
UNI VERSI DADE EST ADUAL DE CAMPI NAS - UNI CAMP 

INSTITUTO DE ARTES 

METODO DE ENS! NO INTEGRAL DA DANCA 

UM ESTUDO DO DESENVOLVIMENTO DOS EXERCiCIOS TECNICOS CENTRADO NO ALUNO 

1Si38m 

G9623/BC 

EUsEBIO LoBO DA SILVA 

E•t& exemplar €! a 

defendid" 

\ ,l, (, 

reda~io final da t••• 

CAMPI NAS - SP 

1993 



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP 

INSTITUTO DE ARTES 

METODO DE ENSINO INTEGRAL DA DANCA 

UM ESTUDO DO DESENVOLVIMENTO DOS EXERCiCIOS TECNICOS CENTRADO NO ALUNO 

EUsEBIO LoBO DA SILVA f 

TESE SUBETIDA AO INSTITUTO DE ARTES DA 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPJNAS COMO 

REQUISITO PARCIAL PARA OBTENCAD DO GRAU 

DE DOUTOR. 

ORIENT ADORA - SYLVIA MONICA ALLENDE SERRA 

CAMPI HAS - SP 

1993 

1 



DEDI CO: 

AOS MEUS PAIS, MEUS I RMAOS E A TIT A. 

A SILVANA E NOSSOS FILHOS QUE TANTO CONTIBUiRAM PARA A 

REALIZACAO OESTE TRABALHO. 

i 



A FROfESSORA DOUTORA SYLVIA MONICA ALLENDE SERRA, CUJ A PRESENC:A 

FOI FUNDAMENTAL NA ELEBORACAO DEST A TESE, NO MEU DESENYOL VI MENTO 

COMO DOCENTE E PESSOA. 

ii 



AGRADECIMENTOS 

A Professor-a Doutor·a tfARIA da CONSOLACAO G. C. FERNANDES TAVARES 

Coordenadora de Graduacao do Institute de Artes da UNICilliP, :pelo seu cons 

tante a:poio e extraordinaria ajuda quanto aos conceitos neurofisiol6gicos. 

Ao Professor Doutor tfARCIUS FREIRE, Diretor do Institute de Artes da 

UNICAHP, pelo seu constants apoio. 

A !1estra LUCIA LEE, pelo seu constante apoio, pelos depoimentos 

gentilmente cedidos e pela supervisao do Capitulo II. 

Ao professor ROBERTO BERTON DE ANGELO pelo eficiente trabalho de 

registro em video, em fotografias e pelo constants apoio. 

A NANCY LEE KUK pela elaboracao, especialmente para este trabalho, dos 

idiogramas do Tai Ji Quan. 

A LOTTE H. LILIENTHAL pelo carinho e pelas sugestoes. 

A secretaria ~~ALENA MARIA !10REIF~, a funcionaria PAULA CRISTINA, e 

demais funcionarios do Departamento de Artes Corp~rais, pela indispenaavel 

colaboracao~ 

Aos ahmos do Departamento de Artes Corporais, pela confianca em n6s 

depositada. 

iii 



ABSTRACT 

The objective of this work: "An Integral Teaching Method of Dance. A 

study of the Development of Technical Exercise in the Student Centered 

Approach, has the purpose of creating instruments to enable the dancer to 

develop a specific motor skill. In order to achieve this goal, we start 

from each individuals potential value , without separating its development 

from the person as a whole. 

We adapted the concepts of: a) Actualizing Tendency defined by ROGERS 

(1977); b) the idea of Integral Being of the oriental philosophy, mainly 

expressed by HUANG (1973), among others (LIANG, 1977; LIU, 1974, 1986; 

EDDE, 1986; EN, 1982; CATHERINE, 1981); c) the Psychophysical harmony 

defined by each author surveyed in this study, which coincide with the 

caring and respect to the person's individuality, as well as to his 

capacity for self-understanding and self-development. 

1974, 

The idea of Actualizing 

1977) spread out the 

Tendency conceptualized by ROGERS (1969, 

scope of the understanding of the 

teaching/learning processes in Technical Dance Exercises. 

We applied some basic aspects of these approaches in a 

theoretical-pratical interplay, aiming to elaborate a new method of 

developing the dance student's expressive repertory in a 

This is to say that the dance teacher seeks to release 

potentiality within the dance educational process. 

iv 

global manner. 

the student's 



Wr;, b.,li<Nfi< that thr;, dancer"s process of growing as an artist, 

building on the grounds of the Actualizing Tendency, permits the full 

development of his motor skills, without to split this ability from his 

wholeness. 

Because of the importance of KANDEL & SCHWARTZ ( 1985) and KOTTKE 

(1980, 1982) ideas for a better understanding of the phenomenon of the 

development of a planned motor skill, a few concepts about the voluntary 

movements, elaborated by them, are used in this work. 

Our main assumption then is that education is a growing process. 

Accordingly, dance education is conceptualized as a creative process. The 

analysis of the teaching/learning process, in dancing, may lead us to a new 

path on which art is at the service of education, as well as to the growth 

of the person/student as a whole; instead of just having as a goal the 

student's development of technical abilities. 

Therefore, this theoretical-practical survey leads to a new Teaching 

Method of Technical Exercises in Dance, where the process of discovery, is 

facilitated by the teacher,in such a way that enables the student to 

develop his own individual method of learning. 

v 



RESUMO 

0 objetivo deste trabalho: "!1etodo de Ensino Integral da Danca. Urn 

Estudo do Desenvolvimento dos Exerci cios Tecnicos Centrado no Aluno" 

criar instrumentos que possibilitem o desenvolvimento de uma habilidade 

motora especi fica para o danc;:arino, a partir do potencial de cada 

individuo, sem que este desenvolvimento esteja desvinculado da sua pessoa. 

Adotamos os conceitos de: a) Tendencia Atualizante definido por 

ROGERS, b) de Ser Integral da filosofia oriental, principalmente exposto 

por HUANG, LIANG, LIU, BIN, etc., c) de Unidade Psicofisica definido por 

todos os autores pesquisados neste estudo, os quais coincidem no respeito a 

individualidade do sujeito e na a sua capacidade de auto-compreensao e 

auto-desenvolvimento. 

A icteia de tendencia ao crescimento enunciada por ROGERS (1969, 1974, 

1977) (Tendencia Atualizante) abre-nos novos horizontes na compreensao do 

processo de ensino/aprendizagem em Exerci cios Tecnicos de Danca. Isto e 

dizer que o professor de dan>;;a busca alcancar a liberacllio desta 

potencialidade no processo educative da danca. 

Aplicamos alguns aspectos bisicos destas abordagens num inter-jogo 

te6rico pratico visando a elaboracao de urn novo metodo que permita ao aluno 

de danca desenvolver seu repert6rio expressive de forma global. 

Acreditamos que o processo de desenvolvimento do dancarino que parta 

vi 



da pr8miaaa da Tendencia Atualizant8 r~rmite o deaenvolvimento de uma 

habilidade motors, sem por isto excluir as tecnicas tradicionais e s8m que 

esta habilidade fique separada da sua globalidade. 

Pela importancia das idEHas de KANDEL & SCHWARTZ ( 1985) e KOTTE 

(1980, 1982), para um melhor entendimento do fen6meno do desenvolvimento de 

urna habilidade motora planejada, alguns conceitos acerca do Movimento 

Voluntario, elaborado por eles, sao utilizados neste trabalho. 

Assurnimos que a educa.;:ao e urn processo de crescimento, por·tanto a 

educa.;:ao atraves da danca e conceitualizada como urn processo criativo. A 

analise do processo de ensinojaprendizagem na danca pode levar-nos a urn 

caminho em que a arte esteja a servi.;:o da educacao, assim como do 

crescimento da pessoa/aluno como urn todo, ao contrario de estar somente 

objetivando o desenvolvimento de abilidades tecnica. 

Acreditamos, portanto, que esta pesquisa te6rico-pratica leva a urn 

novo J:11§todo de Ensino de Exerci cios Tecnicos de Danca, onde o processo de 

descoberta facilitado pelo professor propicia ao aluno a encontrar urn 

metodo pr6prio e individual de aprendizagem. 
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" 0 TAO que pode ser exprssso por palavras 
nao e o TAO eterno 
0 TAO e o UM grandiose e sereno 
Do UM surge o dois 
Do dois surge o tres 
E do tres surgem as dez mil coisas 
As dez mil coisas carregam o yin e abracam 
o yang 
A harmonia e alcancada combinando-se estas 
fore as." 

LAO TZU 
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INTRODUCAO 

No Brasil, foi sempre inquietante observar o m~todo utilizado pelos 

professores de academias para obter resultados no ensino da tecnica de 

danca. Registramos que estes resultados dependem sempre do modo como os 

alunos interpretam as informa~Oes do professor e a depend§ncia para 

conseguir alguns, ~ uma constante. Observamos tamb~m que, freqUentemente, 

na pratica isolada, em casa ou no estUdio, as vezes de forma lUdica, se 

obtem resultados considerados significativos e permanentes. Aparentemente, 

reconhecer estes resultados e reconhecer que as informacOes, dad as 

anteriormente pelo professor, foram bem compreendidas. Digo aparentemente, 

pais permanece a dUvida se o conhecimento pertence ao professor ou ao 

aluno, cabendo ao primeiro faze-lo emergir. 

Dentro deste processo, que foi o nosso e de nossa geracao, surgiram 

os questionamentos que nos fizeram rever o papel do profe~sor e as 

caracteristicas pessoais da aprendizagem do aluno. Isto a partir de nossa 

propria experiencia como professor de exercicios t~cnicos de danca par 

vinte anos. 

A nossa trajet6ria de aprendizagem de danca orientou-se fortemente 

pelas t6cnicas tradicionais. Elas se caracterizaram pelo m6todo de 

repeticao dos exercicios demonstrados pelos nossos professores, visando a 

reproducao com perfeicao. E observamos que, na maioria das vezes, estes 

exercicios tornavam-se camisas-de-forca, um obstaculo ao nos so 

desenvolvimento t6cnico. Podemos inferir que isto ocorre por causa do 

m~todo exposicao-reproducao apresentado como principal instrumento para a 

desenvolvimento t~cnico; um processo no qual a assimilacao do conhecimento 

ocorre de fora para dentro. 
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Em outras viv§ncias~ no entanto~ com tecnicas de condicionamento 

psicofisico~ nao tradicionais~ utilizadas em alguns curriculos de escolas 

de danGa (o Tai Ji Quan~ no curricula do Curso de Graduacao em Danca da 

Unive~sidade do Sul de Illinois, EE. UU.; a Consciencia Corooral eo Tai Ji 

Quan pertencentes ao curricula do curso de Gradua~ao em Dan~a do 

Deoartamento de Artes Co~oorais do Instituto de Artes da UNICAMP. etc.), 

encontramos um metodp de desenvolvlmento tecnico que se caracteriza. 

fundamentalmente, pelo respeito ~ individualidade dos alunos. Assim, a 

aplicacao dos exercicios orienta-se na direcao dos alunos se desenvo1verem 

a partir da descoberta do funcionamento do seu organismo. 

Estes exercicios~ voltados para o desenvolvimento do aluno de dentro 

para fora~ seguindo um caminho inverso ao das tecnicas tradicionais de 

dan~a que vivenciamos~ podem ser catalogados dentro de uma 

hurnanista de ensino!aprendizagem. 

abordagem 

Per outro lado~ as vivencias de aprendizagem das tecnicas de 

marciais~ contribuern~ de forma singular~ para o desenvolvimento na 

artes 

danca~ 

pois observamos que tanto a repeti~ao como o respeito ao modo prOprio de 

cada aluno executar os exercicios estgo presentes dentro do mesmo processo. 

Assim~ encontramos alguns elementos das duas abordagens~ a das 

t0cnicas tradicionais de danca de fora para dentro e a das tecnicas de 

condicionamento osicofisico de dentro para fora~ atuando de forma 

completar-se dentro do processo de ensinc/aorendizagem das Artes Marciais. 

Surge~ ass1m~ uma quest3o inquietante: como integrar estas abordayens 

dentro de uma proposta de danca~ 



A questao que surge e saber sob qual processo o aluno se apropria da 

tecnica de dan~a~ harmonizando-a com o seu processo pessoal de descoberta 

do conhec1mento. 0 desafio parece ser o seguinte: deflagrar o processo de 

ensino/aprendizagem de tecnica de dan~a~ nao como uma camisa-de-forca que 

precisa ser adquirida~ mas como um instrumento que possibilite a aquis1c~o 

da liberdaje para dan~ar. 

A Abordagem Rogeriana Centrada na Pessoa enfatiza e prioriza o 

desenvolvimento das potencialidades do individuo e~ quando aplicada ~ 

educac§o~ fornece-nos fundamentos te6ricos que propiciam o inicio de uma 

releitura do processo de ensino/aprendizagem ern Exercicios T~cnicos de 

Danca. 

Segundo ROGERS (1977l ha em todo organismo, em qualquer nivel~ 

possibilidades inerentes de movimento que fluem no sentido de completar-se 

construtivamente. 0 conceito utilizado para este fluxo e a Tend§ncia 

Atualizante, oostulando-se que ela esta presente em todo organismo VIVO~ 

sendo esta a fundamentacao sabre a oual a Abordagem Centrada na Pessoa e 

constituida. 

A ideia de tendencia ao crescimento enunciada oor ROGERS (1969. 

1974,1977) (Tendencia AtualizanteJ abre-nos novos hor1zontes na comoreensao 

do processo de ensino/aprendizagem em Exercicios T~cnicos de Danca~ 

apontando para um novo metodo~ atraves do qual se busca alcan~ar a 

liberacao desta potencialidade no processo educat1vo da danca. 

Percebemos que as t~cn1cas de trabalho corporal. que focam a 

como uma unidade psicofisica~ prop6em uma rela~ao de lnteracao 

professor e aluno dentro do conceito de lend§ncia Atualizante p 

oessoa 

entre 

por 
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ROGERS 119741, iustamente por obJetJvarem em seus m§todos o processo de 

descoberta e evoluc§o das potencialidades~ tanto do aluno quanta do pr6prio 

professor. 

Na abordagem sabre a mecanica corp6rea do Tai Ji Quan~ a relaGao 

mente/corpo fisico e utilizada como elemento integrative para a aquisic§o 

de uma habilidade motora global. Segundo os estudos de HUANG (19731, • ••• a 

rela~ao mente/corpo fisico integra-se via respiracao; a mente direciona a 

energia propiciada pela respira~~o e esta energia move o corpo fisicou 

CHUANG, W., 1973 p.178-9)
1

• Sob esta 6tica, encontramos no Tai Ji Quan a 

9nfase na integra~ao pela aten~ao na flu&ncia~ na transicao e na 

coordenacao da respira~ao com os movimentos executados. 

Percebemos tamb§m que o Tai Ji Quan tem como objetivo primordial o 

desenvolvimento integral do aluno a partir da premissa da unidade 

psicofisica da pessoa~ 0 processo de desenvolvimento do dan~arino que parta 

desta premissa pode permitir o desenvolvimento de uma habilidadde motora~ 

sem que esta habilidade fique separada da sua globalidade. 

L6BO DA SILVA 11983) j~ afirma nas primeiras vinte pAginas que • 0 

corpo n~o ~ descartAvel~ ao se referir ~natureza integral do individuo. E~ 

que: ·· •• ~n~o acontece o resultado do outre em nosso corpo; portanto~ o que 

nos interessa - como professor - e o quanta podemos atinqir com a nos sa 

participa~§o ••• ··~ ressaltando a valoriza~§o do potencial individual do 

aluno !LOBO DASILVA. E., 1983 p. 16-20). 

~ As tradu~Oes de todos os textos em ingl~s sao de minha responsabilidade~ 
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Destacamos a importancia de nossas ideias elaboradas em 1983 sabre o 

processo de desenvolvimento qualitative do dan~arino pois~ desde 

apontavamos para novas m4todos na didAtica da Danca e para a importancia do 

aprofundamento da reflexao te6rica acerca da aplicacao pratica do movimento 

sistematizado em Exercicios Tecnicos de Danca~ assim como para o 

desenvolvimento integral do aluno. 

Neste trabalho utilizaremos tarnb6m alguns conceitos acerca do 

Movimento Voluntario~ por acreditarmos serem urn importante subsidio para o 

desenvolvimento da aprendizagem cognitiva dos exercicios tecnicos na danca. 

De acordo com HENATSCH & LANGER 119851, o "spectrum• da capacidade 

motora pode ser ampliado~ se bern que, a principia, nao haia nenhum even to 

motor especifico da dan~a~ desde que os mecanismos neurofisiol6gicos 

bisicos s§o essencialmente os mesmos que aqueles implicados em 

atividades di~rias. 

nossas 

Sabemos tambem que a repeticao e de g~ande importancia no 

desenvolvimento de uma habilidade motora especifica~ mas este ~ apenas um 

dos aspectos que contribuem para o aprimoramento do dancarino. A arte do 

movimento corporal pode ser limitada na sua expressao por defici&ncia 

tecnica, pois o uso de determinado movimento pelo dan~arino ocorrera numa 

rela~ao direta da representac3o Oeste movirnento para ele. 

Defendemos a import~ncia de pesquisar profundamente o processo de 

formac~o de uma habilidade motora especifica no dancarino~ em um interjogo 

te6rico-pr~tico para~ assim~ fundamentar um m~todo de ensino em Exercic1os 

T~cnicos de Danca~ que proporcione ao aluno descobr1r seu modo 

desenvolver a habilidade motora necessAria para a express~o da sua 

lO 

danca. 
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Dizer descobrir seu modo pr6pr1o de desenvolver equivale a dizer que o 

processo de descoberta facilitado pelo professor propicia ao aluno a 

descoberta de um m§todo ~nico e individual de aprendizagem. 

A educa~§o e um processo de crescimento~ portanto um processo 

criativo. A anAlise do processo de ensino/aprendizagem na danca pode 

levar-nos a urn caminho em que a arte esteia a service da educacao~ do 

crescimento da pessoa/aluno como um todo~ ao contrArio de estar 

obietivando a educac3o do potencial artistico do aluno~ 

somente 

Resumindo~ sugerimos que uma proposta para 0 processo de 

desenvolvimento t§cnico-qualitativo~ do aluno/artista de uma escola de 

dan~a~ pode ocorrer atraves de um m?todo que permita seu desenvolvimento 

integral~ a partir do est3qio de evolu~ao em que ele se encontre~ 

respe1tando o seu repert6rio pessoal de movimento~ sem por isto excluir as 

t9cnicas tradicionais. Estas tecnicas podem ser aplicadas na perspectiva do 

d~senvolvimento da potencialidade integral da oessoa/aluno, de modo oue 

venham a fazer parte do repert6rio da Danca do aluno~ 

0 processo de aprendizagem do dancarino geralmente ocorre em grupo!" 

por9rn a caracteristica do desenvolvimento e individual. Entendemos que 

crescer e aprender e descobrir como se aprende, s6 o aluno pode descobrir. 

E este potencial de cre-scimento ocorn? oela fac.i l:i ta~;.ao do flu.xo da 

''Tend~ncia Atualizante'' atuando na ''Unidade Psicofisica''~ expresso tanto na 

abordagem roger1ana como nas t~cnicas de condicionamento que tratam o 

suie:ito como uma unldade :indiv:islvel~ Esta id~ia de Tocali:zar o aluno como 

uma unidade psicofisica pode modificar a aolicabilidade das t'.§cnicas 

tradicionais de dan~a~ 

repert6rio exoressivo. 

tindo-lhe us3-las em ao da ampl ia~ao do seu 
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0 objetivo de 1'Um Estudo do Desenvolvimento dos Eiercicias T§c:nicos 

Centrada no Aluno'' § criar um novo m§todo de ensino para a preparac~o 

tecnica de uma escola de danca, que possibilite o desenvolvimento integral 

do dan~arino a partir do potencial de cada individuo. 

Baseado em ROGERS (1969 1 1977) 1 no Tai Ji Quan segundo HUANG (1973; 

LIANG 1977; LIU 1974 1 1986; EDDE 1986; BIN 1982; CATHERINE 1981) e nas 

nossas ideias sabre o desenvolvimento global do dan~arino (LOBO DA SILVA, 

E., 19831, pretendemos aplicar alguns conceitos basicos num inter-jogo 

te6rico/pratico visando a elabora~ao de um metoda que permita ao aluno de 

danca desenvolver seu repert6rio expressive de forma global. Desenvolver o 

repert6rio expressive de forma global permitira otimizar o desempenho do 

aluno em funcao da criacao artistica, sem separa-lo do seu desenvolvimento 

integral (pessoa/aluno). 

Acreditamos, portanto, que esta pesquisa te6rico-pratica levara a um 

novo Metoda de Ensino de Exercicios Tecnicos de Dan~a, que respeita o 

repert6rio pessoal de movimento do aluno, sem excluir as tecnicas 

tradicionais, as quais podem ser incorporadas ao re"pert6rio da dan~a do 

aluno, desde que sejam aplicadas na perspectiva do desenvolvimento da 

potencialidade integral da pessoa/aluno. 

Esta pesquisa pretende ser a porta aberta a uma reflexao mais 

aprofundada desta caminhada, que ainda nao parou, e que pode ser 

continuamente modificada na dire~ao do desenvolvimento mais natural da 

evolu~ao do dan~arino e do ser humano. Portanto, nao se encontra, nas 

paginas seguintes, uma palavra final a respeito das questoes levantadas, 

mas a descri~ao de um processo de crescimento na aprendizagem de ser 

professor. 
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E 4 neste ponto~ de um processo din~mico de sucessivas anAlises e 

sfnteses~ que apresentamos a tese de um M~todo de Ensino Integral da Da11~a. 
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1 • CARL ROGERS 

1.1. 0 PRINCfPIO DA TENDENCIA ATUALIZANTE 

Para ROGERS 119771, encontra-se presente em todo organismo vivo urn 

impulso natural, em forma de ootencialidade, que flui no sentido do 

crescimento, de completar-se, de atualizar-se. ROGERS chamou a esta 

ootencialidade de Tendencia Atualizante. Este conceito e basico na 

abordagem rogeriana. 

Segundo ROGERS (19741, varios campos da ciencia tem feito 

acerca da Tend§ncia Atualizante e comprovado que: 

'' •• ~hAem todo organismo~ 
movimento fundamental ou 
oossibilidades construtivas, 

em qualquer nivel~ um fluxo de 
baisico~ com inerentes 

no sentido de comoletar-se. Ha 
a natural tend2ncia no sentido do complete desenvolvimento 
do homem~ 0 termo mais freqUentemente utilizado para isto 4 
~Te!ld§llCia Atualizante'' e ela encontra-se presente em todo 
organismo vivo ••• • !ROGERS, C., 0.7-81. 

pesquisas 

ROGERS 11977), parte da premissa que a Tendencia Atualizante 

inicialmente se apresenta incerta e com riscos~ por ser " ...... uma vi sao do 

homem como essencialmente um organismo fidedigno• (ROGERS, C., 1977 p. 7). 

Esta base!' entretanto!' vem sendo fortalecida atraves de experiencias com 

crian~as problematicas, pessoas psic6ticas, pequenos grupos intensivos, 

salas de aula e grupos de professores~ tornando-se cada vez mais firmemente 

estabelecida como uma instancia b~sica!' atraves da oual cada pessoa deve 

aprender~ passo a passo, por si mesma, para convencer-se dos resultados. 

ROGERS (1974), descreve-a como: 

a gradual formac~o e teste de hi teses de que 0 

ittdividuo tem nele mesmo vastas fontes para o 

~uto-entendimento!' para alterar o seu auto-conceito!' sua 
atitude e auto-direcionar seu comportamento - e que estas 
fontes podem ser atingidas somente se for iavorecido um 



clima esspecifico de atitude de facilitac5o psicol6gica'' 
!ROGERS, C., 1974 o.71. 
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A condic~o facilitadora nas rela~5es interpessoais tern inicio na 

pessoa facilitadora~ a qual tem a fun~§o de propiciar o clima favoravel 

para a atualizacao (crescimento). Comentando sabre a assist&ncia da oessoa 

facilitadora para o desenvolvimento da Tend2ncia Atualizante~ 

119771, declara: 

uA pessoa facilitadora pode acrescentar a libera~3o 

desta capacidade quando se relaciona como uma pessoa 
para com os outros~ apropriando-se de e expressando 

sentimentos pr6prios; quando entende e aceita o 

interior do outro~ e vivencia respeito e amor 
possessive par outros. Quando esta abordagem ~ feita 

real 

seus 

mundo 

nao 

par~ 

um individuo ou grupo, & descoberto que, com tempo, as 
escolhas feitas, as direcOes escolhidas~ as acOes 
realizadas sao para o aumento construtivo da personalidade 
e tendem na dire~ac de uma mais realistica harmonia social 
para com os outros" (ROGERS, C., 1977 p.l5J. 

Entendemos que o processo de ensino de tecnica de danca que 

ROGERS 

incluir 

esta ideia contribuira para que o aluno possa descobrir a sua capacidade de 

escolha, quanta as possibilidades de respostas aos estimulos internes e 

externos decorrentes do processo de aprendizagem e auanto as possibilidades 

de utiliza-los em tuncao de seu crescimento. 

Neste contexte, ROGERS 119771, argumenta: 

~Isto n~o & o ambiente laoidando o comportamento do 
individuo~ mas o individuo escolhendo lapidar o ambiente 
oara o seu desenvolvimento pessoal" IRDGERS, C., 1977 

o.191. 

Esta aborda9em abre novas horizontes~ a todos os educadores~ 

colocando novas elementos a nivel te6rico para serem ouestionados quanto 

~os m&todos tradicionais de ensino. onde o conhecimento oertence ao 
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professor e apenas ~ transferido aos alunos. Permite testar~ na pr~tica~ a 

problemhtica da depend~ncia versus independ&ncia durante c processo de 

aprendizagem~ por ressaltar a importAncia da relacao da pessoa do 

professor/facilitador com a pessoa do aluno. Esta rela~io passa a ser~ sob 

a luz dos novos conceitos enunciados por ROGERS (1977), fundamental para o 

processo de desenvolvimento do aluno em sala de aula~ 

ROGERS (1977), deixa clara a imoort~ncia desta relac~o auando 

argumenta: 

que o organismo humane ~~ no seu mais profunda 

nivel~ fidedigno; que a natureza basica do homem nao e 
qualquer coisa para se ter medo~ mas para ser liberada na 

responsabilidade de sua auto-expressao; que pequenos grupos 
( em terapia ou salas de aula ) podem responsavel e 

sensivelmente desenvolver relacOes interpessoais 

construtivas e escolher sAbios obietivos~ individuals e 

grupais; que todos os precedentes ir~o ser atingidos se uma 

pessoa facilitadora assistir criando um clima de 
genuinidade, entendirnento e respeito ••• • !ROGERS, C., 1977 

p.17). 

