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Resumo 

Neste trabalho, estivemos buscando a compreensao do significado da Dan913 para 

pessoas portadoras de deficiencia visual, na perspectiva de uma abordagem 

fenomenol6gica. Coletamos os discursos de 13 (treze) sujeitos, que experimentam a 

vivencia da Dan913 no presente momenta de suas vidas. Nao nos preocupamos com 

estilos predeterminados de Dan913, mas sim com a vivencia e o olhar do sujeito para 

com a sua experiencia na Dan9J3. A partir dos discursos coletados, orientados por 

nossa interroga98o: "0 que e isto, vivenciar a Danr;;a para voce?", trilhamos nossos 

entendimentos e reflexoes em busca de compreender o significado do corpo que 

dan913 com os pr6prios olhares. Olhamos para o corpo que dan913 com outros 

sentidos e sentido por pessoas que sao portadoras de deficiencia visual. Assim, 

coerente com os fundamentos da pesquisa fenomenol6gica, buscamos encontrar 

uma perspectiva particular, em um dado momenta; olhamos para o fen6meno 

situado buscando aprofundar-nos na essencia deste universe em questao. 



Abstract 

A study was carried out to investigate the understanding of the significance of Dance 

for visually handicapped persons, using a phenomenological approach. We 

collected the discourses of 13 (thirteen) subjects, all of them being involved in a 

Dance experience at the time of the study. Our concern was not about pre

determined dance-styles, but about the real-life-experience and the point-of-view of 

the subjects about their dance experience. The question to be answered by the 

subjects was: "What does it mean for you to experience dance?", and it was based 

on the collected discourses that we traced our understanding and reflections, aiming 

to understand the significance of the body that dances, with our own eyes. We 

approached the dancing body with other senses, body felt by visually handicapped 

persons. Therefore, according to the rationale of the phenomenological research, we 

aimed to find a particular perspective, at a certain moment; we looked at the situated 

phenomenon, trying to enter the essence of this unique universe. 
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"0 que em mim sente, esta pensando." 

Fernando Pessoa 



I - lntrodu~ao 

Pensamos ser interessante iniciar esta introdu~o retrocedendo brevemente 

em nossa vida profissional bem como aos nossos primeiros encontros com a Danya 

e com a pessoa portadora de deficiencia visual. A oportunidade de trabalhar com 

esta clientela veio enriquecer bastante nossa trajet6ria com a Danya; os mementos 

experienciados por n6s deixaram marcas e mem6rias corporais, que hoje se 

pronunciam registradas neste trabalho. 

Em nossa forma9ao, a dan9a se fez presente desde muito cedo, convivendo 

com nosso universe diversos estilos, entre eles: a Dan9a Classica, o Jazz, a Danya 

Moderna, a Capoeira e a Dan9a Contemporanea1
. 

Neste mosaico, os estilos nao apenas se juntaram como experiencias 

somadas ou como partes estanques, mas neste contexte, aprendemos a perceber e 

a conhecer melhor o nosso corpo. Atraves desta diversidade e das contradi96es que 

se apresentaram nestas diferenyas, visualizamos perspectivas mais complexas e 

uma gama de possibilidades para com o nosso corpo. Digamos que a 

biodiversidade corporal, que nos trouxe experiencias rices, projetando urn 

' Danya Contemporanea na perspectiva da Escola de forma~tiio de bailarinos contemporaneos 
"Espa(fo Novo". Dir.: Angel Vianna. Vivenciamos diversas tecnicas corporais, como: Feldenkrais, 
Tecnica de Alexander, Eutonia, Estudos sobre Rudolf Von Laban, todas estas sao tecnicas de 
conhecimento corporal, de reeducayiio corporal, de estudo sobre o movimento, onde as 
possibilidades respeitam os limrtes corporais de cada pessoa. 
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aprendizado mais humano e com maior respeito em rela<f8o ao nosso proprio 

universe corporal, nosso corpo-proprio
2 
e sua existemcia

3
. 

Neste espectro, sentimos que o nosso corpo era mais que imaginavamos ser, 

e passamos acreditar que a Danya seria capaz de redimensionar todo um sistema 

de "ser" e de "estar" no mundo. 

As disciplinas rfgidas da Danya classica, as propostas de modelos e padroes 

corporais, as repeti<;:oes e as copias diante do espelho das salas de aula, as nossas 

angustias pelas performances idealizadas nao deixaram de ser uma significativa 

experiencia para nos, pois foi desta fonma que buscamos redimensionar a nossa 

realidade corporal. Pelo menos assim tentamos. 

A danya classica imprime no corpo detenminados c6digos e para nos 

professores e dan<;:arinos os percebemos nos nossos corpos e nos corpos dos 

alunos, seja por uma atitude corporal, um passo, um gesto ou um andar, enfim, os 

reconhecemos pela linguagem nao-verbal do corpo, pelo codigo corporal, como um 

sfmbolo. Estes c6digos tambem se apresentam em outras dan<;:as, como na dan<;:a 

moderna, por exemplo, que tem caracterfsticas fortes de identifica<f8o, como: a 

for<;:a, uma contrac;:ao, a queda, o uso do chao, etc. Tentar transformar estes codigos 

fortes e impastos, ou melhor, tentar redimensiona-los no proprio corpo, nos fez 

buscar na Dan<;:a contemporanea uma fonte expressiva, uma nova fonma de 

conceber o corpo, o corpo que dan<;:a e a propria Dan<;:a. 

Defrontamo-nos assim, em 1989, com a Prof". Angel Vianna e sua escola de 

formac;:ao em Dan<;:a Contemporanea no Rio de Janeiro. Ali, durante tres anos, 

2 Merleau-Ponty in Guedes (1995:85) aponta que o corpo-pr6prio significa o que possuimos, o que e 
nosso meio de comunicayao com o mundo, onde apreendemos os sentidos, desenvolvemos 
relayoes com o outro e nos confundimos com o mundo. 

3 Guedes (1995:88) explica que, no decorrer da existencia, o corpo-pr6prio agee se apropria. Traduz 
a sua experiencia vivida e apreendida do mundo. Para Merleau-Ponty in Guedes (1995:88) 
significa aquilo que se vivencia do mundo, que pode ser codificado e representado. 
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aprendemos a aprender realmente o que era viver nosso corpo. Nesta epoca, ainda 

nao conhedamos a fenomenologia, mas talvez intuitivamente ja nos 

encontrassemos em busca de um fen6meno: o corpo que somas. 

Naquele momenta, pudemos vivenciar praticas corporais que buscavam um 

universe mais subjetivo e global de conhecimento do corpo, universe com novas e 

diferenciadas possibilidades. Experimentamos entao: a expressao corporal, a 

consciencia corporal, a Eutonia, Morshe Feldenkrais, tecnica de Alexander e mesmo 

a danc;:a classica, a danc;:a moderna, as danc;:as brasileiras. Todas estas praticas 

tinham a proposta primeira de se respeitar, sempre, os limites corporais de cada 

pessoa e, desta forma, tentar despertar a<;:oes mais crfticas e criativas em rela<;:ao 

ao nosso espa<;:o corporal. 

Dispusemo-nos a buscar a natureza dos movimentos, trabalhamos ao 

encontro de reflexoes praticas e te6ricas. Translocamos de dentro para fora e de 

fora para dentro, nos discursos corporais de cada um, ora relacionando, ora 

individualizando nossas vivencias. 

Decorridos varies anos de forma<;:ao em Dan<;:a, posteriormente em Educa<;:ao 

Ffsica e de atua<;:ao profissional como danc;:arina, professora e core6grafa, 

chegamos ao mestrado com o prop6sito de buscar novas encontros e de deixar 

parte de n6s registrada como experiencia vivida. 

Nosso primeiro encontro, em 1993, foi com o Prof. Dr. Edison Duarte, atraves 

de uma discipline em Educa<;:ao Ffsica Adaptada oferecida na FEF-UNICAMP. 

Atraves dele, ingressamos como monitora no projeto "Atividade Ffsica e Esportes 

para pessoas portadoras de deficiencies", oferecido pelo departamento de Atividade 
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Motora Adaptada, tambem da FEF-UNICAMP
4

. Esta oportunidade nos fez 

reencontrar perspectivas que tinhamos a respeito de propostas mais 

interdisciplinares em relagao ao trabalho corporal, e para nos tambem em relagao a 

Danya. Comeyamos a trilhar diferenciados caminhos para as perspectivas e 

respostas que tentavamos encontrar no corpo. 

Durante este primeiro ano de muitas novidades, de muitas surpresas, 

estivemos particularmente acompanhando a turma de alunos portadores de 

deficiencia visual junto ao projeto anteriormente citado. Observamos e registramos 

em diario de campo todo o contexte das aulas do Prof. Dr. Jose Julio Gaviao, que 

gentilmente possibilitou a nossa participagao no seu grupo. 

A luz desta experiencia, comec;:amos a aprender a cultura5 deste grupo tao 

desconhecido ate o presente memento para nos. Sua movimentac;:ao, a linguagem 

corporal, a descoberta dos outros sentidos, a relagao professor-aluno, a vida diaria, 

a sua independencia, etc.; foi a partir destas indagac;:oes que comec;:amos a refletir e 

a nos mover em busca de conhecer mais sobre este grupo. Neste caminho, nos 

defrontamos com uma questao que bruscamente nos intrigou: viver o movimento 

sem o sentido da visao, a pratica de atividades motoras sem a referencia dos 

espelhos, das imitac;:oes e das c6pias. Como danc;:arina, urn confronto, urn embate 

que nao havia ainda chegado. Comeyamos a nos perguntar como seria conquistar o 

espac;:o sem a referencia da visao. Como danc;:ar sem ver a sala, o palco, o publico? 

Como aprender a danyar sem enxergar o professor, os colegas e a "si mesmo"? 

4 Fazem parte do grupo de estudos sobre Atividade Motora Adaptada: Prof. Dr. Edison Duarte, Prof. 
Dr. Jose Julio Gaviao, Prof. Dr. Julio Romero, Prof. Jose Luiz Rodrigues, Prof". Ana Isabel de 
Figueiredo, Prof. Paulo Ferreira Araujo e Prof". Dr". Maria da Consolac;;iio Cunha Tavares. Todos 
os professores foram imensamente acolhedores para com nosso trabalho. 

5 Cultura, segundo o dicionario Aurelio Buarque de Holanda (1989), e o complexo dos padroes de 
comportamento, das crenc;;as, das instituit;;oes e outros valores transmitidos colelivamente, e tfpico 
de uma sociedade. 
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N6s, com as experiencias codificadas pela visao e com o mundo cheio de 

referencias visuais, atraves tambem da Dan98, nos encontramos com este universe, 

cheio de outros sentidos. 

Muitas perguntas emergiam juntamente com a identificat;ao deste grupo em 

contato. Atraves do nosso entusiasmo em desvendar um fenomeno que se 

apresentava aos nossos olhares, percebemos que a Dan98 tinha um rico campo 

para se desenvolver, um rico potencial a ser aprendido e redimensionado com 

possibilidades diferenciadas. 

Este trabalho surgiu no momento em que a Dan98, para n6s, redescobria 

outros universes, onde o presente rediscutiu os antigos modelos, onde as 

preocupa¢es com os limites das pessoas se defrontaram com as imposic;:oes 

tradicionais, onde a vida moderna imprimiu o seu ritmo e a Dan98 desvendou, 

relatou e criticou as questoes contemporaneas. 

Na mesma ordem de pensamento, cada vez mais descobrimos o ser humano 

enquanto um ser potencialmente criativo, segundo Ostrower (1987), "a criatividade e 

um potencial inerente ao homem, e a realizar;ao desse potencial uma de suas 

necessidades." Pensamos que a dan98 ainda e vista como area privilegiada do 

fazer humano, onde a sua amplitude alcan98 status pela virtuosidade do potencial 

corporal, mas onde estaria o potencial criativo de cada pessoa? Criar e viver nao 

seriam processes interativos? 

Recobrimos nossas questoes de possibilidades e de redimensionamentos 

dos fragmentos, em busca de um sentido maior de totalidade. Neste caminho, a 

fenomenologia veio enriquecer e dar o suporte necessario para a nossa pesquisa. 
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Assim, nos defrontamos com o grupo de estudos sobre fenomenologia
6 

e juntos 

discutimos, criamos e aprendemos a olhar, a olhar para a fenomenologia. 

E, finalmente, chegamos ao fenomeno a ser desvelado por nos. 0 significado 

da danya para pessoas portadoras de defici€mcia visual. Lanyamos nossos olhares 

para o corpo que danya e nao enxerga, para este corpo que ve nao com os olhos, 

mas com outros olhares. 

A pergunta que orienta os nossos caminhos e: 0 que e isto, vivenciar a danr;;a 

para vore? Vivenciar, segundo o diciomirio brasileiro de Ungua portuguesa 

significa: o fato de viver; existencia, experiencia de vida; o que se viveu. Entao, 

buscamos desvendar o significado desta experiencia de vida com a danya, 

experiencia de existencia, do que se viveu com o corpo naquele momento. Olhamos 

para este fenomeno com o cora9Bo aberto a encontrar parte dos misterios que 

ansiavamos buscar. 

6 Por intermediario da Prof'. Dr<'. Silvana Venancio, chegamos ao grupo de estudos sobre 
fenomenologia realizado na Faculdade de Educayao Fisica da Unicamp, sob a coordenayao do 
Prof. Dr. Wagner Wey Moreira e da Prof'. Dr<'. Silvana Venancio. 



"0 olhar deseja sempre mais do que lhe e dado a ver. " 

Adanto Novaes 



II - Situando a Deficiencia Visual e a Dan~a 

Tentar compreender um pouco do universe deste trabalho se faz necessaria 

em nosso entender. Diante do fen6meno estudado, pensamos estar enriquecendo a 

compreensao e entao incitando reflexoes que se desprendessem deste texto. 

Quando n6s come!(8mos a estudar sobre a deficiemcia visual, defrontamos 

com a complexidade do problema e com a enorme carencia que envolve esta area 

em varies aspectos. Desta forma, nos foi urgente deixar registradas nossas 

reflexoes a respeito da deficiencia visual, da dan99 e onde estes universes se 

encontram e/ou divergem. 

