracäo e a superacao, por
vezes, desses entraves, demonstradas
pelas colonas, apontam para o quanto
necessitamos do encontro, do outro e
da festa na vida.

Ao contrario do que somos leva-
dos a pensar, as vozes e vidas das colonas
nos relembram que as praticas Iddicas
n5o pertencem somente ao universo da
crianca - estão presentes no cotidiano
de Dona Ana aos 75 anos de idade como,
tambem, no cotidiano de Dona Catarina
aos 31 anos - e que nao ha necessidade
de equipamentos sofisticados para a
sua vivencia - ela pode se apresentar nos
trabalhos de agulha, como nos mostrou
Dona Augusta, no ir a missa, como apon-
tou Dona Rostilia, nos trabalhos prepa-
rativos das festas, como nos contou
Dona Joana...

Estes sujeitos socials apontam que
o ludico aflora no cotidiano e, como
uma crianca, convida e conduz pelas
m5os para jogar baralho, cantar, colher
flores, enfeitar a casa, fazer doces, con-
feccionar rendas, festar, (tailor - ainda
que no bauheiro - e encontrar amigos.
Eles nos ensinam que o Indic° ndo esta
separado da ac5o humana. Portanto,
como pensar a aprendizagern sem o
brinquedo? A escola sem a alegria? A
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Educacão Fisica sent o jogo? Born seria
se a escola e as aulas de Educacdo Fisi-
ca fossem espacos preocupados em
recompor o que esta se perdendo ou
fertilizar o que esta esquecido dentro
de nos.

Notas

Simone WEIL, A condicdo opertiria e
outros estudos sobre a opressdo.
Ademir GEBARA, 0 tempo na cons-
trucdo do objeto de estudo da histOria
do esporte, do lazer e da educacdo
fisica. Ponta Grossa, 1994. In: Encon-
tro Nacional de HistOria do esporte,
Lazer e Educac5o Fisica, 2. ColetA-
nea. Ponta Grossa, p.179.
Johan HUIZINGA, Homo ludens: o
jogo como elemento da cultura. A 1°
edic5o do original se deu em 1938.

4 Guacira Lopes LOURO, Lembrancas
de velhas colonas italianas: trabalho,
familia e educay5o. Revista Educac50
e Realidade.

Sentimento e estimulo faltam aos ope-
rdrios das fabricas, discute Simone
WEIL, A condic5o operaria e outros
estudos sobre a opress5o.

6 Realizam anualmente seis festas co-
munitarias: Festa de Corpus Christi,
da Gruta, de SR) Valentin, dos
Motoqueiros, dos Ex-alunos e o Fes-
tival de Inverno.

Heloisa Turini BRUHNS, 0 corpo
joga, trabalha, danya e festeja.
Denominacdo dada ao local que con-
centra um aglomerado de casas, a Igreja
Matriz, o Semintirio Rainha dos ApOs-
tolos, a Casa Paroquial, o clube local,
o comercio, o posto telefOnico e ban-
cario, entre outros.
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9 Herbert READ, A redeneão do robO,
p. 48-61.
Silvino SANTIM, A imigraeao esque-
cida, p.64, lembra que para esses co-
lonos o trabalho tambem a uma forma
de "avaliacao das pessoas".

" Jose Vicente T. dos SANTOS, Colo-
nos do vinho, p.34, escreve: "Nilo se
realiza a separacao do trabalho da
pessoa do trabalhador nem a conse-
qiiente conversäo da for-ea de traba-
lho em mercadoria. Cada pessoa da
familia camponesa desempenha urn
trabalho ritil e concreto, segundo o
momento e a necessidade. Desse
modo, estrutura-se no interior da

uma divisao tecnica do traba-
lho, articulada pelo processo de coo-
peracao, resultando numa jornada de
trabalho combinada dos varios mem-
bros da

12 Carlos Rodrigues BRANDAO, em 0
trabalho de saber, ao estudar as rela-
e(les entre educacao escolar e a cub-
tura camponesa, aponta para a impor-
rancia da educacao das crianeas, ini-
ciada desde cedo, a meio caminho
entre o trabalho e a brincadeira.

13 Utilizado por todas as familias, acorn-
panham as noticias locais e regionais,
as missas e as mrisicas.

14 Segundo	 discute	 Klaas
WOORTMANN, em A comida, a fa-
milia e a construe -do do genero femi-
nino, habitos e classificaeiles alimen-
tares em determinados grupos so-
ciais identificam e marcam, entre ou-
tras coisas, o tempo - urn tempo de
fartura e um tempo de recessao, urn
tempo de trabalho e urn tempo de
festa.

15 Herbert READ, A redencao do rob&
16 Ver Nestor Garcia CANCLINI, As

culturas populares no capitalismo.
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