Existe um termo muito utilizado pelos alunos de danca para se referir 

a fase na qual o dan~arino Iibera seu potencial t9cnico; este termo e o 

"deslanchar''. 0 termo »deslancharh ~ utilizado quando se percebe que urn 

aluno comeca a integrar os conhecimentos t~cnicos~ demonstrando! na 

orAtica! excelente desempenho. Parece que o processo de "deslanchar» tern 

oriqem no oue ROGERS descreve como o clima psicol0gico facilitador para a 

atuac~o da ''Tend~ncia Atualizante"~ Acreditamos que~ com a utilizac§o do 

conceito de "Tend~ncia Atualizante" na pr~tica do professor em sala d£ 

aula! o aluno ooder£ encontrar-se nurn processo de constante crescimento~ de 

Atualiza~~o ou de "deslanchar»! seja este aluno de dan~a ou de oualquer 

outra artc ou ci&nci~~ 
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1. 2. AS TRE:S ATI TUDES BAsi CAS OU AS QUALI DADES DE FACI LIT ACAO DA 

APRENDIZAGEM 

Para oue o clima psicol6gico facilitador do crescimento oessoal~ no 

processo que envolve as relac5es interpessoais~ possa ocorrer~ sao 

necess-3.rias tr&s condicOes ou at i tudes basi cas geradas por oarte da oessoa 

facilitadora (ROGERS, C., 1977 p.9-11l. 

Estas tr&s atitudes b.isicas s2io: Congru&ncia~ Consideracao Positiva 

Incondicional pelo Aluno e Compreens~o EmoAtica. ROGERS 11969), definiu-as 

como: "Qualidades que Facilitam a Aprendizagem'' aose referir3saua1idades 

que o professor pode desenvolver~ para proporcionar ao aluno condi~Oes para 

uma aorendizagem significativa !ROGERS, C., 1969 o. 106)
2

• 

A partir do conceito de Tend&nc:ia Atualizante~ que E'm outras oa1avras 

significa a capacidade 1atente do ser humano de descobrir seu modo prOprio 

de resolver problemas para atingir a efici.§ncia necessaria ao seu 

funcionamento adequado~ o professor pode desenvolver estas tres atitudes& 

1.2.a. CONGRUENCIA 

Ser congruente, na definicao rogeriana, significa adotar uma atitude, 

por parte do professor~ de honestidade oara com os prSprios sentimentos .. 

Deste modo~ e1e nao reoresenta o que sente e ndo coloca artificios para se 

2 
Utilizamos a definic~o de COSTA 119801 o ouol se refere a 

Significativa como "~~ .. quando o aluno!" com sua tend&ncia oara a 
atualizac~o!" percebe que aquilo que lhe ~ prooosto em aula tern relac~o com 
os problemas oue afetam seu organ1smo. em todos os niveis~ e ouando 
compreende que os obietivos dessa aprendizagem prooosta s3o seus pr6prios 
objetivos."(Costa, A. J., 1980 o.88J. 
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relacionar com o aluno~ vai ao encontro do aluno na base de pessoa oara 

pessoa. Apresenta-se~ portanto~ de forma aut£ntica na relac~o. 

Na ooini~o de ROGERS 119771, auanto mais o facilitador for real oara 

consigo mesmo na rela::;ao~ sem colocar precedentes profissionais ou 

fachadas, melhor serA a relac§o de vizinhanca e maier serA a oportunidade 

de mudan~a construtiva~ Isto significa que o proiessor/facilitador esta 

aberto para seus sentimentos~ o que permitira que suas atitudes fluam como 

momentc~ 

A oartir desta id6ia de ser congruente ROGERS 119691 esclarece oue: 

».~#o professor pode ser uma pessoa real na sua relac~o 

com os estudantes. Ele pode ser entusiAstico~ ele pede ser 

enfadonho, ele pode ser interessado no aluno, ele pode 
estar aborrecido~ ele pode ser sensivel e simp£tico. Porque 
ele aceita estes sentimentos como seus~ ele nao precisa 
imp6r estes sentimentos para os alunos~ Ele pode gostar ou 
nao do produto do aluno sem insinuar que isto ~ 

objetivamente bom ou mau ou que o aluno seja bam ou ruim. 
Ele expressa simplesmente um sentimento para com o produto 
do aluno, um sentimento que existe dentro dele mesmo, Neste 
sentido~ ele ~ uma pessoa para o aluno~ 
incorporacao de requisito curricular nem 
atrav~s do qual e passada a sabedoria de 
outra !ROGERS, C., 1969 p.106J. 

nao uma 

um tubo 
anOnima 
esteri l 

uma gerat;::ao para 

Percebemos que oara ROGERS 11969) e fundamental a atitude de 

con~ruencia por parte do professor no processo de ensino/aprendiragem. pois 

o auxilia a oerceber seus pr6orios sentimentos e a desenvolver a cao~cidade 

de vivenciA-los sem conden~-los~ comunicando-os~ quando aoroor::iados .. 

Permite-lhe ainda desenvolver a capacidade de nao iulgar a execucao do 

aluno a partir dos sentimentos que lhe s~o pr6prios e a expressar-se sem 

artificios diante de uma situac~o-problema~ Deste modo~ o professor 

facilitador pode entrar no processo de aorendizagem do aluno~ indo direto 

ao seu encontro sem ne~ar a sua pessoa~ 



Esta ~ uma atitude que pode ser atinQida gradativamente. 

(1969) adverte que: 

'' ••• ser real n~o ~urn caminho fAcil~ nem ~ atingido de 
uma vez~ mas esta e a base para quem deseja ser um 
revolucion~rio individual~ um facilitador da aprendizagem 
(ROGERS, C., 1969 o.109l. 
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ROGERS 

ROGERS (1977) acredita que os sentimentos e as atitudes sao 

proveitosos, quando expresses, em vez das opini&es e iulgamentos sobre o 

outro. 0 facilitador nao pode saber sea pessoa e enfadonha, e convencional 

ou ~ uma pessoa bonita. Todos estes pontos s~o discutiveis. 0 facilitador 

pode apenas ser congruente e aiudar expressando seus sentimentos. Na 

extensao da experi§ncia de que o facilitador consegue apropriar-se e oue 

consegue conhecer, expressa na situac~o vivenciada com o outro~ encontra-se 

a facilitac~o do crescimento do aluno~ 

Heste contexto, o professor oue se tH;rmite ter a liberdade de ser ele 

mesmo~ sem nenhuma tentativa de controlar as respostas do aluno~ sendo 

real~ contribuira para que o aluno possa descobrir a mesma liberd~de. E~ 

conseqUentemente~ possibilitara ao aluno se descobrir como pessoa ao 

enfrentar um problema especifico. Ou seja: o aluno poderA fazer a ligac§o 

entre o objeto a ser estudado e sua pessoa. 

1. 2. b. ATITUDE DE ACEITACAO DO OU CONSIDERAC:AO POSITIVA INCONDICIONAL 

PELO ALUNO 

A segunda condic§o ~ a atitude de aceitac~o do ou cons:iderar.;ao 

positiva incondicional oelo aluno~ Este ~ um conceito muito ool~mico~ oois. 

muitas vezes~ ~ interpretado como sendo voltado nara as atitudes do aluno 

ou produto circunstancial delep quando se refere ~ valorizac~o do aluno 
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como oessoa. 0 pr0prio ROGERS £1969) oue observou e exoerimentou est a 

atitude cementa que: '' ~duro saber qual termo nome~-la ••• '' e utiliza 

diversos argumentos. Por exemolo, em "Freedom to Learn", ROGERS 119691. 

reflete assim: 

nEu a penso como valorizando o aluno~ valorizando seus 
sentimentos~ suas opini5es. sua pessoa. Isto ~ uma estima 

pelo aluno~ mas uma estima nao-possessiva. Isto e uma 

aceitac~o deste outro individuo como uma pessoa separada~ 

tendo valor por si mesma~ havendo valor no seu direito. 
Esta e uma aceitacao tasica - acreditar oue esta outra 
pessoa ~ de algum modo fundamentalmente digna de confianca. 
Quer nOs chamemos isto de valoriza~aof aceitacao ou por 
outro termo~ isto apresenta-se em uma variedade de modos de 
ver" !ROGERS, C., 1969 p.1091. 

Sem dUvida~ esta e uma atitude que tem su~ b~se na filosofia 

humanista que permei~ toda a atuac§o rogeriana. A valorizac§o da pessoa do 

aluno ~ colocada anteriormente a um julgamento ou classificac~o dos seus 

atos~ Nesta 6tica~ o aluno ~ o obietivo do processo~ seus atos s~o 

considerados e compt~endidos dentro do contexto de vida e das 

circunstancias do seu processa de aprendizagem~ Aceitar o aluno~ como ele e 

no momenta~ permlte-lhe aproximar-se de sua prOpria experi&ncia~ 

estimulando-o a uma analise transparente e responsavel oara futuras 

decisOes~ Assim~ o professor pode demonstrar um genuino interesse oela 

pessoa do alunc. 

~ imoortante observar que esta segunda condic~o se en centra 

interrelacionada ~ primeira: Congru&ncia~ Dais no memento em cue o 

orofessor tem consci&ncia de que ~ uma oessoa com senti•entos oositivos~ 

negatives~ etc~~ podemos entender oue este mesmo oar3metro code ser 

utilizado oara o entendimento do orocesso do aluno~ uma vez aue hA uma 

rela~~o cessoa a pessoa. Partanto~ rompreendemos esta sequnda atitude 

basica neste contexto~ 
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ROGERS (1977)~ ressalva que nao ~ oossivel sentir uma considera~ao 

incondicional o temoo todo. Deste modo~ o professor oue 4 real tera. 

freqUentemente~ variados sentimentos~ inclusive sentimentos negatives, face 

ao aluno. No entanto~ isto n~o significa a considerac5o que o professor 

deveria ter pelo aluno. 0 fato e que, a nao ser oue esta at:itude de 

resoeito pelo aluno seja um ingrediente freoUente na relacao 

professor/aluno, n~o ser4 freqUente a promoc~o de mudancas construtivas. 

ROGERS 119691 exp3e alguns dos resultados aue esta atitude 

ouando afirma que: 

§ •• no facilitador que tem um consideravel grau desta 

ati tude, oode ter uma comoleta acei tacao dos medos e 

hesitacOes do aluno~ auando ele aborda urn novo oroblema~ 

assim como um bom acolhimento das satisfac5es des sucessos 

atingidos pelos alunos. Este tipo de professor node aceitar 

as ocasionais apatias dos alunos~ seus deseios erraticos de 
explorar por estradas secund~rias do conhecimento; assim 
como seus esforcos disciplinados para atinqir objetivos 
maiores. Ele oode aceitar sentimentos pessoais com ambos~ 

dist6rbios e oromoc~o de aprendizaqem - rivalidade com um 

dos irm&os~ 6dio oela autoridade~ por estar interessado na 
adeouacSo da oersonalidade .•• • IRDGERS, C .• 1969 o.1091. 

reve 1 il. 

Segundo nosso ponto de vista~ esta nocao de consideracao positiva 

incondicional dA condic5es ao aluno para trilhar um caminho cue contribua 

oara que ele oossa descobrir e assumir resoonsabilidade pelo seu orocesso 

de aprendizagem .. 

Em sintese. ROGERS (1969) conclui: 

··~Po oue n6s estamos descrevendo ~a estima do valor do 

aluno como urn ser humane imoerfeito~ com muitos sentimentos. 
muitas ~otencialidades .. A estima do iacilitador ou aceitacao 

do aluno e- uma exoressao ooeracional da sua essencial 
confian-:;a e sua c:renca na caoacidade do or anismo humano .. 

3 

!ROGERS. C., 1969 o.109J 

3 
Grifo nosso .. 
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1.2.c. COMPREENSAO EMPATICA OU COMUNICACAO EMPATICA 

Compreensao empatica ou comunicacao empatica refere-se a o orofessor 

oerceber e transmitir~ com e~atidao~ sua compreensao dos sentimentos e 

significado pessoal a partir do mundo interior do aluno~ sern~ contudo~ 

procurar exercer controle ou julga-lo. Isto envolve a escolha de escutar 

sensivelmente as reacOes internas do aluno e comunicar-lhe a percepcao 

consciente~ por parte do professor~ do modo como a aprendizagem se 

apresenta ao aluno~ propiciando assim uma relacao de vizinhanca que otimiza 

ou facilita o aprendizado significative (ROGERS, C., 1969). 

ROGERS (1977), considera oue esta terceira atitude seia a mais facil 

de ser implementada pelo professor~ podenda ser atingida atraves de um 

pequeno tt-einamento~ pols~ em sua concep~ao~ ela e tamb4m~ em parte~ uma 

tecnica .. 

SERRA (1990), oue desenvolveu Um Me1odo de Analise da Comoreensao 

Empatica na Cornunicacao Nao-Verbal~ acrescenta ainda que a empatia e 
u urn atributo da personalidade criativa~ que 

sintetiza varias atitudes ou modos de estar dinamicos na 
relat:;ao com a outra pessoa; postula-se ser possivel 
estuda-la em mais detalhes~ nas suas varias manifestacOes 
exoressivas nao-verbais, ao nivel de movimento • ISERRA, M, 
s., 1990 o. 103-04). 

De acordo com SERRA (1990) tanto o orofessor ouanto o aluno sao 

atinqidos de modo positivo e/ou negativo pelas mensaqens nao verbais~ as 

auais tern origem em motivacOes internas e sao recebidas por ambas as partes 

da relar;Ao. 

Para ROGERS (!977), escutar os sentimentos contidos no aluno reduz o 

sentimento de culpa~ de medo e inibi~3o~ e lentamente expande seu 
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auto-entendimento e auto-controle. Quanta mais o aluno aceita a si mesmo. 

melhores e maiores ser~o as oossibilidades de encontrar-se em auto-comando. 

0 aluno orocessa seus sentimentos. oor ele mesmo. em um grau oue nunca 

ocorreu antes. 0 sentimento do poder cresce~ ouando o aluno se torna mais 

auto-atencioso~ mais aceitador para com ele mesmo~ menos defensive e mais 

aberto. Encontra~ assim~ alguma liberdade. o aue i3_ e suficiente para 

iniciar o processo de crescimento e mudan~a na direc~o natural do organismo 

human a. 

ROGERS 119691 esclarece as caracteristicas do entendimento 

citando: 

''Este tioo de entendimento ~ agudamente diferente do 
usual entendimento avaliativo~ que segue o padr~o de » Eu 
entendo o que h~ de errado com voc~''. Quando hA uma 
empatia sensivel~ de qualquer maneira~ a reac~o do aprendiz 
segue deste modo~ •Pelo menos algu§m entende como me sinto. 

como e que e~ e parece que n,3_o ouer me analisar ou me 
iulgar. Agora eu posse florescer~ crescer e aprender" 
!ROGERS, C., 1969 o.111-1Zl. 

emp3tico 

Par-a ROGERS !19771~ no processo da comunicac§o empa ti ca ~ 0 

facilitador nao devera~ de modo algum~ exercer controle sabre o aluno mas 

assisti-1o a ganhar clareza de entendimento do seu prOprio processo e 

comportamento. Quando o aluno encontra o professor escutando e valorizando 

mesmo os escondidos e desajeitados aspectos oue ele expressa~ ele torna-se 

caoaz de escutar com aceitac§o de si mesmo~ vivenciando o resoeito e a 

1 igacao consigo .. 

ROGERS (1977l, atrav~s dos anos, oercebeu oue o orocesso de mudanca 

nas relar;Oes in is .. crescimento~ e recioroco as atitudes do 

orofessor envolvidas nestes elementos. Entretanto~ ele adverte aue estas 

tn1?s cond i ou atitudes bAsicas s~o fatores poderosos~ em nenhuma 
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circunst~ncia deve haver a manipula~~o ou o controle~ por parte do 

professor~ da relacao ou do processo de ensino/aprendizagem. Elas devem 

auxiliar o aluno a ganhar clareza de entendimento e grande controle sobre 

seu prOprio mundo e comportamento~ 

Acreditamos que estes novas dados contribuem para uma releitura 

ampliada do processo de ensino/aprendizagem em Exercicios Tecnicos de 

Dan~a~ apontando para um novo metoda~ pelo qual se busca alcan~ar a 

libera~ao desta potencialidade tambem no p~ocesso educative da danca. 

1.3. ENSINO CENTRADO NO ALUNO 

A oaFtir da Tendencia Atualizante ROGERS estabeleceu uma nova 

abordagem para o campo da terapia~ expandindo-se para todas as atividades 

oue lidam com a relacao interpessoal. Esta nova abordagem ficou conhecida 

como Abordagem Centrada na Pessoa~ significando: '' ••• que toda pessoa ~ 

procura de ajuda nao seria tratada como urn paciente ou aluno
4 

dependente~ 

mas como uma p~ssoa responsavel" (ROGERS, C., 1977 o.17l. Na educacao ficou 

denominada Ensino Centrado no Aluno ou no Estudant~. 

A base desta abordagem esta na premissa de que cada oessoa e um 

organismo fidedigno (digno de confian~al, caoaz de avaliar situa~Oes 

internas e externas~ auto-compreendendo seu contexto~ fazendo escolhas 

construtivas oara os pr6ximos passos de sua vida e agindo de acordo tom 

estas escolhas (ROGERS, C., 1977). 

Talvez nosso ponto de vista esteia mais prOximo das ideias de ROGERS 
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que investigam o processo de ensino a partir do potencial de crescimento do 

organismo humane (Tend~ncia Atualizante) e da natureza da relacao 

professor/aluno. Basicamente~ ele explica em que consiste a Abordagem 

Centrada no Aluno~ quando diz que: 

esta nova abordagem e diferente das antigas por ter 

uma diferenca genuina de meta. Ela ~ direcjonada no sentido 
da independ3ncia e integrac~o do individuo em vez de ter a 
esperanca em resultados precisos quando da assist&ncia do 
rn-ofessor oar-a r-esolver um oroblema do aluoo ...• " (ROGERS, 
c .. 1977 o.06l. 

Parece que a Abordagem Centrada no Aluno~ aplicada em Exerci cios 

T4cnicos de danca~ pode permitir ao aluno apropriar-se da t~cnica de danca~ 

harmonizando-a com o seu processo pessoal de descoberta do conhecimento e 

usar do processo de aprendizagem de t~cnica de danca~ n§o como uma 

camisa-de-forca que precisa ser adouirida~ mas como um instrumento aue 

possibilita a aquisi~2o da liberdade tambem para dan~ar~ 

Pode oermitir tamb4m uma mudan<;a de foco~ por parte do professor~ que 

podera objetivar o desenvolvimento do aluno como urn todo~ em vez de enfocar 

apenas o aspecto tecnico. Deste modo~ o professor pede focalizar a t4cnica 

como um meio de auto-conhecimento. Neste contexto ROGERS (1977l esclarece 

que: 

·· .•. o final para o individuo n§o est a no foco da 

resolucao de um problema .. 0 ob_ietivo naa e resolver um 
problema particular. 

crescimento~ para que 

mas assistir 

ele oossa 

presente e com problemas futuros em 

(ROGERS, C., 1977, o.06l. 

o individuo para o 
lidar com o Problema 

uma forma integrada» 

Percebe-se que a integracao do aluno!" ou o desenvolvimento do 

potencial de integrac~o do seu organismo~ ~ um fator essencial oara que ele 

0osso desenvolver sua c~oacidade de aorender. ROGERS 119771 oarte da 



seguinte premissa: 

" .... se o aluno pode ganhar suficiente integrar;ao para 

lidar com urn problema de modo mais independente~ mais 
respons~vel~ menos confuso~ por caminhos melhores 

organizados!" entao ele podera_ tambem lidar com novas 

oroblemas deste modo" !ROGERS, C., 1977 p.06). 
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Ha!" com esta abordagem!" uma busca para encontrar novas formas de 

integrac~o do individuo~ E esta integrac§o parece-nos ser o ponto de 

partida para que o individuo possa ser independente~ possa desenvo1ver-se! 

crescer e ter auto-entendimento do seu pr6prio processo de aquisic§o de 

aprendizagens significativas na danca .. 

Para ROGERS !1977) o crescimento e a mudanca construtiva - objetivo 

primordial da educacao - s6 ocorrem quando o aluno oercebe e vivencia um 

certo clima psicol6gico no relacionamento e as condic5es deste clima n§o 

sao o conhecimento~ a forma~ao intelectual~ a orienta~ao de uma determinada 

escola~ ou as t~cnicas. sao sensacOes e atitudes que~ para serem eficazes~ 

devem ser vivenciadas pela pessoa do professor facilitador e percebidas 

pelos alunos. 

Em "CARL ROGERS: 0 Homem e suas Ideias" (E\IANS 1979), RICHARD FARSON. 

urn dos estudiosos da abordagem rogeriana~ cementa que: 

"ROGERS semore ficou um tanto intrigado oor ser levado 
mais a serio em outros camoos do oue no seu. Profissionais 

da educacao .. religiao~ enfermagem~ medicina~ psiquiatria~ 

direi to~ neg6cios~ governo~ sa (ide~ pol1 tica .. relacionamento 

inter-racial~ assist~cia social -a lista e interminavel -

todos vieram a sentir que essa era~ finalmente~ uma 

abordagem oue lhes possibilitava serem bem-sucedidos nos 

asoectos humanos de seu trabalho, anteriormente 

negligenciado~ e estabelecer contato corn as oessoas pelas 

auais se sentiam responsAveis~ mas que, freqUentemente~ 

eram incaoazes de aludar" IFRASON, R., 1979 o. 27). 
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Neste contexte~ consideramos que a aprendizagem significativa ocorre 

a partir da capacidade de integrac~o~ da descoberta do conhecimento oelo 

aluno~ e que a aplica~ao do Ensino Centrado no Aluno em Exercicios Tecnicos 

de Dan~a~ pode trazer para a pr~tica a id~ia de ''Tend&ncia Atualizante''. 

Deste modo~ este estudo visa buscar primeiro a integrac§o do aluno no 

processo de aprendizagem em exercios t4cnicos de danca. A Abordagem 

Centrada na Pessoa possibilita teoricamente um novo caminho para o processo 

de desenvolvimento tecnico da danca. Aoonta oara um processo que esteja 

voltado para o desenvolvimento das potencialidades do ser humano, Tend&ncia 

Atualizante~ atraves do ensino de tecnica de danca. 
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2. T AI JI QUAW 

2.1 TAI JI QUAN
5

- UMA TECNICA DE CONDICIONAMENTO PSICOFfSICO 

0 Tai Ji Quan parte da pr·emissa que o ser humane e uma unidade 

indivisi veL Por isto, este sistema pode ser utilizado como um vei culo de 

auto-entendimento, independencia e crescimento. 

A partir da visao do ser humano como uma unidade indivisivel, o Tai 

Ji Quan enfatiza o cultivo da mente e o treinamento da for.;a interior do 

organismo humane, ao inves de ser apenas um treinamento de uma cultura 

fi sica. Por isto, na abordagem da mecanica corpS rea do Tai Ji Quan, a 

relacao mente/corpo fisico e utilizada como elemento integrative para a 

aquisicao de uma habilidade motors global (HUANG 1973; LIANG 1977; LIU 

1986). 

HUANG ( 1973) considers a atuacao de inteireza do aluno como 

" ... entrar em sintonia com as vibracoes da natureza ... ", buscada pelo Tai 

Ji Quan desde sua origem. Em suas palavras: 

"Na antigUidade este sistema era originalmente chamado 
"Mien Quan" (punho de algodao) por causa da sua enfase na 
maciez e flexibilidade. Por causa disto, este sistema 
proporcionou a possibilidade para o homem, quando em 
moviroento, permanecer em sintonia com as vibracoes da 
natureza" (HUANG, W., 1973 p. 31). 

Hoje, o Tai Ji ~Jan e considerado como uma filosofia de vida, 

portanto, torna-se muito dificil descreve-lo de forma sintetica. Tentaremos 

expSr algumas das diversas definicoes as quais auxiliarao a compreensao das 

bases do Tai Ji Q'uan e sua iroportancia. Estas definicoes que se originam nc 

:> Tai Ji 
romanizado 
la ed, 

Quan: escrito de acordo com o alfabeto 
(Pin Yin). Fonte: Colecao Grande Muralha, 

Republica Popular da Chl.na, 1986. 

fonetico 
Licoes de 

chines 
Chines, 
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~ensamento filos6fico chines~ contribuem na integrac~o dos conceitas 

utilizados no desenvolvimento deste trabalho. 

Segundo os estudos de !HUANG 1973: LIANG 1977: LIU 19861, a relacio 

mente/corpo fisico integra-se via resoira~§o~ a mente direciona a energia 

propiciada pela respiraGiD e esta energia move o coroo fisico. Sob esta 

6tica~ encontramos no Tai Ji Quan~ atrav~s da atenc§o na flu~ncia a §niase 

na integra~ao~ na transir.;:ao e na coordenacao da resp.irar;ao corr1 os 

movimentos executados. 

Quanto a estrutura geral do Tai Ji Quan, HUANG 11973), descreve-a: 

" •• ~sua composit:;ao e complex a; sua forma al tamente 

simb0lica~ seu ritmo muito me16dico; sua dinamica de 

movimentos sempre circulares; seus movimentos extremamente 

leves e macios; e acima de tude seu valor terap§utico bem 

superior a qualquer exercicio conhecido; antigo ou moderno~ 

Leste ou Oeste" (HUANG, W., 1973 o,3ll. 

LUCIA LEE (19921
6

, utiliza-se do oroorio termo Tai Ji Quan 

descreve-lo: 

~ Material colhido em reuniao com a mestra LUCIA LEE em 28105/92. 

para 

7 
ldiograma realizado aor NANCY LEE KUK esoecialmente oara este trabalho. 

em novembro de 1992. 



TAl -

- HOMEM 

UM~ simbolizando o TA0
9 

na sua simplicidade e 
grandiosidade, tudo surge do UM. Simboliza tambem o CEU. 

Grande, o homem que oossui o TAO dentro de si. 
- Semente~ simbolizando uma semente de vida. A terra. 
- Grandiose e supremo~ o homem que contem o TAO e gera 
dentro de si uma semente de vida. 0 c~u~ o homem e a terra 
unidos. 

CHI OU JI -

0 simbolo do lade esouerdo representa a madeira. As casas~ 

antigamente~ eram construidas com troncos de madeira e estas 
construc5es tinham o seu ponte mais alto, o Apice. Esta 
oalavra CHI ou Jl tem portanto o significado de apice, 
extremidade, polo ou origem. 

CHUAN OU QUAN 

Significa ''punho", cont~m a id~ia de movimento e luta. A 
traducao deste termo leva a maioria das pessoas a associar o 
Tai Ji Ouan a uma especie de boxe. ou luta no seu sentido 
mais restrito (isto e, de brigal. No entanto, o seu sentido e 
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8 
Tanto HUANG (19731 ouanto o deooimento da MestFa Lucia Lee em 1992 

utilizam-se das oalavras de Lao Tze, no livro Tao Te King ICapitulos 1 e 
421, oara descreverem o sentido de "TAO": "0 TAO oue pode ser exoresso ooF 
oalavras n~o eo TAO eterno" (Cap. 11 • 0 TAO eo UM grandiose e sereno. Do 
UM surge o dois. Do dais suge o tres. E do tres surgem as dez mil coisas. 
As dez mil coisas carregam o Yin e abracam o Yang" (Cao. 42). 



bern mais amplo .. Cont€-m a id.§ia de movimento e luta"' sendo oue 

somente h4 movimento na exist&ncia e ''luta" (ou interac~ol de 

ooostos. Explicitando melhor: o movimento nasce da interacao 
entre alto e baixo, direita e esouerda, frente e tras. 

expansao e recolhimento. Esta evolucao eterna dos pares 

ooostos (Yin e Yang) eo or6orio Tai Ji, exoressao do TAO. 