Existe uma estimativa feita pela ONU1 retratando que, em cada dez pessoas, 

pelo menos uma possui algum tipo de deficiencia. De acordo com a Corde2 (1992), 

a OMS
3 

estima uma proporl(ao de 10% da populal(ao brasileira, como sendo 

composta por pessoas portadoras de deficiencia. Para a deficiencia visual, estima-

se aproximadamente entre 0,5% e 1,0% desta populayao. Este mesmo documento 

levanta que cerca de 25% da populayao mundial esta diretamente envolvida com as 

questoes sobre a deficiencia, entre eles, profissionais da area e os familiares. 

1 Organizayiio das Nac;;Oes Unidas. 
2 Coordenadoria Nacional para lntegrayao da pessoa portadora de deficiencia. 
3 

Organizayiio Mundial de Saude 
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Estes dados nos chamam a aten9Bo para os significativos numeros 

constatados e como este segmento da sociedade ainda e comumente marginalizado 

e segregado enquanto cidadao carente de oportunidades e recursos. 

De acordo com Bieler (1990), ate os anos 70, as questoes sobre a deficiencia 

no Brasil eram sustentadas pelo paternalismo, assistencialismo e tutela. Os 

responsaveis designavam representac;:oes deste grupo, sem se levar em conta suas 

pr6prias reivindicac;:oes. Segundo a mesma autora, somente em 1988 foi 

promulgada a nova Constitui9Bo Brasileira, substituindo o paternalismo por 

oportunidades igualitarias e a tutela pela plena cidadania. 

Porem, ainda hoje, existem varios tipos de sentimentos em relac;:ao a pessoa 

portadora de deficiencia visual4 . Melo (1988) levanta algumas situac;:oes cliches, 

como, por exemplo, costuma-se pensar que pessoas portadoras de deficiencias 

visuais sao musicos extraordinarios, que possuem um aguc;:ado sexto sentido ou sao 

vistas como "ceguinhos" que pedem esmola na rua, vitimas da rejei9Bo e da 

incapacidade. Este tipo de visao nos leva a uma total incompreensao do que seja a 

complexidade do "problema". Apenas o simplifica e oculta a face que nao se mostra 

aos nossos olhos: ambiguamente, vemos o que desejamos ver. 

Dentre os diversos estigmas5 existentes, a impossibilidade de se utilizar o 

sentido da visao para se movimentar tambem traz e carrega consigo o sentimento e 

o estigma desta "incapacidade", pois o nosso mundo e recheado das informac;:oes 

visuais e nelas nos referenciamos para nos movimentar. 

4 Estaremos, neste trabalho, utilizando a expressao deficiencia visual no sentido de abranger pessoas 
portadoras de deficiencia visual parcial e deficiencia visual total (cegos). 

5 Estigma, de acordo com Goffman (1980), e um tipo de atributo, de estere6tipo, onde o individuo 
esta "inabilitado" para atuagiio plena na sociedade. 



------~- ~---~-------------------- ----------------- -- ----------------

"Assim, um escritor cego descreve a consternaqao que 
causou numa barbearia do hotel; ( . .) no que se refere a 
danqa: 'As pessoas pareciam um pouco chocadas em 
ouvir-me. Eu tinha passado uma tarde no chtJ danqante 
no Savoy Plaza. Eles nao podiam explicar por que se 
sentiam assim e quando eu disse que havia adorado e 
que tencionava repeti-lo na primeira oportunidade, 
pareceu piorar as coisas. Era a/go que um homem cego 
nao deveria fazer. A situaqao tinha o saber generico da 
falta do respeito devido a um periodo de luto."' (Chevigny, 
Goffman, 1980, p. 131) 
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Foi a partir destas indignayoes que o sil€mcio se rompeu, criando angustias e 

buscas incansaveis, a fim de desestabilizar nossos sentidos, em todos os sentidos. 

Ver e nao ver, eis a questao; ditamos nossas experi€mcias como seres visiveis e 

"capazes" de conceber alem dos olhos, respirando os sentidos, voltando a perceber 

as texturas da vida. 

Os sentidos significam a compreensao nossa do mundo, sem eles nao ha 

maneira de percebe-lo. Eles definem os limites de nossas experiencias no mundo. A 

visao representa a sensibilidade mais utilizada para nossas referencias e rela96es. 

As pessoas portadoras de deficiencia visual estao privadas desta sensibilidade, 

parcial ou totalmente, experimentam referencias diferenciadas do mundo. Bosi, in 

Moraes (1988) destaca que os psic61ogos da percepyao afirmam que a maioria das 

informayoes que o homem moderno recebe lhe vern pelas imagens. Ackerman 

(1990) revela que n6s nao mais cac;amos, porem nossos olhos continuam 

monopolizando os nossos sentidos e que 70% dos sentidos do corpo humano estao 

localizados nos olhos. Desta forma, somos seres predominantemente visuais, 

tentando nao ser inconformados com as limitayoes; somas sim, desestimulados a 

ver o mundo com os outros sentidos. 



"Os sentidos nao esclarecem a vida em atos gtitantes ou 
sutis, dividem a realidade em fatias vibrantes, juntando-as 
de modo a formar um padrao significative. Captam 
amostras eventuais. Permitem que uma sugestao decifre 
um todo. Escolhem e estabelecem uma versao razoavel, 
executando pequenas e delicadas transar;oes. " 
(Ackerman, 1992, p. 17) 
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0 sentido da visao e a referencia basica para o movimento. Segundo Bobath 

( 1978), a vi sao e o senti do que mais nos oferece informa¢es, sendo urn fator 

dominante em nossas rea<;oes motoras. Garcia de Ia Torre (1968) aponta que urn 

homem privado da visao havera que recorrer ao exercicio de outros sentidos para 

defender a propria existencia. 

Hall (1981) ressalta sera visao a responsavel pela maioria das informa¢es 

por n6s recebidas, sobretudo nos primeiros anos da vida, ja que o nosso mundo e 

visualmente objetivo. Este mesmo autor ainda ressalta que a ausencia da visao, 

tanto quanto a ausencia da audi<;ao, limita a capacidade de aprender. 

Hugonnier (1989) diz que a crian<;a cega estara amea<;ada por grave 

retardamento psicomotor. Ela devera ser favorecida com cuidados em se tratando 

do conhecimento do seu ambiente, suprindo a falta da visao pelas sensa<;oes tateis 

e auditivas, olfativas e gustativas, assim como cuidadosa aten<;ao em rela<;ao ao 

seu sistema vestibular, cinestesico e termico. Nabeiro (1992) retrata comprometi-

mentes tlpicos conseqOentes da falta da visao: defasagem do desenvolvimento 

motor, locomo<;ao insegura, pouco controle e consciencia corporal, desvios 

posturais, expressao pobre, inatividade e movimentos estereotipados. Quando n6s 

nascemos, come<;amos a aprender aver, como relata Sacks (1995), ao abrirmos os 

olhos, criamos urn mundo visivel de inicio, urn mundo de objetos, de conceitos e de 

sentidos visuais. Desta forma que construimos nossas experiencias, n6s somes os 

"olhadores" da vida. 
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A epoca de instalac;ao do deficit sensorial e um fator muito importante na 

formac;ao e na elaborac;ao do engrama mental, que se traduzira no conteudo 

apreendido, sentido e compreendido pelos movimentos e suas rela<;oes com o 

mundo. A pessoa podera ter perda total ou parcial da visao, sendo que sua 

deficiencia podera ser de carater congenito
6 

ou adquirido
7

. Com a perda congenita, 

nao ocorrera forma<;ao de imagens que ficariam engramadas na memoria. De 

acordo com Hugonnier (1989), a crianya desenvolve sua acuidade visual
8 

progressivamente ate os 5 anos. Portanto, a perda anterior a esta faixa etaria 

implicara a falta total de referencias visuais na memoria. Nos que sao portadores 

adquiridos, as imagens estarao presentes independentemente da perda posterior. 

Estas diferenyas transparecem nas experiencias vividas pelas pessoas, pois a 

carga de imagens, recebidas ou nao, formam o mundo proprio de cada pessoa. 

A atividade corporal e de fundamental importancia para nos; o que colocamos 

em jogo sao nossas experi€mcias corporais com o mundo, a maneira como o 

percebemos e como nos desabrochamos diante dele. Para a pessoa portadora de 

deficiencia visual, estas vivencias nao seriam diferentes e sim diferenciadas, cada 

experiencia vivida enriquecera sua linguagem pessoal e relacional. 

A Danya existe enquanto expressao intrfnseca do homem. Atraves dos 

tempos, observamos mudanyas nas suas rela<;oes com a natureza, com a 

sociedade e com o proprio individuo; porem, a condi<;ao basica de sua existencia e 

ser uma maneira de expressao e comunicar;ao que utiliza o corpo como linguagem 

fundamental, como linguagem primeira. 

6 Congenito- deficiencia visual (parcial ou total) adquirida antes dos 5/6 anos de idade. 
7 Adqurido- deficiencia visual (parcial ou total) adquirida depois dos 5/6 anos de idade. 
8 Acuidade visual e o discemimento das imagens, o grau de intensidade com que vemos as coisas. 



"A pr6pria palavra 'dam;;a', em todas as lfnguas europeias 
- danza, dance, tanz -, deriva da raiz 'tan' que, em 
sanscrito, significa 'tensao'. Danc;ar e vivenciar e exprimir, 
com o maximo de intensidade, a relac;ao do homem com 
a natureza, com a sociedade, com o futuro e com seus 
deuses." (Roger Garaudy, 1980, p. 14) 
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Portinari (1989) relata ser a Danya a mais antiga das Artes e o homem 

carrega-a dentro de si desde tempos imemoriais. Foi atraves dos ritos, do seu 

significado mitico, que os grupos celebraram suas crenyas; segundo Boucier (1987), 

durante a pre-hist6ria, a Danya foi considerada um ato sagrado. Nesta epoca 

encontraram nela a forma de expressar suas identidades. A civiliza<;ao grega 

tambem e impregnada de Danya. Foi abordada por Platao, Socrates e pelos 

Pitag6ricos como meio de forma<;ao do cidadao integral e eterna fonte de saude. 

Essa epoca e refletida por um ideal de corpo, onde o corpo e concebido como fonte 

de se alcanyar beleza, harmonia e perfeic;Bo. 

Durante a idade media crista, a Danc;a se transformou em divertimento e 

neste contexte evoluiu a Danya espetaculo que o mundo ocidental conhece. 

Portinari (1989) diz ser nesta epoca que a vida publica conheceu a interferencia 

preponderante do cristianismo, em todos os setores. A autoridade eclesiastica 

imp6s seus dogmas, mas a igreja nao conseguiu apagar os costumes populares, 

favorecendo uma dubia relac;Bo de tolerancia e condena<;ao em relac;Bo a Danya. 

Em seus cultos tentou canaliza-la, porem trazendo-a sob um inv61ucro de 

dominac;Bo ate finalmente encerra-la. 

A Danya da Corte surgiu na Mlia, durante o seculo XIV. Boucier (1987) a 

descreve como cerimoniais da Corte, que representam o entretenimento da 

aristocracia. A Danya da Corte muito bern retrata o periodo hist6rico vivido pela 
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sociedade na epoca; a moda, a musica, as artes plasticas, a dan9<1 ... revelam os 

habitos e valores desta parte de nossa hist6ria. 

0 Renascimento, sec. XV, marca a fase onde se inicia a codifica<;So da 

Dan<;a Classica. Portinari (1989) aponta este perfodo como urn florescimento nas 

Artes, uma revolu<;So no pensamento e na Estetica. Pronunciam-se a ostenta<;ao e o 

conforto. Os Musicos, os pintores, os escultores sao disputados pela requintada 

nobreza. A mesma autora define a Revolu<;So Francesa, final do seculo XVIII, como 

urn marco na transi<;So da Dan9<1-divertimento para uma Dan9<1 mais teatral. No 

romantismo o reinado e da Valsa, contemporanea a Goethe e a Strauss. Este 

movimento da vazao a imaginac;:ao, que supera o Iugar da razao. Esta fase se finda 

com a entrada do seculo XX, onde se inicia o momento de uma busca de 

autenticidade do movimento. 

A Dan9<1 Moderna nasce em meio a uma sociedade industrializada, advinda 

da Revolu<;So Industrial, e se apresenta determinada a romper com modelos e 

padroes estabelecidos pelos conceitos mecanicistas vigentes na industria. Garaudy 

(1980) reflete que a Danc;:a Moderna somente e aferida por uma visao "sistematica", 

que a situe na estrutura global e dinamica da sociedade e que pergunte o papel que 

representa na cria<;So de uma harmonia entre homem, natureza e sociedade. 

A importancia do surgimento da Dan9<1 Moderna esta intimamente ligada a 

uma real revolu<;So estetica e formal, significa uma ruptura das formas academicas 

e classicas, dos c6digos estabelecidos; nao se propoe a uma desvaloriza<;ao da 

Dan9<1 Classica. Esta, entendida no contexto que emergiu, justifica bern tanto a 

sociedade que espelhou como os valores e conceitos que adquiriu; mas a Dan9<1 

moderna perspectiva desestruturar-se dos padroes e modelos vigentes, criando 

novas c6digos para o corpo, como, por exemplo: Isadora Duncan, com sua busca 
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pela liberdade de movimentos, ou Rudolf von Laban, com a sua almejada ciemcia do 

movimento, deixando muitas pesquisas a respeito. 

A sociedade moderna e marcada pelo modele da "produtividade". A crenc;:a 

vitoriana e o pensamento higienista que dominaram o seculo XIX sao rompidos 

pelas Artes Modernas, que imprimem novos impulses as estruturas vigentes. A 

Danc;:a Moderna renega a concepc;:ao romantica contemplativa e deleitativa, 

ilustrando urn novo perfodo dialetico. Coloca em questao postulados esteticos, se 

pronuncia nao como evasao de uma sociedade, mas procura enfrentar o caos, 

recriando uma nova ordem, este e urn paradigma que nos influencia ainda hoje. 

Os ultimos movimentos deste seculo reencontram novamente a danc;:a com o 

teatro, permitindo entao assimilar novos meios dramaticos e recursos cenicos da 

contemporaneidade. 

Pina Bausch, por exemplo, da Opera de Wuppertal, utiliza elementos teatrais, 

com crfticas fortes sociais e sobre a condic;:8o humana. Uma danc;:a visceral, reflexa 

de minimalismo e da economia do gesto. Ja Merce Cunningham reforc;:a a nascente 

do movimento puro, da construc;:ao temporal e espacial, de uma natureza abstrata 

que desenha no espac;:o a pureza dos movimentos, o movimento pelo movimento. 

