
Lembrar em Aruega: esquecimento, silencio e historia*

Arnaldo Jose Zangelmi'
Universidade Federal de Ouro Preto

Fabricio Roberto Costa Oliveira
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro

Izabella Fatima Oliveira de Sales
Universidade Federal de Juiz de Fora

Resumo

o objetivo deste artigo etrazer atona algumas reflexoes sobre 0 con
ceito de mem6ria, principalmente no que se refere aos fenomenos de esque
cimento, silencio e historicizaIYao, e situar essas discuss5es em relalYao ao
processo vivido pelo assentamento Aruega (Novo Cruzeiro, Minas Gerais).
Esse assentamento efruto daprimeira OCUP3.93.0 de terra do Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) em Minas Gerais, ocorrida em 1988.
Aruega passou por uma intensa trajet6ria de mobilizalYao, enfrentamento e,
posteriormente, pela tentativa de integrar-se aos valores locais, situayoes que
influenciaram fortemente a constituilYao da identidade emem6ria do grupo.
Constituiu-se, assim, umatendencia social focada nas praticas e ideologiado
MST, que se direcionou para a constituiyao de uma identidade de sujeito e,
poroutro lado, desenvolveu-se tambem uma identidade vulnenivel ao estig
rna e apressao social, que salienta ador e abusca pela harmonia e inc1usao
no novo contexte cultural regional.
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Abstract

The aim ofthis article is bring to the surface some thoughts on the
concept ofmemory, especially with regard to the phenomena ofoblivion,

• Remembering in Aruega: oblivion, silence and history
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silence and historicizing, and situate these discussions in relation to the pro
cess experienced by Aruega (Novo Cruzeiro /MG). This settlement is the
first fruit ofland occupationby the Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem-terra(MST) inMinas Gerais, whichoccurred in 1988 and went through
a trajectory ofintense social mobilization, confrontation and subsequent
attempt to integrate the local values, situations that strongly influenced the
formation oftheir identity and memory. Itwas built a social trend based on
the practices and ideology ofthe MST, which is directed to form an identity
ofsubject and, moreover, was built an identity vulnerable to the stigma and
social pressure, which emphasizes the pain and quest for harmony and in
clusion in the new regional cultural context.

Keywords: Rural settlerpents; social memory; identity.

Vinte anos da trajet6ria em Aruega

O assentamento Aruega, situado na cidade de Novo Cruzeiro (Vale do
Jequitinhonha/MG) resultado primeiro processo de ocupayao desen

cadeado pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) em
Minas Gerais, iniciado no ano de 1988. Desde 0 infcio, a ocupa<;ao provo
cou grande rea<;ao politica, social e economica na regiao,tomando-se pal
co de conflitos violentos, tanto do ponto de vista fisico quanto cultural.
Antes da conquista defmitiva da terra, que ocorreu cerca de tres anos de
pois, Aruega sofreu vanas tentativas de despejo, sabotagens, intimida<;oes
e castigos fisicos.

Tal processo, inicialmente conduzido pelo MST, desenvolveu-se des
de uma tentativa de trabalho coletivo, culturapoliticaparticipativa, conflito
de classe, ate uma fase posterior, em que esses fatores foram redimensio
nados pelas proprias demandas dos assentados. Nesse sentido, surgiram
nucleos sociais com perspectivas distintas para a ocupa<;ao: uma mais pro
xima da a<;ao militante do MST e outra direcionada para a inclusao social
no contexto regional. Essa divisao propiciou a existencia de identidades e
memorias distintas. Cabe, entao, para bern compreender esse processo,
esclarecer 0 conceito de memoria e suas dimensoes na atualidade.
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Memoria social e identidade

Atualmente, a a<;ao de lembrar tomou-se alvo de grandes preocupa
<;oes de amplos setores da sociedade. Essa situa<;ao e nitida, principalmente,
quando se atenta para as crescentes politicas publicas patrimoniais. No en
tanto, apesar dos avan<;os, amemoria ainda e, em grande medida, palavra de
ordem vazia de significado preciso, 0 que demanda esfor<;o conceitual e
empirico que permita 0 entendimento mais claro desse fenomeno.

A memoria, segundo as interpreta<;oes mais recentes, e urn fenomeno
seletivo e ressignificante. Cada pessoa lembra-se do passado pela "lente"
de suas preocupa<;oes do presente. No momenta de acessar sua memoria,
de dar sentido a seu passado, 0 sujeito tern urna carga de referencias atuais
que moldam suaperspectiva sobre sua lembran<;a, seleciona e ressignifica 0

que sera lembrado (BOSI, 1979). Dessa forma, para entender bern a me
moria de urn individuo, e precise conhecer suas preocupa<;oes, seu cotidia
no, suas referencias, coisas que estao fortemente ligadas it integra<;ao social e
arela<;ao de cada gropo com sua memoria especifica (HALBWACHS, 1990).

Abordada por vanas ciencias - que van desde a biologia, passando
pela psicanaIise, filosofia, ate a historia, antropologia e sociologia - 0 con
ceito de memoria percorreu urn lange caminho. Para Bergson (1999), que
acompanha concep<;oes advindas dos primordios do pensamento sobre
esse conceito, a memoria seria urn fenomeno basicamente individual, a in
tui<;ao de urn passado limitado it consciencia. Com perspectiva diferente
sobre 0 assunto, Halbwachs (1990) demonstra as influencias sociais da
forma<;ao da memoria.

Halbwachs, autor influenciado pelo pensamento de Durkheim, consi
dera que a memoria e urn fenomeno construido socialmente no presente.
Segundo ele, 0 que uma pessoa lembra nao e0 que realmente ocorreu,
mas sim urna constru<;ao que se atualiza de forma continua. A lembran<;a
seria urna representa<;ao criada no presente, de acordo com as referencias,
significados e preocupa<;oes atuais. As caracteristicas do presente que mais
influenciariam a forma<;ao da memoria, como salientado, adviriam da
socializa<;ao do individuo. Halbwachs (1994) conceitua os quadros sociais
de memoria, que seriam os gropos sociais nos quais os individuos dividiriam
e alimentariam urna simbologia comurn, por meio do proprio mecanismo de
socializayao. Dessa forma, cada gropo teria uma memoria especifica, liga
<;oes fixas entre suas referencias sociais e 0 que seus integrantes lembram.
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Lembrar sena uma atividade coletiva relacionada tanto com 0 outro quanta
consigo mesmo.

Amem6riaindividual seriaasintese entre as influencias dos diversos gru
pos aos quais 0 individuo estaria integrado. Na sociedade de hoje, em que
vanos grupos sociais distintos convivem de forma mais dinfunicae intensa, as
mem6rias individuais podem ser fiuto das mais diversas combinayOes e arran
jos entre grupos. Umapessoapode serde um grupo religioso, trabalharnuma
fabrica de autom6veis, estudaremumauniversidade ejogar futebol no time do
bairro. Todos esses f<>cos desoci~ influenciam amem6riado individuo,
geramdiversidade entre as mem6rias individuais, pois dificilmente se encon
tram individuos com as mesmas experienciasde socializayao.