Portanto. esta luta ocorre a todo momenta na natureza e e o 
< <> 

movimento natural. 
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Selecionamos alguns dos principais conceitos bisicos~ m~todos e 

instru~Oes~ acerca da mecanica corp6rea do Tai Ji Quan, os quais, segundo o 

nosso ponte de vista, podem contribuir para uma reflexao mais aorofundada 

do processo de preparacao t6cnica do dancarino .. 

2. 2. CONCEITOS BAsiCOS DO TAI JI QUAN 

Segundo (HUANG 1973; LIANG 1977: LIU 1986) os conceitos basicos do 

Tai Ji Quan sao baseados nas filosofias do I Ching' (ou I Jing ou Livro das 

MutacOes)~ do Taoismo or:iginado por Lao Tzu .. do Confucionismo.. do 

Neoconfucionismo e do Zen- Budismo. HUANG 119731 acrescenta a estas bas~s o 

prOprio modo de vida chin&s~ par acreditar oue hoje tantos sao os 

componentes do Tal Ji Quan que~ vlsto como uma arte de vida~ representa~ 

atualmente~ o que ha de melhor na sintese e cristalizacao destes 

componentes. 

Segundo (HUANG 1973: LIU 19861 a ideia original do I Ching surgiu. 

provavelmente~ na era totemica entre os oeriodos Paleolitico e Neolitico. 0 

Confucionismo e o Taoismo comecaram seus sistemas a oartir do I Ching 

Mais tarde os Confucionistas deram a este livre sua interoretacao 

9 
Descricao do significado da exoressao Tai Ji Quan~ elaborado oela mestra 

LUCIA LEE em 1992, sob orient~cao do Mestre LJU PAI LIN. com a colaboracac 

de Regina Samoaio. 

1 Pelo alfabeto fon4tico Pin Yin 0rcnuncia-se 1 Jing. oor~m no Brasil 4 
mais utilizada a transcricao I Ching. 
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cosmo16gica~ metafisica e etica~ as quais constituem o "Ao&ndice" 

encontrado nos textos. E~ a oartir desses textos. encontramos a maioria dos 

orincipios que formam a base do Tai Ji Quan. 

0 primeiro conceito do Tai Ji Quan refere-se ao Tai Ji ( ou Principia 

Singular~ Cumeeira Suprema! Polo Supremo~ Viga Mestra)~ que e a teori a 

filos6fica chinesa da interTelacfio e harmonia dos opostos - Yin e Yang~ os 

quais s~o uma producao deste primeiro principia e considerados como duas 

forcas ou dois principios c6smicos~ estando o Yang a representar a 

masculinidade, a atividade, o calor, a luz, o seco, o duro, etc. e o Yin a 

feminilidade~ a passividade! o frio, a escuridao~ a fraqueza~ o macio! etc. 

At raves da interrelac;ao ou inter logo destes dais princi pies prim3._rios todos 

OS fen6menos do universe sao ~roduzidOS~ contendo todas as coisas a SUa 

essencia. tanto as animadas como as inanimadas~ A exce~ao da-se apenas com 

as virtudes que cessem o interiogo destas duas energias. Considera~ 

portanto, Materia e Energia. Yin e Yang, Ceu, Terra e o Ser Humano como~ 

essencialmente~ um todo indivisivel. Para os chineses todas as coisas 

contem o Yin e o Yang~ concluindo que o universo e um vasto organismo e o 

ser humane e urn microorganismo. ConseqUentemente~ no Tai Ji Quan a atencao 

e dada nao para urn Unico orgao mas para a inteireza do todo~ que e o 

organismo humano, tendo subiacentes, nesta lei da natureza dos oares 

opostos. a harmonia, o equilibria ou a forca vital (HUANG 1973; LIANG 1977: 

CATHERINE 1981: LIU 1986). 

De acordo com HUANG (1973), oara os chineses a vida se manifesta como 

o equilibrio din~mico do Yin e do Yang. as duas oolaridades de urna ion; a 

vital Unica~ em todas as formas~ da mais simples a mais complexa. Seguindo. 

portanto,. o Princioio da Harmonia do Yin e do Yan a vida e a saUde de um 
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organismo deoendem do livre fluxo do Qi
11 

e do balanceamento apropriado 

entre estas duas oolaridades. Entao. o Tai Ji Quan da uma particular 

atencao ao equilibria destas duas energias do organismo humano. 

No Tai Ji Quan encontramos uma busca constante do Caminho do Meio 

equilibria, sanidade. nada em excesso~ nada em falta, movimento~ gesto 

que e a visao de mundo e vida dos Confucionistas e Neoconfucionistas e foi 

adotada pelo tradicional modo chines de oensar em movimento. 

Na prAtica, esta id~ia indica ao aluno atuar, procurando semore usar 

o encadeamento de posturas de forma continua, sem cessar~ usando o discreto 

dentro do continuo. A busca da concretizacao desta abordagem e a constante 

dos praticantes desta arte, tecnicamente definida como atuar com oroeza. 

2.3. -0 PRINCfPIO DO QI
12 

A base do sistema de respira~ao do Tai Ji Quan~ tambem conhecida como 

exercicios internes~ foi tomada do sistema de respirac~o taoista~ tanto as 

fundamentos te6ricos como os praticos~ e foram adicionados a este sistema 

'
1
Qi: Neste contexto o Qi tem o significado de energia ou alento oue e o 

resultado da interacao Yin e Yang. 
De acordo com a Mestra Lucia Lee~ especialista em Tai Ji Quan~ o Yin e o 

Yang sao energias elementares e as tres formas basicas de manifesta~ao 

desta energ:ia sao: a prirneira e t1Jing" e refere-se a ess&ncia. a energia 
sexual; a segunda "Qi" ou alento no sentido de ar vital. sopro~ energia 
vital; a terceira "Shen"~ refere-se a energia espiritual~ atenc~o~ lu2d 

12 
Segundo HUANG (1973) o Qi muitas vezes. e conhecido como 

resoira~ao p6s-natal ou a prOpria respira~ao~ assim coma e 
forca vital. A oalavra chinesa (Qi) significa •energia" 

*energia mais caminho"~ Entretanto~ e mais conhecida 
intrinseca" ou ~energia vital". ~similar ao Prana da yoga 

a energia 
conhecido 

I? implica 
coma 
cue 

da 
como 

em 

considerada como "energia absoluta" "energia 
enerqia eletr6nica" (HUANG, W •• 1973. o.l25J. 

c:Osmica" "energia 
tambem 

vi tal 
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pa~a fins de desenvolvimento da energia intrinseca~ ou energia vital~ para 

o controle do ooder fisico do organismo humano IHUANG 1973). 

Segundo HUANG 11973), o fundamento te6rico para estes exercicios 6 

encontrado nos clAssicos do Tai Ji Quan~ atrav~s do seguinte orincfoio: 

''Empregar a mente~ ou intenc~o, para ativar a 
respirac~o~ e usar o ''Qiu (energia vital) para operar o 

coroo" (HUANG, W., 1973 p.1291. 

Este principia indica que podemos utilizar a tecnica de respiracao 

natural ou abdominal, proposta para os iniciantes do Tai Ji Quan~ e 

coordena-la com exercicios simples para a descoberta da relacao mente/corpo 

fisico, no processo de desenvolvimento de uma habilidade motora olanejada, 

ao mesmo tempo em que coloca o aluno em contato direto com seu potencial de 

inteireza. 

Comentando sobre este principio. HUANG 11973) acrescenta que: 

''* •• em outro contexte~ isto menciona a imoort~ncia da 
"consci§ncia" ou "intenc~o" e o principia de empreg~-la em 

vez da for~a. Nao existe nada de metafisico nestas 
tecnicas~ 0 segredo recai na dedicacao e cultivacao da 

esoiritualidade ou poder fisico do organismo humano !HUANG, 
w., 1973 0.129). 

A aplicacao desta abordagem propicia um nUmero maior de informacOes 

cinestesicas~ levando o aluno a uma melhor percep~ao da execucao do 

movimento que ele programou. ConseqUentemente. leva-o a descobrir na 

pr~tica a unidade psicofisica aue eo seu organismo. 

Seguindo esta ideia de Ser lntegral* encontramos dais outros 

orincioios considerados por HUANG (19731 como ore-reouisitos para o 
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desenvolvimento da potencialidade de inteireza do aluno: o ~Princioio da 

Serenidade'' eo »Principia da Vacuidade''. 

Estes principios aparecem como pontos fundamentais para que o aluno 

possa controlar e desenvolver a energia vital do seu organismo. HUANG 

(1973), interpreta as palavras de Lau Tzu nos capitulos 26, 45 e 16, e os 

descreve: 

''De acordo com Lao Tzu: o Tao segue o seu pr6prio 

caminho' que e' natural (Tzu-iuan)~ espontaneo~ 

auto-organizado. Entao, de modo a controlar e cultivar o 
Qi~ os pr~-requisitos s§o 'Serenidade' e 'Quiesc&ncia

13
•u 

(HUANG, W., 1973 o.991. 

0 oue os Tai Ji Quanistas enfatizam eo principia: "Mente sabre o 

caminho .. '!' tendo como rEqu:isi tos b3.sicos um estado de tranaUilidade e uma 

completa concentrar;ao nos movimentos durante os e:xerci cios .. Para tal~ os 

pre-requisitos sao a serenidade ou paz interior e a quiesc§.ncia~ 

referindo-se que na atuac~o das posturas a mente se encontra em um estado 

de quiescencia~ onde o suieito abra~a a si mesmo~ considerando esta a forma 

de atingir a vacuidade, al§m da respirac~o profunda ser direcionada para o 

•centro fisico"'
4 

(HUANG 1973: LIANG 1977: CATHERINE 1981: liU 1986: EDDE 

1986) • 

HUANG 11973) consider• que os orincioios da serenidade e vacuidade 

•• Segundo deooimento recolhido da orofessora LUCIA LEE (19921. Quiescfincia 
refere-se a estar ouieto e acolhendo~ 

14Segundo HUANG (19771, a filosofia oriental considera o centro flsico 
localizado a mais ou menos trAs centlmetros (abaixol do umbigo. 



'' ••. os guias dos principios para o treinamento 
esoiritual pelos Tai Ji Quanistas, por entatizar o metoda 
de 'Empregar a mente ou consci~ncia e n§o exercer forca· e 

o abaixamento do Qi oara o centro fisico ou Dan Tien. Neste 
tipo de opera~ao a serenidade (ou paz interior) e 0 que e 
reouerido" !HUANG, W., 1973 0 .991. 
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Para os Tai Ji Quanistas o centro fisico encontra-se localizado no 

campo de cin~brio que ~ chamado pelos Taoistas Chineses de ''Dan 

{cheio de elixir). 

Ao abordar esta questao, LUCIA LEE 119921 ressalva que' 

''Quando o corac~o estA agitado oar vital e a respirac§o 
ficam em suspens§o (superficiais), como corac§o sereno a 

resoiracao e orofunda e o ar vital desce para depois subir, 
. 15 . 

circulando" .. 

Tien" 

Os Tai Ji Quanistas acreditam que, ap6s o controle da resoira.;ao e do 

armazenamento de energia vital no centro fisico devemos~ utiliza-la 

coordenada com movimentos simples para o desenvolvimento do poder fisico do 

organismo .. 

Segundo HUANG 1973; LIANG 1977p BIN 1982; LIU 1966, o Qi no "Dan 

Tien" deve ser excitado para mover os orgaos internos, para incrementar a 

secrecao das qlandulas e o processo nutricional. Considerando que esta e a 

fun.;ao de mobilizar o Qi, deve ser tambem direcionado oor todo o corpo ~ 

para o desenvolvimento da energia intr1nseca ou forca interna. 

Sabemos oue a resoira~ao e uma das fontes orooiciadoras da en erg i a 

utilizada pelo organismo humane para a sua atuac~o. Deste modo~ oodemos 

15 
Deooiroento recolhido em reuniao com a Mestra LUCIA LEE em 28/05/92. 
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utilizar-nos da conceitualizar;ao do Tai Ji Duan para chegarmos a uma 

definic;ao do termo "energia"~ muito utilizado na danr;a. 

Novamente LUCIA LEE (1992) arqumenta: 

~a Qi provoca movimento~ comandando o corpo fisico". 

Segundo HUANG (1973), para atingir uma profunda e natural resoira~ao 

deve-se usar o tipo de respira~ao abdominal~ na qual e preciso direcionar 

mentalmente a respirac5o para o campo de cin~brio e~ ao insoirar~ deve-se 

evitar o uso da forca abrupta~ usando conscientemente a mente oara dirigir 

a respiracao para o abdOmen~ harmonizando-a tranqUilamente. 

Alem disto, HUANG (1973) ressalta a imoor-tancia da aorendizagew, das 

posturas em movimentos lentos~ sem exaustao~ eles oromoverao~ atrav§s de 

uma pratica continua~ a resoira~ao natural~ profunda e mais regular. A 

inspirac~o e a expirac§o devem ser feitas atrav~s do nariz. A res pi racao 

natural deve ser encoraiada para os iniciantes~ Depois de ter adquirido a 

tecnica dos movimentos~ de cada postura~ inspirar enquanto ascende ou 

extende; expirar enquanto descende. Cada postura deve ser coordenada com a 

respira~ao. Ele considera que o ajuste da respiracao em todas as 

promove a harmonia do interno com o externo. 

acOes 

2. 4. ALGUNS METODOS DA MECA.m:CA CORP6REA DO TAI JI QUAN. 

Para o desenvolvimento de uma habilidade rnotora esoecif1ca para a 

danca~ acreditamos ser oossivel aoroveitar al9uns metodos oraticados no Tai 

Ji Quan~ orocedentes des orincioios acima exoostos~ 
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HUANG 119731, ao exp6r a metodologia aplicada no Tai Jj Quan adverte 

"Mes.mo que a €-nfase dos movimentos a serem desenvolvidos 
recaia na 'mente' em vez de nas 'formas' ~ a aprendizagem 
das formas deve ser- consumada com esmero. Tenha, entao!" em 

mente que a 'mente' dirige o 'Qi' ou energia, que por sua 
vez produz os exerc!cios no corpo. 

dominar as formas nas suas corretas 
Mas~ 

bases 

n6s preci samos 

para o futuro 
desenvolvimento da utilizac~o do corpo de forma 
IHUANG, W., 1973 p.1351. 

integral" 

Este argumento aponta para a import&ncia da harmonizac5o da forma e 

do conte6do~ ressaltando a unidade psicomotora do organismo humane. 

Sabemos que o conhecimento dos mecanismos posturais ~ fundamental 

para o desenvolvimento de qualquer habilidade motora. No que diz respeito 

ao m§todo da oostura do Tal Ji Quan, HUANG 11973) argumenta: 

"Antes de tudo~ o tronco deve manter-se ereto. sem 
inclinacOes para nenhum dos lades.. Deixe o corpo ficar
relaxado ate o estado de comoleto conforto e a mente 
manter-se calma. Nenhuma forca abru 0ta deve ser utilizada. 
E de extrema importancia aiustar a respiracao e que a mente 
cause o movimento da respiracao e que o "Qi" mova o corpo. 
Deste modo podemos mover com atencao e todos os movimentos 
irao aiustar-se completamente as necessidades fisiologicas 
do coroo humano" IHUANG, W., 1973 0.1471. 

Alem de falar na oostura ereta, no sentido da verticalidade, em nao 

haver inclinacOes para os lades~ o que tende ao desequilibrio~ observamos 

que estas instrucOes nao sao colocadas a partir de um padrao Unico~ 

respeita-se a prOpria postura de cada individuo; porem a calma~ o 

relaxamento e o Principia Integrative sao as instrucOes basicas oara oue 

cada aluno descubra seu funcionamento postural e possa afina-lo~ 

Z.4.a. Selecionamos alguns oontos do metodo da oostura do Tai Ji 
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Quan, orooostos por HUANG 1973: LIU 1974: LIANG 1977: BIN 1982: EDDE 1986. 

por parecerem significativos para este trabalho: 

0 primeiro ponto refere-se a cabeca. A cabeca deve ficar ereta e 

natural~ como se estivesse "pendurada por cima'', pendurada no ponte Bai 

Huei (moleira). HUANG (1973) considera que o posicionomento correto da 

cabeca permite manter tambem o tronco ereto. A14m disto~ o pescoco deve 

estar relaxado, nao se exercendo for~a sabre ele e evitando tension£- ln. 

Evitando tambem tensionar os olhos, a nao ser no caso de acompanhar as 

maos, manter os olhos no nivel de base, a boca levemente fechada. 

respirando naturalmente, profundamente, vagarosamente e atraves do nariz. 

Outro ponto importante refere-se ao Relaxamento ou esvaziamento do 

oeito. HUANG 119731 argument• oue relaxar o peito 6 aqir sem forca, sendo 

esta a atitude necessaria em todas as posturas. A atitude de relaxar o 

peito e aproximar ao maximo as omoplatas imediatamente proporciona a 

abertura da cavidade peitoral, permitindo que a respiracao se1a do tioo 

abdominal ou profunda~ Permite tamb9m que o corpo fique levee se mova com 

liberdade, auxiliando o posicionamento correto da cabeca. Alem disto, urn 

leve alongamento das costas e o relaxamento dos ombros sao atitudes que 

devem acompanhar 0 relaxamento do peito. Abaixar OS ombros 9 deixa-los 

soltos, pendurados para baixo~ para que a energia intrinseca desca ate os 

cotovelos e, atrav~s deles, desca at4 a ponta des dedos. 

Urn terceiro ponto refere-se ~ cintura o4lvica. Para HUANG 1973: LIU 

1974: CATHERINE 1981: LIANG !977, no Tai Ji Quan o adeouado ooslcionamento 

da cintura o~lvica ~de fundamental imoort~ncia: ela funciona em relac3o ao 

mecanisme corn6reo como o eixo funciona oara a roda. Para •tingir-se o 

posicionamento adeauado deve-se mant~-la salta e m6vel~ iuntamente com as 
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nadegas redondas. Observe-se ainda oue as nddegas nao devem ficar 

arrebitadas para manter-se o alinhamento da coluna vertebral. Assim, 

pode-se promover a estabilidade das pernas e o deslocamento apropriado do 

corpo no espaco. 

Urn ouarto ponto, segundo HUANG 1973; CATHERINE 1981; LIANG 1977: LIU 

1974, e a energia intrinseca partindo das pernas e da p4lvis, sen do 

dirigida oela mente, que leva a circulacKo do Qi ate os dedos. ~ dito 

teoricamente que: o cuidado constante deve ser tornado com a cintura pelvica 

e a coluna vertebral. A pelvis e o principal pivo do corpo. Se a oelvis se 

move, o Qi a priori (energia primordial) irA revolver-se como uma rod a, 

atingindo todo o corpo sem o menor obstaculo, portanto, o relaxamento da 

p91vis e de extrema importancia. A mudanca de uma postura para outra deve 

preceder a soltura da pelvis. Para se fazer isto devemos evitar o erro de 

contrair as n£degas e~ para ativar os passos~ as nadegas precisam ter a 

forma redonda. Para alcan~ar isto e necessario manter a elasticidade das 

duas pernas e soltar a energia intrinseca das nadegas. Atingindo a forma 

redonda delas, podemos executar passos em todas as dire~Oes; as 

portanto, podem ser feitas com agilidade e oresteza muscular. 

mudancas, 

0 relaxamento integral do corpo e o quinto ponto enfatizado oor HUAMG 

1973: LIU 1974: LIANG 1977: BIN 1982; EDDE 1986, considerando-o fundamental 

oara a compreens§o da mec~nica postural do Tai Ji Quan. Eles se referem ao 

relaxamento integral do corpo como a atitude que pode ser atingida atraves 

do relaxarnento dos olhos e da mente. Eles argumentam ainda que o corpo 

relaxado e o corpo normal~ pols a tensdo leva a corrupcao do corpo e imoede 

a circulac~o natural do fluxo de energia intrinseca. 0 relaxamento geral~ 

fisico e mental~ incrementa a circulacao~ puxa o Qi para baixo e melhora a 

saUde fisica e mental~ 0 complete relaxarnento do coroo inibe a fore a 
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abrupta, r:-.ermitindo, assim, que a coordena:;3.o dinZ.mica e a furi;~o do 

organismo tomem lugar. 0 aspecto sadio do corpo nao procede do externo, mas 

da mente ou da consciencia deste. 

Um sexto e ultimo aspecto referido por HUANG 1973; CATHERINE 1981; 

LIANG 1977; BIN 1982; EDDE 1986 e escolhido para destaque, trata da 

"tranqUilidade da mente" ou "acalmar a mente", no sentido de nao usa-la de 

modo afoito, indiferente, etc. Ao contrario, a tranqUilidade baseia-se na 

harmonia do sujeito com seus sentimentos, o que lhe permits que seus 

movimentos atinjam um estado de conforto. 

2. 4.1. PRINCIPAlS OBJETIVOS DA KECANICA DO TAI JI QUAN 

De acordo com HU~~G 1973; LIU 1974; LIANG 1977, os principais 

objetivos da mecanica corp6rea do Tai Ji Quan sao: 

a) A CONTINUIDADE - 0 MOt!ENTUM do TAI JI - Uma postura leva a outra 

postura e estao conectadas entre si (HUANG 1973; LIU 1974; LIANG 1977). 

Elas sao como " as pii-rolas unidas em um colar " e " similares ao grande rio 

que flui sem fim .. (HUANG, W., 1973 p. 151). E e isto que e chamado de 

CONTINUIDADE - o t10MENTUM do TAI JI. 

b) A FLEXIBILIDADE - 0 IDEAL do Tai Ji - Ao abordar a flexibilidade, 

eles argumentam que ser flexi xel e ser macio, ser macio e ser sol to, ser 

solto e ser agil. Relaxando o corpo inteiro, o aluno usa a mente para 

ativar a respiracao e usa o Qi para operar o corf~, relembrando que, no 

primeiro estagio, todos os movimentos devem ser ajustados a respiracao 

nstural e, o que e importante, quru1to mais lento melhor, isto e, novamente, 
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similar a 'for.;:a enrol ada ,1<
5

• (HUANG 1973: LIM<G 1977) descrevem assim o oue 

chamam de flexibilidade - o IDEAL do Tai Ji. 

c I 0 Ci RCULO - A CONFJGURACAD DO Tai Ji - Ao descrever a configurac;ao 

do Tai Ji Quan, que 6 circular, HUANG 1973; LIU 1974; LIANG 1977 

argumentam que em movimento~ quer seja ele curvo ou reto~ ascendente ou 

descendente~ avan~ando ou recuando~ seu processo de desenvolvimento e 

circular. f!Circular-chain-revolution" e um fenOmeno fisico~ assim como urn 

fenOmeno psicol6gico. 0 universe e uma revolucao circular em larga escala e 

0 atomo e a sua miniatura. 0 corpo humano e um organismo que repete a mesma 

s6rie de movimentos circulares~ a fim de comoletar sua funcao natural 

(HUANG 1973). E e isto que e denominado CiRCULO- A CONFIGURACAo DO Tai Ji. 

dl A HARMONIA - A T~CNICA DO TAI JI - Descrevendo a harmonia, IHUANG 

1973: LIANG 1977; LIU 1974) argumentam que, nos movimentos internos ou 

centrais~ a consciencia e identiticada com o Qi e o Qi com a energia 

intrinseca. Nos rnovimentos externos ou perif~ricos, as m~os, os olhos, o 

tronco e as pernas sao coordenados uns com os outros. 0 Qi e como a roda~ 

enquanto a pelvis (cintura) e como o eixo'. Em todas as acOes!' para cima ou 

para baixo, para dentro ou para fora, para trente ou para tras!' dinam:i cas 

ou estAticas, substanciais ou insubstanciais, curvas ou retas, elas s~o uma 

unidade como um todo. E e isto que e chamado de HARMONIA - A TECNICA DO TAI 

JL 

"' Sevundo deooimento da Mestra LUCIA LEE em 03/11/92. "Forca enrolada" e 
aquela que vem da potencia do movimento do Qi au forca interior. 
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3. EVOLll(:AO TECNICA NA DAU(:A. 

3.1. ALGUMAS IDEIAS SOBRE 0 DESENVOLVIMENTO TE:CUICO NA DANCA 

J~ em 1983 afirmamos aue ''0 corpo n~o ~ descartAvelH~ fa zenda 

referencia a natureza integral do individuo (LOBO DASILVA, E., 1983 p. 

16-7) • Ao mesmo tempo, argumentamos que a danca n§o • somente um trabalho 

que envolve o corpo fisico, pais, ao falar em aprendizaqem de dant;a!' nao 

consider-amos apenas as potencialidades biofisicas, mas 

mente-corpo fisico do organismo humane. 

a unidade 

Esta id€-ia de indivisibilidade do organismo humano tamb&m e 

ressaltada oor ALEXANDER (19841, LOLA BRIKMAN (19891, MICHEL GELB (1981L 

KEN DYCHTWALD (19841, MARiA FUX (19881, JACQUES SALZER (1982), MORGADA 

CARRINGTON (1970), CUNHA (19921, FAHLBUSCH (19901, BERTHERAT & BERNSTEIN 

(1987), PAULINA OSSONA (1988), YVONE BERGE (1976), enfim, por todos aquelE?s 

que!' ao abordarem a quest~o da atividade humana, descobrem que a movimento 

nasce de uma atitude interna que envolve a mente e as emocOes, porquanto se 

trata de uma atividade psicofisica. 

Para o desenvolvimento tecnico do aluno de dan~a~ e importante sua 

conscientizac~o~ na pr~tica. do fato da unidade psicofisica do seu 

organisrno~ oara que ele possa de-senvolver sua ca~~cidade de 

auto-compreensao do processo de aprendizagem~ 

Abordar a ouest~o do corpo fisico unido ~ mente~ no orocesso de 

desenvolvimento t~cnico da danca~ permite definir dois planes~ os 

quando harmonizados, poder~o prooorcionar a maximizac3o da utilizac§o da 

caoacidade expressiva da movimentac~o do aluno. Justifica-se assim a 
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proposta de que a mesma dedicacao que e dada ao plano aue denominamos 

"mental'' seia dada ao plano oue denominamos »tisico»~ para facilitar ao 

aluno a descoberta de seu modo prOprio e global de se expressar. 

A partir da id~ia de harmonizac§o destes dais pianos do organismo 

humano, e possivel utilizarmos 0 modele anat6mico~ para 0 estudo pratico 

da estrutura e func§o do corpo, voltado para o desenvolvimento da 

integridade corp6rea do aluno. 

E relevante destacar a importancia do conhecimento pratico do 

funcionamento do corpo f1sico; conhecer e explorar a capacidade org&nica 

para poder estabelecer obietivos atingiveis. 56 deste modo parece ser 

oossivel lidar melhor com as eventuais limita~oes fisicas. Tudo isto de 

dentro para fora~ ou seia, n~o copiando apenas a forma dos exercicios de 

fora para dentro mas~ tamb~m~ desenvolvendo a forma a partir do prOprio 

potencial do organismo do aluno~ pois na danca procuramos sempre a 

totalidade das possibilidades~ sejam elas de alongar~ flexionar~ cantrair, 

etc. 