Diferentes formas e propostas de se entender e conceber a Danc;:a. A Danc;:a 

continua trilhando seu caminho na vida das pessoas. A decada de 70 nos trouxe 

algo de especial, que foi urn crescimento nas tecnicas chamadas de consciencia 

corporal e expressao corporal, entao a Danc;:a passou a ser experimentada por 

pessoas que nao representavam o modele idealizado para bailarinos. 

"... e que se desperte o desejo permanente de 
investigac;ao perante a Danc;a e a Arte que, para mim, se 
confundem com a vida ... " (Kiauss Vianna, 1990, p. 9) 
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Desta forma, que hoje recuperamos o cidadao que dance. no qual a restri98o 

esta apenas na vontade da propria pessoa em faze-lo; o importante e tambem se 

descobrir a cidadania na Danca. a cidadania do corpo que dance. 

0 homem continua dancando, de uma maneira ou de outra, constroi sua vida 

na expressao de seus movimentos. As pessoas hoje, talvez mais que nunca, 

privilegiam-se o intelecto como parte fundamental e principal de suas atividades. 

Evidente que sabemos de todo comando cerebral, que nossa estrutura basica e o 

cerebro, porem nao existiriam a~oes, pensamentos, sensa¢es, visoes, se nao 

fosse nosso corpo. Como seria possivel expressar qualquer desenho sem as maos 

que os sentem? 

"A ideia de corpo nao pode conter apenas as sabedorias 
da anatomia, da fisiologia ou da bioqufmica. 0 corpo e o 
ponto de referencia em relaqao ao qual cada coisa toma 
seu Iugar e torna-se situada. Neste "situ" (Iugar), e o eu
corpo que da sentido as coisas." (Venancio, 1994, p. 130) 

Desta forma que comecamos a repensar na Danc;:a seus dogmas e estigmas; 

as experiencias vividas por nos, pela imposi98o de c6digos fortes e estabelecidos 

nela, nos trouxeram a querer olhar para o nosso corpo que dance. com uma 

perspectiva diferente, com maiores possibilidades, respeitando mais nossos limites, 

nos encontrando mais e com maior liberdade para criar e viver o corpo. Neste 

contexte, defrontamos as questoes das pessoas portadoras de deficiencia visual 

com a Danca. 

A partir dos anos 50 deste seculo, com a cria98o da bengala de Hoover, o 

individuo portador de defici€mcia visual passou ser mais respeitado, no sentido de 

que esta lhe possibilitou maior independencia, facilitando-lhe ter uma locomo98o 

mais independente. Este fato influiu diretamente no seu acesso ao mundo, 

ganhando assim urn Iugar mais expressive em todos os setores da sua vida. 
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0 movimento e a forma de relaqao do homem com o mundo, mas cada 

movimento somente tera significado se estiver em harmonia com a experiencia 

pessoal de quem o realiza. 

A pessoa portadora de deficiencia visual experimenta vivencias corporais 

diferenciadas, principalmente atraves da Dan9a, que mantem seu referencial nas 

imagens, nos espelhos, nas imitaqoes e repetiqoes. As referencias por n6s tiradas 

do mundo das imagens nos oferecem parametres significativos na maneira pela 

qual o compreendemos. Nossos modelos e padroes sao em grande parte 

estabelecidos a partir de uma realidade visual. Na Dan9a, as imagens nos 

possibilitam estabelecer relaqoes inumeras de maneira tridimensional, ou seja, o 

significado das coisas possui rela9Bo abstrata a partir do seu referencial. As 

pessoas portadoras de deficiencia visual se relacionam com a bidimensionalidade 

dos fates, expressam por seus outros sentidos a sua incorpora9Bo do mundo. 

A sua rela9Bo com o tempo e com o espaqo e diferente, as pessoas 

deficientes visuais vivem num tempo s6. Segundo Sacks (1995), elas constroem seu 

mundo a partir de seqOencias de impressoes (tateis, auditivas, olfativas), nao veem 

o espac;;o, portanto, a ideia de espac;;o torna-se incompreensfvel. E o que revela urn 

cego citado por John Hill, Sacks (1995, p. 138): 

"Este sentido de estar num Iugar e menos pronunciado 
(. . .) 0 espaqo e reduzido ao seu pr6prio corpo, e a 
posiqao deste e conhecida nao pelos objetos que 
passaram por ele, mas pelo tempo que esteve em 
movimento (. .. ) As pessoas estao em movimento, sao 
temporais, veem e vao. Aparecem do nada; 
desaparecem." 

Consideramos alguns trabalhos especificos na area de Dan9a, trazendo 

enriquecimento aos nossos olhares. Levantamos as reflexoes feitas por Duggar 

(1968), revelando que as crian9as adoram explorar os movimentos. A ideia de fazer 
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desenhos no espago com o corpo pode abrir urn excitante novo mundo para as 

criangas cegas. Morrisson ( 1971 ) relatou a experiencia de aprendizado da Danga 

Rock and Roll por jovens cegos na comunidade de Seattle, apresentando como uma 

rica vivencia, que teve resultados devido a possibilidade de integra<;ao do jovem 

cego em seu contexte s6ciocultural, como tambem uma 6tima oportunidade de 

aceita<;ao e entendimento do deficiente visual como participante da sociedade em 

geral. Gandara (1992) destacou a importancia do trabalho com Danga, ritmo e 

musica com criangas portadores de deficiencia visual, sendo que estas experiencias 

influem diretamente nas combina¢es dos seus movimentos di<kios, facilitando sua 

auto-expressao, comunica<;Bo dos sentimentos, sua independencia e locomo<;ao. 

Que corpo e este que danga? Como sente? 0 que sente? Qual a sua 

experiencia deste memento? 0 que danga? Poderfamos nos inundar de perguntas, 

e nos inundamos em verdade; mas, em questao, tratamos de tentar saborear o que 

e o corpo para n6s, o corpo que danga. 

"0 corpo e o primeiro momenta da experiencia humane. 
0 su}eito, antes de ser um ser que conhece, e um ser 
que vive e sente, que e a maneira de participar, pelo 
corpo, do con junto da realidade." (Venancio, 1994, p. 40) 

A Danga tern sua pr6pria expressao na vida dos homens, e intrinseca a ela. 

Para a pessoa portadora de deficiencia visual e uma condigao 6bvia, condigao 

talvez diferente para alguns, seja na sua forma de expressar e interpreter os 

movimentos ou de compreende-la no contexte de suas vivencias. Mas sao suas 

experiencias. Para n6s, nao nos basta reconhecer este grupo como sendo parte de 

uma cultura. E precise que sejam abertos canais de comunicagoes para trocas de 

9 Ser- "e antes de tudo uma entidade que ja-esta-no-mundo e isso toma a situayao ser e mundo uma 
totalidade. (Venancio, 1994:40) 
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experi€mcias e integrac;oes, que reflitam ac;oes mais criticas e criativas, de 

crescimento mutuo, mas que se respeite sempre, acima de tudo, o ser humano. 

"Gada corpo dispoe de um jeito de olhar que the e pr6prio 
e essa particularidade condiciona tambem sua visibilidade 
como corpo diferente dos outros. " (Leyla Perrone-Moises, 
1988, p. 327) 

Dentro das diversidades que encontramos as equivalemcias; respeitando as 

diferenc;as que encontramos a liberdade, liberdade para se expressar, sem votos de 

condenc,:ao ou pieguices. Lutamos pela vida, pela paixao e o desejo de ser diferente 

e igual ao mesmo tempo, a todo instante. 



Entretanto, hd tantos corpos; 

como hd corpos! 

E hd tantas possibilidades; 

como ha possibilidades! 

(Claudia Maria Guedes) 



Ill - Nossa Trajet6ria com a Metodologia 

A deficiencia e urn fenomeno complexo e os numeros constatados pelos 

orgaos de pesquisa revel am que 1 0% da popula<;:ao mundial e port ad ora de algum 

tipo de deficiencia 
1 

, identificando assim, urn "problema" que estatisticamente e 

bastante representative perante a sociedade. Ao nosso entender, mais do que estes 

dados representam, os reais "problemas" a serem revelados estao juntos as 

proprias vidas das pessoas portadoras de deficiencia. 0 que dizemos e sentimos a 

respeito, talvez nao seja suficientemente verdadeiro, frente ao que a propria pessoa 

sente, como se sente em sociedade, consigo ou o que a propria sociedade faz e se 

adapta a respeito. 

0 fenomeno estudado neste trabalho nao foi mensurado, pais a abordagem 

fenomenologica nao se preocupa com a mensura<;:ao dos dados e sim com a 

essencia dos fenomenos. Ao nosso entender, mergulhar no universe do corpo da 

pessoa portadora de deficiencia visual, tentando olhar para o significado de 

experiencias vivenciadas com a pratica da danc;;a deste corpo, veio levantar 

questoes, para nos serias, que talvez escapem de visoes mais tradicionalistas de se 

fazer pesquisa. 

1 Dados fomecidos pela OMS (Organizayao Mundial de Saiide). 
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Quando come~mos a trabalhar com indivfduos portadores de deficiencia 

visual, percebemos que a deficiencia estava mais em n6s, que nao sabfamos como 

lidar com estes alunos e a quem tamanha estranheza causou o fato. Perceber a 

vida independente e tao cheia de outros sentidos, nos abriu um mundo recheado de 

sabores, que nao estavam incorporados em n6s; como uma cegueira circunstancial, 

nos demos conta de um total desconhecimento frente a problematica da deficiencia. 

Desta forma, adentramos no universe da pessoa portadora de deficiencia 

visual, nos colocamos como espectadoras atentas, deixando-nos inundar pelas 

reflexoes e sentidos dos olhares que veem diferente dos que veem pelos olhos. 

Jamais poderfamos realmente sentir aquele universe diferenciado, pois e um 

universe vivido pelo outro, mas poderfamos tentar buscar o nosso olhar frente 

aquele corpo, atraves dos discursos dos pr6prios sujeitos, aqueles que vivem o seu 

proprio corpo. 

Com o passar do tempo, nossa experiencia nesta area foi-se fortificando e 

revelando misterios que sao tao infinitos, porem sempre mais misteriosos e mais 

infinitos. Neste prisma, a dan~ comec;:ou a nos apresentar circunstancias muito 

particulares das pessoas, e nossa experiencia se enriqueceu com a vontade e o 

prazer de estarmos juntos, dan~ndo, nos conhecendo, nos tocando. Apesar da 

discriminayao e da falta de oportunidades encontradas pelas pessoas que sao 

portadoras de deficiencia, neste caso a visual, nos percebemos, por mementos, 

desnudando aquela cegueira circunstancial, a qual envolve a problemalica da 

deficiencia. 

Todas estas indagac;:oes nos levaram a olhar o significado da Dan~ para a 

pessoa portadora de deficiencia visual. Ten!ar compreender a vivencia desta 

pratica, desta arte, pelo corpo do indivfduo cego, atraves de seus pr6prios 
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discursos, nos trouxe a perspective que acreditamos ser mais proxima de uma 

experiencia humana e sensfvel. 

"Compreender o corpo somente e possivel, a partir das 
suas experi~ncias vivenciadas nas relaqaes, que sao 
estabelecidas com os outros, com o mundo e com as 
coisas. A complexidade do existir humano se plenifica na 
sua forma simb6/ica de ser significado e significante e ao 
mesmo tempo, de dar significaqao para as coisas do 
mundo, a partir da sua capacidade de percebe-/o, antes 
mesmo de qualquer pensamento determinante." (Guedes, 
1995, p. 89) 

A abordagem fenomenol6gica veio totalmente ao encontro a estas pulsoes, 

nossos "problemas" continuaram infinitos, mas parte de nosso olhar para aquele 

memento ficou aqui registrada. 

Poder compreender este fen6meno qualitativamente nos deu abertura para 

adentrar na essencia da natureza deste mundo. Com a abordagem fenomenol6gica 

partimos em busca de uma totalidade, que se manifestou finita, apenas nesta 

pesquisa, porem infinita para tantos outros olhares que pensamos pelo menos estar 

tentando incitar. 

Ao falarmos do corpo e precise que reencontremos, a luz das ciencias 

humanas, o mundo sensorial, onde o real sao as propriedades dos sentidos, dos 

misterios, do subjetivo do corpo: 

"a ci~ncia volta as costas ao mundo dos sentidos, o 
mundo das paix()es e desejos, o mundo que vemos e 
percebemos. 0 mundo sensorial e ilus6rio; real seria o 
mundo das propriedades matematicas que s6 podem ser 
descobertas pelo intelecto e que estao em contradiqao 
total com o mundo dos sentidos." (Levi-Strauss, Novaes, 
1988, p. 9) 

Desta forma, na perspective fenomenol6gica, percorremos o universe do 

sensfvel, onde o olhar nao o ignora e nao cessa de buscar, onde a visao extrapola o 
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apenas ver. Nosso corpo e a fonte de sentimentos, de pensamentos e de agoes. 

Corpo que sente, pensa e age, somos n6s. 

A seguir, um breve entendimento do metoda proposto, bem como de nossa 

relayao com ele, com os sujeitos da pesquisa e de como trilhamos nossos caminhos 

em busca de nosso olhar. 



IV - 0 FenOmeno 

Desvendar o significado da Danya para pessoas portadoras de deficiencia 

visual. 



v -o Metodo Proposto 

A partir do seculo XX, novas perspectivas em relar;;ao as ciencias humanas 

tomaram caminhos diferenciados e abriram novo espectro de possibilidades para a 

pesquisa cientifica. As questoes humanas solicitaram urn maier entrosamento em 

relayao as suas condir;;oes no mundo; apenas os fatos passaram a nao mais 

responder a relar;;ao do homem com o ambiente, com a natureza, com o outro. 

Enfim, foi necessaria e emergente o surgimento de uma ciencia que interagisse 

diferenciadamente com o pensamento filos6fico. 