Nesse mesmo sentido, percebe-se que a relayao entre os grupos tam
bemeum elemento importantepara a constituiyao da mem6ria. Para Pollak:
(1992), "a construyao da identidade eum fenomeno que se produz em refe
rencia aos outros [...] por meio da negociayao direta com os outros" (Ibi
dem. p.204). Dessa forma, mem6ria e identidade nao sao elementos essen
ciais, mas sim frutos de relayoes entre os grupos, ou seja, "valores disputa
dos em conflitos sociais e intergrupais" (Ibidem, p.205).

Sendo assim, amem6riade um grupo segue certos padroes de relayoes
que passam principalmente pelavalorizayao do grupo em relayao ao restante
da sociedade, num constante processo de negocia9tio entre as foryas so
ciais. Essa valorizayao pode ser expressa de diversas formas, como na bus
ca pela coerencia intema do grupo, na valorizayao das especificidades do
grupo, na denUncia de injustiyas sofridas pelo grupo etc.

A ligayao entremem6riae identidade foi tambem salientadapor Pollak:
(1992). Ele dispoe tres elementos basicos para a construyao da identidade: a
unidade fisica, a continuidade temporal e a coerencia de urn grupo. Pelo
valor da memoria para esses elementos, 0 autor demonstra a relayao intima
existente entre identidade emem6ria:

Podemos portanto dizer que a memoria e
umelemento constitutivo do sentimento de
identidade, tanto individual como coletiva,
na medida em que ela e tambem urn fator
extremamente importante do sentimento de
continuidade e de coerencia de uma pessoa
ou de urn grupo em sua reconstruyao de si
(Ibidem, p.204).
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Esquecimento: estamos perdendo a memoria?

Segundo algumas perspectivas, a modemidade passa por urn processo
continuo de amnesia coletiva, em que a sociedade perde sua liga~ao com 0

passado e sua capacidade de lembrar socialmente.
Bosi (2003), valendo-se de parte do pensamento de Benjamin (1987),

salienta 0 fato de vivennos urn tempo vazio, morto de significa~ao, no qual
nossa possibilidade de lembrar esta enfraquecendo. Adissolu~ao da memo
ria seria fruto do surgimento da sociedade industrial, que e burocnitica, im
pessoal, vazia etc. "E a perda do dom de narrar" (BOSI, 2003, p.24). Se
gundo essa autora, "a sociedade industrial multiplica horas mortas que ape
nas suportamos: sao os tempos vazios das filas, dos bancos, da burocracia,
preenchimento de fonnulanos" (Ibidem).

Esse processo resultaria tambem naperda da percep~ao, pois nele "as
coisas aparecem com menos nitidez dada a rapidez e descontinuidade das
rela~oes vividas; efeito da aliena~ao, a grande embotadora da cogni~ao, da
simples observa~ao do mundo, do conhecimento do outro" (Ibidem). Bosi
postula tambem que "a perda do dom de narrar esofrida por todas as clas
ses sociais; mas nao foi a classe dominada que fragmentou 0 mundo e a
experiencia; foi a outra c1asse que dai extraiu sua energia, sua for~a e 0 con
junto de seus bens" (Idem, p. 25).

Nessemesmo sentido, Jeudy (1995) enfatizaque asociedade emque vive
mos sofre urnprocesso deperdano sentido da existencia. Esse fato esta ligado a
perdados elementos culturais autenticos que fonnam aidentidade. Como Bosi
(2003), ele atribui esse processo aos elementos trazidos pela industrializa
~ao. Amemoria, nessas perspectivas, esta se diluindo na modemidade.

Silencio e memoria dividida

Apesar desse processo de "perda da memoria" ter grande valor anaH
tico para nosso tempo, nao se pode deixar de lado outras fonnas que a
memoria encontra para se articular, principalmente, em rela~ao a grupos re
lativamente afastados do mundo industrial. Os camponeses, por exemplo,
quando comparados aos trabalhadores urbanos, podem guardar especifici
dades importantes, como autonomia sobre seu trabalho, distancia da tempo
ralidade controladarigidamente pelas fabricas emaiorpossibilidade de cons
tru~ao de sociabilidades face a face.
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Nesse sentido, a nOyao de silencio, trabalhada por Pollak (1989), for

nece elementos importantes paracompreensao mais completa da relayao da
sociedade com seu passado. Esse autor alicerya suas reflexoes em pesquisas
sobre amem6riados campos de concentrayao da Segunda Guerra e enfatiza
a existencia de umamem6ria subalterna, que se transmite "via silencio".

Essamem6ria- impossibilitadade se exprimirpublicamente, c1andesti
na e diferente da mem6ria oficial- transmite-se oralmente por entre os
nuc1eos familiares e de amizade. Ele salientaque "0 longo silencio sobre 0

passado, longe de conduzir ao esquecimento, e a resistencia que uma socie
dade civil impotente opoe aoexcesso de discursos oficilPs" (Ibidem, p.5).

Como postulou Pollak, essamem6ria oculta - muitas vezes recheada
de culpas, traumas, vitimizayoes, angtistias, vergonhas - gera ambigilidades
frente amem6riaoficial. Essas "lembranyasvergonhosas", "indiziveis", movi
mentam-se de forma angustiante, por nao encontrar uma escuta, nao poder
serexteriorizadas.

Essa mem6ria, para ser suprimida, passa por um processo de "enqua
dramento da mem6ria", no qual e ocultadapor um quadro de referencias que
visa ajustificayao, na dinfunica politica da sociedade. Esse enquadramento
alimenta-se do material fomecido pelahist6ria e e articulado num sem-nUme
ro de referenciais no jogo de foryas politicas, na busca pela coerencia no
discurso. Esse processo e levado a cabo por "atores profissionalizados",
profissionais da hist6ria das organizayoes. Eles estruturam 0 discurso, pa
dronizam, selecionam seus principais expositores etc. (Ibidem).

No entanto, como esse autor salienta, muitas vezes, as tensoes, nao
encontrando fortes referencias nessa mem6ria enquadrada, extrapolam, ga
nham visibilidade e forya. Isso ocorre, principalmente, pe1arearticulayao do
jogo de foryas e mudanya na realidade politica dessas pessoas. Nesses mo
mentos de crise, a ligayao original com 0 passado pode ser rearticulada.

Porem, mesmo em estado latente, essamem6ria tambem tern uma fun
yao importante, pois:

Na ausencia de toda possibilidade de se fazer
cornpreender, 0 silencio sobre si rnesrno - dife
rente do esquecirnento - pode rnesrno ser uma
condiyao necessaria (presumida ou real) para a
rnanutenyao da cornunicayao com 0 rneio arn
biente. [...] Urn passado que pennanece rnudo e,
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muitas vezes, menos 0 produto do esquecimen
to do que urn trabalho de gestao da memoria
segundo as possibilidades de comunica~ao

(Idem, p.13).

o individuo, como descreve Pollak, controla como pode a tensao
entre 0 oficial e 0 subaltemo, nurn "equilibrio precario", muitas vezes, ve-se
em contradic;oes e impasses. Surge, muitas vezes, com relac;ao as culpas e
vergonhas transmitidas via silencio, forte desejo de retomar urna "vidanor
mal" e fazer "boa figura", chocando-se com a perspectiva estruturada pela
mem6riaoficial.