Do nosso oonto de vista, a disciolina de Exercicios Tecnicos de Dan~a 

evolui num processo de desenvolvimento integral do aluno de danca~ atrav4s 

da aquisicao de uma habilidade motora esoecifica para a danca~ a oual 

amplia seu repert6rio ~essoal de movlmenio~ o orepara oara desenvolver as 

habilidades motoras mais complexas, as ouais se integram ao 

exoresslvo de sua dan~a~ 

reoertOrio 
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3. 2. DUAS PREMI SSAS BAsi CAS 

Para construir um novo modelo de ensino de t~cnica de danca~ que 

possa facilitar o desenvolvimento do potencial do organismo do aluno~ 

partimos das seguintes premissas: 

1. 0 corpo funciona como um todo~ ou seja~ mant~m -se a sensac§o de 

unidade quando trabalhamos uma de suas partes. Por exemplo~ nos exercicios 

de flexOes das pernas!' apenas d2t-se &nfase a uma determinada regiao!" sem 

que por isto se esque~a que 0 organismo humane e indivisivel. 

2. Tensionar~ para o iniciante!" ~ bern mais f~cil do oue relaxar., 

Observamos a import&ncia do aluno desenvolver sua capacidade de 

ralaxamento!" especificamente no momenta da introducao do movimento 

deseiado!" tanto como uma atitude!" quanta como uma tecnica~ pais percebe-se 

que~ quando o aluno se movimenta com excesso de tens§o muscular~ diminui 

sua caoacidade de aproximar-se da realiza~ao do movimento planeiado. 0 

aluno deve "alongar''
17

~ utilizando o menor ndmero possivel de unidades 

"' motoras • Esta habilidade e desenvolvida como todas as outras, dentro da 

repeticao consciente e corn suficiente tempo de prAtica~ o qual ~ diferente 

para cada aluno. Observamos ainda a import~ncia deste aluno assimilar os 

conceitos te6ricos e utiliza-los na prAtica para~ a seguir~ reavali£-los em 

func5o do seu ritmo de desenvolvimento. 

17"Alongar··~ refere-se a alongar tridimensionalmente. 

08 
Seoundo CANELAS 119831 • .•• a unidade motora e contitufda oor um 

motorneurOnio a com seu ax6n:io e as fibras musculares oor ele 

(CANELAS H, l'l., 1983 o. 49) 

inervadas" 
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Do nosso ponto de vista~ o conhecimento dos mecanismos fisio16qicos 

permei~ 0 desenvolvimento do alinhamento postural do aluno~ que e a 

primeira habilidade motora necessaria para o aproveitamento de seu 

potencial org§nico na danca. Sabemos que a fan;: a de gravidade 

permanentemente nos puxa para o centro da terra; portanto~ a aorendizagem 

do alinhamento postural mostra-se de extrema importancia para o dancarino~ 

A partir do dominic da nossa relacao com esta lei fisica!' podemos atuar com 

mais facilidade e liberdade. 

Como iA dissemos: 

''A partir do momenta em que temos consci&ncia e controle 
de nossa postura natural e orqanica~ estaremos prontos oara 
descobrir lou extrapolarl infinitas oossibilidades" IL6BO 

DASILVA, E., 1983 o.121. 

3. 3. 0 ALI NHAMENTO POSTURAL 

Todos os autores que se utilizam da id~ia da unidade psicof1sica 

consideram a postura vertical como uma postura dinamica~ reterindo-se a 

uma postura ligeiramente m6vel~ mutavel~ que responde a todo tipo de 

pressao~ mesmo quando nao tomamos consciencia disto. 

Nosso ponto de vista sobre a postura reafirma a abordaqem expressa 

oar RASCH & BURKE (1977): 

'' Quaisquer oue sejam os valores de uma oostura 
orescrita~ esperar oue todos satisfacam um dado padr~o ~ 

ignorar 0 tato de que a postura e~ princioalmente~ uma 
quest~o individual. Somente o tioo muscular determina a 
postura~ geralmente tida como ideal~ Aparentemente~ outros 
tipos nao oodem adotar esta postura e n3.o se deve esoerar 

oue o facam" IRASCH & BURKE. 1977 o.429). 
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Por isto~ acreditamos que e o poiencial de aprendizagem do aluno o 

oue pode ser trabalhado, para que ele possa desenvolver seu organismo de 

forma a encontrar equilibria; isto ~' que consiga utilizar seus segmentos 

corporais com menor esfor~o e maxima sustenta~ao. 

0 alinhamento postural pode ser trabalhado num leaue muito variado 

de atividades e assim ser permanentemente desenvolvido. Entretanto~ os 

trabalhos localirados de prepara~ao para a danca envolvem as principals 

alavancas do corpo fisico~ propiciando o desenvolvimento gradativo do 

sistema muscular~ o qual auxilia o aluno a desenvolver seu alinhamento 

postural de forma adequada. Dai considerarmos importante o conhecimento da 

estrutura e funcionamento do nosso organismo, atraves da pratica destes 

tipos de exercicios. 

Para o desenvolvimento do alinhamento postural~ partimos da premissa 

de que o corpo fisico ~ tridimensional e por ele corre urn fluxo do qual 

emerge a atividade humana~ que sempre tende ao equilibria do corpo no 

espa~o. 

Para alcancar esta tridimensionalidade~ propomos~ em um primeiro 

estagio, o uso das imagens do trigrama polar e do fluxo de energia vital do 

organismo, partindo do centro do trigrama~ percorrendo suas dimensOes e 

retornando a este centro (ver figuras 1 e 2~ po. 48, 49), podendo ser 

utilizados no centro de qualquer parte do corpo fisico. como instrumentos 

auxiliares ao processa de introdu~ao do movimento deseiado
19

• Estes 

procedimentos proporcionam ao aluno descobrir totalidade de 

possibilidades de rnovimentacao do seu corpo fisico; no caso especifico~ o 

19 
Iremos detalhar a questao do processo de int 

no caoitulo IV. 
do movimento deseiado 
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desenvolvimento adequado das regi5es da sua caluna vertebral em fun~3o do 

seu alinhamento postural~ ver exemplos: na figura 3~ p. 50 na cin1ura 

pelvica; figura 4. p. 51 - na coluna lombar: figura 5, p. 52 com 

utilizacao de dais trigramas~ urn na cintura escapular e o outre na cintura 

p~lvica. Relembramos~ no entanto, que, mesmo dando Snfase a uma ou v£rias 

direcOes, o corpo funciona como um todo. Ap6s este estagio, propomos a 

visualizacao desta energia, partindo do centro do corpo fisico 

abdominal)~ fluindo em circulos por toda a cinesfera
2 

do aluno. Neste 

sentido esclarecemos que: n~o queremos dizer que o aluno irA oensar 

todas estas partes ao mesmo tempo, mas ele pede dar &nfase a cada uma 

delas, procurando sempre comecar pelo centro do corpo e chegar a um estAgio 

onde se sinta a presenca do fluxo energetico como um todo. Urn fluxo~ em 

circulo~ que envolva toda a sua extensao em rela~ao a sua cinesfera~ 

2 
Cinestera~ segundo LABAN (1976)~ ~ o esoaco vital alcancAvel cam os 

membros do corpo~ sem sair do Iugar de suporte de uma cerna~ e representa 
uma extens§o sutil do coroo fisico~ Ela modifica sua forma de acordo com as 
dinamicas das at1vidades internas !SERRA, S. M., 1992). 
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Figura 1 - Representa~ao do trigrama, com enfase nas tres 

dimens0€s: altura, largura e proiundidade.
21 

48 

21 
As figuras foram executadas por GOUCHE MARQUES, EL!ETE DIAS e ROBERTO 

MERCURIO. 
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Representa;;3.o do trigrama, com §nfase no 

direcionamento do fluxo de energia vital, partindo do centro, 

percorrendo as tr§s dimens5es e retornando a este. 
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Figura 3 - Exemplificac~o da utilizacSo do trigrama na regi~o 

da cintura pelvica. 
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Figura 4 - Exemplifica~ao da utiliza~3o do trigrama na regi3o 

da coluna lombar. 
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Figura 5 - Exemplifica~ao da utilizacao de dois trlgramas 1 um na 

regiao da cintura pelvica e outre na regiao da cintura escapular~ 
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Esta proposta de utilizac~o da imagem do trigrama polar (mente) como 

fluJo de energia do organismo humane (corpo fisico) promove uma atitude 

harmOnica dos planos "mental" e "fisicou~ propiciando o desenvolvimento do 

alinhamento postural. 

Estes procedimentos sao resultado de anos de experi&ncia~ desde 

quando propunhamos uma sequ&ncia de exerci cios.~ a qual j3_ chamamos de 

Selecao da Coluna, voltados para a descoberta e o desenvolvimento do 

alinhamento postural~ os quais v§m sendo utilizadas em nossas aulas no 

presente memento. Constatamos~ assim~ que, quando o aluno conhece na 

prAtica os segmentos da sua coluna vertebral, passa a utilizA-los de forma 

mais organizada em func~o do desenvolvimento de uma postura din§mica e 

equilibrada~ 

A seguir~ descreveremos e comentaremos alguns aspectos: da seqUencia 

de exercicios, oue chamamos de SELECAo DA COLUNA: do alinhamento postural 

nos EXERCfCIOS DE BALANCO: dos EXERCfCIOS DE "PIROUETTES" e do mecanismo de 

CONTRACAo EM DANCA. 

3.3.1. SELECAO DA COLUNA 

A partir da posicao pararela, inicial, (ver fig. 6, p. 56l, comeca.-se 

rolando a cabeca para baixo~ lembrando de alongar o pesccco (nao fecha-lo)~ 

relaxando a coluna cervical nos dois primeiros tempos (ver fig~ 7~ p. 57)~ 

mais dais tempos para relaxar a coluna toracica (ver fig~ 8~ p .. 57),. Nesta 

parte do exercicio~ o aluno deve isolar a coluna cervical e a co luna 

tordcica da coluna lombar~ mantendo a o4lvis sobre as pernas. Este momenta 

~ muito importante~ pais, geralmente~ o aluno nXo consegue fazer a devida 

selec~o entre estes segmentos da coluna vertebral. 
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Nos pr6ximos quatro tempos continua-se relaxando a coluna lombar. 

sacra e coccix, (ver fig. 9, p. 58), procurando o alongamento total da 

coluna vertebral~ dentro da possibilidade de cada um~ Observe-se que: 

a) E melhor tamar a atitude de pensar em relaxar e alongar projetando 

o externo~ ate que consigamos aproximar o tronco das pernas~ do que 

procurar colocar a cabeca nos joelhos~ pois~ com esta dltima atitude, n§o 

alongamos a coluna lombar, distribuindo mal o peso do corpo, colocando-o 

sabre as joelhos, o que causa uma hiper-extensao na musculatura das pernas~ 

b) 0 objetivo nao e colocar as maos sabre 0 chao, entretanto, is to 

ocorre como conseqUencia do relaxamento do tronco. Colocar as m&os no chao 

e um tipo de comando, muito comum, em aulas de danca, assim como uma 

atitude tomada pelo aluno, que resulta em frustrac~o. 

cl 0 professor tern a fun~ao de catalizador. E ele que da as 

ferramentas e controla o exercicio~ nao o resultado. 

d) 0 aluno nao deve se preocupar~ caso nao consiga fazer o exercicio 

da primeira vez~ nem com a execu~ao do colega~ que consegue colocar as maos 

sabre o chSo, para iulgar sua propria capacidade. 0 aluno deve lembrar que 

a paci&ncia, a perseveran~a e o trabalho continuo sao procedimentos que lhe 

facilitam atingir seu objetivo. 

Observe-se ainda que~ ao executar os exercicios tecnicos na dane a~ 

deve-se sempre alongar antes de flexionar, ou faz§-lo simultaneamente. Este 

& um procedimento fundamental a ser seguido! pois assim o aluno tern a 

certeza de oartir pelo caminho certo. 
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Ao retornar~ comeca-se o movimento a partir do c6ccix~ sendo a lombar 

a primeira regiao a se mover. As restantes devem ficar natural mente 

relaxadas (colunas cervical e torAcica). Continuar at§ a p§lvis ficar 

completamente em cima das pernas~ ern quatro tempos (ver fig. 10~ p. 58)~ 

mais dois tempos para a regi~o da coluna tor~cica (ver fig. 11. p. 58) e os 

ultimos dais tempos para a coluna cervical (ver fig. 12, p. 58). A caber; a 

sera a Ultima a se levantar e este e outre ponte importante neste 

exercicio~ pais~ durante o retorno~ este memento de isolamento dos 

segmentos da coluna vertebral traz urn maior grau de dificuldade. 

Ap6s o dominic da mecanica desta seqUencia de exercicios~ passa-se a 

objetivar atingir o memento em que o aluno faca todo o exercicio de forma 

continua~ ou seja~ a cada tempo determinado passa por cada 

Consideramos que esta e uma das qualidades mais bonitas que um 

segmento., 

dancarino 

pode adquirir - fazer uma sequ§ncia continua onde se possam ver todas as 

formas ou desenhos expressivos. Para isto~ e precise harmonizar a forma com 

o tempo~ o que mui tos esquecem~ ou ao qual nao dao a devida atencao durante 

a preparaGao tecnica~ deixando de assimilar esta relacao~ executando um 

movimento ~·sujo" ~ como se diz em dant:;a .. No momenta em que se consegue esta 

harmonia~ se tern a sensacao de estar flutuando com o movimento. 

Ao executar esta seqUencia, o aluno deve observar ainda os seguintes 

pontos~ os quais s~o importantes tamb4m na execucgo de qualquer exercicio: 

11 Lembrar que o processo da aprendizagem na danca ocorre em um Iongo 

periodo e oue a calma e a persist&ncia levam o aluno a uma 

gratificante .. 

2J No plano mental ~ "f£cil''• contudo queremos obter uma 

corooral da mesma qualidade. 

harmonia 

resposta 
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3) t bern mais "ficil" para o iniciante utilizar-se de tens5._o 

muscular do que relaxar, ao tentar introduzir urn movimento desejado. 

Neste sentido, podemos inferir que, na execu~ao de uma sequencia, 

devemos conhecer bern cada parte e sentir o todo, ou seja, introduzir e 

22 
formar engramas de movimento simples, para podermos alcancar o momenta da 

formacao de engramas mais complexes. Quando deixamos de nos familiarizar 

com cada parte que envolve uma seqUencia de exercicios, estas partes sempre 

se fazem notar, no momenta da execucao de uma seqUencia. Ao retornar e 

trabalhar ate a concretizacao destas partes, passamos a executar a 

sequencia de forma global. 

Figura 6 - Representacao da posicao inicial do exerci cio Selecao 

da Coluna. 

22 
Segundo KOTTKE 11980) urn engrama motor 6 uma via de ligacao interneuronal 

que envolve a ativacao de certos neur6neos e mUsculos para realizar urn 
padr5o de atividade motora, em uma seqU§ncia especifica de velocidade~ 

esiiramento e movimentacao, e ao mesmo tempo inibicao de outras vias 
neuronais que n5o devem participar do padr~o ado. 
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Figura 7 - Representa;~o do relaxamento da regi~o da coluna 

cervical, no exercicio Selecao da Coluna. 

Figura 8 - Representa~~o do relaxamento da regi~o da coluna 

toracica no exercicio Selecao da Coluna$ 



Figur-a 9 Representacao do relaxamento da regi3.o 

da coluna lombar no exercicio Sele~io da Coluna. 

Figur-a 10 

Figur-as 10, 11 e 12 

relaxamento das regiOes 

Sele~ao da Coluna. 

Figura 11 Figura 12 

Representac5.o do retorno do 
da coluna vertebral, no exercicio 

58 
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3. 3. 2. 0 ALI NHAMENTO POSTURAL NOS EXERCi CI OS DE BALANCO 

Nos exercicios de balance~ na dan~a, §necessAria observar, antes de 

tudo, a alinhamento postural que envolve este tipo de exercicio, o oual 

deve ser desenvolvido tamb~m a partir da organizac§o global do nosso 

organismo. 

Quando o aluno trabalha o balanco sentado deve observar o seguinte: 

Primeiro a postura (ver fig. 13, p 60) Ele deve sentar exatamente em cima 

dos ossos dos quadris. 0 aluno pode colocar as maos voltadas para o chao e 

sob os isquios; balancando de urn lado para o outro sentira os dois ossinhos 

que machucam as maos (ver fig. 14, p. 61). Ao retirar as maos deve procurar 

utilizar os isquios como base de apoio. Sentado~ toda a musculatura da 

parte anterior das pernas deve estar relaxada. Alguns alunos s6 conseguem 

relaxar aoos algum ternoo de trabalho. Ao deslocar a oelvis oara tras, o 

aluno sentira urn outro ponto- a ponta do coccix lver fig. 15 p. 62). ~ 

incorreto sentar sabre o c6ccix~ pais nesta postura o aluno estara 

dificultando todo o trabalho futuro. No caso de uma flex§o para frente - ou 

balan~o - ocorrera urn transtorno terrivelB 0 aluno geralmente se pergun ta 

por que o colega consegue e ele nao. Existe uma questao de flexibilidade, 

porem~ na malaria das vezes:oo a resposta esta na postura inicia1 do 

exerci cio. 



Figu~a 13- Exemolifica~ao do alinhamento postural para a posi~ao 

sentada. 
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Figura 14 - Representacao da posicKo das m§os sob os isquios. 



Figura 15 - Representa~ao do deslocamento da pelvis e o 

do c6ccix no chao. 

contato 

62 
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3. 3. 3. GIRO$ E "PIROUETTES"z
3 

Consideramos fundamental que o aluno trabalhe com movimentos simples 

em um tempo lento~ par isto desenvolvemos uma sequencia de exercicios para 

a pr~tica da ''pirouette». Nesta sequ~ncia propomos o desenvolvimento de 

habilidades motoras simples, pela subdivisao deste movimento em suas 

principals partes~ dando enfase ao alinhamento postural. 

3.3.3.a. TECNICA DE FOCO 

A primeira parte~ ~ o trabaho que envolve o desenvolvimento da 

.!_ecnica de foco. Procuramos desenvo!ve- la dando enfase a relacao cabeca, 

pescoco e tronco. As instrucOes para o aluno sao as seguintes: 

- Focalize um ponto a frente numa linha horizontal, pararela ao chao 

lfig. 16, p 651, para que o pescoco fique bern alongado e naturalmente 

equilibrado. Os pes podem ficar paralelos ou na posicao aberta, flexionando 

as joelhos "pli~"~ permitindo assim uma maior base~ facilitando a 

locomocao. Gire para a direita todo o corpo, com excecao da cabeca, nos 

dois primeiros tempos, ate que o ombro esquerdo fique de frente na mesma 

linha da cabeca (fig. 17, p. 65J. 

No terceiro tempo~ o corpo continua a girar ate o ombro direito 

encontrar a linha de foco. A cabeca tambem gira neste tempo para 

reencontrar a linha de foco lfig. 18, p. 66). Este eo 6nico movimento da 

cabeca que sai deoois (atrasado) e chega primeiro~ pois no quarto tempo o 

23 
Toda a nomeclatura em Frances foi utilizada de acordo com: ROSAY. M.: 

Dicionario de Ballet, 3° ed., Rio de Janeiro, Nordica, 1980. 



corpo volta a fic~r de frente (ver fiqura 19, p. 66). Este exercicio 

ser praticado nas duas direcOes laterals. 

As observa~Oes ao aluno seriam as seguintes: 
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deve 

a) Durante este exercicio procure manter a cabeca na vertical.. No 

terceiro tempo~ ela deve executar urn movimento "stacatto"~ seco e seguro~ 

completamente na horizontal. Mantenha o pescoco o mais alongado possi vel. 

Imagine-se sendo suspenso por urn cordao ou elastica que pe9a exatamente no 

centro da cabeca. Incorporar imagens ao movimento ajuda na sua correta 

execuc~o. Promover a consci§ncia do alinhamento postural no exercicio como 

auxilio de imagens permite ao aluno atingir seu objetivo mais facilmente. 

b) Nos dais primeiros tempos~ sO o corpo se move. A cabeca 

completamente parada. Tome o cuidado de n3o entortar o pescoco~ 

fica 

como 

normalmente acontece, no momenta do movimento da cabeca. Ao soltar um 

oedaco de cordao, ou pedaco de borracha que foram torcidos, est!?s 

desenrolam-se naturalmente. Voce cria uma torcao atraves da oposicao cabe;;a 

- corpo~ sem abalar a linha vertical e sem sair do seu prOprio eixo. 

c) Focalize um ponto a frente, o maximo de tempo e, ao mudar, volte a 

reencontra-lo o mais rapido possivel. 0 corpo sai primeiro, enquanto a 

cabeca fica!" ma_s a cabeca e que chega pr:imeiro em relacao ao foco.. Este 

exercicio e continuo~ pois nao existe momenta de parada. 

d) No compasso tern&rio, o corpo sai no primeiro tempo. a cabeca no 

segundo tempo e, no terceiro tempo~ o corpo continua ate voltar a ficar de 

frente a linha de foco. 
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Figura 16 - Representa~ao da posi~ao inicial para o exercicio foco. 

Figura 17 - Representa~~o do giro do corpo, com excec!o da cabeca, 

nos dois prlmeiros tempos~ 
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Figura 18 - Representacao do giro da cabeca, para reencontrar o foco. 

Figura 19 - Representacao da complementacao do giro do corpo, para o 

reencontro com a linha de foco. 
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3. 3. 3. b. 0 ALI NHAMENTO DA CI NTURA PEL VI CA, DAS PERNAS E 0 I MPULSO 

INTERIOR 

Na segunda parte~ as instrucOes dao &nfase a utilizac5o da cin tura 

pelvica e das pernas, observando-se o alinhamento postural que envolve o 

exercicio e os recursos de impulse do »pli~'' e da p~lvis. Neste 

inibe-se o foco nos bra~os. 

momenta 

Cruze os brar;os sobre os ombros~ a partir da primeira posir;3.o dos p:§s 

(fig. 20, p. 691 "tendu" o lade, dando &nfase • pequena sequnda, meia ponta 

e ponta, no primeiro tempo (fig. 21, p. 69). Sendo o "tendu" bem executado, 

voce sentira o corpo alongado e forte, agora volte e feche o "tendu"~ 

oassando pela meia ponta atrav6s do relaxamento dos dedos. Aumente a 

pressao do corpo sabre o chao enquanto esta voltando pela pequena segunda 

jl entrando no ''pli~", no segundo tempo (fig. 22, p. 70). No momenta em que 

a perna que saiu sobe para o ''pass4'' e a outra faz "relev~"~ usando o 

mecanisme da cabeca acontece a "pirouette", pelo relaxamento da pres sao 

anterior e condu~ao desta energia pelo centro (figura 23 p. 701. Esta 6 a 

quanti dade de impulso, energia necessaria para uma "pirouette'', ou seja~ a 

que voce soltou da pressao do "pli6" e conduziu durante o giro. Desce do 

"pass6" voltando • posicao inicial, no quarto tempo (fig. 24, p. 701. 

A "pirouette" torna-se alga muito excitante, mbgico e at~ sublime. 

pois durante este momenta sO existem voce e o universe. Quando voce prepara 

o ambiente, a condic§o. o resultado jA n~o ~ um criac~o~ mas consequ&ncia 

de sua harmonia com o universe. Dai a dificuldade quando algu4m 

Como voce faz isto? E tao bonito! Resposta: E harmonia. 

pergun ta: 
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A ser observado: 

A perna que passa para o ''pass§" deve estar em movimento cortado e 

seguro. 0 mesmo deve ocorrer com a perna que fez ''relev~". Na verdade~ voc§ 

executa a "pirouette'' num s6 movimento continuo cue engloba vArias partes 

coordenadamente. Alguns movimentos sao executados ao mesmo tempo~ outros em 

seqU§ncia; portanto~ para coordenar o todo deve-se pensar no movimento de 

maneira global. 

Concordamos com SERRA 11990) ao argumentar que: 

"0 trabalho de sustentac§o que 6 requirido ao fazer 

"pass§-relev~" - postura das pernas na "pirouette" e no 

giro deoende tanto do trabalho muscular conseguido 

atrav~s de exercicios repetidos dia ap6s dia~ como de uma 

atitude interna que permite ao corpo descobrir~ quase que 

sozinho~ a seu caminho de menor esfor~o~ de maior harmonia 

e integrac5on lSERRA, S~ M, A., 1990 p~258) 
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Fiqura 20 - RepresentacAo da posicAo preparat6ria para a "pirouette" 

Figura 21 - RepresentacAo do "tendu" 



Figura 22 - Representacao do 

"pli6" preparat6rio para a 

"pirouette". 

Figura 23- Representac!o do upasseM 

"pass4" e "relev~" no momento 
da upirouette" .. 

Figura 24 - Representacao do retorno a posicao inicial$ 
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3. 3. 3. c. A COORDENACAO DE BRACOS E 0 IMPULSO SUPERIOR 

l~a terceira parte, as instru::..:Oes ct3.o §nfase a utiliza~ao dos braces 

em uma "pirouette'' na posi•,;::ao "'en dehors" do Ballet Cl.issico .. 

Os bra~os passam da primeira posic~o para a segunda posic~o~ no 

primeiro tempo. Momenta do "tendu alezeron" (figuras. 25 e 26, p. 72). 

Somente voltam o braco e a perna que fizeram o ''tendu" para a prime ira 

pos:icao,. formando a terceira posicao dos bracos!' pernas em "plit::?" !' segundo 

tempo (fig. 27, p. 72). 0 bra<;;:o oue esta fechado se abr-e, o que esta aberto 

se fecha e se encontram novamente fechados na primeira posicao dos bracos!' 

ao mesmo tempo em que as pernas sobem para o "passE-" {fig, 28,. p,. 72)~ Os 

bracos estarao chegando em frente no terceiro tempo,. pois o restante do 

corpo estara atrasado em relacao a cabeca (fig. 29, p. 73). No auarto 

tempo~ ou eles ficam na primeira posicao ou se abrem para a segunda 

posicao .. Abrir para a segunda posicao para algumas pessoas ajuda a 

desacelerar e deter o movimento no tempo desejado (figuras. 30 e 31, p. 

73). 

Uma proposta de trabalho para o desenvolvimento da "pirouette" 

alcancada par estes tres estagios permite ao aluno chegar a essencia do 

movimento. No todo~ as partes desaparecem ou ficam subentendidas~ mas em 

pleno uso~ harmonizando-se cada parte com o todo. 
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Figura 25 - Representa~ao da 

posi~ao inicial para a pratica da 
"pirouette" com a utilizat;ao do 
mecanisme dos brat;os. 

Figura 27 - Representacao do 
fipli4'' e da terceira posicao dos 
bra~os, preparatOrios para a 

"pirouette". 

Figura 26 - Representa~ao do 

"tendu ~ Ia seconde". 

Fi9ura 28 - Representacao do 
"pass~~~~ do "relev~" e do mecanismo 
dos brac;os. 
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Figura n. 30 Represen tac:ao Figura n~ 29 - Representacao do 

mecanisme dos bracos~ pernas e foco~ aproximada do momento da 
"pirouette" .. 

Figura n. 31 - Representa~ao do 

retorno a posit;£io inicial .. 