"A visao do homem no mundo da ciencia, na segunda 
metade do sec. XIX, foi determinada pela ciencia positiva, 
cega a sua propria prosperidade. /sso significa um 
afastamento das questoes que sao decisivas para a 
humanidade. A ciencia concentrada no fato construiu 
homens fatuais. A mudam;a na opiniao publica era 
inevitavel, especiafmente ap6s a II guerra mundial. 
Sabemos que essa opiniao se tornou gradualmente hostil 
entre os }ovens da nova gerar;;ao, para quem a ciencia 
fatual nada tem a dizer aos homens. Essa ciencia exclui, 
em principia, as questoes referentes ao homem e a sua 
existencia." (Martins e Bicudo, 1989, p. 17) 

Em nosso entender, vemos que o positivismo, na epoca que surgiu, 

respondia muito bern as decisoes consideradas decisivas para a humanidade, 

porem nao deixou de imprimir nas ciencias seu ceticismo, utilitarismo, "o ver para se 

controlar". 
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0 que percebemos sao dimensoes diferenciadas em rela9iio ao que seja 

fazer uma pesquisa cientffica; assim, o positivismo concebeu a ciencia se baseando 

em pressuposigoes, em fates e predizendo os desconhecidos dados. Segundo 

Martins e Bicudo (1989), o significado do conhecimento para o positivismo e 

definido como "aquila que as ciencias fazem". 

A fenomenologia, desde de seus prim6rdios, apareceu como tentativa de 

resolver um problema, problema que desvelasse a crise entre as ciencias do homem 

e as outras ciencias. Desta forma, o aparecimento do pensamento fenomenol6gico 

veio enriquecer uma lacuna, a qual abordaria as ciencias humanas a luz de outros 

contextos e, sobretudo, no sec. XX, a fenomenologia vem reorganizar e tentar 

cooperar junto ao pensamento entre a filosofia e as ciencias humanas. 

"E necessaria mostrar que a ciencia e passive/, que e 
passive/ a ciencia do homem e que todavia a Filosofia e 
possfvel. E preciso, principalmente, fazer cessar a 
divergencia entre filosofia sistematica e saber progressive 
ou ciencia." (Merleau-Ponty, 1973, p. 16) 

Quase um seculo ap6s os pensamentos de Husser!, considerado o fundador 

da fenomenologia no sentido moderno, segundo Merleau-Ponty (1973), se discutem 

ainda questoes do que seja a fenomenologia. 

Na visao de Merleau-Ponty (1994), a fenomenologia e o estudo das 

essencias, e todos os problemas, segundo ela, se resumem em definir essencias: a 

essencia da percepgao, a essencia da consciencia, por exemplo. Mas a 

fenomenologia e tambem uma filosofia que repoe as essencias na existencia, e nao 

pensa que se possa compreender o homem e o mundo de outra maneira senao a 
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partir de sua ''facticidade"1 
. Na deficiencia existe a sua facticidade, a propria 

deficiencia o e. A fenomenologia vern dar suporte ao discurso do sujeito, para que 

suas vontades, anseios e desejos sejam verdadeiros e ouvidos da propria fonte, 

assim que se revela uma tentativa de buscar a compreensao da essencia de um 

fenomeno. 

A fenomenologia e uma filosofia transcendente, que coloca o fenomeno em 

suspenso para compreende-lo, em afirma9oes de atitude natural, mas e tambem 

uma filosofia para a qual o mundo ja esta sempre "ali", antes da reflexao, como uma 

presen99 inalienavel, e cujo esfor90 todo consiste em reencontrar este contato 

ingenue com o mundo, para dar-lhe enfim um estatuto filosofico. 0 fenomeno, 

segundo Martins e Bicudo (1989), vern da expressao grega "faino-menon" e deriva-

se do verbo ''fainestai" que quer dizer "mostrar-se a si mesmo". Assim, ''fainomenon" 

significa aquilo que se mostra, que se manifesta. Desta maneira, o enfoque 

fenomenol6gico busca uma compreensao dos fenomenos atendo-se particularmente 

ao que se pretende desvelar, o foco centrado ao fenomeno que se manifesta na sua 

essencia. 

Ao se realizar uma pesquisa em fenomenologia, a aten9E!o do pesquisador 

junto ao fenomeno contribuira na sua rela9E!o com a pesquisa, as suas experiencias 

junto ao mundo e aos outros se entrela99rao ao presente e ao passado. Podemos e 

devemos eleger e nos relacionarmos com nossa intuitividade e habilidade de 

pesquisador. 

1 0 prof. MARTINS (1992:51) elucida o lermo da "facticidade" para fenomenologia; segundo ele, e 
uma maneira de ser-no-mundo, sujeito as conlingencias como um ser que e lano;:ado ao mundo, 
mundo que o precede e alcano;:a, no qual o homem, ao ver-se como tal, precisa lutar para encontrar
se. 



"0 mundo fenomeno/6gico e nao o ser puro, mas o 
sentido que transparece na interser;ao de minhas 
experitmcias, e na interseqao de minhas experiencias com 
aquelas do outro, pe/a engrenagem de umas nas outras; 
e/e e portanto inseparavel da subjetividade e da 
intersubjetividade que formam uma unidade pela 
retomada de minhas experiencias passadas em minhas 
experiencias presentes, da experiencia do outro na 
minha." (Merleau-Ponty, 1994, p. 18). 
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A fenomenologia enquanto ferramenta e uma atitude, uma atitude 

fenomenol6gica. A partir do momento que o fenomeno se revela aos nossos olhos, 

imbufdos da instrumentaliza~o necessaria e pertinente, nos colocamos 

"intuitivamente" e "habilidosamente" a favor do fenomeno na perspectiva de 

nosso olhar. 

Todo fenomeno e oculto, para habita-lo faz-se necessario clarear o horizonte 

que nao esta apreendido: o conteudo dos seus conhecimentos. 0 que atribufmos ao 

fenomeno nao nos interessa, mas quando ele se apresenta nos importa, assim o 

percebemos e interpretamos ao nosso olhar. A partir dos sujeitos que lanr;amos a 

fun~o de olhar e a partir deles atribufmos os significados das coisas. 

Existe uma parte da ciemcia que busca a verdade; a fenomenologia busca a 

essencia e o verdadeiro daquele fenomeno, relatives ao significado dado por 

aqueles sujeitos, naquele dado momento. Este e o misterio, a possibilidade de intuir 

que busca uma transforma~o. 

A luz desta perspective, o nosso olhar para o fenomeno em questao foi 

buscar compreender o significado da Danr;a para a pessoa portadora de deficiencia 

visual, urn enfoque fenomenol6gico na modalidade de pesquisa: Analise da 

Estrutura do Fen6meno Situado. 

0 suporte fenomenol6gico se aplica a pesquisa qualitative, a fim de se 

chegar ao instrumento de investiga~o citado, uma abordagem intencional e 



consciente de quem vivencia o fen6meno. 

"A pesquisa qualitativa, segundo esta abordagem, precisa 
de inicio, situar o fenomeno. /sso quer dizer que s6 M 
fenomeno psico16gico enquanto houver um sujeito no qual 
e/e se situ a... Ha sempre um sujeito, uma situac;ao, 
vivenciando o fen6meno. Por vivencia e entendido, 
tambem, experiencia, mas e a experiencia percebida de 
modo consciente por aquele que a executa ... 

Possui caracteristicas, construtivas, como tempo em 
que se realiza, impressf5es, durac;ao, esta sempre sendo 
dirigida para alguma coisa, nunca e estatica, M sempre 
uma relac;ao entre o fenomeno que se mostra e o sujeito 
que experiencia. A conseqoencia dessa experiencia e 
sempre intencional." (Martins e Bicudo, 1989, p. 75) 

5.1 A nossa questao 
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Ao se realizar uma pesquisa com perspectiva fenomenol6gica, segundo esta 

modalidade de investiga98o: - Analise da Estrutura do Fenomeno Situado, ha que 

se ter cuidados com algumas particularidades. 

Fazer uma pesquisa orientada pela fenomenologia, segundo Martins e 

Bicudo (1989), significa reavivar o fen6meno ou tornar vivo o esplrito; tematizar ou 

dissertar sobre o assunto e compreender eideticamente
2 

ou tornar o objeto a ser 

compreendido na sua inten98o total. 

0 pesquisador se interessa pela natureza do que vai investigar, de tal modo 

que nao se coloca diante ao fen6meno com a priores, teorias explicativas e 

qualquer defini98o a respeito. Move-se cuidadosamente, de forma a permitir que os 

sujeitos tragam a tona o sentido verdadeiro percebido por eles naquele momento. 

Nossas conversas com as pessoas portadoras de deficiencia visual, nossa 

experiencia de trabalhar com esta clientela, nos levou a tematizar o que seria o 

2 "Eidetico" se refere a essencia do fenomeno (MARTINS e BICUDO, 1989: 77). 



40 

significado da Dan~ para eles, a partir de seus pr6prios referenciais, mas, levando 

em conta nossa experiemcia da area. Assim, chegamos a seguinte pergunta 

orientadora: "0 que e isto, vivenciar a Danr;;a para voce?" 

Por vivencia e entendido, tambem, experiencia, mas e a 
experiencia percebida de modo consciente por aquele que 
a executa (. . .) Possui caracteristicas construtivas, como 
tempo em que se realiza, impressoes, durar;;iio, esta 
sempre sendo dirigida para alguma coisa, nunca e 
estatica, hB sempre uma relar;;iio entre o fenomeno que 
se mostra e o sujeito que experiencia. A consequemcia 
dessa experiencia e sempre intencional. " (Martins e 
Bicudo, 1989, p. 75) 

Nossa proposta com esta investiga~o foi tentar compreender o significado 

da Dan~ para pessoas que portam deficiemcia visual, nos preocupando em nao 

hipotetizar dados e sim ter em vista a perspectiva de urn fenomeno, em que ele 

revelasse a nos a sua essencia. 

Similarmente, quando vemos urn quadro e entao prestamos aten~o na figura 

e no seu fundo, como uma parte e urn contexte, a perspectiva de olhar urn dado 

fenomeno, como no caso, a experiencia vivida com a dan~ por pessoas portadoras 

de deficiencia visual, nos trouxe o significado desta experiencia vivenciada por 

estes corpos em urn diferenciado universo, urn universo cheio de outros referenciais 

e de sentidos redescobertos. 

5.2 0 encontro com os sujeitos 

Durante a procura de sujeitos que se enquadrassem em nossas perspectivas, 

estabelecemos criterios, criterios estes flexfveis, pela amplitude que pensamos ser 

pertinente; percebemos que mesmo assim, foi diffcil encontrar pessoas portadoras 
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de defici€mcia visual que praticavam danga no presente momenta de suas vidas. 

A luz de nossa proposta, procuramos pessoas sem distin9ao do tipo de 

cegueira, ou seja, congfmita ou adquirida. Para n6s, relevamos as suas experiencias 

vividas no presente momenta com a danga. 0 nosso olhar esteve direcionado para 

o corpo que danga, o corpo da pessoa portadora de deficiencia visual que vivencia 

a dan9a, independente do estilo de dan9a. Tambem, nao nos preocupamos em 

qualificar as diferen98s entre o congenito e o adquirido, mas sim em revelar o 

universo percebido, proprio, vivido pelo corpo da pessoa portadora de deficiencia 

visual com a dan9a, atraves do seus pr6prios discursos. 

Desta forma dirigimos esta pesquisa a pessoas portadoras de deficiencia 

visual que sao adultos (na idade entre 14 a 50 anos), de ambos os sexos e que 

estavam vivenciando atualmente a pratica da Dan98 nas suas vidas, seja esta de 

forma amadora ou profissional. 

Foram contatados os alunos do CADEVI3 de Sao Paulo, que trabalham 

Dan9a com a prof'. Marli Nabeiro, as alunas da prof'. Mari Gandara do CIAD
4 

da 

PUC Campinas e uma bailarina profissional, portadora de deficiente visual, 

estudante de Dan98 e Letras nos EUA. A viabiliza98o destes contatos foi possivel 

devido ao entrosamento da pesquisadora com os grupos citados, atraves de seus 

professores, bem como de amigos que nos possibilitaram estes encontros. Para 

n6s, foi fundamental este entrosamento, pais pudemos estabelecer uma empatia 

com os sujeitos da pesquisa. Pensamos ser muito importante esta rela98o afetiva 

entre a pesquisadora e os sujeitos, pais ela da significados as nossas experiencias; 

nao e o tempo que lorna os la9os mais fortes, e sim a empatia e os desejos em 

3 CADEVI - Clube de apoio aos deficient as visuais. 
4 ClAD- Centro Jnlerdisciplinar de Aten<;:ao ao Deficiente. 
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comuns. 

Ao final de nossa coleta, chegamos a urn total de 13 sujeitos entrevistados e 

decidimos que este total ja seria suficiente para estarmos desvendando nosso 

proposto fen6meno em questao. 

5.3 A coleta dos dados 

Os discursos foram coletados pela pesquisadora em grava9ao, registrados 

em fitas magneticas (1<7) e gravador (Olympus). 

Deslocamo-nos varias vezes aos locais onde os sujeitos realizam suas aulas 

de Dan98 e, com a autoriza9ao des professores responsaveis pelas aulas, pudemos 

entrevistar cada aluno individualmente e registramos esta conversa no gravador. 

Com abordagem individual, pudemos explicar aos alunos o contexte da 

entrevista e, ap6s cada sessao, pedimos a autoriza98o do sujeito para utilizarmos 

seu discurso em posterior analise na pesquisa. Todos os sujeitos entrevistados 

permitiram a utiliza98o do material gravado. 

5.4 A trajetoria seguinte 

Segundo Martins (1992, p. 59), tres mementos representam a perspectiva 

fenomenol6gica de pesquisa: 1° memento: Descri9ao 

2° memento: Redu98o 

3° memento: Compreensao (ou interpreta98o) 

Apesar de esta trajet6ria estar didaticamente seqOenciada, ela nao se 

apresenta como tal em sua aplica98o, pais ela e m6vel e flexfvel. Deslocamo-nos 

pelos mementos, eles nao sao estanques; mediante nossa habilidade e 
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intuitibilidade se movem sinuosamente para frente e para tras, sempre que 

necessaria. 

5.4.1 A Descri!fAo 

A descri~o e o recurso inicial e basico na pesquisa fenomenol6gica. 0 ato 

de descrever e considerado como fundamental. Buscamos a essencia do fenomeno, 

percorrendo sinuosamente em varios sentidos os mementos. A luz desta 

perspective, tentamos pontuar aquila que apresenta, sem perder a visao do todo. 