Nesse mesmo sentido, Alessandro Portelli (2002) se propos a com
preender a mem6ria sobre 0 massacre em CivitellaVal di Chiana, urna pe
quena cidade da Toscana, Italia, que ocorreu emjulho de 1944. Esse massa
cre, ao que tudo indica, foi urna retaliac;ao pelo assassinato de tres soldados
alemaes por membros da Resistencia, em Civitella, alguns dias antes.

Portelli recupera 0 conceito de "mem6riadividida", ao enfatizar a exis
tencia, entre as pessoas de Civitella, de duas mem6rias. Vma e a mem6ria
oficial, que comemora 0 massacre como urn epis6dio da Resistencia e consi
dera as vitimas martires da liberdade. Essa mem6ria da Resistencia, da es
querda, encontra-se tambem em disputa com outras mem6rias oficiais, como
a do Estado, resultando, muitas vezes, em comemorayoes distintas. Aoutra e
urna mem6ria criada e preservada pelos sobreviventes, focada no luto, nas
perdas pessoais e coletivas. Ela nega a Resistencia e culpa os membros por
urn ataque irresponsavel, que gerou aretaliac;ao alema. Essa mem6ria encon
tra-se na tensao entre, por urn lado, 0 desejo de silenciar, esquecer e, por
outro, a necessidade de se expressar.

Portelli (Ibidem) salientaque outros pesquisadores, identificando-se com
o luto de Civitella, consideraram essa segunda mem6ria inexprimivel, fe
chada totalmente em si. No entanto, ele acredita que 0 "indizivel e dito" e
outras experiencias sao postas para a interpretac;ao. Nesse sentido, ele
acrescenta que essa mem6ria e formada no decorrer de infuneras ocasioes
narrativas. Portanto, relacionam-se os fatos e suas construc;oes narrativas,
procurando compreender suas articulac;oes e contradic;oes em diferentes
formas de lembrar.

A esquerda, na mem6rianao oficial de Civitella, e vista como algo que
prejudicou aquietude, injetouconflito, atrapalhou aordemnatural das coisas,
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que e os fortes dominando os fracos. Esse rompimento e responsabilizado
pela tragedia. Essas pessoas nao negam os fcones da Resistencia italiana,
mas criticam seus membros locais, nao consideram que e1es foram atores
de libertayao.

Essa "mem6ria comunal" considera grande virtude por parte dos que
morreram 0 fato de nao terem feito nada contra os alemaes. Esses inocentes
nao-polfticos sao vistos como os verdadeiros martires.

Portelli acrescenta que essa mem6ria trata os alemaes como "feras",
irracionais, naturalmente ruins, 0 que de certa forma os absolve, tira-Ihes a
responsabilidade ao considerar isso "fato natural". Nesse sentido, e muito
freqilente tambem, nessaregiao, 0 mito do ''born alemao", que se arrepende.
AResistencia, diferentemente, nao se arrependeu.

Os mitos, essas hist6rias exemplares, sao importantes na articulayao
dessa mem6ria. Portelli identifica-os pelas contradiyoes com os fatos narra
dos pelas pessoas que viveram a situayao mais de perto. No entanto:

[...] urn mito nao enecessariamente uma his
toria falsa ou inventada; e, isso sim, uma histo
ria que se toma significativa na medida em que
amplia 0 significado de urn acontecimento in
dividual (factual ou nao), transfonnando-o na
fonnalizayao simb6lica e narrativa das auto
representayoes partilhadas por uma cultura
(Ibidem, p.124).

Memoria, Historia e Razio

Outro fenomeno da articulayao damem6ria, aIem do esquecimento eda
ocuitayao, trata de sua "conversao", tfpicadamodernidade, para os parame
tros pr6prios dahist6riacomo conhecimento. Vcmos autores salientaram essa
situayao, demonstrando 0 crescenteprocesso de mudanya de nossa relayao
com 0 passado, que passa, em vcmas esferas, da mem6riapara a hist6ria.

Halbwachs (1990) considerava que ahist6ria entra em cena para "sal
var" amem6riaquando ela esta em decomposiyao. Conforme as lembranyas
fossem deixando de existir - no processo de dissoluyao dos grupos, dos
"quadros", que as sustentavam- ahist6ria incorporaria essas reminiscencias
no ambito especffico de seu discurso. Sendo assim:
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Ahistoria, sem duvida, ea compilayao dos fa
tos que ocuparam 0 maior espayo na memoria
dos homens. Mas lidos em livros, ensinados e
aprendidos nas escolas, os acontecimentos
passados sao escolhidos, aproximados e c1as
sificados conforme as necessidades ou regras
que nao se impunham aos circulos de homens
que deles guardaram por muito tempo a lem
branya viva. Eporque geralmente a historia
comeya somente no ponto onde acaba a tradi
yaO, momenta em que se apaga ou se decom
poe a memoria social (Ibidem, p.80).

No entanto, para Halbwachs, a historia tentar reproduzir a memoria e
inutil, pois a vivacidade da memoria, em seu contexto social,ja se perdeu.

Dutro ponto importante e que esse autor, ao ver a conversao damemoria
em historia, situa esse processo emtermos de "reproduyao", de "compilayao",
ou seja, as lembranyas seriamincorporadas ahist6ria sem trabalho cntico des
mistificador, apenas numa outra forma de organizayao e transmissao.

Nesse ponto, 0 trabalho de Pierre Nora (1993) eimportante. Ele, reto
mando parte do trabalho de Halbwachs, demonstra a forte oposiyao entre
memoria ehistoria. Ahistoria teria um criticismo destruidor da memoria, que,
por isso, transformaria as lembranc;as em objeto do conhecimento historico,
distanciando-se da ideia de "compilayao", de Halbwachs.

Nora parte da afirmativa de que, atualmente, "fala-se tanto de memoria
porque elanao existemais" (Ibidem, p.7). Nesse sentido, estariamos viven
do, como situou HannahArendt (2001), a percepc;ao do rompimento mo
demo com 0 passado. Para ele, existem "lugares" de memoria porque nao
existem mais meios sociais de memoria.

Ele parte da constatayao de que esse fato esta associado a um processo
maior, demtnldialjw93.0, massificayao, democratizayao, elementosessesquepro
vocarama dissoluyao das "sociedades-memoria", adilatayao dapercepyao his
toricapara a sociedade e amudanya constante na acelerayao dos tempos.

A exemplo de Halbwachs, ele considera que a memoria e a repetiyao
constante, a presenc;a esponmnea do passado no presente, que nao necessita
do esforyo de fixac;ao. Quando surge essa necessidade, eporque amemoriaja
esta se diluindo irreversivelmente.Amemoria verdadeira nao epreservada, e
vivida. Como no "cerniterio" metaforizado por Halbwachs (1990, p.55),
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Nora (1993) considera que reservamos espayos especificos para a mem6ria
quando e1a morre. Para e1e, 0 que hoje chamamos de mem6riajae hist6ria.
Amem6ria verdadeira, social, foi transformada pelahist6ria. Amaior prova
disso e que hoje a vivemos como urn dever, com suportes exteriores, e nao
mais espontaneamente.