73 
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3. 4 ... A CONTRACAO 

Temos uma id~ia particular sabre o sentido~ ou mecanisme~ da 

contra~ao em dan~a~ a qual temos ~plicado na pratica nos Ultimos quinze 

anos de ensino. Constatamos que~ dependendo da prdtica adotada~ facilita a 

assimilac~o do aluno, ou dificulta todo o processo de aprendizagem da 

con trat;ao. 

As contracOes ocorrem~ nao pelo dobramento do corpo~ mas pelo 

alongamento do mesmo em semi-circulo. Muitos reagem, em aula, a palavra 

contrac~o como se fosse dobrar ou fechar o corpo, tensionando-o. ~ 

importante lembrar que este ~ o resultado da imagem que se tem no dia a dia 

quando vemos alguem executando a chamada contracao em danca~ o que nao 

impede que o coreOgrafo, por motives especificos, possa pedir que se faca 

uma contrac~o juntamente com a dobra do corpa. Ao focar a t~cnica de danca 

pela qual se objetiva a utilizac~o da totalidade do corpo~ devemos observar 

o seguinte: na contracao do centro do corpo~ continuamos com os dois 

extremes no eixo e apenas a centro se desloca (ver fig. 32~ p 75). 

Alongamos a parte interna e, mais ainda, a parte externa, atingindo um 

semi-circulo e isto e o que cria, gradativamente~ uma forte tensao. Observe 

na figura 33, p. 73), na qual nos utilizamos do trigrama para exemplificar 

como as linhas nao se dobram, mas se alongam. Portanto~ contrair e 

tensionar os m6sculos, por~m fazer uma contrac~o em danca ~ tensionar os 

mUsculos atraves de urn alongamento em semi-circuloc" mantendo o eixo, ou 

seja~ as extremidades permanecem em uma mesma linha, o centro ~ oue se 

desloca .. 
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Figura 32 - Exemplificac~o da contrac~o em danca. 
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Abordamos a t&cni ca d a danr;:a como um 9rocesso de constante 

desenvolvimento do aluno~ par isto acreditarnos que ela nao se en contra 

val tad a para resultados imedia tos:o mas para uma con stante auto-avalia~2.o e 

descoberta dos caminhos para a l iberdade de dant;ar. 

0 aluno deve entender que o processo de aprendizagem da danca requer 

urn longo periodo de dedicacao e treino. E as vezes se frustra se n3.o 

consegue realizar tudo perfeito numa aula, talvez par nao entender que 

sempre tera outra oportunidade para acertar. 

Propomos urn processo de ensino de tE:-cnica de dant;:a~ com a 

participac&o de responsabilidade igualitaria na relacao professor-aluno~ 

baseado no respeito e na valorizacao da pessoa do professor e do aluno.. 0 

professor e o aluno~ no processo de ensino-aprendizagem~ poderiam ser 

vistas como dois elementos; independentemente da ordem de escolha~ eles 

funcionariam como duas linhas da mesma profundidade, espessura e altura~ 

que vao de encontro uma da outra. Ao se encontrarem no centro~ formam uma 

(mica linha~ estarao integradas!" realizando assim, cada uma~ cinqUenta por 

cento do trabalho proposto. 

Observamos tambem que, quando o aluno aborda a tecnica como objetivo 

final e nao como um processo dinamico de constante crescimento~ geralmente 

faz um auto-julgamento severo das suas realizac5es nos exerci cios 

propostos~ talvez por usar de uma avaliacao do tipo *acerto" e "erro" ~ o 

aue o leva a criar urn empecilho para descobrir seu modo prOprio de 

aprend&-los. ou seja!' deixa de perceber o modo como executou o exer-cicio e 

de perceber novos caminhos para conseguir seu abjetivo~ 

Acreditamos no pressuposto de que o processo de a 
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exercicios t§cnicos de dan~a nao pode ser baseado na competitividade entre 

os alunos~ tradicionalmente incentivada pelas comparacOes; pais o processo 

e o resultado do outro n~o s~o os mesmos em nosso corpo. 

ressaltar~ portanto~ a valorizacao do potencial individual de cada aluno. 
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4. DESENVOLVIMENTO DOS MATERIAlS E METODOS 

Nessa pesquisa pratica realizou-se durante o oeriodo de marco de 1989 

a dezembro de 1991, tendo a particioa~lo de tr&s gruoos de alunos do Curso 

de Graduaclo em Danca da UNICAMP, ingressantes nos onos de 1988, 1989 e 

1990. 

As ementas das disciplinas Exercicios Tecnicos de Danca~ as quais 

compreendem oito semestres no curse de qradua~ao em danca~ nortearam os 

programas de curse (ver ap&ndice I). 

Os programas de curso foram estruturados da seguinte forma~ 

a) parte preparat6ria: 0 estudo da mecanica corp6rea a partir da 

estrutura anat6mica e des elementos b£sicos da dan~a; 

bl diagonal progressiva: a utilizac~o dos 

progressivamente no espaco; 

elementos b£sicos 

c) pratica da danca: a utilizacao de sequ&ncias de movimentos~ 

desenvolvidas a partir dos elementos estudados nas duas partes anteriores~ 

agora em func§o da express~o da danca do aluno. 

Os dados recolhidos atraves do interjogo da pesquisa te6rico-pratica 

oermitiram-nos modificar~ ampliar e/ou suprimir os procedimentos aplicados 

em sala de aula~ 

A principal caracteristica destes grupos~ enauanto formac~o em danca. 

foi a heterogeneidade~ Eles procederam das mais diversas escolas. 
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modalidades e tioos de abordagem de ensino de t§cnica de danca. Por este 

motivo, no inicio de cada curse~ ao trabalhar pela orimeira vez com 

qualquer qrupo~ procedemos a revis3.o des exerci cios oue chamamos de 

fundamentais ou b~sicos da danca, atrav~s da exposic~o e demonstracao 

pratica, compreendendo os estudos do alinhamento oos1ur~l~ das flexOes: do 

equilibria!' da sustentacao; da estabilidade~ de giros sobre urn e dais 

apoios, da introdur;5.o aos pequenos sal tos!' do deslocamento no espaco 

(caminhadas simples) e da pratica de sequencias de movimentos baseadas nos 

estudos acima expostos. 

Esta variedade de exercicios, no primeiro estagio~ visava tamar 

conhecimento do repert6rio pessoal de movirnentos de cada aluno~ em fun~ao 

de sua dan~a e~ ao mesmo tempo~ se constituia numa introducao da 

prooosta de trabalho. 

nova 

Nao descart.amos,. por parte dos alunos~ possiveis tentativas de

imita~ao do modelo exposto durante o inicio da demonstracao pratica de cada 

exercicio. Para superar isto~ vArios alunos foram chamados para este fim. 

Portanto~ ressaltamos assim a importancia de cada aluno assimilar~ de um 

modo prOprio~ o conteUdo do material observado e reproduzi-lo tambem do seu 

modo ao realiza-lo na pratica. Desta maneira,. ficou evidente a aceita~ao do 

professor da indivisibilidade de cada aluno. 

4. 1. 1 989 - PRI MEI RO SEMESTRE - GRUPOS A - AD-304 e B - AD 1 04 

4.1.1. GRUPO A- AD-304 

0 primeiro grupo!' nomeado Grupe A~ :ingressante no curso de gradua;:;3_o 

em danca em 1988~ comecou este processo durante seu terceiro semestre 

letivo. atrav&s da disciDlina AD-304- Exerclcios T6cnicos de Danca Ill, em 



82 

1989~ com carga horaria de seis horas semanais. 

At§ entao~ o nosso objetivo era desenvolver uma habilidade mot ora 

especifica para a danca. Para tal~ partiamos do estudo dos exercicios 

bAsicos ou fundamentals da danca voltado para a conhecimento~ a anAlise e 

auto-avaliac~o da relac~o do aluno com a introduc~o destes elementos em seu 

repert6rio; em urn segundo momenta~ repetiamos o novo padr~o de movimento 

introduzido, para tornA-lo automAtico e~ num dltimo estAgio, utiliz~vamos 

tal repert6rio para o estudo da relacao dos movimentos pertencentes aos 

exercicios estudados como espaco c§nico, o ritmo, as formas simetrica e 

assimetrica, etc. 

Aplicamos a revisao dos elementos fundamentals ou basicos da danca 

atraves dos seguintes procedimentos: 

a) o estudo das princioais articulac5es do corpo fisico~ 

enfatizando-se o modo como os alunos entendiam seu funcionamento e as 

utilizavam na pratica; 

b) o estudo dos segmentos da coluna vertebral, voltado oara o 

conhecimento do alinhamento postural; 

c) o estudo da t4cnica de isolamento de Katherine Dunham~ tamb~m. 

como auxilio ao conhecimento e desenvolvimento do alinhamento oostural: 

d) o estudo do mecanisme postural; 

e) o estudo da posic5o paralela e da posic3o em rota~~o ~en dehorsM~ 

utilizando-se do ch~o para aumentar a Area de descarga de peso: 
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f) o estudo das qualidades de movimento (relaxado e conduzido); 

g) o estudo do mecanisme de "pirouette": 

h) a aplicacao pratica dos elementos estudados em sequ&ncias de 

movimentos~ enfatizando-se o alinhamento postural e o usa das articulacOes~ 

Todos os procedimentos~ acima citados~ foram aplicados baseados nas 

ideias expostas no capitulo III. 

Durante este orocesso~ enfatizamos o aprimoramento da capacidade de 

relaxamento para a introduc~o do movimento desejado, pois assim as alunos 

permitiam-se uma melhor anAlise e auto-avaliac3o da qualidade da execuc§o 

do seu movimento~ 

Este procedimento proporcionou o conhecimento individualizado e 

permitiu a cada aluno perceber a diferenca entre o modo como planejavam 

atuar e como o faziam na pratica~ Permitlu aos alunos perceberem claramente 

as suas dificuldades tecnicas e deixou aberto tambem um novo caminho~ o do 

estudo do movimento planejado para o desenvolvimento tecnico. 

Eles respondiam a nossa proposta com grande interesse, porem 

demonstravam grandes dificuldades em conseguir executar os movimentos 

b~sicos da forma como agora os entendiam. 

Em nossa primeira avaliac~o~ observamos que: 

a) os alunos n~o tinham vivenciado o estudo do funcionmento do seu 

coroo anat6mlco na oratica da tecnica. nero demonstravam relacionar este 
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processo como sendo uma atividade psicofisica; 

b) ngo fazia parte de suas viv§ncias observarem-se em movimento e~ 

com este processo, passaram a descobrir a falta de consciencia corporal ou 

de correspondencia entre o modo como executavam os exercicios eo modo como 

achavam que os estavam executando; 

c) o estudo da mec&nica corp6rea deixava-os perplexes~ mesmo lidando 

com exercicios organizados por movimentos simples, geralmente 

teoricamente por eles; 

conhecidos 

d) nao utilizavam~ na pratica, sua capacidade de relaxamento 

introduzirem os movimentos desejados; 

para 

e) desconheciam~ na pratica, o processo de introducao do engrama do 

movimento desejado ou planejado, conseqUentemente atuavam obj eti van do 

resultados imediatos quanto a reestruturacao ou aquisicao de habilidade 

motora especifica para a dan~a; 

f) Por ultimo, observamos oue estes alunos tinh~m cristalizado a 

forma de repetic~o de um determinado padr~o. no caso um repert6rio de 

exercicios de uma determinada modalidade~ como a forma de desenvolv:imento 

t~cnico~ sem levar em conta a sua relac~o com o movimento olanejado. Por 

isto~ traziam urn modo de atuar determinado pelo repert6rio de 

tradicionais de danca~ oue muitas vezes n~o 

idt?ia de atuayao. 

i a a sua 

tecnicas 

prOpria 

Em vista disto. constatamos aue a falta de conhecimento oratico do 

funcionamento do seu corpo anat6mico prooorcionava~ ainda mais~ o 
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desconhecimento da import3ncia do relaxamento para a introducao do 

movimento deseiado. A falta da utiliza~ao do relaxamento nao lhes permitia 

controlar nem direcionar sua energia para introduzir o movimento desejado~ 

dificultando o seu desempenho tecnico. 

Por terem um parametro conhecido que lhes era confiavel~ pais os 

paradigmas usados eram o seu prOprio entendimento do conteUdo exposto~ a 

realizacao pratica deste conteUdo e poderem utilizar livreroente de 

auto-avalia~ao~ eles descobriam~ com este processo~ as limitacOes que 

vinham muitas vezes da pratica dos metodos tradicionais. ConseqUentemente~ 

demonstravam consci&ncia de que a aquisicao da habilidade motora n~o era 

alqo imediato~ se bem que~ durante a execucao dos exercicios~ eles nao 

conseguiam relaxar para faz&-los~ pais na prAtica~ inconscientemente~ ainda 

executavam os exercicios visando atingir resultados imediatos. 

Nas sete Ultimas semanas introduzimos o estudo dos mecanismos de 

contrayOes! exposto no capitulo anterior~ eo estudo das oposi~Oes~ Estes 

estudos~ segundo nossa visao~ comp5em uma serie de exercicios mais 

complexes do que os descritos como basicos. 

Entretanto~ mantivemos a enfase nos exercicios estudados nas eta pas 

anteriores, per acreditarmos que estes eram fundamentals para qua1quer qrau 

de complexidade de movimento e os alunos ainda nao tinham dominio da 

aplicacao pratica destes elementos. 

Com este processop obtivemos o desenvolvimento de uma habilidade 

motora para a danca~ primordialmente pe1a profunda reflexao e pr3tica 

acerca da mecanica de cada movimento~ pelo recurso da repeti~ao orientada~ 
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4.1.2. GRUPO B- AD-104 

0 segundo grupo, nomeado Grupo B~ ingressante no curse de graduac~o 

em danca em 1989~ comecou este processo no seu primeiro semestre letivo, 

atraves da disciplina AD-104- Exercicios Tecnicos de Danca I~ com carga 

horaria de seis horas semanais~ Aplicamos tambem neste grupo a revislio dos 

exerc1cios que chamamos de basicos ou fundamentals da dan~a, com os mesmos 

procedimentos utilizados com o Grupo A, desta vez durante todo o semestre. 

Observamos que o grupo B tinha, em graus diferentes (diferentes por 

n3o ter a mesma agilidade~ automatismos de movimentos) do grupo A~ as 

mesmas dificuldades para introduzir os rnovimentos desejados~ para enfrentar 

os pr6prios limites e descobrir seus modos pr6prios de solucionar 

problemas. 

novos 

Observamos~ ainda~ uma diferenca de atitude entre este grupo e o 

anterior~ pais encontrAvamos~ desta ve1~ urn grupo que tinha a expectativa 

de introduzir-se em um novo curse~ estando mais receptivo para uma nova 

viv&ncia no processo de aquisi~ao tecnica. 

Com este grupo B, frente aoestudo dos exerclcios bisicos, al§m do 

desenvolvimento de uma habilidade motora especifica para a danca, 

percebemos que eles comecavam a colocar a t~cnica em func§o de sua danca ao 

inverso de se colocarem em fun~ao da tecnica. 
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4. 2. 1. GRUPO A - AD-404 
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Em vista dos resultados observados no primeiro semestre~ alteramos o 

conteddo program~tico (ver Ap§ndice I), para o quarto semestre de curso do 

grupo A!" na disciplina AD-404 - Exercicios TS.cnicos de Danca IV, que previa 

o desenvalvimento do estudo das contrar;:Oes e introdu~ao a tecnica de 

quedas~ com o estudo da utilizac5o do relaxamento para a introduc§o do 

movimento desejado. 

Para tal~ utilizamos os seguintes procedimentos: 

a) execur;ao de exerci cios de respirar;:ao abdominal 

desenvolvimento e centrale do relaxamento; 

bl continuidade ao estudo dos fundamentos basicos. agora 

para a aplicac§o destes no conte6jo programAtico deste semestre; 

para 0 

voltados 

cl introducao ao estudo do mecanismo de quedas (de irente~ de lado e 

de costas): 

d) estudo de novas formas~ a partir das tradicionais~ de giros e 

e) &nfase na utilizacao pr2dica dos estudcs da parte oreparat6ria nas 

partes subseoUentes. 

Apesar de ticar constatada uma melhora si9nificativa no desemoenho 

dos alunos com a aplicac~o destes orocedi~entos~ percebemos que 
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faltava neste processo urn conjunto de elementos que perm:itisse 0 

desenvolvimento do aluno, nao s6 no sentido de uma habilidade motora. 

especifica, mas que tamb&m lhe permitisse descobrir seus modes prOorios de 

introduzir o movimento planejado e enfrentar novas problemas com maier 

clareza e, com estas observacOes, perceber a import3.ncia fundamental da 

introducao do movimento 

desenvolvimento tecnico. 

olanejado 

4.2.2. GRUPO B- AD-204 

como uma prime ira etapa 

Pelos dados colhidos com a viv§ncia do primeiro semestre de 

no 

1989, 

percebemos que poderiamos continuar o programa estabelecido para o segundo 

semestre deste ano do curso do grupo B, agora na disciplina AD-204 

Exer-cicios Tecnicos de Danca II, {ver Apendice I), e oue tambem poderiamos 

e deveri amos continuar com o procedimento de dar §nfase aos fundamentos 

b~sicos da danca. Acrescentamos aos nossos procedimentos a t§cnica de 

resoiracao ~bdominal de Katherine Dunham, a qual e utilizada 

preparacao para a sua tecnica~ Utilizamo-nos deste procedlmento 

como 

como 

auxilio a compreensao pratica do relaxamento no processo de introducao do 

movimento desejado. Demonstramos~ tambem~ atraves da exposicao e exemplos 

praticos~ a importancia dos elementos basi cos no processo de 

desenvolvimento do dancarino; como eles se encontram contidos em qualquer 

nivel de execuc~o de movimentos~ desmonstrando a sua aplicabilidade durante 

a execucao dos novas exercicios estudadas. 

Utilizamcs os seguintes procedimentas: 

a) 0 estudo da t2cnica de respiracao abdominal proposta oar Katherine 

Dunham; 



89 

b) 0 estudo do alinhamento postural na utiliza~ao das combina~Oes dos 

exercicios de alongamento e flex§o, aplicados tamb~m em func3o dos 

exercicios de abertura~ 

cl 0 estudo da utiliza~ao dos exercicios de barra, da tecnica de 

Katherine Dunham, como auxilio para o conhecimento do alinhamento da coluna 

vertebral. Utilizamo-nos destes exercicios para o estudo do equilibria (da 

distribuic3o de peso sabre duas e uma pernal, aplicando os mesmos 

procedimentos dos exercicios basicos estudados no semestre anterior, 

repetindo-os tambem, no entanto, sem o auxilio da barra, com uma 

descarga de forca de gravidade 

maior 

dl 0 estudo do mecanismo de "pirouette" segundo L6BO DASILVA (1983), 

agora utilizado na aplicacao da pratica de duplas piruetas, tanto paralelas 

quanta ''en dehors''; 

e) enfase na compreensao da estrutura de aula~ a importancia do 

aquecimento~ do esfriamento~ e a estreita rela~ao entre as partes que 

compunham a nossa proposta. 

Dentre os procedimentos acima citados, o procedimento bl demonstrou 

ser de grande importancia, pois geralmente fazemos exercicios especi fi cos 

de abertura~ quando podemos tamb€>m trabalhar abertur~ em tuna Vii.ried,::;,de de 

exerclcios que n~o s~o relacionados como tal~ como~ citado em ComentArios 

e Instru~oes sobre a Dan~a (loBO DASILVA 1983 p.36). Aiudou tambem os 

o:i,hmos a fazerem a interliga.;iio entre os exercicios de flexao~ alongamento 

e abertura .. 

Observamos que: 
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a) os alunos puderam constatar a import~ncia do desenvolvimento de 

cada exercicio simples para a sua futura utilizacao em combinacOes mais 

complexas~ ficando clara aqueles aos quais deveriamos retornar para 

reintroduzi-losp pais agora conseguiam fazer melhor a correspond&ncia entre 

os exercicios; 

bl os alunos conseguiram fazer com mais facilidade a conex3o entre as 

diversas partes da estrutura de aula, parte preparat6ria com a diagonal 

progresssiva e a pr!tica da dancap atrav§s da compreens§o da coer§ncia 

estrutural da aula; 

c) este grupo desenvolveu~ em maior grau, sua capacidade para 

utilizacao do relaxamento em funcao da introducao do movimento 

pela §nfase nos exercicios respirat6rios. 

desejado, 

Obtivemos~ assim~ uma melhora significativa quanto ao desenvolvimento 

da habilidade motora esoecifica para a danca. 

quantidade e qualidade de suas auto-correc5es. 

assim como o aumento na 

Observamos, entretanto, que os alunos, muitas vezes, ficavam confusos 

ao deparar-se com um processo em que eles tinham de fazer uma constante 

auto-avalia~ao e~ conseqUentemente, tinham de reelaborar o seu prOprio 

processo de aquisic~o t~cnica. Este era um problema~ tanto para eles como 

para n6s, pois constatamos tamb~m o retorno do nosso qtaestionamento 

inicial, ou seja. onde se encontra o ooder do conhecimento no processo de 

ensino de tecnica de danca, no aluno ou no professor? ContinuAvamos 

frustrados por nos sentirmos responsAveis pelo desenvolvimento do aluno e 

nao conseguir realizA-lo do modo como gostariamos~ ou sabiamos sermos 

capazes. Percebiamos que havia uma falha de procedimento~ por~m ainda n3o 
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tinhamos encontrado uma soluc3.o~ 

Neste caso !' ocorri a o en con t ro com as nossas pr6pri as 1 imi ta::::Ses ~ ou 

o desencontro com nossa pr6pria forma de aprender dos alunos a 

maneira de ajudA-los a aprender. Precis~vamos, portanto!' encontrar 

melhor 

novas 

meios para que pud&ssemos colocar, na pratica, o que entendiamos 

teoricamente, e assim permitir ao aluno o dominic de seu pr6prio 

de descoberta do conhecimento. 

processo 

Assim, ficou clara a importancia do professor estar tambem em 

constante auto-avaliac~o do seu oosicionamento, enquanto mediador do 

processo de aprendizagem do aluno. 

4. 3. 1990 PRIMEIRO SEMESTRE- GRUPOS B- AD-304 e C- AD-1 04 

4.3.1. GRUPO B- AD-304 

No orimeiro semestre de 1990 demos continuidade aos estudos dos 

fundamentos basicos como grupo B, agora voltados a aplicacao de exercicios 

mais complexos, na disciplina AD-304 Exercicios Tecnicos de Danca III, (ver 

Ap&ndice l)~ com os seguintes procedimentos: 

a) Revisao de todos os elementos estudados nos semestres anteriores~ 

acrescidos da coordenac3o destes cam a respiracgo abdominal. proposta na 

mec&nica corp6rea do Tai Ji Quan; 

b) 0 estudo das flexOes das pernas e do func:iona.mento da cintura 

p§lvica no ~demi-oli~". 

cl Introduc3o ao estudo do mecanisme de contrac~o~ observando-se os 
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fundamentos basicos da danca. 

d) Introducao ao estudo de plies e saltos. 

A coordenac~o dos movimentos planejados com a respirac§o abdominal 

proposta pelo Tai Ji Quan permitiu aos alunos perceberem urn maior nUmero de 

informacOes cinestesicas e~ em alguns casos~ a utilizar o relaxamento na 

execuc~o dos exercicios~ ou seja~ a usar um menor n6mero de unidades 

motoras. Em outros~ eles demonstravam estar ~assustadosw ou em ~conflito» 

com a nova sensa~ao que percebiam. Talvez porque a respiracao tern a 

qualidade de integrar a emocao com 0 gesto e a postura. 

Alguns alunos conseguiram tazer mais facilmente sua auto-avalia~ao e 

constataram~ na pratica~ a import&ncia do relaxamento para a introducao dos 

movimentos desejados e demonstraram mais seguranca para reestruturar seu 

processo de aquisic§o de habilidade motora especifica para a danca. 

Nestes casos,. percebemos uma aproximacao como movimento integral~ em 

que o aluno comeca a relacionar os movimentos como a1go pertencente a sua 

globalidade~ ou seja: a relac§o entre os exercicios propostos com a sua 

expressao. Constatamos tambem que, quando OS alunos nao conseguiam 

introduzir 0 mavimento atraves da utiliza~§o do movimento relaxado~ nao 

ocorria a integrac~o do movimento desejado com a execuc§o. 

Estas observar;Oes nos levaram a rlesenvolver novos exerci cios!' os 

quais adotaram uma forma diferente dos exercicios tradicionais de danca. E 

ndo poderia ser de outro modo!" pois as observac;Oes constataram a emer-g&nc.ia 

de uma nova metodologia para alcancar os objetivos propostos no curricula. 

Portanto~ os exercicios passaram a ser constituidos a partir do Tai Ji Quan 
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e da Capoeira~ objetivando o estudo do funcionamento dos joelhos na 

execucao do "demi-pli!§" em ambas posicOes, pararela e "en dehors". 

A seguir descrevemos uma das sequ§ncias desenvolvidas a partir do Tai 

Ji Quan. 

A partir da primeira posic3o ''en dehors" (ver fig. 34, p. 95)' 

desloque a pelvis para cima e para a direita, no primeiro tempo, (ver 

figura 35, p. 95), deixe a pelvis cair em direcao aos calcanhares e a 

energia ate a sola dos pes (ver fig. 36, o 95). Este momenta e fundamental, 

pais concentrando-nos em soltar a p~lvis, podemos perceber que os joelhos, 

no momenta da flexao das pernas, funcionam como as dobradicas de uma porta, 

au seja ela n~o direciona o movimento, mas permite que este ocorra. 

Mantendo-se o relaxamenta da pelvis~ direcionamo-la para o centro (ver fig. 

37~ p .. 95)~ continuamos ate o lado esquerdo~ (ver fig .. 38~ p. 96), em 

seguida~ aproveitamos a pressao proporcionada pelo relaxamento 

direcionamos a pelvis para a esquerda e para cima; a energia parte agora da 

sola dos pes retornando ao quadril (ver fig. 39, p. 96), por Ultimo 

retornamos para a posic~o inicial~ deslocando o quadril para cima e para o 

centro (ver fig. 40, p. 96). Esta sequencia deve ser feita em um 

lento~ numa contagem de seis tempos, procurando-se executi-la de 

tempo 

forma 

continua~ com a configura~ao circular, observando-se que os joelhos deverao 

seguir t~mb&m esta configurac~o~ 

Execut,;;;_mos esta seou&ncia, inicialmente!' nas oosicOes paralela e "en 

dehorsu~ como auxilio da barra para oue o aluno oossa sentir seguranca nos 

mementos oue demandam maior eoui1ibrio e com as olhos fechados~ para que se 

possam perceber mais facilmente as informa~Oes cinest2sicas advindas destes 

imentos. Este exercicio deve ser executado~ oodendo iniciar-se tH?} 0 



94 

lado di~eito e retornando pelo esquerdo ou vice-versa. Deve ser 

praticado iniciando-se pela frente e retornando por tras ou vice versa~ 

lembrando-se de proceder a atitude de levantar a p2lvis como foi observado 

acima. A seguir~ esta sequencia deve ser executada sem o auxilio da barra~ 

como mostram as figuras 41 a 47 lver pp. 97, 98). 