"As descrir;Oes podem ser emotivas tanto quanto desejar
se que etas o sejam." (Martins e Bicudo, 1989, p. 44) 

Ao se descrever urn discurso, devemos revelar os maiores detalhes 

possiveis, possibilitando urn reconhecimento verdadeiro e profunda do objeto 

descrito. 

"A descriqao sera tao methor quanto mais facilitar o teitor 
ou o ouvinte a reconhecer o objeto descrito. " (Martins e 
Bicudo, 1989, p. 46) 

Os discursos ingenues dos sujeitos possuem limites. Por isto, os outros 

momentos sao fundamentais, mas retorna-se sempre que necessaria a este 

momenta, tendo em vista nao se perder a essencia do estudo. 

"A descriqao nao comporta um estilo literario ou 
ctassificaqao por assuntos ou por estados emocionais. Eta 
fa/a de coisas e das situaqoes e circunstancias que as 
rodeiam. Nao ha normas severas, tista de patavras ou de 
sentenqas que devam ser usadas para descrever. " 
(Martins e Bicudo, 1989, p. 48) 
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5.4.2 A Redu~ao 

Nesta fase da pesquisa, o fenomeno comeya a se apresentar e devemos 

desmonta-lo em partes e entao reestrutura-lo ap6s, tomando o cuidado de nao 

transforma-lo em apenas soma de partes. Neste memento, ap6s os sujeitos 

discursarem sobre suas experiencias vividas com a danya, comeyamos a selecionar 

o que faria parte do nosso proprio mundo, nossas vivencias com a danya e a 

pessoa portadora de deficiencia visual. Tomou-se urgente selecionar e discriminar 

unidades de significado, que viriam ao encontro do nosso universe, uma leitura 

pessoal mais reveladora ao caso particular da investiga9ao. 

"0 objeto deste momento na trajet6ria fenomeno16gica e 
determinar, selecionar quais as partes da descric;ao que 
sao consideradas essenciais e aquelas que nao o sao. 
Em outras palavras, deseja-se encontrar exatamente que 
partes da experiencia sao verdadeiramente partes da 
nossa consciencia, diferenciando-as daque/as que sao 
simplesmente supostas. 0 prop6sito deste segundo 
momento e isolar o objeto da consciencia - as coisas, as 
pessoas, as emor;f>es ou outros aspectos que constituem 
a experiencia que estamos tendo. (Martins, 1992, p. 59) 

5.4.3 A compreensao (ou interpreta~ao) 

5.4.3.1 Analise ldeogratica 

A analise ideografica tenta identificar as partes, as caracterfsticas e as ideias 

das redug5es, trayando um perfil de cada sujeito da pesquisa. 

"A analise ideografica refere-se ao emprego de 
ideogramas, ou seja, de representar;Oes de ideias por 
meio de simbolos. Efetivamente, trata-se da analise da 
ideologia que permeia as descriqoes ingenuas do sujeito. " 
(Martins e Bicudo, 1989, p. 1 00) 
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A medida em que vamos transformando os discursos ingenuos dos sujeitos 

em universos mais pr6prios do pesquisador, vamo-nos aproximando da ideologia 

que enla<;a os discursos, construindo assim uma sfntese do fenomeno investigado. 

Ao perceber o fenomeno iluminando-se diante de nos, come<;amos a 

reconhecer o conteudo dos significados. Aqui nao podemos perder de vista a 

interroga<;ao primeira; assim, recorremos sempre a revela<;ao inicial dos sujeitos, 

para estarmos atentos ao referencial primeiro do fenomeno estudado. 

5.4.3.2 Analise nomotetica 

Os fenomenos nao sao definfveis, eles sao interpretados, os fatos sim se 

apresentam definidos. Os fenomenos tratam da natureza, da essencia humana, 

portanto, nao sao apenas descritlveis e definiveis. 

0 enfoque nomotetico trata de criar uma compreensao, uma interpreta<;ao do 

fenomeno geral. Neste instante, se questions o momento apresentado. 

"Esse empreendimento envolve uma compreensao dos 
diversos casos individuais como exemplos de a/go mais 
geral e a articular;ao desses casos individuais, como 
exemplos particulares, em a/go mais geral. A estrutura 
psicol6gica geral e a resultante de compreensao des 
convergencies e des divergencies que se mostrem nos 
cesos individueis." (Martins e Bicudo, 1989, p. 1 06). 



VI - Analise dos Sujeitos 

Sujeito N° 1 

0 que e isso, vivenciar a Danr;a para voce? 

Ha, sei Ia. [(1) Eu gosto de Dan~tar.] assim ... 

Nao e igual a ... (risos) 

Ha sei Ia ... 

Ha, [(2) porque eu gosto de dan~tar assim, eu gosto mas, assim, o que 

significa para mim eu nao saberia explicar] (risos). 

Ha, nao sei como explicar. 

Ha, mas nao saberia explicar para voce. 

Sei Ia, assim, [(3) porque desde pequena, assim, eu sempre gostei 

quando comecei a dan~tar, sempre achei legal], assim eu acabei. .. (risos) mas, 

agora, a pergunta (risos). 

[(4) Desde pequena eu gosto, mas porque que eu gosto, sei Ia ... ] 

[(5) Nunca parei para pensar sobre isso, dai.] 
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Suieito No 1 

Unidades de significado Redu~;ao fenomenol6gica 

1 ) Eu gosto de danc;:ar 1 ) Gosta de danc;:ar. 
2) Porque eu gosto de dan9ar assim, eu 2) Gosta de danc;:ar, mas nao sa be 

gosto mas, assim, o que significa explicar o que significa. 
para mim eu nao saberia explicar. 

3) Porque desde pequena, assim, eu 3) Gosta e acha legal (a danc;:a) desde 
sempre gostei quando comecei a pequena. 
dan9ar, sempre achei legal. 

4) Desde pequena eu gosto, mas 4) Gosta desde pequena mas nao sabe 
porque eu gosto, sei Ia ... porque gosta. 

5) Nunca parei para pensar sobre isso 5) Nunca parou para pensar sobre o 
dal. assunto. (vivenciar a dan9a) 

Suieito No 1 

Converg6ncias no Discurso Unidades de Significado interpretadas 

0 gostar de dan~;ar 0 gostar de dan~;ar 
1. Gosta de danc;:ar ( 1 ) Gosta de dan9ar, 1. Gosta de dan9ar e desde pequena 

mas nao sabe explicar o que significa acha legal mas nunca parou para 
(2) Gosta e acha legal (a dan9a) pensar sobre o assunto. 
desde pequena (3) Gosta desde 
pequena mas nao sabe porque gosta 
(4) Nunca parou para pensar sobre o 
assunto (vivenciar a dancal (5) 

Analise ldeografica: 

Sujeito N° 1 

0 sujeito N°1 gosta muito de danc;:ar, desde pequeno vivencia e acha legal 

mas nunca parou para pensar sobre o significado desta vivencia para ele. 
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Sujeito N° 2 

0 que e isso, vivenciar a Danr;;a para voce? 

Born, quando eu entrei, ne, para fazer danc;:a com aM., assim, a gente: eu, a 

F., todas que entraram, ne, naquela epoca, assim, a gente tinha uma noc;:ao de 

espac;:o muito pequena ne, geralmente os deficientes que nao tern corpo trabalhado, 

tern uma postura que eles vao adquirindo, que eles acho que acham que e a certa e 

fica aquela postura, ou com a cabec;:a baixa ou anda muito assim robotizado, 

entendeu? Nao e aquele andar solto, aquela coisa, e [(1) eu acho que a Dan!;a, 

desde que eu comecei a fazer, o que ela colaborou na minha vida e colabora 

ate hoje e isso, entendeu, da mais soltura no corpo], [(2) maior postura], [(3) 

maior nQ!;iO de esp<~!;o], ((4) maior seguran!;a para andar mesmo], [(5) eu to 

fazendo locomo!;iO agora, e a professora falou que, se fosse ver bern, eu nem 

precisaria, porque a no!;iO que eu tenho de espa!;O, de limite, de esquerda, de 

direita, e muito boa, nao querendo falar que eu sei muito, mas, e porque eu 

tenho o corpo trabalhado], e exatamente por isto que eu tenho essa noyao, ne? e 

eu acho assim, parar para mim vai ser uma coisa muito ruim porque sabe, [(6) e 

uma coisa que vai acompanhando a gente, assim, que nem quando eu entrei, 

eu nao andava normalmente], assim ... , que automaticamente quando voce anda, 

voce equilibra o balanc;:o dos brac;:os, a M. trabalhou isso com a gente desde que a 

gente entrou, postura, como que se senta nao e com a cabec;:a baixa, entendeu? [(7) 

Voce pode ate observar que eu, a F. e a H., a gente tern uma postura normal, e 

se voce pegar urn outro deficiente que nunca teve o corpo trabalhando, o 

comportamento e diferente, ne? Porque, muda mesmo, a dan!;a vai mexendo], 

vai. .. [(8) sabe, eu adoro dan!;ar], e assim, minha mae fala, ne: - "ai, se eu 

pudesse, eu ia mudar para uma cidade mais sossegada". Eu falo: - "al, nao mae, 
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porque, a se eu sair daqui, nao sei, tudo que eu adquiri, nao que vai por agua a 

baixo, mas vai ficar ali, estabilizado, em vez de evoluir, ne? [(9) porque quanto 

mais voce vai trabalhando, mais vai evoluindo a postura, vai mudando, ne? 

para mim, a dan~a e isso, sabe?] [(10) eta ajuda muito, principalmente para 

gente que nao enxerga], [(11) a dan~a e ... acho que todo deficiente devera 

dan~ar, deveria trabalhar o corpo, para viver normal como as outras pessoas], 

ne, que nem aM. falou ... , uma vez a gente foi danc;ar na escola de cadetes, e eu 

desci, minha mae parou, eu desci do carro e fui andando ate onde estava o carro 

dela (M.), quer dizer, ela falou, se eu nao soubesse que a J. nao enxerga, eu nem ia 

perceber, mas porque, [(12) porque eu tenho uma postura normal, de uma outra 

pessoa qualquer, mas custa, entendeu? e e atraves da dan~a que a gente vai 

adquirindo isso, ne?] Atraves de todo trabalho que ela vai desenvolvendo, que a 

M. vai desenvolvendo, a gente chegou af, entendeu? neste estagio, eu acho que, 

sei Ia, [(13) eu adoro dan~ar.] 

Ha, acho que poderia fazer uma pequena conclusao, [(14) vivenciar a 

dan~a. quer dizer, voce viver praticamente, ne?] porque voce... que nem eu 

tenho uma amiga, ne, que ate ela parou de danc;ar, fazia uns dois que a gente tava, 

dois anos ou tres, nao sei, nao lembro exatamente a data, e ela ja esta com uma 

postura totalmente errada de novo, porque, sabe? A mae, o pai, ate tentam corrigir, 

[(15) mas eu acho assim, automaticamente a da~a se ela ja ta trabalhando 

seu corpo, ela ja esta corrigindo esses defeitos que a gente as vezes tem], eu 

nao sei, eu acho que a danc;a, nao s6 a danc;a, e o trabalho da M. que, nesse 

trabalho ja ta incluindo, entendeu, corrigir postura, e mostrar mesmo que ... que nem 

a gente ta danc;ando urn funk agora, [(16) no come~o por exemplo, a gente 

dan~ava a musica mais mecanizada, porque a gente nio tinha soltura no 



50 

corpo, depois ja foi passando para adagio que e para a gente aprender a ter 

leveza na milo, leveza sabe, depois coordenac;lio motora, para gente ter uma 

boa coordenac;lio, agora funk, o que que ela quer com funk, com samba, que a 

gente tenha aquela soltura no corpo, aquela ginga e cada vez vai 

aperfeic;oando mais, ne? Eu ja cheguei ate fazer ginastica olimpica, quer dizer, 

vai cada vez evoluindo mais o processo), assim, ache que assim nao tern mais 

nada para falar. 

Suieito W 2 

Unidades de Significado Reduc;lio fenomenol6gica 

1 ) Eu ache que a danc;a, desde que eu 1) A danc;a colabora para dar mais 
comecei a fazer, o que ela colaborou soltura ao corpo. 
e colabora ate hoje e isso, entendeu, 
da mais soltura no corpo. 

2) Maier postura. 2) Para dar maiorpostura. 
3J Maier nocao de espaco. 3) Para dar maier nocao de eSPl3£.0. 
4) Maier seguranca para andar mesmo. 4) Para dar maier seguran~ no andar. 
5) Eu to fazendo locomoyao agora, e a 5) Tern o corpo trabalhado com a 

professora falou que se fosse ver danc;a, por isto tern boa noc;ao de 
bern eu nem precisaria, porque a espac;o, de limite, de esquerda, de 
noc;ao que eu tenho de espac;o, de direita, nem precisaria fazer aulas de 
limite, de esquerda, de direita, e locomoyao. 
muito boa; nao querendo falar que eu 
sei muito, mas e porque eu tenho o 
corpo trabalhado. 

6) E uma coisa que vai acompanhando 6) A danc;a vai acompanhando 0 
a gente, assim, que nem eu quanta desenvolvimento do aluno. 
entrei, eu nao andava normalmente. 

7) Voce pede ate observar que eu, a X, 7) A danc;a vai mexendo com a postura 
e a Y, a gente tern uma postura e deficientes que nunca tiveram o 
normal, e se voce pegar urn outre corpo trabalhado, tern 0 
deficiente que nunca teve o corpo comportamento diferente. 
trabalhado, 0 comportamento e 
diferente ne? Porque muda mesmo, a 
danca vai mexendo. 

8) Sabe, eu adore dancar. 8) Adora dancar. 
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9) Porque quanto mais voce vai 9) 0 trabalho constante com dan98, vai 
trabalhando, mais vai evoluindo a mudando e evoluindo a postura. 
postura, vai mudando ne? Pra mim 
a danca e isso sabe? 

10) Ela ajuda muito, principalmente pra 1 0) A dan98 ajuda muito quem nao 
gente que nao enxeroa. enxerg51. 

11) A dan98 e ... J acho que todo 11) Todo deficiente deveria dan98r, 
deficiente devia dan98r, de via para viver normal como as outras 
trabalhar o corpo, pra viver normal pessoas. 
como as outraspessoas. 

12) Porque eu tenho uma posture 12) Adquiriu atraves da dan98 uma 
normal, de urn a outra pes so a posture normal. 
qualquer, mas custou entendeu? E 
e atraves da dan98 que a gente vai 
adquirindo. lsso ne? 