Amem6riae"sempre suspeitapara ahist6ria" (Ibidem, p.9). Nesse senti
do, Nora (1993) demonstracomo ahist6ria exerce efeito corrosivo namem6ria,
olhando-anao como fonte de referencia, mas sim como mito a ser explicado,
entendidoracionalmenteecientificamente, ouseja, ahist6riatransformaamem6
riaemobjetodo conhecimentoe tirasuafluidezevivacidadesocial. Sendo assim,
paraNora (Ibidem), 0 papeldahistoriografiatem sido identificarainfluenciada
mem6riasobre 0 trabalho dohistoriador, tentarsepararamem6riadahist6ria ao
maximo,paratransformarahist6riaemumaciencia social.2

Nessaperspectiva, vanos fatores, al6n dosjasalientados, opOem arela
yao com 0 passadodahist6riaedamem6ria, como salientouWehling eWehling
(1997): Amem6ria tern tempo vago, indefinido, enquanto ahist6riadepende de
urna fixayao clarada temporalidade. Amem6ria seria 0 espayo do mito, ahist6
ria, 0 do logos, amem6riaerepetitiva, ahist6riacognitiva; amem6riacirculapor
urn evento axial, ahist6ria em torno de urna questao; etc. Nesses parfunetros,
mem6riaehist6ria encontrarri-seemconstante tensao, interpenetrando-se.

Para Nora (1993), nosso culto atual pelo passado, pelos vestigios, pelo
arquivo, e 0 reflexo de nossa crescente percepyao do rompimento com 0

passado e a tentativa de reatar esses layos perdidos. as arquivos e os docu
mentos sao "0 estoque material de 0 que e impossivellembrar" (Ibidem,
p.lS). Essa "perseguiyao organizada e voluntana de urna mem6ria perdida"
e como urna "pr6tese", que "dubla 0 vivido", mas nao reata a espontaneida
de que esta na pr6pria essencia da mem6ria. Isso apenas demonstra 0 "ter
rorismo de urna mem6ria historicizada" (Ibidem, p.l?).

Nesse processo, tambem surgem os "lugares de mem6ria", espayos
que - sendo urnareferenda simb6lica, material e funcional- sao reservados
paraque amem6ria sejaprotegida evivida em seus significados dinfunicos e
sua temporalidade especifica. Eles sao residuos da mem6ria, que vivem no
abismo do esquecimento e dahistoricizayao.

2 Note-se que tanto Halbwa.chs quanto Nora descreveram 0 conhecimento historico que visavam a
superar. 0 primeiro analisou a historia do seculo XIX, que foi calcada na constru~il.o da identidade
dos Estados-na~il.o e na cornpi1a~il.o e narra~il.o dos feitos politicos dos grandes herois, num caniter
reprodutivo da memoria. Ja 0 segundo descreveu a historia como ciencia social, que prevaleceu,
dentre outros, no pensamento da Escola dos Annales, direcionada para a desconstru~il.o a memoria.

148
Revista de Ciencias Humanas, Florianopolis, EDUFSC, v. 42, n. I e 2, p. 139-163, Abril e Outubro de 2008



Lembrar em Aruega: esquecimento, silencio e histOria
Arnalda Jose Zangelmi, Fabricio Roberto C. Oliveira e Izabella Fatima 0. de Sales

Hugo Lovisolo (1989) trabalha a questao da contradiyao modema en
tre mem6ria e razao. Analisando, em urna de suas faces, a perspectiva peda
g6gica modema, ele demonstra como ela vern de urn processo ca1cado na
oposiyoo entre mem6ria e entendimento. Nesse sentido, essa tendencia cons
tituiu-se, em grande medida, pela superayao da mem6ria pela critica, pela
l6gica da descoberta e do discemimento. Amem6ria, nessa perspectiva, se
ria urn empecilho it formayao do individuo autonomo e racional. Seria tam
bern urn empecilho para 0 "pensar por si mesmo", para a mudanya, para a
revoluyoo, para a reforma da sociedade, ou seja, urn empecilho para romper
com a tradiyao.

Ao mostrar que essa perspectiva, a "ilurninista", s6 compreende urna
das "asas da dobradiya" da autonomia - pois ha outra face da liberdade,
que resulta da valorizayoo "romantica" da mem6ria e da identidade - Lovi
solo (1989) demonstra como essas contradiyoes podem gerar uma inter
pretayao mais ampla da natureza complexa da sociedade. Nesse sentido,
ele pensa na possibilidade de constituir a mudanya, levando-se em conta a
desestruturayao dos elementos sociais sustentados pela mem6ria e pela
tradiyao. Sendo assim, ele fala sobre a possibilidade de se transmitir a
mem6ria de maneira "ativa", ou seja, "0 respeito ao habito deve ser produ
to do discemimento" (Ibidem, p.26). Naturalmente, segundo ele, essa pers
pectiva nao esta livre de contradiyoes:

A imagem, em Danton, e a revolu9ao de Ro
bespierre batendo na crian9a para for9a-Ia a
memorizar a declara9ao dos direitos huma
nos eparadigmatica da condi9ao pedag6gica
- que deve conciliar contradi90es - retomando
a vontade rousseauniana de obrigar os ho
mens a serem livres ainda que contra a sua
vontade (Ibidem).

A memoria emAruega

Cabe, agora, demonstrar como essas reflexoes contribufram para a
compreensao da mem6ria em nosso caso especifico. Essa mem6ria esta for
temente ligada ao processo de constituiyao identitaria de Aruega, que encon
trou no processo de ocupayao da terra urn ponto central.
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oprocesso de mobilizac;ao social trazido das experiencias anteriores

do MST no suI do Pais desencadeou, em grande parte dos assentados, a
constituic;ao de urna identidade reflexiva, para a qual epossivel controlar 0
futuro por meio da organizac;ao de projetos, individuais e coletivos. Essa
identidade foi fundamental paravanas conquistas emAruega epermitiu aos
camponeses tanto criticar elementos de sua identidade anterior quanta redi
mensionar as formas de organizayao tipicas do movimento, no sentido de dar
maior vazao a sUa busca por espac;os de sociabilidade, vida comunitana e
reconhecimento social. Nurn segundo momento - com adiminuic;ao dos tra
balhos de fomento organizativo e a saida dos excedentes e dos principais
mediadores do MST- Aruega ficou mais vulnenivel aestigmatizac;a03 por
grande parte dos moradores de Novo Cruzeiro\ acentuando-se, em parte
dos assentados, urn processo de negociac;ao identitaria com tendenciaahar
monizac;ao em relac;ao apoliticatradicional eaos valores locais. Essa trajeto
riaconstituiu focos identitarios ememorias distintas, relacionadas tanto com
o afastamento do MST quanto com aproximidade cotidiana em relac;ao a
cidade de Novo Cruzeiro (ZANGELMI, 2007).

Esses diferentes focos identitanos geraram divisoes na memoria de
Aruega. Os assentados mais proximos da dinamica e organizac;ao do MST
articulam urna memoria que os situa como fortes, transformadores da socie
dade, pessoas que rejeitaram 0 estigma, semnegar sua existencia atual. Ja os
mais afastados tendem avitimizac;ao, vergonha, culpa, e reforc;am 0 sofri
mento pelo estigma da ocupac;ao, mas ocultam 0 estigma atual nurn sentido
de harmonizac;ao para facilitar a inclusao social.