Quando percebiamos que algum aluno estava confuse ao executar este 

exerci cia~ coloc13.vamos nossas rn5.os nas suas regiOes da co luna torJicica e da 

co luna lombar, inicialmente sem tentar conduzir o movimento~ apenas 

acompanhando a movimentacao do aluno. Deste modo~ pudemos oerceber as 

reac5es internas que estavam ocorrendo com ele e~ em um segundo momenta. 

descobrimos~ na prAtica~ uma das formas em que o Corpo Escuta~ como 

argumenta SERRA (19901, e aue estavamos nos comunicando de forma 

nao-verbal com 0 aluno. 

emoittica 

Esta descoberta pratica facilitou cada vez mais a comun :i cacao 

professor/aluno~ em sala de aula~ e promoveu uma nova forma de dialogo. 



Figura 34 - Representacao da 

posi~ao inicial 

Figura 36 - Representacao do 

relaxamento do quadril. 

Figura 35 - Representac§o do des

locamento para o lado. 

flgura 37 - tacao da 
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transfer&ncia para o centro* 



Figura 38 - Representa~ao da trans

fer§ncia para o lado esquerdo/ 

baixo .. 

Figura 39 - Representa~ao da 

transfer§ncia para o lado 
esquerdo/cima .. 

Fiqura 40 - represent do retorno a posir;ao ini cial,. 
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Figura 41 - Representacao da 
poskao inicial 

Figura 43 - Representacao do 
rel~xa~ento do quadril. 

Figura 42 - Representacao do des
locamento para o lado. 

44 - da 
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transfer&ncia para o centro~ 



Figura 45 - Representa~ao da trans

fer§ncia para o lado esquerdo/ 

baixo. 

Figura 46 - Representacao da 

transfer§ncia para o lado 

esquerdo/cirna~ 

Figura 47 - representacao do retorno a posicao inicial~ 
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Ap6s a aplica~3o destas sequ§ncias~ voltamos a praticar as exercicios 

tradicionais de ''pli~s'' coordenados com a respirac§o~ procurando utilizar 

as bases da pratica anterior e percebemos que os alunos 

utilizar-se do relaxamento para executar a introducao do 

planeiado e estarem integrados. 

con sequi ram 

mov1mento 

A coordenacao da respirac~o abdominal com os movimentos desejados 

propiciava ao aluno executar os movimentos de forma global~ ao rnesmo tempo 

em que lhe permitia o controle de seu processo de aquisicao de 

motora especifica para a dan~a. 

habilidade 

Com estes novas exercicios (procedimento)~ os alunos comecaram a 

atingir os objetivos propostos. Atuavam o movimento a partir de sua pessoa 

integral e no meio Oeste processo atingiam o objetivo de descobrir o 

funcionamento das regiOes do quadril e dos joelhos* 

Constatamos que~ quando o aluno n~o se preocupava com o resultada, 

pois estavamos trabalhando movimentos que nao traziam a forma ou 

das dancas tradicionais~ sua ansiedade diminuia e eles nao 

"assustados'' ou em •conflito". 

roupagem 

f:icavam 

Dutro resultado que consideramos significative~ proveniente deste 

pracedimenta, foi a mudan<;a de atitude pratica ouanto a tolerancia a 

frustracao; os alunos deixaram de querer resultados imediatos e com is to 

passaram a encarar este processo como um meio oara o seu desenvolvimento 

tecnico~ ao inv&s de objetivo final. ConseqUentemente~ estavam se 

utilizando deste processo para descobr1r sua pr6oria maneira de introduzir 

o movimento desejada e, paradoxalmente~ o movimento desejado acontecia com 

mais trequ&ncia do que o esperado .. 
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AJ;6s algum tempo de pratica destes novos exerci cios e com o retorno 3 

forma dos exercicios tradicionais, constatamos que os alunos, agora, os 

executavam de forma menos confuse, procurando utilizer um menor numero de 

unidades motoras e fazendo uma correspondencia entre o movimento desejado e 

a sua atuacao. Isto per-mite inferir- que nao e apenas a tecnica ou o metodo 

utilizado par-a a apr-endizagem que modifies o resultado, mas a atitude do 

aluno frente ao conteudo a ser aprendido. 

4.3.2. 1990- GRUPO C- AD-104 

Com o ingr-esso de um novo gr-upo de alunos, que definimos como grupo 

C, o·umprindo a discipline AD-104 Exercicios Teonicos de Danca I (ver 

Ap?ndice I), em 1990, demos continuidade a nossa pesquisa, implementando os 

resultados observados nos semestres anteriores, conjuntamente com os novos 

procedimentos oriundos de nossa pesquisa te6rica. 

Quando os alunos combinaram a respiraoao abdominal coordenando-a aos 

movimentos desejados, constatamos na pratica que a "Tenctencia Atualizante" 

estava se pronunciando nos exerci cios tecnicos de dane a. Por outro lado, as 

nossas atitudes, enquanto professor, comecavam a promover mudancas 

significativas, basicamente pels aplicacao dos princi pios da abor-dagem 

rogeriana. 

Qua."!do percebemos que as nossas atitudes, baseadas nestes princlpios, 

promover-am tais mudam::as nos nossos alunos, constatamos tamtem que n6s pr6-

nas 

reunioes te6r-ico-pra ticas, 

sa. Ieto e, os meamos princi 

gruJ;'Bie ou individuais, de orientacao de peaqui

que mudaram as nosaas atitudea enquanto 

facilitaram as mudanoas de aprendizagem dos noasos alunos. 



Se~ par um lado, deixamos de objetivar resultados precisos, par outro 

come~amos a focalizar a integracao do aluno, ao inves de focalizar a 

produtividade como forma de desenvolvimento global, pais nesta proposta 

constatamos que~ quanta mais o professor focalizava na pessoa do aluno~ 

mais aparecia o artista neste. 

Em vista disto, estabelecemos dois novas procedimentos na proposta de 

trabalho~ que tiveram por objetivo a facilitacSo, na pr~tica, do 

pronunciamento da Tend&ncia Atualizante. 

1. 0 primeiro refere-se a aplicacao pratica das tres atitudes basicas 

de facilitacao da aprendizagem, explicitada no capitulo II5 

2~ Em segundo lugar, utilizamos nossos conhecimentos dos elementos 

tasicos da danca como instrumentos auxiliares para a integracao do aluno~ 

invertendo, assim~ o objetivo tradicional de valoriza~ao, em 

lugar~ do resultado ao inves do processo~ no qual 0 aluno e 0 

ator da aprendizagem~ 

primeiro 

principal 

Dentro destes procedimentos, estabelecemos o seguinte programa para o 

semestre: 

a) Introducgo ~s t~cnicas de res rac3o~ com ~nfase na respirac~o 

abdominal segundo o Tai Ji Quan; 

b) Introduc~o ao estudo dos mecanismos de relaxamento segundo o Tai 

J1 Quan: 
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c) Processo de introduc~o do movimento desejado e o estudo dos 

fundamentos b§sicos da danca dentro de um processo individualizado: 

d) Introducao ao estudo dos segmentos da coluna vertebral, 

exposto no capitulo III; 

segundo 

e) Introdu~ao ao estudo das principais articulacOes do corpo fisico~ 

utilizando-se o ch~o para aumentar a ~rea de descarga de peso; 

f) IntroducJo aoestudo do mecanisme postural~ segundo o Tai Ji Quan 

e as ideias exoostas no capitulo III; 

g) lntrodu~ao ao estudo das posicOes pararelas e de rotacao para a 

posic~o ''en dehorsp~ utilizando-se o ch~o para um menor deslocamento do 

quadril; 

hl Introducao ao estudo da tecnica de isolamento de Katherine Dunham: 

i) Introduc~o aoestudo do mecanisme de pirueta~ spgundo exposto no 

caoitulo IV: 

j) Introducao aoestudo das qualidades de movimento (relaxado e 

conduzido)~ com 9nfase na introducao do movimento rela~ado para a ~quisicao 

do movimento deseiado; 

kl Desenvolvimento dos elementos introduzidos. aplicados em frases de 

wovimentos~ dando ~nfase ao uso das articulac5es; 

As dificuldades t~cnicas iniciais deste grupo foram as mesmas dos 
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grupos anteriores, pon?m esta nova proposta de trabalho criou um clima 

psicol6gico favorfwel a descoberta do conhecimento, clima este que difere 

do criado pela imposi~ao do conhecimento, como ocorria com a aplica~ao dos 

procedimentos no ini cio de nossa pesquisa. 

As dificuldades as quais nos referimos evidenciaram-se nos cvr:pos 

tensos, onde a tensao era o fator preponderante. Portanto, o modo de atuar 

do aluno parece nao ocorrer em consequ&ncia apenas do desenvolvimento de 

suas potencialidades pela aquisi~ao da habilidade motora atraves da 

repeti~ao, carecendo do memento introdut6rio. 

Observamos taml:Rm que, integrado a esta tens3..o, se encontrava 

fortemente imprimido um estilo de movimenta~ao de fora para dentro, em 

incongru&ncia com a sua estrutura fisiol6gica, podendo ser observado nos 

vi cios posturais. 

Na tentative de solucionar esta tensao inicial, foram desenvolvidos e 

aplicados os exerci cios a partir da mecanica corP:, rea do Tai Ji Quan (ver 

exemplo nas piginas 93 e 94 ) . Com isto, mais uma vez ficou constatado 

que, alem dos alunos descobrirem com mais facilidade seu pr6prio modo de 

atuar, tamb&m desenvolveram seu repertorio pessoal de movimentos. 

Neste processo:- ficou claro que o primordial era o estudo da relacao 

do aluno com o movimento; com o movimento que partisse de bases s6lidas do 

conhecimento e que a sua estrutura organica. 

Com esta nova pro:pvsta de estudo dos exerci cios percebemos que, com a 

, tamb&m aflorou nos alunos a deacoberta de 

suas "limi tacoes". Em vista deste dado, demos enfase ao estudo do 
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~eal obietivo de cada exercicio. assim como a compreens3o da estrutura de 

aula. 

Constatamos que~ apesar dos alunos enfrentarem os mesmos problemas 

que os outros grupos~ eles pareciam enfrentA-las menos confuses. Comecavam 

a tamar posse do seu processo de aprendizagem. Esta proposta estava, enfim~ 

proporcionando o contato direto entre a pessoa do aluno e a sua atuac~o na 

danca. 

Em outras palavras~ o alunos comecaram a realizar os movimentos a 

partir do seu repert6rio pessoal, analisando~ auto-avaliando e reelaborando 

a introducao dos movimentos desejados~ Dentro disto~ trabalhavam todos os 

elementos fundamentais da danca~ agora de dentro para fora~ constituindo-se 

numa melhora qualitativa~ 

4.4. 1990- SEGUNDO SEMESTRE- GRUPO B- AD-404 e C AD-204 

4.4.1. GRUPO B- AD-404 

Aplicamos no segundo semestre de 1990, no qrupo B, no curso AD-qo4 

Exercicios Tecnlcos de Dan~a IV~ a ideia da Tendencia Atualizante~ tendo 

como principal enfoque a Abordagem Centrada no Aluno~ assim como o 

principia integrative eo conhecimento dos elementos fundamentals. 

Aplicamos os seguintes orocedimentos: 

a) Aplicac~o da id~ia da Tend~ncia Atualizante~ no orocesso de 

desenvolvimento t~cnico: 

b) 0 estudo da introdu~io do movimento desejado ( estudo da mec~nica 
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do movimento a ser introduzido e a coordena~ao deste movimento com a 

res pi racao); 

c) 0 estudo da forma~~o do movimento deseiado atrav6s da repetic~o; 

d) A incorporac§o do engrama de movimento formado na danca do aluno 

Cutilizac~o da aquisi~~o da habilidade motora desenvolvida para a dancal; 

e) Desenvolvimento do estudo das contrac5es; 

f) Desenvolvimento do estudo do mecanismo de quedas (de frente~ de 

lado e de costas); 

gl 0 estudo de novas formas de giros e ~pirouettes» a partir das 

tradicionais~ 

Durante a aolica~ao desta proposta de trabalho, foi oossi vel 

constatar novamente que a nossa &nfase apenas na orientacao e repeticao dos 

exercicios~ aplicada at~ ent~o, era o que mais assegurava o desenvolvimento 

de uma habilidade motora especifica para a danca e que tinhamos razao de 

n§o estarmos satisfeitos com os resultados obtidos~ 

A alterac~o da proposta~ que levou ~ mudanca de obietivos e 

procedimentos~ proporcionou a abertura para a discussao: 

a) sabre a quantidade da m8dia de repeticao oue seria produtiva ou 

aoeo'tlr>:da p""ra este grupo~ determinando~ assim~ um menor nUmero de 

repet:i em cada exercicio: 
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b) sobre a escolha dos exercicios a serem trabalhados. Determinando a 

op~ao por uma variedade de exercicios e tecnicas especificas~ isto levou os 

alunos a assimi1arem respons~bilidade quanta a necessidade de entender e 

executar os exercicios com mais ou menos &nfase. 

Estes resultados, obtidos nas aulas, foram de extrema import3ncia 

para o desenvolvimento desta pesquisa, pois~ atrav4s deles, percebemos que~ 

quanto mais abdicAvamos de nossa seguranca no conhecimento, mais podiamos 

amplia-lo~ Por exemplo: a aplicacao pratica dos novas elementos da pesquisa 

te6rica permitia~ cada vez mais, aproximarmo-nos do objetivo, de propiciar 

responsavelmente o desenvolvimento tecnico e global do aluno. 

Este novo sistema permitiu ainda: 

a) aos alunos participarem da elaborac~o do processo do qual faziam 

parte~ podendo dominar seu metodo prOprio de descoberta do conhecimento 

para o seu desenvolvimento tecnico~ sem compartimentaliza-lo e, dSSlffi~ 

abrir novas portas para seu crescimento. 0 importante desta participac~o no 

processo foi que estes resultados demonstraram ser permanentes~ 

b) ampliar~ ainda nos sa vi sao do processo de 

ensino-aprendizagem em exercicios tecnicos de danca. E descobrimos que o 

caminho indireto~ atraves do desenvolvimento e de aplica~ao de exercicios 

que n&o pertenciam ~s t~cnicas tradicionais de danca, propiciava aos alunos 

a ooortunidade de executA-los a partir de sua vis~o pr6pria de movimento. 

c) modificar o objetivo proposto em termos da aquisic§o de habilidade 

motora especifica oara a dan~a: podendo agora estar voltado em funcio do 

desenvolvimento do aluno como um todo. 
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4.4.2. GRUPO C- AD-204 

Como Grupo C na disciplina AD-204- Exercicios T§cnicos de Danca II 

em 1990~ no seu segundo semestre de curso~ come~amos a aplicar este novo 

sistema para o desenvolvimento de uma habilidade motora especifica para a 

danca, sem que esta estivesse desvinculada da pessoa do aluno~ ou sejat 

para o desenvolvimento integral do aluno, isto a partir dos resultados 

obtidos em nossa pesquisa te6rico/pratica, acrescidos 

estrutura: 

da segu:inte 

a) 0 estudo da t~cnica de respirac~o abdominal de preparacbo para a 

t~cnica de Katherine Dunham. 

bl 0 estudo da introduc~o do movimento desejado, estudo da mecanlca 

do movimento a ser introduzido e a coordenac§o deste movimento com a 

respiracao .. 

c} 0 estudo do alinhamento postural na utilizar;ao das combinat;Oes dos 

exercicios de alongamento e ilexao enos exercicios de abertura* 

d) 0 estudo da utilizacao da barra como auxilio oara o conhecimento 

do equllibrio~ da distribuicao de peso sobre uma e duas pernas~ 

utilizando-se para tal os mesmos princioios estudados no semestre anterior. 

e) 0 estudo dos exercicios citados anterior-mente sem o auxilio da 

ban-a~ 

f) 0 estudo do mecanisme de duolas ''pirouettes". 
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gl 0 estudo da estrutura de aula. 

Este grupo respondeu a estes procedimentos~ vinculando Exerci cios 

Tecnicos de Danca a descoberta de seu repert6rio pessoal de movimento. 

Utilizou este processo~ n~o mais para adquirir a t~cnica dos 

mas para desenvolver o poder da descoberta da aquisicao da 

exerci cios !' 

habi lidade 

motora especifica para a dan9a~ atrav~s do seu potencial de descoberta do 

conhecimento. Estavam voltados para o processo, nao mais para o objetivo 

final. 

Ficou clara, com estes novas elementos em nossos procedimentos, que a 

formac~o da habilidade motora, no caso especifico, para a danca, era uma 

questao de repeticao de um padrao e que a qualidade do padrao dependia da 

qualidade da introduc§o do movimento desejado. Este, por sua vez. deoendia 

do sujeito encontrar um clima psicol6gico favorAvel ao seu crescimento. 

Este clima podia ser propiciado pela Abordagem Centrada no Aluno, assim 

como pela abordagem do movimento integral do Tai Ji Quan. 

Parecia que encontravamos finalmente uma nova proposta para o 

processo de desenvolvimento de uma habilidade motora especifica para a 

danca, sem que esta estivesse dissociada da pessoa do aluno. Restava, 

portanto, continuar este processo para confirmarmos a possibilidade de ''Uma 

Nova Proposta em Exercicios T~cnicos de DancaH. 

4.5. 1991 - PRIMEIRO SEMESTRE- GRUPO C- AD-304 

4.5.1 GRUPO C- AD-304 

Em 1991 ~ continuamos a aplicar o estudo dos fundamentos blisicos, n2_o 

s6 nos exercicios basicos~ mas tambem nas apli em exerci cios ma:is 
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complexos, a procura da confirma~ao das tr§s fases da nossa abordagem: a 

Introdur;ao ~ a Formar.;.3.o e a Incorporat;5.o des engramas de movimento na danca 

do aluno. E estas tr§s fases ficaram evidenciadas como fundamentais 

que o aluno pudesse desenvolver sua t~cnica de forma integral. 

Consideramos que obtivemos resultados excelentes, pois agora eles 

demonstravam utilizar esta nova proposta como urn meio para resolver de 

forma menos confusa os problemas t~cnicos. Demonstravam tamb~m ter obtido 

sequranca para transferir soluc5es a novas problemas. 

Constatamos que~ al~m deles descobrirem seus modos pr6prios, para 

adouirirem habilidade motora para suas necessidades, este processo 

c:ontribuiu na ampliacao do seu repert6rio pessoal de movimento!' sem 

cristalizar uma forma de linguagem limitada ou o repert6rio restrito de uma 

t§cnica tradicional~ De fato~ eles foram preparados para desenvolver a 

habilidade motora que fosse necess~ria ao estilo que escolhessem. 

4. 6. 1991 - SEGUNDO SEMESTRE - GRUPO C - AD404 

4.6.1. GRUPO C- AD-404 

No segundo semestre de 1991, aplicamos o novo m&todo para o programa 

do disciplina AD-404 no grupo C lver ap&ndice II e reafirmamos a 

import~ncia fundamental deste para o desenvolvimento qualitativo do 

de dane a. 

rtluno 

Resumindo. os resultados que surgem desta pesquisa originaram-se da 

aolic or3tica dos principios obtidos destas duas abordagens (Rogeriana 

e do Tai Ji Quan). resultando na a ica~~o, sob nova 6tica~ dos vAries 

exercicios das t&cnicas existentes e tradicionais na danca moderna, e de 
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exercicios especificos que desenvolvemos a oart:ir da reflexao dos conceitas 

contidos nos sistemas Tai Ji Quan e na Abordagem Rogeriana. Por§m~ os 

exerci cios que evolui ram a partir destes princi pios confirmaram!' 

progressivamente~ a efic~cia de um m~todo de desenvolvimento t~cnica do 

dancarino!' atrav~s de uma nova forma de introduc~o dos elementos bAsicos ou 

fundamentals da danca. 
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5. DISCUSSAO 

5.1. CONSIDERACoES PRELIMINARES 

Sabemos que as t~cnicas tradicionais de dan~a surgiram como 

consequ§ncia de cria~Oes coreograficas e da necessidade de reproduzir estas 

obras de arte~ o que muito contribuiu para o desenvolvimento da arte da 

dan~a. 

Entretanto, por n~o serem ''universals''~ o dominic destas t§cnicas 

ocorre, muitas vezes, em detrimento da pessoa do artista que as executa. Em 

geral, as t&cnicas tradicionais favorecem um determinado bi6tipo, por terem 

sido desenvolvidas a partir de urn estilo pessoal ou pens0das de forma a 

servir a arte, nao ao artista. Linguagens desenvolvidas a partir destas 

t~cnicas se tornaram ~t~cnicas de express3o~, as quais, para serem 

expressas, e precise dominar~ passando~ assim~ a compor uma determlnada 

linguagem estilistica. 

Par outro lado~ na dan~a temos uma demonstracao clara de como o 

"spectrum" de capacidade motora pode ser amoliado. Em principia, no 

entanto, n§o h~ nenhum evento motor especifico da danca. pais os mecanismos 

neurofisiol6gicos bAsicos s~o essencialmente os mesmos daqueles implicados 

em nossas atividades motoras diarias. Os niveis superiores de complexidade 

das habilidades motoras se relacionam a uma diferen~a quantitativa e n~o 

aualitativa. tanto ao nivel do Sistema Nervoso como ao do Aparelho 

Locomotor IHENATSCH I LANGER. 19851. 

0 sistema piramidal e considerado como uma via diretamente 

relacionada ao comando dos movimentos voluntAries~ isto ~~ movimentos 
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deliberados e planejados, decorrentes de um ato de vontade. 0 sistema 

extrapiramidal seria o responsavel pelos movimentos autom£ticos. Estes 

compreenderiam OS automatismos orimarios OU instintiVOS (OS quais nao ser3o 

vistos, nE'ste trab<>lho) e os automatismos secundarios (MACHADO. 1988). 

Os automatismos secundArios s~o movimentos automAticos que s6 se 

estabelecem ap6s urn periodo de aprendizagem, como na danca. Numa vis~o 

simplista mas muito didAtica podemos dizer que~ na fase inicial de 

aprendizagem~ estes movimentos dependem do sistema piramidal, passando ao 

dominic do sistema extrapiramidal quando se tornam automAticos. No entanto~ 

para que ocorra a atividade motora voluntAria, tem que haver a 

de muitas areas corticais e subcorticais. Portanto~ o 

integra;;ao 

automatismo 

secund<irio nao e urn tipo bem delineado de movimento desde que~ com a 

aprendizagem motora se podem adquirir movimentos mais ou menos automAticos~ 

dependendo do nivel da aprendizagem. 

Na aprendizagem motora na danca muitos aspectos sao importantes: o 

nivel de complexidade do movimento que se deseja aprender~ a relacao 

emotional com o mesmo~ a adequacao do movimento as condicOes anatOmicas e 

fisio16gicas do aluno~ o tipo de movimento~ o tempo de treinamento do 

mesmo~ etc~ 

Acreditamos que as t~cnicas tradicionais de danca podem ser 

utilizadas~ em uma nova pespectiva~ em func§o de ampliar o 

cognitive acerca da linquagem do movimento~ assim como 

conhecimento 

servir de 

instrumentos facilitadores para a descoberta da habilidade motor a 

especifica para a danca e podem ser tamb~m incorporadas o aluno ao S!?U 

rio pessoal de movimento. 
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Deste modo~ fica descartada a c6pia de um estilo de danca e em seu 

lugar come~a a tamar forma um novo modele para o desenvolvimento do 

dancarino~ onde cada aluno pode estruturar urn caminho para a descoberta da 

sua t6cnica. Neste sentido~ o resultado da aprendizagem motora 

para a danca leva o aluno a descobrir o seu modo pr6prio de 

tJ.cnica. 

Em outras palavras~ podemos usar do conhecimento das 

espec.i fica 

aquisicao 

t:§cni cas 

tradicionais~ n~o como uma camisa-de-forca que deve ser adquirida, mas como 

um instrumento alternative que permita ao aluno a liberdade para dancar~ 0 

processo de ensino/aprendizagem em Exercicios T§cnicos de Danca, pode ser 

urn processo de decoberta do conhecimento, portanto um processo de 

crescimento., Postulamos que Crescer e Aprender~ por exemplo: Saber como eu 

aprendo~ s6 eu posso descobrir~ aprender a descobrir e um processo 

criativo~ Acreditamos. portanto~ que a assimila~ao ou Aorendi:zagem 

Significativa s6 acorre quando hA a descoberta do conhecimento. 

A aquisic~o de uma habilidade motora especifica para a danca n§o 

precisa ser imposta por uma t&cnica~ ela pode ser adquirida em um metoda 

onde o a1uno possa determinar cada novo passe de sua aprendizaqem~ 

utilizando-se das tecnicas como instrumentos que ampliam seu repert6rio 

pessoal de movimento~ ou seja~ como instrumentos que facili tam 0 

desenvolvimento da expressao do seu potencial artistico~ 

A ~orendizagern motora ocorre somente com a participac§o ativa do 

aluno~ atrav~s da realizac3o do movimento. 0 processo de aprendizagem~ 

portanto~ ~ individual e a atenc3o e interesse do professor devem estar 

voltados para descobrir os resultados que ele pode atingir tom a sua 

partitipacao no processo de cada umR 
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expressive do aluno requerem a aquisicao de uma habilidade 
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pessoal 

motora 

especifica~ para que ele possa expressar seus afetos com liberdade atrav§s 

da linquagem nao-verbal. 

~ necess~rio que haja uma interligac~o entre todos os exercicios 

t~cnicos de danca, para que o aluno possa ampliar seu repert6rio pessoal de 

movimento. A formac;ao de engramas simples de movimento permi tir2t, no 

futuro, desenvolver engramas de movimento mais complexos, sem pre.iuizo da 

estrutura org~nica. Par isto, consideramos o estudo dos exercicios bAsicos 

ou fundamentais da danca (capitulo IV) como uma alternativa para 

desenvolvimento adequado do dancarino. 