13) Eu adoro dancar. 13) Adora dancar 

14) Vivenciar a dan98 quer dizer voce 14) Vivenciar a dan98 quer dizer viver. 
viver praticamente ne? 

15) Mas eu acho assim, 15) A dan98 trabalha o corpo, entao 
automaticamente a dant;a, se ela ja automaticamente corrige OS 

ta trabalhando seu corpo, ela ja esta defeitos (de postura). 
corrigindo esses defeitos que a 
gente as vezes tern. 

16) No comet;o, por exemplo, a gente 16) A dan98 e urn processo que vai se 
dan98va musica mais mecanizada, aperfeit;oando, que vai evoluindo. 
porque a gente nao tinha soltura ... , 
... depois ja foi passando pro adagio, 
que e pra gente aprender a ter 
leveza na mao ... , ... e cada vez vai 
aperfeit;oando mais ne ... , ... quer 
dizer, vai cada vez evoluindo mais o 
processo. 
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Suieito No 2 

Convergencias no Discurso Unidades de Significado interpretadas 

Os movimentos mais soltos e Os movimentos mais soltos e 
naturais naturais 

1. A dan<;a colabora para dar mais 1. A dan<;a colabora para dar mais 
soltura ao corpo ( 1 ) soltura ao corpo. 

Dan~ar interfere na postura Dan~ar interfere na postura 
2. Para dar maier postura (2) A dan<;a 2. Urn trabalho constante de dan<;a vai 

vai mexendo com a postura e defi- mexendo com o corpo e modificando 
cientes que nunca tiveram o corpo a postura. 
trabalhado, tern 0 comportamento 
diferente (postura) (7) 0 trabalho 
constante com dan<;a vai mudando e 
evoluindo a postura (9) Adquiriu 
atraves da dan<;a uma postura normal 
(12) A dan<;a trabalha o corpo, entao 
automaticamente corrige os defeitos 
(de postura) (15) 

Dan~ar desenvolve a no~ao de Dan~ar desenvolve a no~ao de 
espa~o espa~o 

3. Para dar maier no~o de espaoyo (3) 3. Ter o corpo trabalhado com a dan<;a, 
Tern 0 corpo trabalhado com a da maier no.yao de espaoyo. 
dan<;a, por isto tern boa no~o de 
espaoyo, de limite, de esquerda, de 
direita, nem precisaria fazer aulas de 
locomooyao (5) 

Dan~ar o dia-a-dia Dan~ar o dia-a-dia 
4. Para dar maier seguran<;a no andar 4. Dan.yar da maier seguran<;a no andar. 

(4) 

Dan~a como urn processo no Dan~ra como um processo no 
desenvolvimento desenvoivimento 

5. A dan <;a vai acompanhando 0 5. A danoya e urn processo que vai 
desenvolvimento do aluno (6). A acompanhando 0 desenvolvimento 
dan<;a ajuda muito quem nao enxerga do aluno. 
(10). A danoya e urn processo que vai 
se aperfeioyoando, que vai evoluindo 
(16). 

0 gostar de dan~rar 0 gostar de dan~rar 
6. Adora dancar (B). Adora danc;ar (13). 6. Adora dan<;ar. 

Viver como uma pessoa nao Viver como uma pessoa nao 
deficiente deficiente 

7. Todo deficiente deveria dan<;ar para 7. A pessoa deficiente deve dan<;ar para 
viver normal como as outras pessoas viver normal como as outras 
(11) pessoas. 

Dan~rar e viver Dan~rar e viver 
8. Vivenciar a dan<;a quer dizer viver 8. Vivenciar a dan<;a e viver. 

(14) 



Analise ldeografica 

Sujeito N° 2 
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0 sujeito n° 2 gosta muito de dan9C)r e acha que a dan9C) e um processo que 

vai acompanhando o desenvolvimento do aluno. Ajuda muito a pessoa portadora de 

D.V., melhorando o seu andar, a sua postura, a sua noyao de espayo, dando soltura 

ao corpo. Ajuda a pessoa deficiente a viver como as outras pessoas (nao 

deficientes). Vivenciar a dan9a para ele e viver. 
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Sujeito N° 3 

0 que e isso, vivenciar a Danr,;a para voce? 

Born, entao, pensei assim, acho que seria assim, [(1) primeiro, a gente 

adquiri para gente mesmo uma certa espontaneidade nos movimentos 

cotidianos, nos movimentos de andar, nos movimentos de ... , a movimenta~Ao 

cotidiana], assim, [(2) aplicar aquela soltura que a gente adquire atraves da 

dan~a, aplicar isso nos movimentos do dia-a-dia, no andar, coisa assim, e a 

gente adquirir tambem essa soltura.] E acho que em questao tambem para 

sociedade, para as outras pessoas assim, [(3) eu acho que a dan~a e uma das 

formas mais, assim, concreta da gente se aproximar das pessoas que sAo, que 

nAo sAo deficientes], ne, [(4) porque a dan~a no caso, seria uma coisa visual, 

seria uma coisa que a pessoa, o praticante, ne, precisa da visAo, entAo se a 

gente e deficiente visual e pratica dan~a, a gente aproxima muito daqueles que 

tem a visAo normal]. Eu penso assim. 

Entao, eu acho que nestes dois sentidos, [(5) a gente aproveita para n6s 

mesmos, no sentido deter essa movimenta~Ao mais soita, mais natural], [(6) e 

tambem para as pessoas com as quais a gente convive, que a gente apresenta 

trabalho para mostrar, tambem essa aproxima~Ao, ou ate essa igualdade 

mesmo de capacidades entre os deficientes e os nAo deficientes], ne? 

E, deixa eu pensar, acho que seria isso. 

Eu acho que tambem, eu estava pensando assim, [(7) se a pessoa tem uma 

solteira maior de movimento, eu acho que a rela~Ao dela com as outras 

pessoas fica mais, flea mais facil], assim, porque eu acho que as pessoas 

videntes, no caso de se tratar especificamente assim da deficiencia visual, elas se 
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comunicam muito por gestos, ne, quer dizer, uma conversa entre as pessoas, as 

vezes o olhar que a pessoa tern uma para outra ja diz tudo, a pessoa nem precisa 

falar, ou, as vezes acontece alguma coisa, a pessoa faz um gesto para outra e ja 

disse tudo assim, [(8) entao eu acho que a gente, sem ter esse trabalho de 

dan~;a, sem ter essa vivencia, ne, da dan~;a, a gente naturalmente nao tern 

tanto essa solteira de gestualidade na conversa com as outras pessoas, 

quanto que uma pessoa que e vidente tern, entao, eu acho que isso com a 

dan~;a, a gente adquire tambem] e [(9) a gente pode assim, nas conversas, nos 

movimentar mais, sabe assim, nas conversas, de repente falar com as maos 

assim, entao acho que isso a gente vai adquirindo, e pelo pr6prio 

desenvolvimento de movimenta~;ao, que a gente vai tendo com a dan~;a], [(10) 

porque querendo ou nao, a gente sem perceber vai aprendendo formas de 

movimentos que a gente nao conhecia], ne, porque se pensar assim, [(11) a 

Dan~;a no caso dos videntes seria uma c6pia dos movimentos ou na pr6pria 

vida mesmo, os videntes copiam os movimentos que eles veem das outras 

pessoas, n6s nao, n6s temos que ter esse modelo de movimenta~;ao para 

gente copiar, senao a gente nao tern como copiar e desenvolver isso, entao a 

gente conhecendo, tendo uma consciencia dos movimentos, ou seja, do que a 

gente pode fazer com o corpo, acho que fica mais facil essa vivencia, assim 

dessa movimenta~;ao, ne?] 

Entao, eu acho inclusive ate que o apoio familiar, a compreensao familiar, 

assim, das pessoas mais pr6ximas da gente, acho que tambem facilita, porque a 

familia tambem tern uma caminhada com a gente, quer dizer, a familia, quando os 

pais tern um filho deficiente, eles nao sao preparados para isso, eles nao tern de 

repente um curso para ter um filho deficiente, eles tern um filho deficiente e ai esta 
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na mao deles e eles se viram para, quer dizer, nao diria urn peso, mas uma coisa 

nova para eles assim, entao acho que isso, apesar deles terem ... , no meu caso, 

assim, eu ter urn born apoio familiar assim ne, mas eu acho que em geral assim, 

atraves disso eles vao percebendo que os mesmos requisites que eles precisam 

para educar qualquer outro filho, ne, eles precisam na educayao de urn filho 

deficiente, entao eles vao vendo que as coisas sao muito, que as dificuldades de urn 

deficiente e de urn nao deficiente sao muito proximas, ne, entao acho que isso vai 

facilitando na educayao dos filhos, para propria familia, a propria familia vai se 

entregando mais e isso vale assim como ate urn incentive mesmo, ne, para eles. E 

eu acho que seria isso, acho que tambem quem lida com isso, no caso os 

professores de Danya mesmo, acho que devem ter uma certa realizayao tambem 

por perceberem que eles fazerem o movimento e o aluno copiar, eles podem passar 

esse movimento para o aluno de outra forma, no caso que se eles passarem para 

gente copiar a gente nao consegue fazer, entao eles tern que passar isto de outra 

forma, ou falando ou pegando na gente, fazendo, entao, acho que eles ampliam 

tambem a comunicat;:ao que eles tern com os alunos, eles aprendem tambem uma 

nova comunicat;:ao, ne, acho que isso para eles deve proporcionar ou certo 

enriquecimento, assim, ne? e, eu acho que isso que me lembro assim. 

.. . Eu acho que isso, a Dant;:a e ate urn caminho para gente, ne? se de 

repente urn dia a gente quiser seguir isso, de maneira assim mais profissional, mais 

assim, para nossa vida mesmo, profissional mesmo, a gente querer ter essa 

profissao exclusiva, acho que tambem e um caminho, apesar da gente tambem ter, 

eu, por exemplo, que lido com musica tambem, ou alguma outra pessoa que tenha 

desejo de fazer alguma outra profissao, mas acho que tambem vale como uma 

atividade profissional, mesmo que a gente possa seguir, ou nao, ne? Mas tern essa 
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possibilidade tambem, ne? 

... Porque o campo profissional para o deficiente, quer queira quer nao 

queira, e complicado, existe urn monte de preconceitos, de barreiras, ne, as 

pessoas nao se conscientizaram ainda de que urn deficiente pode produzir tanto 

quanto, ate mais que uma pessoa nao deficiente, depende do caso, acho que, 

deficiencia nao e urn fator de dizer se a pessoa vai produzir mais ou menos, ne, sao 

outros fat ores que ... 

Eu acho que e isso mesmo, os professores da familia, da sociedade, para 

n6s mesmos, e eu acho tambem que as pessoas tern esse ... , isso que a gente 

estava falando deste preconceito que as pessoas tern, ne, contra o deficiente, 

mesmo para contratar assim para alguem, servh;:o, no caso, profissional, eu acho 

assim, se a gente mostrar, [(12) e importante que haja uma divulgac;ao deste 

trabalho de danc;a, porque se a gente mostrar isso para essas pessoas, elas 

vao percebendo tambem que e possivel, elas vao percebendo que nao e como 

elas pensavam, porque eu acho que as pessoas tern muito preconceito, ne, 

muitas barreiras assim, contra urn deficiente], nao por culpa delas mesmos 

porque elas nao conhecem, sabem o que urn deficiente e capaz ou nao, quer dizer 

nunca tiveram contato ou lidaram com isso, entao [(13) acho que se a gente 

mostrar isso, sendo a danc;a uma forma muito clara de que tudo e igual, ne, 

tudo e igual nao porque se e deficiente nao e igual, alguma coisa e diferente, 

acho que todos sao diferentes entre si, deficientes ou nao, mas se a danc;a e 

uma coisa que aproxima muito os deficientes das pessoas que nao sejam 

deficientes, eu acho que eles vao vendo que a pessoa deficiente nao e tao 

distante das outras, que e muito, que tudo que urn ser humano tem um 

deficiente tem, porque as vezes, da impressao que nao se ve o deficiente 
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como ser humano, se ve o deficiente como urn deficiente, ne, ele e tratado 

mais como urn deficiente do que como uma pessoa em si, com qualidades ou 

com defeitos de seres humanos, sentimentos... ] percebe-se o deficiente s6 

como alguem que precisa de solidariedade e pronto, nao se valoriza a capacidade 

que ele tern, nao se valoriza e: as qualidades pessoais, humanas, afetivas, 

psicol6gicas que a pessoa tern, entao, [(14) eu acho que a dan~a e uma forma 

tambem de aproximar e de se valorizar mais o deficiente como urn ser 

humano, do que propriamente como urn deficiente s6], ne. 

Suieito No 3 

Unidades de Significado 

1) Primeiro, a gente adquirir pra gente 
mesmo uma certa espontaneidade 
nos movimentos cotidiano, nos 
movimentos de andar, nos 
movimentos de ...... , a movimentac;:ao 
cotidiana. 

Redu~Ao fenomenol6gica 

1) Adquiriu com a danc;:a uma certa 
espontaneidade nos movimentos do 
cotidiano. 

2) Aplicar aquela soltura que a gente 2) Aplicar a soltura que aprende com a 
adquire atraves da danc;:a, aplicar danc;:a nos movimentos do dia-a-dia. 
isso nos movimentos do dia-a-dia, no 
andar, coisa assim, e a gente adquirir 
tambem essa soltura. 

3) Eu acho que a danc;:a e uma das 
formas mais, assim, concreta da 
gente se aproximar das pessoas que 
sao, que nao sao deficientes. 

4) A danc;:a no caso, seria uma coisa 
visual, seria uma coisa que a pessoa, 
0 praticante ne, precisa da visao, 
entao se a gente e D.V. e pratica 
danc;:a, a gente se aproxima muito 
daqueles que tern a visao normal. 

3) A danc;:a e uma maneira concreta de 
se aproximar das pessoas que nao 
sao deficientes. 

4) A pessoa portadora de D.V. se 
aproxima das pessoas videntes 
atraves da danc;:a, por esta ser uma 
pratica visual. 

5) A gente aproveita pra n6s mesmos, 5) A danc;:a possibilita uma 
no sentido de ter essa movimentac;:ao movimentac;:ao mais solta e natural. 
mais solta, mais natural. 