Alguns momentos sao emblematicos dessas diferenc;as. Amemoriados
fortes, ativos, fica clara em sua selec;ao narrativa de momentos vitoriosos e
grandiosos durante a entrevista, como no caso em que os assentados expul
saram os policiais do assentamento nas tentativas de despejo:

3 Desde 0 inicio da ocupaf\:iio, os assentados sofreram forte repudio dos moradores da regiiio, sendo
sistematicamente associados as ideias de i1egalidade, baderna, roubo, promiscuidade, violencia
etc., imagem que influenciou fortemente a constituif\:iio de sua nova identidade, tanto individual
quanto coletivamente.

• 0 estigma se apresentou mais forte por parte dos moradores da zona urbana de Novo Cruzeiro,
principalmente daqueles que niio usufruem a estrutura do assentamento, permanecendo mais distan
tes. As comunidades rurais pr6ximas de Aruega, que muitas vezes interagem na escola, nas festas, na
igreja etc., demonstram tendencia maior de reavaliar suas perspectivas iniciais e estabelecer laf\:os
mais estreitos.
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- N6is ja tinha jogado urna tora de pau Ia no
rorno daquela cachoeira, n6is atravesso urna
tora de pau que carro nao passava. Ad'onde
os carro chego, paro tudo em cirna da tora de
pau e desfunciono 0 carro. [...] Nois fazia fun
ciona, funcionava sim! [risos]. Ai eles pego
e sorto... espirro urn gas nurn colega rneu, num
colega nosso aqui do assentamento. Quando
espirro gas na cara dele, ele tava com uma
toalha ja, moiada, ele cobriu 0 rosto e sen
tou a foice. Sentou a foice e 0 comandante
puxou 0 policiaI. "Sai debaixo de foice,
desgra~ado! Se nio ele te mata". Ai jogo
ele pra trais. [risos].
- Nao pegou nele nao, ne? [pergunta do
entrevistador]
Nao pegouporque 0 cornandante puxo ele duma
veis. Na hora que a foice suspendeu, 0 co
mandante puxo e1e. E na frente ad'onde que
eles tava... Os carro ficava parado na frente
da tora de pau. Pegava dez homem e falava
"Vamo jogar la naquela cachoera!" E sus
pendia 0 carro e os cara dentro do carro:
"Nio! Nao fais isso nao!". Foi de re aqui da
escola ate atravesso aquele c6rrego, onde
mora aqueia primera casa. Foi de re, eles im
purrano. Nao pois pra funciona nao. Forno
impurrano de mao! [risos]. (CV, 62 anos, as
sentado, 8jul. 2005)

As pessoas mais afastadas da dinfunica organizacional do MST s6 se
remetem vagamente a esse epis6dio, sem riqueza e fluidez narrativa. Essas
pessoas narram mais os momentos de dor, angUstia, mOOo, inseguran9a, ver
gonha, estigmatiza9ao etc. 0 abandono de pane1as no fogo e acorreriaquando
se dava 0 sinal de que apolicia estava chegando estao presentes em muitos
depoimentos. Tambem 0 medo e a inseguranc;a, quando passavam os heli
c6pteros e quando os policiais entravam no assentamento, permeiam suas
lembran~as do passado:
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Aqui n6is num tinha sossego nem pra dormi,
nem pra come. Quando a gente tava pensa
no assim que tava sossegado, 0 povo vinha
com a noticia: "Hoje vai te despejo. Hoje vai
te despejo e voce vai te que fica prevenido".
Entao, a gente tava com as pane1a no fogo e
precisava... Nem animo a gente tinha mais
pra come, ne? Naquela hora... a policia entro
aqui duas vezes, ne? (MA, 30 anos, assenta
da, 28 out. 2006)

Foi muito ruim. Muita pressao em cima da
gente. 0 policial entrava ai... e queria que
a gente saia de quarque jeito. [ ] Coloco urn
policialla pra l?irsigui a gente, ne? Ai, moyO,
a gente tava aqui sem espera nada, os policial
entrava tudo aqui. E as pessoa ficava [la fora].
Queria saM urn tanto de coisa. Quem [trata
va] de n6is e nao sei 0 que [...]. Ficava in
vestigano de todo jeito. (EV, 53 anos, assen
tada, 6 jul. 2005)

Essas pessoas relataram tambem os mornentos de hurnilhayao, em que
os policiais sujavam a agua e impediam a chegada de alirnentos, alem dos
rnornentos extremos de violenciapolicial. Urn exemplo foi a agressao feita a
urn integrante daocupayao vizinha, que foi friamente colocado nu sobre urn
formigueiro pelos policiais. Arnem6ria corajosae forte s6 remete vagamente
a esse ocorrido e, quando se questionava sobre esse assunto, era evasiva. A
vitimaguia essanarrativacomriqueza de detalhes:

As policia pego arguem, tirava a ropa deles,
coloco os cornpanhero em cima do formigue
ro, tao Pra furmiga morde... E judiava mesmo!
Atacava mesmo! Depois eles pego, num acho
bao, nao, veio e... fico la mais 0 povo do acam
pamento. E 0 povo usava a agua do c6rrego,
ne? Ai e1es ia la na cabecera da agua e fazia
sugera [...] E. Jogava pape1 higienico, jogava
papel, ne? pra infecta a agua... (EV, 53 anos,
assentada, 6 jul. 2005)

152
Revista de Ciencias Humanas, Florian6polis, EDUFSC, v. 42, n. 1 e 2, p. 139-163, Abril e Outubro de 2008



Lembrar em Aruega: esquecimento, silencio e historia
Arnaldo Jose Zangelmi, Fabricio Roberto C. Oliveira e Izabella Fatima 0. de Sales

Nos depoimentos dessas pessoas mais afastadas do MST nota-se tam
bernmaior aIlglistia emrel~ao apoucaprodutividade da terra- acidentada e
com proteyao ambiental- epela forma como foi dividida. Amediyao dos lotes
foi feita recentemente eparece que esses assentados, nessa conclusao do pro
cesso, nao consideram que suas expectativas foram totalmente satisfeitas. Sa
lientam sempre que suavidamelhoroumuito, mas poderia sermelhor:

Oh mo~o, nio foi feito tudo certo porque 0

lugar num tem como! Se os pais constroi a
casa deles, mas pra control a casa do filho ja
tern dificulidade, porque 0 local num... num
complementa bem, ne?[...] Porque a gente
quando tli di idade a gente e mais dificulidoso
pra gente trabalha em lugar acidentado, ne?
chapada, laderada... terra solta, encascada...
Num tern como a gente aduba a terra. Enmo
eu fiquei com mais chapada do que terra baxa.
E eu ainda, no mapa que a gente fizero
pra conquista da terra, 0 direito de cada
um, gente fizero que ficava uma posi~io

que ninguem ftcava explorado, cada qual
tinha um direitinho. E todo mundo luto
pelo chao, todo mundo precisava te 0 di
reito, ne? Mas infelizmente Aruega nao
complemento todo mundo da manera que
e possivel nio. [...] Vma afVore pode te qui
nhentas foia, mas se nos e quinhentos compa
nhero, eu desejo uma foia pra cada urn. E as
vezes tem companhero que eles teno du
zentas foia pra eles, 0 resto pode fica sem
nada! Se tern essas quinhentas e tira duzen
tas, fico po~a, ne? Alguns fico na mao, sem
nada. Enmo, a gente tern dificulidade e por isso
[...] Mas eu acho que de agora pra frente,
cada um teno a sua terrinha, a gente es
pera que a gente vai se respeitado, ne?
De cada companhero e dos otro amigo
particular que acha que a nossa luita va
leu a pena e e possivel de se coisa impor
tante. (LD, 50 anos, assentada, 29 out. 2006)
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Nesse depoimento, LD- diferentementedos mais pr6ximos da organi

zayao e dinamica social- da indicios de que nao esta totalmente satisfeita
com aescolha e a divisao das terras. Porem, salienta que adivisao das terras
eurn elemento fundamental paraaconquistado "respeito", inclusive porpar
te dos "amigos particulares" de fora do assentamento, pois isso, pode refor
yar para essas pessoas que a luta valeu a pena. Pontos como esse podem
remetera urn processo de negociayao identitaria, no qual aposse "normal"
ou seja, separada, independente - da terrapode ser elemento fundamental.

Narrativas, similares ado "born alemao", retratada por Portelli
(2002), tambem SaO vanas entre as pessoas menos mobilizadas. LD conta
sobre urn policial que, por tambem ser urn "filho", salvou-a de uma raj a
da de metralhadora:

Quando ele levo 0 dedo no coisa assim da es
pingarda que ele ia pega tudo assim no meu
pesco~o, ia decepa ate 0 pesco~o fora, [...]
No fala 0 que eu falei. Eu falei: "Oce num
mata! Por que se oce for fio de uma mae que
d6i no cora~ao oce nao mata os fio das mae!".
Eu falei bern assim! Quando eu falei assim a
outra policia veio e bateu no cano da metra
lhadora. A bala foi no chao, desse tamanho
[faz sinal de, aproximadamente, cinco centi
metros, com os dedos da mao]. Se entrasse
aqui ni mi decepava 0 pesco~o! [...] (LD, 50
anos, assentada, 29 out. 2006)

o fato de essamem6ria transformar as ayoes dos opositores da ocupa
yao em "fato natural", como demonstrou Portelli (Ibidem), tambem ocorre
emAruega quando esses assentados relatam que as pessoas de Novo Cru
zeiro nao tiveram culpapeladiscriminayao, pois "Aruega era 0 primeiro de
Minas. Nao tinhacomo eles entenderem". Os mais ligados amobilizayao do
MST tendem, com vies de enfrentamento, a ver a ayao de Novo Cruzeiro
como lutapor interesses, lutade classe, alienayao etc. Esses nao consideram
que Novo Cruzeiro foi absolvida, nao a olham como inocente, medrosa etc.
Os que eximem Novo Cruzeiro POf seu estranhamento, esforyam-se, vanas
vezes, parajustificar 0 preconceito:
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Que num sabia, ne? Foi a primera ocupayao
de Minas Gerais, ne? A primera que teve foi
essa aqui. Eles ficava tudo assustado, quando
a gente ia eles ficava tudo assustado com a
gente. Se pensasse, assim, se pensasse as ve
zes da gente leva la uma crianya pra consurta
e nao desse tempo da gente vim embora, ti
vesse que fica durmino la, tinha que fala com
o padre, por que, nao senD 0 padre... eo sindi
cato, ninguem... Eles tinha 0 maio medo da
gente! Agora hoje em dia nao. Hoje em dia
todo mundo ja conhece, todo mundo... (EV, 53
anos, assentada, 6 jul. 2005)

A gente foi muito massacrado, a gente foi
muito sofrido. Inclusive nois foi muito atacado
de policial, porque naquele tempo aqui em Mi
nas era a primera ocupayao que de organiza
yao que teve, ne? Quando foi estabelecido foi
uma coisa muito estranha. Entao viera muitos
conflito contra a gente, ne? (LD, 50 anos, as
sentada, 29 out. 2006)

Tamb6neevidente que a quesmo da legitimidOOe da conquista da terra
variaentre essas duas mem6rias. Por urn 1000, alguns assentOOos consideram
a ocupayao da terrajusta pela expropriayao que os camponeses sofreram,
pela necessidade da reforma agrana e pela rna distribuiyao da terra, forte
mente alicewados no antagonismo de classe. Nesse sentido, eles salientam
em suas lembranyas a opressao dos fazendeiros, a organizayao da UDR, 0
exodo rural etc. Em outros, a vergonha ganha relevo e se tenta amenizar sua
atitude, com tom de iml'otencia, pelo fato de a terra ser devoluta, terra "sem
dono", que 0 dono nao esta dentro da lei. Nesse sentido, salientam suas
lembranyas sobre a enfase que os mediadores deram ao fato de a terra nao
ter dono, das duvidas que ficaram se isso seria legal etc., como esta claro

,< neste depoimento:

Eles falava assim, ne, que 0 Movimento Sem
Terra lutava por urn peda90 de terra pra quem
num tinha, ne? E que essa terra era devoluta,
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que num era ocupada com nada. E que era
terra, assim, mais do Estado. E que a gente
pudesse vim que num tinha problema, que 0

fazendero nao tinha a documentayao dela, num
pagava imposto. Ai pego e a gente veio. (GE,
50 anos, assentada,30 out. 2006)

Como salientado, os mais ligados alogica do MST tern perspectiva
diferente sobre a legitimidade da conquista da terra. 0 depoimento de NT e
emblematico nesse sentido, pois enfatiza 0 antagonismo de classe, na"garra
do patrao", e a legitimidade da conquista da terra Iigada aos problemas das
desiguaidades sociais:

Eu acho que e 0 que ta seno feito, ne, precisa
de ta mesmo ocupano essas terra impro
duff"a... Nao so as improdutiva, as produtiva
tambem que tive disocupada. E vamo, no dia
a-dia trabalhano e colocano 0 povo pra ocupa
mesmo essas terra. Porque enquanto tive
na garra do patrlo, ou so viveno boje, tem
emprego, amanbl nlo tem. Entlo nada
muda nlo. Eu acho que so vai muda memo
quando todo mundo tive teno urn emprego, todo
mundo tive teno urna terra, quem gosta de tra
balba na terra. E eu acho que corn 0 tempo
pricisa da um basta nisso, nessa desigual
dade que ta af. (NT, 52 anos, assentado, lide
ran<;a, 12jul. 2005)

Nesse sentido, conside~-se que essa divisao damemoria deAruega se
relaciona tambem com as reflexoes feitas porErving Goffinan (1982) sobre
os efeitos do estigma Ele enfatizaque, algumas vezes, os estigmatizados, ao
incorporar 0 estigma, direcionam-se para a tentativa de COrre98.0 dos tra90s
"defeituosos". Segundo esse autor, aaceita9ao dos valores que os estigma
tizam vai ao encontro da vergonha e da vitimiza98.0, principalmente, em
ambientes nos quais os contatos se tomam mais freqiientes.