A partir disto~ levantamos alguns pontes importantes: 

a} que todo o trabalho deve ser realizado~ 

individualidade do aluno. 

respeitando-se 

0 

b) que ha a necessidade de se trabalhar. inicialrnente!' movimentos 

simples, em um ritmo lento, aproveitando os estimulos dados pelos 

professores~ realizando uma auto-correcao e, quando necessaria~ reelaborar 

o processo do ~luno, para que ele possa se aproximar ao mAximo do movimento 

desejado. 

c) aue ~ importante a repetic§o de um mesmo padr~o de movimento, para 

o melhor desempenho do aluno no momenta da formacio do engrama de movimento 

planeiado. 

d) que o objetivo ~ que o aluno descubra seu modo 0 de 
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aproxima:-;;ao do movimento desejado, que utilize e enriquec;:a suas pr6priaa 

imagens mentais, para obter uma resposta corporal harmoniosa_ 

e) que o ensino da dan.;;a e um trabalho que envolve a unidade 

psicofi sica do aluno_ 

Com r·eladio a integridade da estrutura organics do aluno o professor 

segue certos procedimentos em exerci cios especi ficos, que norteiam suas 

ins true 0 es: 

a) Antes de flexionar, o aluno deve sempre procurar o alongamento_ 

Quando estiver trabalhando os exercicios de flexao, devera utilizar esta 

atitude como uma instrucao para dar o espacamento necessaria a livre 

movimentacao das suas articulacOes. 

b) Ao fazer meia ponta, os dedos precisam estar relaY~dos_ Esta 

instrucao aponta em duas direcoes: para a necessidade do desenvolvimento da 

capacidade de relaY~ento do aluno, bern como serve de instrumento na sua 

auto-avalia<::ao. Este aspacto e central quando ao ni vel corporal e 

assimilado o seguinte: sempre que sairem e voltarem ao chao, os pes 

devem passar pelo metatarso_ 

c) Para trabalhar na posicao paralela o aluno deve tomar como 

referencia a largura do seu prbprio quadril. Com isto, ele trabalhar 

tendo como modele seu prbprio corpo, o que lhe permits ter a certeza de 

estar trabalhando em conformidade com a sua estrutura 

d) A rotacao dos pes deve ser proporcional a 

modo que, num "demi-plie", os joelhos sigam a linha dos 

o coxo-femuraly de 

~ Este cuidado 
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condiz com o respeito necess-irio a inteqridade da estrutura anat6mica do 

aluno~ tornando-se~ ao mesmo tempo, urn instrumento preventive ao desgaste 

das articulacOes des ioelhos. 

e) Deve-se procurar~ inicialmente~ manter as pernas paralelas, pe ito 

dos oes para cima, quando se trabalha sentado. Com este procedimento~ 

facilita-se o alongamento do tronco~ o qual deve apoiar-se sabre os ossos 

dos isquios. Isto permite o relaxamento da musculatura anterior do corpo. 

InstrucOes de exercicios especificos como estes foram adotadas por 

termos observado que o aluno que utiliza como parametro refer§ncias 

anat6micas do seu pr6prio corpo promove eticientemente o desenvolvimento de 

sua capacidade de relaxamento, passando, assim, a utilizar tamb~m um maior 

potencial de movimentac§o do seu organismo e portanto alcanca, com 

eficiencia, seu objetivow 

Acreditamos que com uma abo~dagem que possibilite a realizacao de um 

processo de conhecimento e desenvolvimento tecnico, compreendido a partir 

destes pontos importantes, e possivel atingir uma melhor qualidade no 

desempenho do aluno* Da mesma maneira, o aproveitamento das t§cni cas 

tradicionais de danca, no processo de desenvolvimento psicofisico do 

dancarino~ parece ser possivel, fundamentalmente, 

conson~ncia com a natureza do organismo humano. 

por encontrar-se em 

Para desenvolver a potencialidade expressiva na danca, que 

mente e corpo, ~ necess~rio descobrir~ antes de tudo~ o pr6prio 

envolve 

corpo~ 

atrav&s nao sO dos aspectos fisicos~ mas tamb$m dos ouicos. Portanto~ ~ 

reconhecendo a unidade psicofisica como fato do organismo que se 

seu real funcionamento. 

descobre 
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0 desenvolvimento t§cnico do dancarino sup5e, portanto~ a preservacio 

e o desenvolvimento da sua unidade psicofisica, que pode ser implementada 

atrav&s da tarefa de desenvolvimento do seu repert6rio pessoal de 

movimento. Isto ~ dizer da integridade de sua personalidade e do seu 

potencial criativo como um todo. 

Do nosso ponto de vista, o processo de desenvclvimento t~cnico do 

dancarino caracteriza-se pelo trabalho cooperative entre a mente e o corpo 

fisico, objetivando~ inicialmente, a aquisic§o da coordenac~o de movimentos 

simples. Para isto, a mente deve ser utilizada tanto como urn instrumento de 

a~ao quanta de prepara~ao, ser ativa e passiva. E, ap6s a execucao de um 

padr3o simples de movimento desejado~ a mente passa a funcionar como 

receptora dos estimulos dados pelo corpo fisico e~ a partir destes dados~ 

reelabora o movimento planeiado~ Assim, a mente e o corpo fisico trabalham 

em um processo de aprendizagem onde ha a cooperacao mUtua~ nao a supremacia 

de um sobre o outro. Deste modo~ a aprendizagem se dA de forma coerente com 

a natureza do organismo humano~ uma vez que ele funciona como urn todo. 

Concordamos com ALEXANDER !1984: 1985) ao argumentar que qualquer 

treinamento deveria basear-se na compreens§o de que o organismo 

sempre funciona como um todo e s6 como um todo pode ser modificado~ 

tato da sua indivisibilidade. 

Deste modo. acreditamos que devemos trabalhar na interac§o da 

humane 

pelo 

mente 

com o coroo fisico; a mente direciona o est!mulo para a ac~o voluntAria e 

recebe o retorno da adequac~o deste estimulo no corpo ffsico. A mente n~o 

obriga o coroo fisico a funcionar~ Ela~ antes de tudo~ aprende atrav~s das 

informac6es cinest4sicas~ da sensibilidade~ como o corpo fisico se encontra 

functonando. Assim~ o aluno reelabora os orocedimentos at§ a concretizac~o 
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da a~.3.o como urn todo!" a:;3_o psicofisica~ ou seja~ entre o movimento desejado 

e a sua realizac~o. Em outras palavras~ movimenta-se~ sente o movimento. 

Faz de novo, com retoques~ aumenta o sentido e a riqueza de detalhes. Pode~ 

assimp observar a pr6pria trajet6ria do movimento e corrig!-lap controlar 

tod~ a tens§o desnecess~ria e distribuir equitativamente a energia durante 

a execu~ao do movimento ou seqU&ncia simples de movimentos. At:ingindo-se 

esta relac~o, passa-se a enfatizar a precis~o do padr~o que se quer formar. 

pais e atraves da harmonia psicofisica que se pode descobrir a 

t&cnica de forma individualizada. 

5.2. FASES NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO NA DANCA 

verdadeira 

A seguir~ identificamos as seguintes fases no processo de treinamento 

na dan:.;a: 

I - Introduc~o do movimento desejado 

II - Forma~ao do enQrama de movimento 

1Il - Incorporacao dos engramas na pratica da danca~ 

5. 2. a. PRIMEIRA FASE: HITRODUCAO DO MOVIMENTO DESEJADO 

A introduc§o do movimento desejado tern uma relac§o importante com o 

tt-ato piramidal .. Envolve!" no entanto~ a integracao de muitas areas 

corticais e subcorticais~ muitas delas ainda desconhecidas. Assim. a 

ativacao do trato corticoespinhal envolve a defini~~o de um programa motor 

que implica na integrac§o de diversas ~reas~ algumas delas ii conhecidase 

como a Area motora suplementar~ o c5rtex pr&-motor e o c6rtex oarietal 

posterior !KANDEL & SCHWARIZ, 19851. 
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Esta vis5o do movimento voluntbrio~ como resultante da integracao 

m6ltipla e organizada a partir de muitas estruturas corticais e 

subcorticais ~ importante na compreens§o da danca. Um movimento voluntArio~ 

per mais simples que seja~ n~o e um movimento dissociado do corpo do aluno; 

e resultante~ sim~ da integra~ao de estimulos ambientais e internes. 

Constitui-se~ assim 1 num sistema organizado que sente e pensa e cuja 

express&o se efetua atrav&s do aparelho locomotor. 

Para alcancar a aprendizagem do movimento desejado, o aluno passa por 

esta primeira fase de introducao ao mesmo~ onde sucessivas tentativas o 

aproximam do movimento pretendido. 

0 movimento inicialmente alcancado nao corresponde exatamente ao 

movimento desejado. As informa~5es sensoriais advindas das primeiras 

tentativas serao captadas~ integradas e utilizadas pelo Sistema Nervoso 

Central na reprograma~~o dos novas movimentos que aproximar~o, finalmente~ 

o movimento primeiramente alcancado ao movimento desejado. 

Os estimulos visuais e auditivos s3o fundamentals nas primeiras 

tentativas de execucao do movimento desejado~ Tornam-se importantes as 

sensac5es cinest4sicas~ as quais s3o utilizadas nos ajustes mais fines do 

movimento. 

0 aluno que nesta fase participa do seu processo e o compreende, ou s~ 

ja~ alcanca uma experi~ncia saudAvel e gratificante, terA maier possibilid~ 

de de alcancar o movimento deseiado. Neste caso~ elementos b~sicos ~ apren 

dizagem como a atenc3o~ a disposic3o de tentar de novo e captar o mAximo de 

refer&ncias sensoriais~ sem tensOes inibidoras~ etc~~ estarao convergindo 

para que o aluno possa descobrir seu prOprio metoda de treinamento* 
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5.2.b. SEGUNDA FASE: FORMA~AO DO ENGRAMA DE MOVIMENTO 

Nesta fase!' 0 fundamental e a repetir;:3.o do movimento dese_iado. E 

claro que!' se o movimento desejado & urn movimento mais s1moles e se a 

relac§to do aluno com este movimento e "harmoniosa" '!' este orocesso sera. mais 

fJ.cil .. Mas a repetic3.o"' nem por isto~ deixa de ser fundarrd?ntal .. 

Um engrama e formado, mais rapidamente, pela repeticao de um padrao 

precise de movimento. Segundo KOTTKE (1982), a inibicao dos musculos oue 

n~o devem participar ~ t~o importante quanta a contrac3o dos que devem 

participar .. Par isto, e necessaria que, durante o treinamento!' as condir;Oes 

ambientais sejam adequadas e o aluno esteja atento ao seu trabalho: o 

movimento repetido deve ser sempre o mesmo~ 

A repeticao do movirnento desejado leva a uma execucao cada vez mais 

coordenada do mesmo~ requerendo o uso de urn nUmero minimo de unidades 

motoras e~ conseqUentemente, de menor trabalho muscular e minima gasto de 

energia. 

Atrav~s da repetic~o desenvolvem-se »engramasu autom~ticos de 

movimento !KOTTKE, 1980). Isto e, cada vez mais, o movimento oodera ser 

realizado "sem pensar•, entrando a atuar o que SERRA 119921 chama de 

nmem6ria corporal"~ 

5. 2. c. TERCE IRA F ASE: I NCORPORACAO DOS ENGRAMAS NA PRATI CA DA 

DANCA 

Nesta fase~ o aluno ter~ seu vocabul~rio de movimento ampliado~ 

gra:.;as a combina;;;ao dos vdrios engramas _L3. formados nas fases l e II~ 
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Estas combinac5es possibilitar~o a formac§o de engramas mais complexes~ os 

quais poderao ser desenvolvidos na pratica artistica. 

A divisao da aprendizagem motora na danca~ nestas tres fases~ tem uma 

Justificativa didatica~ mas nao significa que seja urn processo seccionado e 

desvinculado da realidade do aluno. Quando isto acontece, o aluno pode 

~dquirir um engrama e n&o o utilizar na pr&tica, pais nao se identifica com 

ele. 

Pode, por outro lado, ter um bom potencial e querer realizar padr5es 

de movimento complexes para os quais n5o estA preparado e se frustrar com 

seu prOprio desempenho, vindo a agredir seu aparelho locomotor. Destas 

agressOes s6 resul tarao as lesOes corpora is e uma sucessaa de frustrac6es 

que estamos acostumados a presenciar. 

Na verdade~ a aqress.io ao aparelho locomotor do aluno, que nao 

respeita suas variacOes anat6micas~ e que leva cada rnovimento a uma tensao 

exagerada sabre uma regi~o determinada do corpo~ poder~~ com o tempo e a 

prAtica continua~ incapacitar sua performance como dancarino e/ou 

seu desempenho artistico. 

limitar 

A fu_nc3.o do professor e catalizar este processo que pertence ao 

aluno. Portanto, no momenta em que o professor respeita c aluno que est£ 

neste processo de treinamento~ estara facilitando o surgimento do 

"movimento genuine " 0 movimento genuino 4 aquele que passa a integrar o 

repert6rio pessoal do aluno e se inscreve na memoria corporal. 

Quando o movimento ~ express~o da satisfac~a interna de uma pessoa e 

alcan~a harmonia e beleza~ estamos falando da arte de dancar~ 
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A danca § uma arte. E o usa de determinado engrama pelo artista 

ocorrera numa rela~ao direta da representa~ao do mesmo para o dancarino. 

Assim!' a t£§-cnica n5.o e arte. Mas a arte corporal pode ser limitada por 

deficiE:ncia t<.?cnica. Isto e fundamental. 

Consider-amos que~ na medida em que urn m&todo de trabalho em 

Exerci cios T$cni cos de Danca respei te a man i festacao do repert6rio pessoal 

de movimento do aluno e a sua natureza psicossomAtica~ este processo § 

sempre enriquecedor e pode contribuir para libertar e ampliar o repert6rio 

da sua danca .. 

0 processo de descoberta do repert6rio pessoal de movimento do aluno 

coloca-o frente ao seu processo de aprendizagem, em que a descoberta de seu 

prOprio modo de conhecer lhe permite trilhar OS caminhos do 

auto-conhecimento. 

Neste contexte~ o aluno podera tomar consciencia do que ocorre no seu 

pr6prio corpo, ajudando-o a discernir entre um ato de intensa entrega ao 

movimento~ que se esgota num ato de desgaste de energia, e um ato que 

produz atividade integral, o qual proporciona mudancas fisicas e psiquicas, 

que o enriquecem e desenvolvem sua criatividade
23

• 

Neste enfoque ~ mais importante um m~todo que permita ao -e.d uno 

conhecer seu processo individual - e que contribua assim para ajudar seu 

desenvolvimento a partir dele mesmo - que os eventuais resultados precisos. 

23 
Segundo SILLAMY ucriatividade, disposi~~o a criar que existe~ em estado 

potencial, em todos os lndividups~ seja qual for a sua idade. 
Estreitamento n~ dependencia do meio sOcio-cultural~ essa tend&ncia natural 
a auto-realiza;::3.o ex:ige condicOes favor-aveis par-a manifestar-se !SILLAMY ~ 
N., Rio de Janeiro:Dicion~rio de Psicologia Larousse do Brasil, p.B71. 
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Torna-se~ portanto, imprescind!vel um m~todo que permita ao dancarino 

descobrir o funcionamento adequado do seu corpo fisico, da sua energia e 

dos meios de ampliar seu repert6rio pessoal de movimento, para: 

a) que o aluno de dan~a possa conhecer seu instrumento de expressao; 

b) que ele deixe de obrigar o corpo fisico a fazer o movimento de 

acot-do com o que ele sup3e que deva ser e procure conhecer os aspectos 

fisicos e psiquicos que envolvem a prepara~§o para a danca; 

c) que ele se permita descobrir como o seu corpo funciona, 

desenvolvendo, assim, sua potencialidade de express~o de forma rna is 

organizada, ampliando o seu vocabulario pessoal de movimento; 

d) que possa reconhecer suas limitac5es anat6micas e consiga conviver 

com elas harmoniosamente; podendo~ assim~ escolher objetivos atingiveis e 

alcan~a-los com mais facilidade: 

e) que possa trabalhar de modo a desenvolver uma habilidade motora de 

forma total, sem prejuizo de sua saUde, de seu corpo fisico, de sua 

personalidade, de sua pessoa; 

f) que possa ampliar seu repert6rio pessoal de movimento, 

comunicar-se livremente atraves da linguagem nao verbal e, deste modo, 

facili tar a subl imac8.o
24

, que 8- a caracteri stica d.3_s artesa 

24 Sublima~5o ~ caracterist1ca da personalidade do artista que~ ao inv~s 
de usar uma defesa mais primitivaa usa a sublimac~o. 

De acordo corn SILLAMY, N~, a sub1imacao eo deslocamento de uma enerqia 

instintiva para urn fim social elevado. - Esse termo foi introduzido por S. 
FREUD para designar um mecanismo de defesa do eu pelo aual certas pulsbes 
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5. 3. A TENDENCIAATUALIZANTE E OUTRASALTERNATIVASPARAPROPICIAR 0 

DESENVOLVIMENTO DAS POTENCIALIDADES DO SER HUMANO 

A oartir do estudo te6rico da Tend&ncia Atualizante e do Ensino 

Centrado no Estudante percebemos que poderi amos redimension3.-los e 

aplica-los no Metoda Integral da Danca. 

A ideia da Tend&ncia Atualizante, a qual, segundo vimos, aponta para 

o potencial de aprendizagem e crescimento do aluno~ contribuiu para abrir 

novas horizontes ao nosso questionamento inicial. Os m~todos utilizados 

pelos nossos professores para obter resultados no ensino de tecnica de 

danca~ confrontados com o metoda analisado neste trabalho~ permitem~ hoje~ 

perceber que os resultados deste dltimo s~o significativos e permanentes. 

Resultados positives foram amplamente constatados nos mementos em que a 

Tend§ncia Atualizante se evidenciava ao encontrar urn clima psicol6gico 

facilitador para tal. Parece que a grande diferenca de um m~todo para o 

outre repousa~ entre outros fatores~ na possibilidade de independ~ncia para 

aprender, portanto na liberdade para a Tendencia Atualizante se manifestar. 

Na danca e preciso um clima psico16gico facilitador, para que esta 

tend§ncia natural se manifeste e leve o aluno a descobrir seu modo prOprio 

e individual de usar esta capacidade~ a fim de alcancar a integrac§o e 

independ&ncia no processo de aquisicao de habilidade motora especlfica para 

a da.nca ~ 

inconscientes'!
pe rsonil< lid il.de !" 

positivo, 

destacadas de seus objetivos prim1tivos, sSo 

investindo-se em equvaletes que tem um 

irdegradas na 

valor social 

( ••• ) A sublimac~o desempenha um papel muito importante na adaptac3o do 

individuo ao meio~ permitindo o seu ajustamento social sem, com isto~ lesar 
o seu desenvolvimento pessoal ••• • ISILLAMY, N., DicionArio de Psicologia 
Larousse do Brasil, p.33ZJ. 



As tecnicas de condicionamento psicafisico, as quais se 

fundamentalmente do conceito de Unidade Psico-Fisica ou Pessoa 

propoem liberar esta potencialidade subiacente do ser humano e 
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utilizam 

Integral, 

portanto 

presente nos alunos, definida por ROGERS como Tend&ncia Atualizante. 

Proposta similar encontramos no Tai Ji Quan, que tern como base a 

vis~o do ser humano como urna unidade indivisfvel. Por isto, este sistema 

pode ser utilizado pelo aluno como urn veiculo de auto-entendimento, que o 

leva a independ§ncia e ao crescimento. 

Para alcan~ar a liberdade desta potencialidade da pessoa, o Tai Ji 

Quan enfatiza o cultivo da mente eo treinamento da forca interior do 

arganismo humane~ atraves do desenvolvimento e controle da energia vital, a 

qual chamam de Qi~ E esta energia vital que e acionada quando OS exercicios 

b~sicos de treinamento ern danca s§o harmonicamente realizados pelos alunos. 

Lembramos aue, para HUANG 119731, a energia vital se manifesta nos 

processes basicos da natureza da vida e e esta energia que direciona o 

desenvolvimento e a evolucao do organismo. 

Consideramos que tambem no processo de desenvolvimento tecnico da 

danca n~o ~ diferente, pois quando nos referimos ao termo ''energia'' n~o se 

trata apenas da capacidade do uso de forca muscular do aluno, mas da 

capacidade de controle e direcionamento da sua energia vital~ em funcao da 

aquisicao da habilidade motora especifica para a sua danca5 

Lembramos tamb4m que ROGERS 119781 sustenta a id4ia de que o 

organismo humano & um individuo complete e em pleno funcionamento~ Par~ 

KlNGET 119751 o termo organismo 4 o conjunto constitutive do homem; por 

isto~ na conce de hamem~ na Abordagem Rogeriana, nao se admite 
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separa~ao entre o fisico e o psiquico. COSTA (1980) acrescenta ainda que: 

~o organismo ~~ pais, o pr6prio homem~ mas o homem integrado ao ambiente, 

como uma 6nica realidade, vivendo num processo intima de integrac!o" 

(COSTA, C., 1980 p.61). 

Concordamos com COSTA (1980) quando afirma que nao existe Tend€-ncia 

Atualizante que nao se realize no organismo, mas no organismo em sua 

totalidade, considerando que: "Neste sentido A que se pode afirmar que a 

Tend&ncia Atualizante e o organismo sao as duas faces de uma mesma 

realidade" (COSTA, C., 1980 p. 61). 

Constatamos, ao aplicar a ideia da Tendencia Atualizante atraves do 

principia integrative do Qi, nos exercicios citados no capitulo anterior, 

que o centrale e desenvolvimento da energia vital no organismo, descritos 

por HUANG (1973l, sao algumas das possibilidades de atualizacao da 

Tend§ncia Atualizante. 

Seguindo este phncipio, o Tai Ji Quan utiliza a tecnica de 

respiracao natural~ coordenada com movimentos planejados, para promover a 

harmonia da relacao mente/corpo fisico e assim liberar a potencialidade 

org&nica do aluno, de modo organizado. Esta t~cnica propicia urn nUmero 

maior de informacOes cinestesicas~ levando o aluno a uma melhor percepcao 

da sua atuac~o e a descobrir na prAtica o valor da avaliac5o, oue envolve 

tanto o seu intelecto como a sua sensibilidade (cinest~sia, 

definida por ROGERS como avaliac~o organismica~ 

sentidosJ, 

Por isto. acreditamos que a t&cnica do Tai Ji Quan oode ser um 

instrumento aue permita trazer a abordagem te6rica rogeriana {Tend§ncia 

Atualizantel para a pr~tica, quando aplicada ao processo de aprendizaqem 
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COSTA (1980) ainda afirma que: 

'' 0 organismo ~ o centro das experi§ncias, 4 ele quem 

fixa seus crit§rios, considerando as necessidades de 

conservacao e valorizac:;ao .. Numa palavra, e o individuo, 

como organismo digno de confianca, quem avalia suas 
experi§ncias, quem se compreende a si mesmo dentro de seu 

contexte ••• 
• • .. Na terapia ou no ensino, o conceito de avaliacao 

organismica ~ de fundamental import~ncia, pais o centro de 
decisao das escolhas e deslocado das maos do terapeuta ou 

do professor, para as m~os do cliente ou do educando. Esses 

passam a ter o poder de decidir, de escolher~ de valorizar, 

de avaliar seus sentimentos, n3.o a partir de urn crit§rio 

exterior a eles, incultado por normas sociais, familiares~ 

mas tendo como origem seus pr6prios padrOes internes de 
julgamento. Dizendo de outro modo, o individuo, confiando 
nas sua tend§ncias positivas, torna-se menos defensivo~ 

mais livre para aceitar a si mesmo~ pois sente-se capaz de 
integra..- e avaliar o organismico em sua vida" (COSTA, C. A. 

J. ' 1980 p. 61-2). 
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Pelas instru::;Oes dadas no Tai Ji Quan!" percebe-se tambem que- seu 

objetivo nao e a formacao de uma deterrninada linguagem estilistica (de fora 

para dentro), au repert6r:io de movimentos; ao contrc?trio, objet iva o 

desenvolvimento do repert6rio pessoal de movimento do aluno de forma 

global. 

Portanto~ os m&todos aplicados pelo sistema Tai Ji Quan, por 

proporcionarem aos alunos maiores e melhores informacOes acerca de si 

mesmos e permitir-lhes a liberdade da descoberta do seu modo prOprio de 

auto-conhecimento e auto-expresslio~ apresentam-se compativeis com a 

Abordagem Centrada no Estudante. 

Ambas as Abordagens encontram-se voltadas para a integrac~o global 

das potencialidades do aluno~ objetivam que ele possa descobrir, de urn modo 

mais organizado, padr5es menos confusos de lldar com seu organismo~ ao 
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imr2s de buscar resultados imediatos. 

0 metodo do Tai Ji Quan permite criar iroagens que correspondem a 

caroinhos por onde deve ser direcionada a energia vital, para propocionar o 

desenvolvimento da capacidade integralizadora do organisroo, ao mesroo tempo 

em que contribue para desenvolver um clima psicol6gico facilitador da 

aprendizagem. 

0 princi pio do Qi, ou princi pio integrative, pode nortear tarobem o 

caminho para o desenvolviroento integral do aluno no processo de 

desenvolvimento de uma habilidade motora especi fica para a dane a. 

Consideramos como desenvolvimento integral na danca quando o aluno 

toma posse do seu pr6prio modo de descobrir o conhecimento tecnico sem 

compartimentaliza-lo, relacionando-o com a sua pessoa, passando a atuar de 

forma harmOnica com seu organismo. 

Como pode ser percebido, o estudo te6rico da Tenoencia Atulizante 

levou a reafirmacao de nossa confianca no poder de descoberta do 

conhecimento e da capacidade humana de auto-organizacao. Este suporte 

te6rico facilitou a escolha da tecnica de coordenacao da respirac.io 

abdominal com movimentos planejados, proposta no sistema Tai Ji Quan, e a 

aplicacao em Exerci cios Tecnicos de Danca foi o passo seguinte. 

Esta base te,Srica, testada na aplicacao pratica do metodo, levou-nos 

a modificar nosso objetivo de ensino de tecnica de danca; levou-nos a r~o 

buscar resultados imediatos mas, ao contrario, a procurar desenvolver uma 

nova proposta de ensino que permitisse ao aluno lidar com os problemas 

tecnicos de forma mais organizada. 
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Esta pr.itica propiciou em n6s uma mudan-::a qualitativa enquanto 

professor, a qual, segundo definido por ROGERS (1977), atingiu mudan~as de 

atitudes na sala de aula; por exemplo, assumir nosso papel de professor 

como mediador do processo de aprendizagem do aluno e nao como instaurador 

da aprendizagem do aluno. Esta mudan-::a de atitude foi gradativa, discutida, 

e exercitada em reunioes de orientacao. Este conjunto de procedimentos 

permitiu-nos constatar, como orientando e professor, que estava sendo 

propiciado a n6s e, ao mesmo tempo, n6s estavamos propiciando um clima 

psicol6gico facilitador de aprendizagem. Para chegar a esta conclusao foi 

necessaria colocar a pessoa do professor e a pessoa do aluno em primeiro 

plano, ao inws do conhecimento. 

No metodo tradicional, ao qual aderi amos previamente, esta 

interrela~;:ao professor-aluno ficava em segundo plano, talvez pela natureza 

do pr6prio metodo, 0 qual determinava que a produtividade do aluno e sua 

capacidade de reproduzir o material exposto eram o objetivo mais importante 

e, portanto, impessoaL 

Com a nova enfase dada a pessoa do aluno e a sua potencialidade de 

auto-compreender seu processo de aprendizagem, todos os conhecimentos 

tecnicos passaram a ser aplicados em funcao do desenvolvimento da pessoa do 

aluno, ao inws de o serem em fundio do desenvolvimento tecnico/arti stico 

dele. Descobrimos, assim, a importancia de focalizar o desenvolvimento da 

pessoa do aluno, ao contra rio de focal izar o seu produto, que e a sua arts. 

Assim, pudemos constatar uma nova maneira do aluno atuar na danca, a 

viemos a chamar de movimento genui no ou integral. 

qual 

0 movimento gencu.no ou integral tern a caraoteri stica de ser executado 

espontaneamente e com liberdade, utilizando o nimo de engramas :motores~ 
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CUNHA (1992), descreve muito bern esta caracteristica quando afirma que 

... a maior caracteristica dos movimentos espontaneos reside na economia de 

esforco, pois sao realizados descontraidamente e a luz da anatomia 

corpS rea" (CUNHA, t1., 1992 p. 13). 