6) E tambem para as pessoas com as 
quais a gente convive, que a gente 
apresenta o trabalho pra mostrar, 
tambem essa aproxima9§o, ou ate 
essa igualdade mesmo de 
capacidades entre os deficientes e os 
nao deficientes. 

7) Se uma pessoa tem uma soltura 
maior de movimentos, eu acho que a 
rela9§o dela com as outras pessoas 
fica, fica mais facil. 

6) E uma possibilidade de mostrar 
igualdade de capacidades entre 
pessoas deficientes e nao 
deficientes. 

7) Ter uma maior soltura ajuda na 
rela9§o com as outras pessoas (nao 
deficientes). 

8) Entao eu acho que a gente, sem ter 8) Com a danya se adquire uma soltura 
esse trabalho de danya, sem ter essa de gestualidade na conversa, como 
vivencia ne, da dan9a, a gente uma pessoa vidente tem. 
naturalmente nao tem tanto essa 
soltura da gestualidade na conversa 
com as outras pessoas, quanto uma 
pessoa vidente tem, entao eu acho 
que isso com a dan9a a genie 
adquire tambem. 

9) A gente pode assim, nas converses 
nos movimentar mais, sabe assim, de 
repente falar com as maos, assim, 
entao acho que isso a gente vai 
adquirindo e pelo proprio 
desenvolvimento de movimenta9§o, 
que a gente vai tendo com a danya. 

9) E desenvolver nas conversas uma 
movimenta9ao mais natural, que se 
adquire com a danya. 

1 0) Porque querendo ou nao, a gente 1 0) E descobrir formas de movimentos 
sem perceber vai aprendendo que nao conhecia. 
formas de movimento que a gente 
nao conhecia. 

11 ) A dan9a no caso dos videntes seria 
uma copia dos movimentos ou na 
propria vida ... , ... nos nao, nos temos 
que ter esse modele de 
movimenta9ao pra gente copiar, 
senao a gente nao tem como copiar 
e desenvolver isso, entao a gente 
conhecendo, tendo uma consciencia 
assim, ate corporal, uma 
consciencia dos movimentos, ou 
seja, do que a gente pode fazer com 
o corpo, acho que fica mais facil 
essa vivencia, assim dessa 
movimentacao. 

11) A pessoa portadora de D.V. nao tem 
como copiar os movimentos entao 
ter uma consciencia corporal facilita 
a vivencia de sua movimenta9§o e 
constru9§o de seus modelos. 
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12) E importante que haja uma 
divulga9Bo deste trabalho de danya, 
porque se a gente mostrar isso pra 
essas pessoas, elas vao 
percebendo que nao e como elas 
pensavam, porque eu acho que as 
pessoas tem muito preconceito, ne, 
muitas barreiras assim, contra um 
deficiente. 

13) Acho que se a gente mostrar isso, 
sendo a danya uma forma muito 
clara de que tudo e igual ne, tudo e 
igual nao e igual. .. , ... mas se a 
danya e uma coisa que aproxima 
muito os deficientes das pessoas 
que nao sejam deficientes, eu acho 
que eles vao vendo que a pessoa 
deficiente nao e tao distante das 
outras, que e muito, que tudo que 
um ser humano tem um deficiente 
tem porque as vezes, da impressao 
que nao se ve o deficiente como ser 
humane, se ve o deficiente como 
um deficiente, ne, ele e tratado mais 
como um deficiente do que como 
uma pessoa em si, com qualidades 
ou com defeitos de seres humanos, 
sentimentos ... 

14) Eu acho que a danya e uma forma 
tambem de aproximar e de valorizar 
mais o deficiente como um ser 
humano, do que propriamente como 
um deficiente s6. 

12) A divulga9Bo do trabalho da danc;:a e 
importante para romper com 
barreiras e preconceitos contra 
deficiente. 

13) A danya e uma forma clara de 
aproximar os deficientes de 
pessoas nao deficientes. 

14) A danya e uma forma de valorizar o 
deficiente como ser humano. 
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Convergencias no Discurso Unidades de Significado interpretadas 

Dan~ar o dia-a-dia Dan~ar o dia-a-dia 
1. Adquire com a danya uma certa espon- 1. A danya possibilita uma espontanei-

taneidade nos movimentos do cotidiano dade e soltura nos movimentos do 
(1 ). Aplica a soltura nos movimentos do cotidiano. 
dia-a-dia (2). 

A integra~ao pela dan~a A integra~ao pela dan~a 
2. A danya e uma maneira concreta de se 2. A danya possibilita uma maior 

aproximar das pessoas que nao sao aproxima!fSo da pessoa portadora de 
deficientes (3). A pessoa portadora de D.V. daqueles que nao o sao, a soltura 
D.V. se aproxima das pessoas videntes dos movimentos ajuda nas relac;:oes 
atraves da danya, por esta ser uma com as pessoas videntes. 
pratica visual (4). Ter uma maier soltura 
ajuda na rela!fSo com as outras pessoas 
(nao deficientes) (7). A danya e uma 
forma clara de aproximar os deficientes 
de pessoas nao deficientes (16). 

Os movimentos mais soltos e naturais Os movimentos mais soltos e naturais 
3. A danya possibilita uma movimenta!fSo 3. A danya possibilita uma movimenta!fSo 

mais solta e natural (5). Com a danc;:a se mais solta e natural. 
adquire uma soltura de gestualidade na 
conversa, como uma pessoa vidente tern 
(8). E desenvolver nas conversas uma 
movimenta!fSo mais natural, que se 
adquire com a danca (9). 

lgualdade de capacidade lgualdade de capacidade 
4. E uma maneira de mostrar igualdade 4. A danya possibilita mostrar uma igual-

de capacidade entre pessoas deficientes dade de capacidade. 
e nao deficientes (6). 

Dan~ar e ter consciencia de tudo Dan~ar e ter consciencia de tudo 
7. E descobrir formas de movimentos que 7. Ter uma consciencia corporal facilita 

nao conhecia (10). A pessoa port. de na constru!fSo de seus modelos e na 
D.V. nao tern como copiar os movimen- vivencia de seus movimentos. 
tos, entao ter uma consciencia corporal 
facilita a vivencia de sua movimenta!fSo 
e construcao de seus mode los ( 11 ). 

Romper barreiras e preconceitos Romper barreiras e preconceitos 
8. A divulga!fSo do trabalho da danya e 8. A divulga!fSo do trabalho e importante 

importante para romper com barreiras e para se romper com preconceitos 
preconceitos contra deficientes (12). A contra a pessoa portadora de deficien-
danya e uma forma clara de aproximar cia. 
OS deficientes de pessoas nao deficien-
tes (13). 

A valoriza~ao da pessoa A valoriza~ao da pessoa 
9. A danc;:a e uma forma de valorizar o 9. A danya e uma forma de valorizar a 

deficiente como ser humane (14). pessoa portadora de deficiencia como 
urn ser humane. 



Analise ldeografica 

Sujeito 3 
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0 sujeito n° 3 aponta para a importancia da dan98 como meio de 

aproximayao com pessoas nao deficientes, sendo uma oportunidade de mostrar 

suas igualdades de capacidades. Experimentar os movimentos de forma mais 

espontanea melhora o seu cotidiano, bern como torna sua gestualidade mais 

natural, como a de uma pessoa vidente. A dan98 lhe possibilita novas descobertas e 

uma consciemcia do corpo, isso ajuda na construyao das suas referencias. Projeta a 

possibilidade desta area ser sua opyao profissional, a divulgayao do trabalho ajuda 

a romper com preconceitos. Espera ser valorizado como ser humano e nao como 

deficiente. 
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Sujeito no4 

Eo que que e isso, vivenciar a dam;;a pra voce? 

Ha, [(1) pra mim e muito born, eu gosto, born eu sempre gostei de 

dan~ar, eu quando era mo~a dan~ava, ia nos bailes, dan~ava tudo], depois eu 

live minhas filhas, e que eu tenho duas filhas, e af nao podia sair mais pra canto 

nenhum, entao daf ficava em casa nao saia, depois agora minhas filhas estao 

adultas e elas nao precisam mais tanto de mim, quanta precisavam, quando eram 

pequenininhas, entao eu fiquei meia parada, af quando a My. come<;:ou a dar aula, 

foi por isso que eu comecei a vir na aula da My., eu tava assim meia parada sabe, af 

a My. come<;:ou a dar aula, eu falei: - vou come<;:ar a ter aula com a My., af eu 

gostei, af eu entrei no cadevi, porque eu nao era nem do cadevi, af eu entrei no 

cadevi, eu sou muito extrovertida, muito mandona, como eles diziam ai, mas nao e 

mandona, eu sou autoritaria ne, eu sou muito autoritaria, entao eles me puseram, 

entao, toda diretoria que tern, eu 16 dentro da diretoria, eu saio de uma e entro em 

outra, saio de uma entre em outra, todo mundo me convida pra entrar na diretoria, e 

eu sou uma especie de rela<;:Oes publicas do cadevi, a tarde quando eles vao Ia, 

porque eu me apresento, apresento todo mundo, e nao deixo ninguem ficar assim, 

hum que nem bobo Ia parade, entao, ja converso com a pessoa tude como ontem 

n6s tivemos duas estagiarias da faculdade de Sao Marcos que elas fazem 

psicologia, e elas estao precisando tambem de fazer carga horaria pra fazer igual 

aos rapazes, como chama e ... , estagio, entao elas foram Ia, e elas estavam Ia que 

nem duas bobas ... 

Vivenciar a dan<;:a pra mim, ha, [(2) eu gosto da dan~a porque eu gosto de 

me movimentar, eu nao sou uma pessoa parada, eu gosto de me movimentar], 

eu gosto de sair, eu gosto de andar, e eu gosto de dan<;:ar mesmo, e [(3) a dan~a 
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pra mime urn prazer], e urn, [(4) uma alegria], [(5) uma coisa que eu, que eu 

gosto muito de fazer, eu gosto muito de dan~tar], eu nao gosto de ... , [(6) eu nao 

sou uma pessoa parada, entao, eu nao sendo parada eu tenho que gostar de 

dan~tar], e eu gosto de danyar mais e rock, adoro rock (risos), aquele rock de par, a 

gente danya de par, nos aprendemos sozinhas ne?, a My. ensina primeiro sozinha, 

agora ela ensinou ja com par, a gente vira, volta, e eu acho uma delfcia ... 

... Ha, eu acho que nao vou completar mais nada nao, acho que ja falei o que 

tinha que falar... nao, e [(7) a dan~ta tambem e born pra n6s, deficiente visual, 

porque ajuda na locomo~tao], porque quando voce vira pra ca, vira pra Ia, e 

danya, faz aqueles ... , [(8) quando voce vai andar, ainda mais aqui em Sao Paulo, 

essa cidade cheia de buraco que tern, quando voce p6e o pe no buraco, voce 

sabe muito bern se safar, porque voce ja ta dan~tando, faz a dan!fa, ja sabe se 

virar bern], entao da pra, eu acho que ate nisso a danya ajuda e porque mesma 

coisa quando voce vai andando, tern esse neg6cio aqui (meio-fio), voce vai 

andando, voce nem sabe que tern, af voce vira o pe pra ca, af com outro pe voce ja 

escora, ja da pra nao cair, [(9) e se voce nao faz uma dan!fa, nao faz urn nada, 

voce fica s6 parada no Iugar, voce nao tern essa agilidade, entao a dan!fa da 

mais essa agilidade pra gente], eu acho, eu sempre fa lei isso pra My .... 
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Sujeito No 4 

Unidades de significado Redu~rao fenomenol6gica 

1) Para mim e muito born, eu gosto, born 1) Sempre gostou de danyar desde 
eu sempre gostei de danc;:ar, eu moya. 
quando era moya danyava, ia nos 
bailes, danyava tudo. 

2) Eu gosto da danya porque eu gosto 2) Gosta da danya pelo prazer de se 
de me movimentar, eu nao sou uma movimentar. 
pessoa parada, eu gosto de me 
movimentar. 

3 A danya pra mim e um prazer. 3) A danya e um prazer. 

4 E uma alegria. 4) A danc;:a e uma alegria. 
5) Uma coisa que eu, que eu gosto 5) Gosta muito de danyar. 

muito de fazer, eu gosto muito de 
danyar. 

6) Eu nao sou uma pessoa parada, 6) E gostar de danyar porque gosta de 
entao, eu nao sen do parada, eu se movimentar. 
tenho que oostar de dancar. 

7) A danya tambem e born para n6s, 7) A danya ajuda na locomoc;:ao do 
deficiente visual, porque ajuda na deficiente mental. 
locomocao. 

8) Quando voce andar, ainda mais aqui 8) Fazer a danya ajuda nas situac;:Qes 
em Sao Paulo, essa cidade cheia de de locomogao na cidade. 
buraco, voce sa be muito bern se 
safar, porque voce ja ta danyando, 
faz a danca, ja sabe se virar bern. 

9) E se voce nao faz uma danya, nao 9) A danya da mais agilidade para a 
faz um nada, voce fica s6 parada no pessoa. 
Iugar, voce nao tern essa agilidade, 
entao a danya da mais essa agilidade 
pra gente. 
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Sujeito No 4 

Converg6ncias no Discurso Unidades de Significado interpretadas 

0 gostar de danc;ar 0 gostar de danc;ar 

1. Sempre gostou de dan9ar desde 1. Gosta muito de dan99r. 
moca (1 ). Gosta muito de dancar (5). 

0 prazer do movimento 0 prazer do movimento 

2. Gosta da dan99 pelo prazer de se 2. Gosta de dan9ar pelo prazer de 
movimentar {2). A dan99 e urn prazer movimentar -se. 
(3). A dan99 e uma alegria (4). E 
gostar de dan9ar porque gosta de se 
movimentar (6). 

Danc;ar o dia-a-dia Danc;ar o dia-a-dia 

3. A dan99 ajuda na locomo98o do 3. A dan9a ajuda na locomo98o. 
deficiente visual (7). Fazer a dan99 
ajuda nas situa9oes de locomo9ao na 
cidade (8). 

A danc;a da agilidade A danc;a da agilidade 

4. A dan9a da mais agilidade para a 
pessoa· (9). 

4. Da mais agilidade para a pessoa. 

Analise ldeogrMica: 

Sujeito N° 4 

0 sujeito n° 4 gosta muito de dan9ar, sente prazer em movimentar-se. 