Eimportante salientar que, em Aruega, com a gradual saida dos me
diadores e dos excedentes - 0 que trouxe a crescente necessidade de bus
car recursos economicos, politicos e culturais no restante da cidade -
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possivelmente ocorreram mais "contatos mistos" (Ibidem). Essa relayao de
sencadeou urn processo de redefiniyao da identidade de parte de Aruega, na
tentativa se afastar do estigma.

Sendo assim, a memoria do assentamento e dividida tambem pela rea
yao diferenciada ao estigma entre os assentados mais proximos e os mais
distantes da mobilizayao e organizayao social. Nesse sentido, uns vao ao
sentido de oposiyao aos estigmatizadores e outros, no sentido da integrayao.
Uma memoria tenta enfrentar e alterar 0 estigmatizador e outra se altera e
adapta frente a ele.

Aexemplo do trabalho de Pollak (1989), emAruega, os que querem se
integrar enfatizam sua mudanya de identidade, sua normalidade, sua atual
boa aceitayao por parte de Novo Cruzeiro. as que tendem ao enfrentamen
to nao reforyam tanto a mudanya de postura da cidade, vendo-a com des
confianya e atribuindo essamudanya a estrategias interesseiras de Novo Cru
zeiro, como, por exemplo, 0 usa politico da escola, busca por apoio nas
eleiyoes, melhora no fluxo de comercio etc. Nesse sentido, salienta ill:

Hoje 0 relacionamento e inte born, ne? Uma
que a gente ja da alguma renda tambem pro
proprio municipio. Vende no municipio, com
pra nos armazem. Entao, hoje a gente ja e en
xergado com otra cara. Nao e aque1a cara que
a gente viero pra qui mais [...]. Alguns apoia,
mas existe muita gente contra, principa1mente
aqueles mais poderoso, que tern mais... bens,
e contra. Mais a maior parte, principalmente
dos pequenos e medios, e a favor. (ID, 47 anos,
assentado, lideranya, 10 jul. 2005)

Mais por parte dos comerciante, muitos gosto
bastante porque a gente, e claro, a gente
compro muito material de construyao... e...
Esses credito que a gente recebeu foi com
prado muita coisa no conjunto ai mesmo na
mao dos comerciante. E hoje a gente tern a
maioria do nosso lado. Nao e igual foi no
principio nao. (NT, 52 anos, assentado, lide
ranya, 12 jul. 2005)
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Como Pollak (1989) esclarece, quando se muda a realidade politica,

essa memoria, mais latente, pode emergir. De acordo com as mudanyas em
Aruega durante esses 20 anos de historia, pode-se supor que isso ocorreu
com a saida dos mediadores e a crescente influencia da populayao da ci
dade. Nesse sentido, cada vez mais, os elementos identitanos menos liga
dos ao MST estao saindo da latencia, ganhando forma e influenciando os
rumos do assentamento. No entanto, considera-se que, neste estudo, a
latencianao foi fruto de opressoo ou censura, mas sim urna estrategia (CAN
CLINI, 2006) de manutenyao de valores e memorias que nao encontram
plena sustentayao por todo 0 grupo.

Note-se tambem que mesmo os mais afastados da militfulcia do MST
consideram que a ayao do movimento teve carater positivo para suas vi
das, como retrata 0 estudo de Carvalho (2002),0 que difere muito em
relayao aos trabalhosde Portelli (2002)e Pollak (1989), que sao calcados
no estudo da memoria pos-nazismo e nurna oposiyao entre memoria laten
te e outra oficial.

Levando-se em contamais urna vez 0 trabalho de Pollak (Idem), pode
se questionar se os mediadores do MSTestruturaram, ou seja, "enquadra
ram" a memoria de Aruega. Deixando~ nesse momento, de lado elementos
como criayao de hinos, bandeiras, cerimonias etc., que tern carater simb6lico
jabern descrito por vanos estudos, pretende-se direcionar atenyao para urn
ponto ainda pouco explorado e que esta intimamente relacionado cOm 0
proeesso de desenvolvimento da reflexividade (GIDDENS, 1991).

Enquanto autores como Martins (2003)consideram que 0 trabalho do
MST conduz os assentados mais aindapara 0 caminho do "esquecimento",
fieou claro que existem lembranyas - em alguns easos viapublicidade e em
outros, via silencio - que contribuiram consideravelmente para a formayao
identitanade Aruega, seja no foeo mais proximo ou no mais afastado do
MST. Refletindo mais profundamente sobre os efeitos do trabalho do movi
mento no assentamento, observou-se que haaproximayao entre a forma de
estruturayao da memoria, por parte dos mediadores do MST, e 0 trabalho
da historia como forma de construyao do conhecimento. Aintervenyao dos
movimentos soeiais e do MST, em especial, tern 0 potencial de trazer atona
elementos especificos da modemidade. Sendo assim, alem dos pontos ja
eitados, a historicizayao - descrita por Nora (1993) como elemento tipico
da modernidade- tem influeneiamareante na memoria deAruega.
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Nesse sentido, essahistoriciza'(ao da perspectiva sobre 0 passado ten
de a se afastar do mito e valorizar a objetividade, abusca pelo conhecimento
verdadeiro eo logos. Assim, a fluidez narrativa, mais hidica e romantica,
perde espa'(o paraumapostura mais analitica, sistematica e classificadora do
passado, numa linguagem mais proxima do discurso academico. Esses sao
parfunetros do trabalho do historiador - que percebe a realidade como "ob
jeto de pesquisa", passivel de critica, reflexao constante e cuidadosa- que
se aproximam da forma como parte dos assentados estrutura seu passado.

Seu contraponto e, principalmente, a memoria dos mais afastados da
dinfunica do MST, que tern memoria mais fluida, narrativa, mitica, que se
articula, principalmente, emre1a'(ao anegoci~ao identitana com Novo Cru
zeiro, como salientado.

Essa diferen'(a fica claranos depoimentos sobre as tentativas de despejo
emAruega. Enquanto aperspectivamitica olha esses momentos como de ex
tremo sofrimento, corageme anglistia, numasi~ao tota1mente desfavoravel,
aperspectivamais historicizada tende a analisar esses momentos mais objeti
vamente, considerandoumagamamaiorde fatores eintetpre~. Urnexernplo
foi a tentativa de despejo, a maior de todas, que sucedeu outro despejo na
regiao. Parte dos assentados salienta que na outra fazenda houve despejo e
Aruegacontinuoupelaextremavalentia, resistencia, sofrimento eajudadivina
que 0 assentamento teve. Outros, numaperspectivamais analitica, sem des
considerar a coragem deAruega, enfatizam 0 fato de que, para a outra ocupa
'(ao, a policia tinha a liminarde despejo e, nessa ocasiao, paraAruega, nao.