Parece que OS sistemas, tecnicas e metodos que se fundamentam nas 

ideias de Unidade Psico:fi sica, Ser Integral e Tendencia Atualizante, partem 

da mesma premissa, is to e, da existi?ncia no ser hUlllano, de Ulll potencial de 

auto-conhecimento e auto expressao. 

Os postulados da Abordagem Centrada no Estudante, do Sistema Tai Ji 

Quan e as ideias expostas sobre o desenvolvimento tecnico do dancarino 

coincidem na i?nfase que damos ao respeito, a individualidade da pessoa do 

aluno e a sua capacidade de tomar decie6es construtivas. 

0 interjogo dos elementos selecionados na pesquisa te6rico/pratica 

permitiram encontrar as condi.;:oes sob as quais os alunos descobriam de 

forma individualizada seu metodo de aprender e o modo pr6prio de utilizar 

as vivancias em Exerci cios Tecnicos de Dan.;: a, chegando cada urn a urn pedrao 

de desenvolvimento integral altamente individualizado. Esta descoberta 

pr6pria comprovou ser o ponto de partida para que o aluno pudesse 

desenvolver urna habilidade motora especifica para danca, quelitativamente 

mais eficiente do que a que ele vinha apresent~~do anteriorroente. 
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6. CONCLUS.i\.0 

Consideramos que os conhecimentos t~cnicos, quando aplicados em urn 

sistema de ensino que prioriza o desenvolvimento da pessoa do aluno como um 

todo, como ocorre com os metodos fundamentados em teorias humanisticas, a 

exemplo da Roge~iana, do Sistema Tai Ji Quan e das tecnicas que abo~dam o 

individuo como uma unidade psicofisica, podem permitir o redimensionamento 

do processo traditional de ensino. Este redimensionamento envolve mudancas 

significativas quanta aos p~incipais aspectos do processo educative do 

aluno. 

Em primeiro luga~, o foco do conhecimento e o potencial de descoberta 

do conhecimento encontram-se em poder do aluno. Partimos do pressuposto que 

aprender e descobrir e que as condicoes para 0 processo de aprendizagem em 

Exercicios Tecnicos de Danca ocorrem quando o aluno descobre seu 

proprio de aprender. 

modo 

Em segundo lugar, o professor passa a ser mediador do processo de 

aprendizagem do aluno. Na medida em que se questiona onde se encontra o 

poder do conhecimento, abre-se a uma nova visao, visao esta onde o 

professor tera a funcao de facilitador do processo de aprendizagem do 

aluno. E para que isto ocorra o professor necessita, como argumenta ROGERS 

(1969), antes de tude, acreditar no potencial cde auto-organizacao e 

auto-direcionamento do aluno. 0 professor necessita, ainda, comunicar-se 

com o aluno de pessoa para pessoa. 

Neste contexte, consideramos fundamental a permanente discussao do 

papel do professor e do aluno, assim como a da relac~o de ambos para o 

desenvolvimento tecnico do aluno de danca em funcao da criacao artistica. 
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De modo que, chega-se a conclusao de que: 

1. os objetivos da aprendizagem de tecnica na arte da danr;a 

encontram-se voltados tanto para o desenvolvimento de um repert6rio de 

movimento de tecnicas tradicionais como para o desenvolvimento da 

capacidade do aluno de ampliar seu repert6rio pessoal de movimentos~ 

2~ a incorporacao do repert6rio de movimentos de uma tecnica 

tradicional ocorre geralmente em urn processo de ensino/aprendizagem que 

definimos como de fora para dentro, onde o aluno atua com o prop6sito de 

reproduzir a tecnica proposta. 

3. os metodos que se encontram voltados para o desenvolvimento do 

potencial do aluno como um todo encaram o processo de desenvolvimento 

tecnico da danca como um processo de aprendizagem de habilidade motora 

especi fica sem, entretanto, separa-lo da pessoa do aluno. Assim, as 

praticas resultantes destes metodos caracterizam-se pelo respeito a pessoa 

do aluno, alem de utilizar os conhecimentos tecnicos como 

propiciadores de vivencias, onde o aluno pode testar os 

irlstrumentos 

pressupostos 

basicos na pratica e avalia-los em funcao do seu desenvolvimento. 

Verificamos, na pratica, que algumas variaveis no processo deste 

metoda de ensino/aprendizagem tornam-se obstaculos para 0 desenvolvimento 

tecnico do aluno
2

::'. Par um lado, tais variaveis sao constatadas pelo aluno, 

no ato da incorporacao do repert6rio das tecnicas tradicionais de danca, as 

quais, supostamente, lhe permi tirao alcancar a liberdade para dancar. Digo 

supostamente, par serem, muitas vezes, prejudiciais ao seu organismo. Por 

25 
Vide CAP. IV - Desenvolvimento dos Meterias e Metodos. 



outro lado, ha a necessidade do aluno compreender em seu corpo o 

de aquisi~ao de habilidade motora. 

135 

processo 

Outra caracteristica encontrada nestes metodos e que eles nao se 

encontram voltados para resultdos imediatos, nem determinam o grau de 

crescimento ou evolucao ao qual o aluno deve chegar. Ao identificar as tres 

fases no processo de desenvovimento de uma habilidade motora planejada, 

constatamos que nao e possivel obter-se resultado imediato, quando se trata 

de uma resposta motora, principalmente na fase de introducao do engrama de 

movimento. Ressaltamos que esta id~ia coincide com a natureza do processo 

e desenvolvimento do dancarino e deve, portanto, ser aplicada ao ensino da 

preparacao teen i ca para a dane a artist i ca. 

Por ultimo, mesmo que seja determinado o grau de conhecimento tecnico 

que o aluno devera alcancar como produto de sua preparacao artistica, e o 

aluno que o realizara. Dai, nao ser possivel determinar, atraves de 

qualquer processo, seja ele qual for, em que medida o aluno de danca ira 

atingir urn excelente nivel tecnico ou o quanta ele sera talentoso. Estas 

sao questoes que envolvem varios aspectos da trajet6ria de vida do proprio 

aluno. Par isto, consideramos que a funcao do educador em danca e a de 

participar como mediador do processo de desenvolvimento integral do aluno. 

Em outras palavras, assistir o aluno para que ele possa lidar com a tecnica 

de forma mais independente, mais responsavel e mais integrada. 
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EMENT AS E PROGRAMAS DE ClJRSOS
25 

Ementa: Conteudo Programatico da Disciplina (T6picos a ser 

desenvolvidos na discipline). 

1. Pr imeiro semestre de 1989 

Nome: Exerci cios Tecnicos de Danca I - AD-104 

Ementa: 0 curso visa preparar tecnicamsnte o bailarino. " -wer.ao 

propostos exerci cios ao ni vel do chao, em ¢ e de locomocao para que os 

alrmos desenvolvam: flexibilidade das articula~Oes, alinhamento, 

alongamento da musculature, sustentacao muscular, abertura, controls do 

centro e uso economico da energia; eixo vertical, expressividade do tronco; 

tecnicas de giro e sal tos (fore a e impulse). Os exerci cios seguirao 

diferentes estilos dentro da dane a comtemporanea a jui zo do professor. Este 

curse sera introdut6rio de uma aerie de oito semestres.
26 

PROGRAMA 

1. INTRODUCAO 

Exerci cios Tecnicos de Dan<;: a I trata da utilizacao do corpo, 

observando-se a qualidade do uso do mesmo, em funoao da criacao arti stica 

da dan:;.a ~Este curso visa a introdu::ao, passe a passo, de alguns elementos 

tecnicos fun.damentais da dane a como: al ill.c'oamento postural, flexibilidade 

das articulacC,es, sustentacao eficiente, economia de movirnentos, uso das 

dinamioas e do espaco. 

25 
A ordern das ernentas e programas de curso esti de acordo com a ordem dos 

curses administrados durante esta 

zo Fonte: de Gradua" ao da UNlCAl-IP - 1989 (p. 316). 



144 

2. OBJETIVOS: 

a) Postura - o estudo da mecanica postural, afim de obter-se uma 

sustenta<;ao corporal eficiente _ 

b) Articula.;;oes - treinamento dirigido ao conhecimento e a utilizacao 

integral das articula<::oes_ 

c) Seled'i.o da co luna - alongamento e diferenciacao dos segoentos da 

coluna vertebral_ 

d) Introdu.;:ao a qualidade do movimento - conduzido e relaxado. 

e) Utilizad:io consciente do espa·.;o_ 

3_ METOOOWGIA: 

Cada aula foi dividida em tres par-tes, sendo a primeira preparat6ria, 

a segunda diagonal progressiva e a terceira formada por sequencias de 

movimentos baseadas nos exerci cios estudados anteriormente (pra tica da 

dane a), mantendo, portanto, uma interliga:;;:ao progressive para que os 

exercicios aplicados na primeira parte servissem de base para a segQUda e 

terceira partes. Durante todo o decurso foram aplicadas a 

exposi.;;ao/demonstra<::ao e pra tica de cada item abordado numa relacao 

"feedback"_ 

0 semestre foi dividido em duas partes: 

a) Introdu<;;ao aos elementos tecnicos fundamentais da dan<;a_ Registro 

escrito dos elementos vivenciados na sala de aula, acrescido de 

cri tica de oada aluno. 

refle,--ii.o 

b) Revisao da etapa anterior e a aplicacao direta dos elementos 

fundamentais da danc::a. 

4. AVALIA::;:Ao: 

O.s conceitos de avaliac.3o foram atribuidos levando-se em conta 

a) Frequenoia e :r>Brtioipac.;;ao nas aulas. 
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b) Uma prova pra tic a, onde os alunos executaram sequencias de 

movimentos baseados nos objetivos do curse. 

1.1. Primeiro semestre de 1989 

Nome: Exerci cios Tecnicos de Dane a II I - AD-304 

rre-Req.: AD 204/AA200 

Ementa: 0 aprofundamento dos estudos e exercicios iniciados no sernestre 

artterior (Exerci cios Tecnicos de Danca II)."" 

PROGRAt1A 

L APRESENTAC:AO: 

Exerci cios Tecnicos de Danca III trata da utilizaca.o do corp0, 

observando-se a qualidade no uso do mesmo, em fQncao da criacao artistica 

da danca. 

2. OBJETIVOS: 

a) Revisao dos elementos tecnicos vivenciados anteriormente, 

acrescida de reflexiio e dina mica condizente com o ni vel III, enfatizando os 

elementos de contrasts na for~a, no espaco, na dinamica e no ritrno. 

b) Preparo tecnico afim de ampliar: resistencia, tonicidade muscular, 

alongamsnto, elevacao sustentada, equili brio, sernpre dsntro 

desenvolvimento gradual qualitative. 

3. i1ETODOWGIA: 

Gada aula foi dividida em Pa.rtea, sendo a 

27 
Fonte: id. (p.318) 

de 

ria, 
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a segunda diagonal progressiva e a terceira formada por sequ2ncias de 

tecnica ou pratica da dan~a, mantendo uma interliga~ao progressiva, para 

que os exercicios aplicados na primeira parte servissem de base para a 

segunda e terceira partes. 

0 semestre foi dividido em duas etapas: 

a) Revisao doe elementos tecnicos fundamentais da dan;:a. 

b) treinamento de: balance circular dinamico, arqueado. "pirouette", 

oposicao, abertura, saltos impostados. 

Os conceitos de avaliacao foram atribuidos levando-se em conta 

a) Frequ&ncia e participa•;:ao nas aulas. 

b) Uma prova pratica no final de cada etapa, onde os 

executaram sequencias tecnicas baseadas nos objetivos do curse. 

2. Segundo semest-re de :1 989 

Nome: Exercicios Tecnicos de Dan~a II - AD-204 

Pre-Req.: AD-104/AAZOO 

alunos 

Ementa: 0 aprofundamento dos estudos e exercicios iniciados no semestre 

anterior (Exerci cios Tecnicos de Dan;: a I). 
29 

PROGRAJ:1A: 

1. APRESENTACAO: 

Exerci cios Tecnicos de Danc:a II trata da utiliz2r;:ao do corpo, 

observando-se a qualidade no uso do mesmo em fun;: 

dan~ a do aluno. 

ze Fonte: id. (p.317) 

da criacao stica da 
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2. OBJETIVOS: 

a) Articulacoes - continuacao do treinamento dirigido ao conhecimento 

e a utilizacao integral das articulac;oes, acrescido de dinamica condizente 

com o ni vel IL 

b) Balarr~os em pe - parciais e totais. 

c) Introduc:ao a contradio em danc:a. 

d) Gircs - sabre uma e/ou duas pernas. 

e) Treinamento de "pirouettes en dehors" 

f) Introdur;;ao a saltos. 

3. l:1ETODOLOGIA: 

Cada aula foi dividida em tres partes, sendo a primeira preparat6ria, 

a segunda diagonal progressive e a terceira formada por sequencias de 

tecnica ou pra tica da dane a, mantendo uma interligacao progress iva, para 

que os exerci cios aplicados na prime ira parte servissem de base para a 

segunda e terceira partes. 

0 semestre foi dividido em duas etapas: 

a) Revisiio dos elementos tecnicos fundamentais da danca. 

b) treinamento de: balance circular dinamico, arg_ueado. "pirouette", 

oposicao, abertura, saltos impostados. 

4. AVALIFI:::.'AO: 

Os conceitos de avaliac;ao foram atribuidos levando-se em conta 

a) Freg_uencia e participac;;ao nas aulas. 

b) Uma prova pratica no final de cada etapa, onde os 

executaram~ sequ&ncias tE?cnicas baseadas nos objetivos do curso. 

c) Urn trabalho escrito sobre a tecnica dada. 

alunos 
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c. 1. Segundo semestre de 1989 

Nome: Exerci cios Tecnicos de Dam~ a IV - AD-404 

Pre-Reg.: AD 304/AA200 

Ementa: 0 aprofundamento dos estudos e exerci cios iniciados no sernestr·e 

anterior (l\xercicios Tecnicos de D~a III).
29 

PROGRAJ:1A 

1. APRESENTACAO: 

Exerci cios Tecnicos de Danca IV trata da utilizadio do corpo, 

observando-se a qualidade no uso do mesmo, em fund'io da criacao arti stica 

da dane a do aluno. 

2. OBJETIVOS: 

a) Revisao dos elementos tecnicos vivenciados anteriormente, 

acrescida de reflexao e dina mica condizente com o ni vel IV. 

b) c~ntrole total do mecanismo de quedas - lateral, frente e costas. 

Combinacao de giros, saltos e quedas. 

c) Preparo tecnico afim de ampliar: resistencia, tonicidade muscular, 

a1ongamento, elevacao sustentada, equili brio, sempre dentro 

desenvolvimento gradual qualitativo. 

3. METOWLDGIA: 

Cada aula foi dividl.da em tres partes, sendo a 

a segunda diagonal progressiva e a terceira forroada por 

tecnica ou pratica da d~a, mantendo uroa interligadio 

de 

ria, 

de 

para 

que os Pc>(Ar·d cios aplicados na prime ira parte servissem de base para a 

29 
Fonte: id. (p.319) 
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segunda e terceira partes. 

0 semestre foi dividido em duas etapas: 

a) Revisao dos elementos tecnicos fundarnentais da danca. 

b) treinarnento de: balanco circular dinamico, arg_ueado. "pirouette", 

oposicao, abertura, saltos impostados. 

4. AVALIACJi.O: 

Os conceitos de avaliacao forarn atribuidos levando-se em conta 

a) Frequencia e partici~ecao nas aulas. 

b) Uma prova pratica no final de cada etapa, onde os 

executaram sequ9ncias t-2cnicas baseadas nos objetivos do cur·so¥ 

3. Pr i mei ro semestre de 1 990 

Nome: Exercicios Tecnicos de Danca I- AD-104 

Ementa:Ver pag. ?) 

PROGRAMA 

1. INTRODUCJi.O 

alunos 

Exer-ci cios Tecnicos de Dane a I trata da utilizaciio do corpo, 

observa.."'!do-se a qualidade do uso do mesmo, em fun:;ao da criacao arti stica 

da dax1<;:a do aluno. Este curso visa a introdu~ao, passo a passo, de alguns 

elementos tecnicos fundarnentais da danca como: alinharnento postural, 

flexibilidade dae ar-ticulac&es, sustentacao eficiente, economia de 

movimentos 1 uso das e do espaco. 
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2. OBJETIVOS: 

a) Postura - o estudo da mecanica postural, afim de obter-se uma 

sustenta~ao corporal eficiente. 

b) Articula~oes - treinamento dirigido ao conhecimento e a utiliza~ao 

integral das articula~oes. 

c) Sele~ao da coluna - alongamento e difarancia~ao dos segmentos da 

coluna vertebral. 

d) Introdu~ao a qualidade do movimento - conduzido a relaxado. 

e) Utilizacao consciente do espaco. 

3. l1ETOOOIDGIA: 

Cada aula foi dividida em tree partes, sando a primeira praparat6ria, 

a segunda diagonal progressive e a terceira formada por sequencias de 

movimentos baseadas nos exercicios estudados anteriormente (pratica da 

dan~a), mantendo, portanto, uma interliga~ao progressive, para que os 

exercicios aplicados na primeira parte servissem de base para a seg~da e 

terce ira partes. Durante to do 0 decurso for am aplicadas a 

exposi~ao/demonstra~ao e pra tica de cada item abcrdado numa rela~ao 

"feedback". 

0 semestre foi dividido em duas partes: 

a) Introd~ao aos elementos tecnicos fundamentais da dan~a. 

b)Revisao da etapa anterior e a aplica~ao direta dos elementos 

fundamentals da danca. 

4. AV!\LIACAO: 

Os conceitos de avaliacao foram atribuidos levando-se em conta 

a) Frequencia a participacao nas aulas. 

b) Uma prova pratica onde os alunos executaram 

movimentos baseados nos objetivos do curse. 

de 
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3 • .1. Pri1llE'iro semest.re de 1Q90 

Nome: Exerci cios Tecnicos de Dane;: a III - AD-304 

Pre-Req.: AD-204/AA200 

Ementa: 0 aprofundamento dos estudos e exercicios iniciados no semestre 

anter-ior (Exercicios Tecnicos de Danca Il).
3 

PROGRAMA 

L APRESENTACAO: 

Exercicios Tecnicos de Dan.;:a III trata da utilizacao do corpo, 

observar1do-se a qualidade no uso do mesmo, em fun~ao da cria~ao artistica 

da dane:: a do al uno . 

2. OBJETIVOS: 

Revisao dos elementos tecnicos vivenciados anterior-mente, acrescida 

de reflexao e dinamica condizente como nivel III, enfatizando os elementos 

de contrasts na forma, no espaco, na dinamica e no ritmo. 

b) Preparo tecnico afim de ampliar: resistencia, tonicidade muscular, 

alongamento, elevacao sustentada, equilibrio, sempre dentro 

desenvolvimento gradual qualitative. 

3. HETODOLDGIA: 

de um 

Cada aula foi dividida em tres partes, sendo a primeira preparat6ria, 

a segunda diagonal progressive e a terceira formada por sequencias de 

tecnica ou pratica da danca, mantendo uma interligacao progressive, para 

que os a 

segunda e terceira partes. 

s Fonte: id. (p.250) 
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0 semestre foi dividido em duas etapas: 

a) Revisao doe elementos tecnicos fundamentais da danca. 

b) treinamento de: balanr;;o circular dinamico, arg_ueado. "pirouette", 

oposicao, abertura, saltos impostados. 

Os conceitos de avaliacao foram atribuidos levando-se em conta 

a) Freg_u&ncia e participac:;:ao nas aulas. 

b) Uma prova pratica no final de cada etapa, onde os alunos executaram 

sequ&ncias tecnicas baseadas nos objetivos do cur-so. 

4. Segundo semestre de 1990 

Nome: Exercicios Tecnicos de Dan~a II - AD-204 

Pre-Reg.: AD-104/AA200 

Ementa: 0 aprofundamento dos estudos e exer-cicios iniciados no semestre 

anterior ( Exerci cios Tecnicos de D~ a I). 
31 

PROGP.Ai1A 

1. APRESENTAC:AO: 

Exerci cios Tecnicos de Danca II tr-ata da utilizadio do corpo, 

observando-se a gualidade no usa do mesmo, em fu.rr~ao da criacao arti stica 

da dam::a do aluno. 

2. OBJETIVOS: 

a) Articulacoes - continuacao do treinamento ao co:n.hecimento 

e a utilizacao integral das articulacoes, acrescido de condizente 

9
'Fonte: id. (p.249) 
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com o ni vel II. 

b) Balan~os em pe - parciais e totais. 

c) Introducao a contracao em dan~a. 

d) Giros - sobre uma e duas pernas. 

e) Treinamento de "pirouettes en dehors" 

f) Introducao a saltos. 

3. M..ETOOOIDGIA: 

Gada aula foi dividida em tres partes, sendo a primeira preparat6ria, 

a segunda diagonal progressiva e a terceira formada por sequencias de 

tecnica ou pratica da danca, mantendo uma interligacao progressive, para 

que os exerci cios aplicados na prime ira parte servissem de base para a 

segunda e terceira partes. 

0 semestre foi dividido em duas etapas: 

a) Revisao dos elementos tecnicos fundamentais da danca. 

b) treinamento de: balan;:o circular dinamico, arqueado, "pirouette", 

oposicao, abertura, saltos impostados. 

4. AVALIAC'AO: 

Os conceitos de avalia~ao foram atribuidos levando-se em conta 

a) Frequencia e participacao nas aulas. 

b) Uma prova pratica no final de cada etapa, onde os 

executaram sequencias tecnicas baseadas nos objetivos do curso. 

4 ... 1. Segundo senlt?stre de 1990 

Nome: Exercicios Tecnicos de Da~a IV- AD-404 

Pre-Req.: AD 304/AAZOO 

alunos 

Ementa: 0 aprofundamento dos estudos e exercicios iniciados no semestre 
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anterior (Exercicios Tecnicos de Darr,;:a III).
32 

PROGRAMA 

L APRESENTACAO: 

Exerci cios Tecnicos de Dan:;: a IV trata da utiliza·,;:ao do corpo, 

observando-se a qualidade no uso do mesmo, em funcao da criac;:ao arti stica 

da danca do aluno. 

2. OB.JETIVOS: 

a) Revisao dos elementos tecnicos vivenciados anteriormente, 

acreescida de refleY1i.o e dina mica condizente com o ni vel IV. 

b) Controls total do mecanisme de quedas - lateral, frente e costas. 

Combina<::ao de giros, saltos e quedas. 

c) Prepare tecnico afim de ampliar: resistencia, tonicidade muscular, 

alongamento, eleva<;:ao sustentada, equilibria, sempre dentro 

desenvolvimento gradativo qualitative. 

3_ t!ETODOLOGIA: 

de Ulll 

Cada aula foi dividida em tres partes, sendo a primeira preparathria, 

a segunda diagonal progressiva e a terceira formada por sequencias de 

tecnica ou pra tica da dane a, mantendo uma interligacao progressiva, para 

que os exerci cios aplic:ados na prime ira parte servissero de base para a 

segunda e terceira partes. 

0 semestre foi dividido em duas 

a) Revisao dos elementos tecnicos fw!damentais da a. 

b) treinarnento de: balarJ(; o circular din3mico" 

oposi<;:ao, abertura, saltos 

32

Fonte: id" (p" ) 
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4. AVALIN:.ii.O: 

Os concei tos de avaliacao for am atribuidos levando-se em conta: 

a) Frequencia e participacao nas aulas. 

b) Uma prova pratica no final de cada etapa, onde os 

executaram sequencias tecnicas baseadas nos objetivos do curso. 

Nome: Exerci cios Tecnicos de ~a III - AD-304 

Pre-Req.: AD 204/AA200 

alunos 

Ementa: 0 aprofundamento doe estudos e exercicios iniciados no ssmestre 

anterior ( Exerci cios Tecnicos de Darr~ a I I). 
33 

PROGRfu'1A 

L APRESEt.'TACAO: 

Treinamento dirigido ao conhecimento e utilizacao do corpo fi sico em 

relacao ao modo como ele funciona, para descobrir seus limites e direcionar 

um caminho para o desenvolvimento do seu potencial tecnico. 

2. OBJETIVOS: 

a) Dar continuidade aos estudos desenvolvidos nos 

anteriores (AD 104, AD 204), acrescidos de novos elementos 

condizentes como nivel IV. 

semestres 

tecnicos 

b) Utilizacao dos elementos estudados em flJ.IlCao da cria<;ao arti stica. 

c) Treinamento dirigido ao conhecimento e utilizacao integral das 

, acrescido de mica condizente com o ni vel III. 

d) Introducao a contracao em danca. 

33 
Fonte: UNICA.'1P. Cata doe Curses de (p. 
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e) Introducao a tecnica de quedas. 

3. METOOOWGIA: 

a) aulas praticas com exposicao do conteudo proposto, onde os alunos 

aprendem os exerci cios sob a orientacao do professor. 

b) Exerci cios de improvisacao, onde os alunos experimentam os 

objetivos acima descritos, desde o ponto de vista do seu movimento pessoal. 

4. CRITERIOS DE AVALIACaO: 

Os criterios de avaliacao foram atribui dos levando-se em conta: 

a) Frequ&ncia e participac.2.o nas aulas; 

b) Uma prova pratica no final de cada semestre, onde os 

executaram sequencias tecnicas baseadas nos objetivos do cur·so; 

5.1. Segundo semestre de 1991 

Nome: Exerci cios Tecnicos de Danca IV - AD-404 

Pre-Req.: AD 304/AAZOO 

alunos 

Ementa: 0 aprofundamento dos estudos e exercicios iniciados no semestre 

anterior ( Exerci cios Tecnicos de Dane a II I)_ 
34 

PROGRAMA 

L APRESENTACAO: 

a) Treinamento dirigido ao conhecimento e utilizac3.o do cor:po fi sico 

em relacao ao modo como ele funciona, para descobrir seus limites e 

direcionar t~ camirillo para o desenvolvimento do ~~tencial tecnico do aluno. 

34
id: (p.224) 
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2. OBJETIVOS: 

a) Dar continuidade aos estudos desenvolvidos nos semestres 

anteriores (AD-104, AD-204, AD-304), acrescidos de novos elementos t2cnicos 

condizentes com o ni vel IV. 

b) Utilizacao dos elementos estudados em funcao da criacao arti stica. 

c) Treinamento dirigido ao conhecimento e utilizacao integral das 

articula~oes, acrescido de dinamica condizente como nivel IV. 

d) Desenvolvimento do estudo de contracao em danca. 

e) Desenvolvimento do estudo de quedas. 

3. METOOOWGIA: 

a) aulas priticas com exposi~3.o do conteUdo proposto, onde os alur1os 

aprendem os exercicios sob a orienta~ao do professor4 

b) Exerci cios de improvisacao, onde os alunos eX"",xrimentem os 

objetivos acima descritos, desde o ponto de vista do seu movimento pessoal. 

4. CRITERIOS DE AVALIACaO: 

Os criterios de avaliacao foram atribui doe levando-se em conta: 

a) Frequencia e participacao n,as aulas; 

b) Uma prova pratica no final do semestre, onde os alunos executaram 

sequencias tecnicas baseadas nos objetivos do curse. 