Nesse sentido, esses assentados, mais do que narrar os grandes mo
mentos da memoria de Aruega, tendem a uma postura critica e objetiva do
passado, tentando priorizar 0 conhecimento "verdadeiro". 0 depoimento de
NT, na procura por restabelecer a verdade dos fatos, diferencia-se de dois
pontos importantes para amemoria deAruega. Alem de falar sobre 0 conhe
cimento de que os policiais nao tinham liminar de despejo e que isso foi
importante para que eles nao pudessem entrar no assentamento, ele tambem
se diferencia ao falar que os policiais "deram marcha re", pois nao podiam
manobrar, e nao foram carregados, como alguns assentados salientaram:

Na verdade nois ja sabia que num tinha
ordem do juiz. Eles tinha combinado
com os fazendero da regiao pra mode vim
faze 0 despejo por conta dos fazendero.
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A UDR feis uns lei lao ai, comeu dinhero,
diz que era pra paga, que ja que eles tinha
dispejado hi enbaxo tinha que dispeja nos aqui
tambem. Ai a gente preparo. Assim que eles
veio... Nos aqui nessa epoca tinha mais de
duas mil pessoa aqui. Eles era uma faxa de
200 soldado. Ai eles veio, veio vino com as
viatura ate a padaria. Ai 0 pessoal veio de en
contro, todo mundo, de foice, facao e pau. E
chego, falo: "Nio, ceis num tern ordem,
ceis vai volta pra trais!" E ai eles volto
meio depressa pra trais, ne [risos). Volto
de re, porque num tinha onde manobra e
ai depois desse tempo eles dexo n6is em paiz,
ne? Ai foi legitimano as coisa mais. (NT, 52
anos, assentado, lideranya, 12jul. 2005)

Outro ponto,ja citado em parte, que demonstra essas diferentes pers
pectivas, esta relacionado amaneira de ver a mudan~a de identidade em
rela~ao aNovo Cruzeiro. Os mais afastados do MST consideram que gran
de parte dos moradores da cidade, principalmente, da area urbana, muda
ram suaperspectiva inicial, fiuto de maiorconscien~ao em vista do sofri
mento deAruega e danecessidade da reforma agraria. Como demonstrado,
essa postura pode estar ligadaapr6pria tendencia de busca pela integra~ao

social e diminui~ao do estigma, por parte dos assentados.
A perspectiva mais critica sobre 0 passado nao considera que 0 estig

rnamudou tanto e, em relayao as mudan~as, consideraumamultiplicidade de
fatores como interesses politicos, comerciais etc. Mais calcada tambem na
visao do antagonismo de classe, de cunho marxista, essa postura tende a
reconstruir e analisar 0 passado de forma mais objetiva. Essa postura mais
cetica, que acrescentamais fatores na analise sobre 0 estigma, estaretratada,
em parte, nos depoimentos de ID eNT citados, sobre 0 foco identitario mais
direcionado para 0 "enfrentamento". Nesses pontos, ahistoricizayao articu
la-se bern de perto com a mem6ria dos "fortes e ativos".

No processo dehistoric~ao descrito porNora esta evidente que acor
rosao damem6riapelahist6ria faz com que amem6riaserefugie em "lugares"
especificos: os "lugaresdemem6ria". EmAmega, talvez esses lugares sejam,
no caso da mem6ria sobre a ocupa~ao, as misticas, hinos, bandeiras etc.
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Eevidente, segundo vanas observa90es e depoimentos, que essas manifes
tayoes, nesses 20 anos de vivencia, estao, em parte, diluindo-se e perdendo
seu significado. Sendo assim, supoe-se que essa memoria esta sofrendo urn
processo de historiciza900 intenso. Quantoamemoria dos mais afastados do
MST, que se supoe ter como "lugares", principalmente, as missas, procis
soes, cantos etc., ao que tudo indica, mantem grande parte de sua vivacida
de. Essa diferen9a refor9a a suposi9ao de que a 16gica do MST induz a
historiciz~oo da mem6ria.

Com base no trabalho de Lovisolo (1989) e de grande parte da biblio
grafia traballiada ate aqui, pode-se pensar na possibilidade de essa historici
za9ao estar tambem ligada ao rompimento modemo com a autoridade abso
luta do passado, da tradi930. Isso pode indicar, para a relay30 de Aruega
com seu passado, 0 que esse autor caracteriza como "transmiss30 ativa da
memoria", respeito ao habito como fruto do discemimento. Essa tendencia,
ao que tudo indica, esta ligada a "buscareflexivapelacomunidade suspensa"
(ZANGELMI,2007).

Naturalmente - como Lovisolo ilustra pormeio da imagem de Danton
ea RevolufGO e Martins (2003) realya de forma fatalista - essa postura tern
seus perigos. Nao e possivel, pelo menos, nao e recomendavel, obrigar os
homens a ser livres - no sentido de reflexivos, sujeitos, criticos - contra sua
vontade. As discussoes sobre a possibilidade de a a9ao do MST ter forte
cunho autoritano ou emancipador em rela9ao aos camponeses tern essas
questoes sempre em foco. A fase inicial da a9aO do MST em Aruega teve
direcionamento que nao prosseguiu ao lange dos anos, 0 que pode indicar
que esse risco foi contomado com relativo sucesso. Para que esse perigo
nao ofusque 0 potencial do estimulo a urna postura reflexiva, talvez seja ne
cessario que os mediadores do MST tenham sua conduta, cada vez mais,
pautada pela mesma postura autocritica que suas praticas incentivam.

Considera~oes finais

oprocesso de mobilizayao social trazido pelo MST - ao romper com
o isolamento, propiciar 0 contato com novas perspectivas de mundo e pro
por urnanova cultura politica- desencadeou 0 desenvolvimento autonomo e
autoconstruido de urna identidade reflexiva, ativa, critica, com forte n0900 de
que epossivel dominar, em grande parte, 0 futuro, pOT meio de projetos
individuais e coletivos.

Revista de Ciencias Humanas, Florian6polis, EDUFSC, v. 42, n. 1 e 2, p. 139-163, Abril e Outubro de 2008
161



HifMANAS
Essa identidade foi fundamental paravanos avanyos emAruega, como

conquistas de infra-estrotura, resistencia contra a identidade de assentado e
fortalecimento de layos comunitarios. Nesse sentido, essa identidade permi
tiu aos camponeses tanto criticar elementos de sua identidade anterior quan
to redimensionaras formas de organizayao tipicas do movimento, no sentido
de dar maior vazao a sua busca pelo ambiente comunitano.

Porem- com a diminuiyao da dinfunicado MST, a conquista da terra e
asaida dos principais mediadores - Amega ficou mais vulnenivel as press5es
estigmatizantes de grande parte dos moradores da cidade de Novo Cruzei
ro. Sendo assim, na tentativa de inseryao social, os assentados - principal
mente os mais afastados do trabalho de organizayao emobilizayao social do
movimento - acentuaram 0 processo de negociayao identitaria com forte
teor de harmonizayao em relayao ads valores da cidade, incorporando e
retomando expectativas, aproximando-se da culturapolitica lOCal e redimen
sionando sua perspectiva sobre a terra eo trabalho.

Essa trajet6ria, entao, propiciou a formayao de focos identitarios e
mem6rias distintas, variando em relayao amaior ou menorproximidade em
relayao as praticas do movimento. Formou-se, assim, uma mem6ria da for
ya, do potencial transformador, do enfrentamento, que se associaumbilical
mente ao processo de historicizayao da mem6ria. Formou-se tambem uma
mem6ria como drama, vitimizayao, vergonha, luto, passividade, impotencia,
que hoje, em consonanciacom as mudanyas hist6ricas vividas,junta aos
poucos seus fragmentos e sai da latencia.
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