Percebe que a dan9a ajuda na sua locomo9ao e da mais agilidade ao corpo. 
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Sujeito n°5 

0 que e isso, vivenciar a danr;a para voce? 

R. Bom, [(1) eu acho assim que e muito importante sabe, esse dan~tar 

entendeu? Porque voce se integra mais ne, na sociedade], tambem sabe, tem 

haver sabe, [(2) voce assim, tem um desenvolvimento maior, desenvolvimento 

corporal] e que mais e ... 

[(3) Eu acho que e desenvolver assim tipo um tudo sabe], [(4) porque 

voce se solta ne? As pessoas mais timidas por exemplo, se soltam melhor.] 

Porque mesmo antes d'eu vir pra ca eu danr;ava ne, como eu te falei, mas 

assim danr;ava mais musica lenta, porque e mais facil ne? Entao eu to gostando 

agora porque eu to aprendendo assim uns passos de samba, sabe que eu acho 

muito bacana sabe? Entao eu to gostando. Eu eu moro Ionge ein? Moro Ionge, pra 

voce ter uma ideia de que eu gosto mesmo, eu moro em Santo Andre, nao sei se 

voce ja ouviu falar, e ate sao Paulo, ate aqui e uma boa caminhada. Mas eu to 

gostando. 

Ha eu acho que engloba ne, o que eu falei ne, [(5) acho que seria o 

desenvolvimento], [(6) uma integragiio sabe voce], [(7) uma autoconfian~ta], ha! 

pra mim seria isso. 

Sujeito No 5 

Unidades de significado Redu~tao fenomenologica 

1) Eu acho assim, que e muito 1) Danr;a integra mais a pessoa na 
importante, sa be, esse danc;:ar sociedade. 
entendeu? 

2) Voce assim, tem um desenvolvimento 2) Danr;ar possibilita um maior 
maior, desenvolvimento corporal. desenvolvimento corporal. 

3) Acho que e desenvolver assim tipo 3) E desenvolver tipo um tudo. 
um tudo, sabe? 
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4) Porque voce se solta, ne? As 4) E soltar-se melhor. 
pessoas mais timidas, por exemplo, 
se soltam melhor. 

5 Acho aue seria o desenvolvimento 5\ Dancar e um desenvolvimento 
6 Uma intearacao. 6\ Dancar e uma intearacao. 
7 Uma autoconfianca. 7\ Dancar e autoconfianca. 

Sujeito No 5 

Convergencias no Discurso Unidades de Significado interpretadas 

A integra~ao pela dan~a A integra~ao pela dan~a 
1. Dan9ar integra mais a pessoa na 1. A dan9a integra a pes so a na 

sociedade (1 ). Dan9ar e uma sociedade. 
intearacao (6\. 

Possibilita o desenvolvimento corporal Possibilita o desenvolvimento corporal 
2. Dan9ar possibilita um maior 2. Possibilita urn maior desenvolvimento 

desenvolvimento corooral (2\. corooral. 

Dan~a como processo no Dan~a como processo no 
desenvolvimento desenvolvimento 

3. E desenvolver tipo um tudo (3). 3. E um processo de desenvolvimento. 
Dancar e um desenvolvimento (5\. 

Os movimentos mais soltos e naturais Os movimentos mais soltos e naturais 
4. E soltar-se melhor (4\. 4. E soltar-se melhor. 

Dan~ar e autoconfian~a Dan~ar e autoconfian~a 
5. Dancar e autoconfianca (7). 5. Dancar e autoconfianca. 

Analise ldeografica: 

Sujeito n° 5 

Para o sujeito no 5, a dan9a e um processo de desenvolvimento onde adquire 

autoconfian9a, solta-se melhor, integra a pessoa na sociedade e possibilita um 

desenvolvimento corporal. 
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Sujeito N° 6 

0 que e isso, vivenciar a danr;;a pra voce? 

R. Vivenciar a danr;:a, e urn termo assim bern, engloba bastante, pra mim 

vivenciar a danr;:a e voce, em primeiro Iugar [(1) e voc6 vivenciar o que voc6 

gosta] ne? Porque eu gosto muito de danr;:a, depois [(2) vivenciar a dan~a e voc6 

aprender assim, aprender a se movimentar, a se deslocar de um local para 

outro), [(3) e assim respeitando o seu limite, respeitando o dos outros, 

sabendo onde e seu Iugar, onde e o Iugar dos outros] e, e acima de tudo [(4) e 

voc6 adquirir sua autoconfian~a. porque no momento que voc6 ta vivenciando 

a dan~a. voc6 ta adquirindo autoconfian~a em voc6 mesmo], e deixa eu ver que 

mais ... E, vivenciar a danr;:a tambem pra mim, quer dizer voce, ai como eu posso 

explicar, [(5) vivenciar um, uma coisa que todo mundo achava que voc6 nlio 

podia fazer, voc6 mesmo, e voc6 ir em contradi~lio a uma sociedade inteira 

que acha que voc6 nlio pode fazer isso, entlio e voc6 provar ao contrario, e 

voce vivenciar o que eles nlio querem ou nlio acreditam que voce fa~a], isso af, 

nao sei se era isso que voce queria ... 

. . . A palavra vivenciar me I em bra assim, e de, vivenciar, voce executar, entao 

sei Ia, eu nao sei assim como te explicar bern, nao sei assim a que nfvel voce quer 

tam bern. 

E o que eu te falei, pra mim vivenciar a danr;:a, [(6) e voce vivenciar, 

vivenciar, executar assim algo que, dan~a, algo que eu gosto], entao [(7) e 

voce ultrapassar barreiras, do que pensava que nlio podia fazer] ne? 
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Sujeito No 6 

Unidades de significado Redu~io fenomenol6gica 

1 ) E voce vivenciar o que voce oosta 1 ) E vivenciar o que Qosta. 
2) Vivenciar a dan~ e voce aprender 2) Vivenciar a dan~ e aprender a se 

assim, aprender a se movimentar, a movimentar e a se deslocar no 
se deslocar de urn local para outro. espaco. 

3) E assim respeitando o seu limite, 3) E aprender a respeitar os limites 
respeitando o dos outros, sabendo pessoais e os limites dos outros. 
onde e seu Iugar, onde e o Iugar dos 
outros. 

4) E voce adquirir sua autoconfian~. 4) E buscar autoconfian~. 
porque no momento que voce ta 
vivenciando a dan~, voce ta 
adquirindo autoconfian9a em voce 
mesmo. 

5) Vivenciar urn, uma coisa que todo 5) E vivenciar algo que a sociedade e 
mundo achava que voce nao podia voce mesmo pensava nao ser 
fazer, voce mesmo, e voce ir em possfvel. 
contradi~o a uma sociedade inteira 
que acha que voce nao pode fazer 
isso, entao e voce provar ao 
contrario, e voce vivenciar 0 que eles 
nao querem ou nao acreditam que 
vocefaca. 

6) E voce vivenciar, vivenciar, executar 6) E vivenciar algo que gosta. 
assim algo que dan9a, algo que eu 
oosto. 

7) E voce ultrapassar barreiras do que 7) E ultrapassar barreiras. 
pensava Que nao podia fazer 



Sujeito N° 6 

Convergencias no Discurso Unidades de Significado interpretadas 

0 gostar de dan~ar 
1. E vivenciar o que gosta ( 1 ). 

vivenciar algo que gosta-(6). 

0 ~ostar de dan~ar 
E 1 . E vivenciar o que gosta. 

Dan~ar desenvolve a no~ao de espa~o 
2. Vivenciar a dance e aprender a se 

movimentar e a se deslocar no 
espac;o(2). E aprender a respeitar os 
limites pessoais e os limites dos 
outros (3). 

Dan~ar desenvolve a no~ao de espa~o 
2. Aprende a se movimentar no espac;o, 

respeitando os limites pessoais e 
dos outros. 

Dan~ar e autoconfian~a Dan~ar e autoconfian~a 
3. E buscar autoconfianya (4). 3. E buscar autoconfiance. 
Romper barreiras e preconceitos Romper barreiras e preconceitos 
4. E vivenciar algo que a sociedade e 4. E ultrapassar barreiras que pensava 

voce mesmo pensava nao ser nao ser possivel. 
possivel (5). E ultrapassar barreiras 
(7). 

Analise ldeografica: 

Sujeito N° 6 
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Para o sujeito n° 6, danyar e vivenciar o que gosta. Com a dance busca uma 

autoconfiance para ultrapassar barreiras que pensava nao ser posslvel. Aprende a 

se movimentar respeitando os limites pessoais e interpessoais. 
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Sujeito N° 7 

0 que e isso, vivenciar a dam;a pra voce? 

R. [(1) Ha eu me slnto multo bern), [(2) eu adoro, adoro dan~;a]. E porque 

eu acho que, born [(3) envolve a expresslio corporal] ne? [(4) Acho que esta 

ligado a tudo que a gente faz tambem ne? Por exemplo se eu me sinto como, 

eu consigo e ter uma boa slncronla com o ritmo que eu to dan~;ando ne, eu me 

slnto que, em me sinto multo bern ne? E ao passo que se isso tern uma 

contlnuldade, lsso reflete ate no meu dia-a-dla, por exemplo, eu venho aqui 

hoje ne? Ai eu nlio conslgo esquecer da, dos movlmentos, durante a semana, 

entendeu? Eu acho que esta relaclonado com tudo que a gente faz], nao sei se 

eu fui bern claro. 

Ha, e tarnbern [(5) tern a pr6pria, o pr6prio ponto da gente estar se 

relacionando ne com as pessoas], que acho que isto e irnportante tarnbern ne? 

Mas eu acho que deveria ser rnais aberto tarnbern, por exernplo, pessoas norrnais 

tarnbern estar integrando, e eu acho pra rnirn assirn particularrnente, eu sou urna 

pessoa rnuito tlrnida ne? Eu [(6) acho que a dan~;a faz com que a gente se abra 

mais ne? Fica mais, toma-se mais espontaneos ne? Os nossos movimentos 

mesmos, perante o pr6prio grupo, perante a n6s e perante ao pr6prio grupo 

que n6s estamos integrados] ne? 

Acho que basicarnente seria isso. 



Sujeito N° 7 

Unidades de significado 

1) Ha, eu me sinto muito bern. 
2) Eu adoro, adoro dancar. 
3) Envolve a expressao corporal. 

4) Acho que esta ligado a tudo que a 
gente faz, tambem, ne? Por exemplo, 
se eu me sinto como, eu consigo e 
ter uma boa sincronia com o ritmo 
que eu to dan~ndo, ne, eu me sinto 
que, eu me sinto muito bern, ne? E ao 
passo que se isso tern continuidade, 
isso reflete ate no meu dia-a-dia, por 
exemplo, eu venho aqui hoje, ne? Af, 
eu nao consigo esquecer da, dos 
movimentos durante a semana, 
entendeu? Eu acho que esta 
relacionado com tudo que a gente 
faz. 

Redu~ao fenomenol6gica 

1 ) E se sentir bern. 

2) Adora dan~r. 
3) A dan~ envolve a expressao 

corporal. 
4) Esta ligado a tudo que faz e a sua 

continuidade (a dan~) reflete ate no 
dia-a-dia. 

5) Tern a pr6pria, o pr6prio ponto da 5) E estar se relacionando com as 
gente estar se relacionando, ne, com pessoas. 
as pessoas. 

6) Acho que a dan~ faz com que a 
gente se abra mais, ne? Fica mais, 
torna-se mais espontaneos, ne? Os 
nossos pr6prios movimentos 
mesmos, perante o pr6prio grupo, 
perante a n6s e perante ao pr6prio 
grupo que n6s estamos integrados. 

6) A danc;:a faz com que as pessoas se 
abram mais, tornam-se mais 
espontaneas perante o grupo e a si 
pr6prio. 

73 
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Sujeito No 7 

Convergencias no Discurso Unidades de Significado interpretadas 

0 gostar de dan~ar 0 gostar de dan~ar 
1. E se sentir bern (1 ). Adora dan~r (2) 1. A danc<~faz sentir-se bern. 
Dan~ar envolve a expressao corporal Dan~ar envolve a expressao corporal 
2. A dan~ envolve a expressao 2. A dan~ envolve a expressao 

corporal J3). corporal 

Dan~ar o dia-a-dia Dan~ar o dia-a-dia 
3. Estar ligado a tudo que faz e a sua 3. Estar ligado a tudo que faz, reflete 

continuidade (a dan~) reflete ate no ate no dia-a-dia. 
dia-a-dia (4). 

Dan~ar e estar se relacionando Dan~ar e estar se relacionando 
c~nsigo e com os outros consigo e com os outros 

4. E estar se relacionando com as 4. Faz com que relacione-se mais 
pessoas (5). A dan~ faz com que as espontaneamente consigo e com os 
pessoas se abram mais, tornem-se outros. 
mais espontaneas perante ao grupo e 
a si proprio (6). 

Analise ldeogrflfica: 

Sujeito N° 7 

A danga reflete no seu dia-a-dia, faz com que se relacione mais 

espontaneamente consigo e com os outros. Para o sujeito n° 7, dan~r envolve a 

expressao corporal eo faz sentir-se bern. 
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Sujeito N° 8 

0 que e isso, vivenciar a danr;a pra voce? 

Ha, [(1) e gostoso dan~ar], [(2) acho que e uma forma de voce se integrar 

na sociedade] ne? Por exemplo se voce vai numa festa, geralmente se voce nao 

sabe dan<;ar voce fica Ia no canto esquecido, agora se voce ja sabe dan<;ar e 

diferente, se voce for convidado voce dan<;a com alguem, voce pode convidar 

alguem pra dan<;ar, [(3) e uma forma de voce estar integrado no ambiente ne? 

na sociedade]. 

[(4) Uma forma tambem de voce, sei Ia, se expressar], [(5) fazer uma 

expressAo corporal], [(6) liberar os movimentos do corpo], [(7) ajuda ne? na 

desenvoltura, ate do pr6prio caminhar da gente), sei Ia, ajuda urn pouco, [(8) 

voce se soltar, soltar o corpo ne? Relaxar]. 

Sujeito N° 8 

Unidades de significado Redu~Ao fenomenol6gica 

1 l E aostoso dancar. 1 l E aostoso dancar. 

2) Acho que e uma forma de voce se 2) E uma forma de se integrar na 
inteorar na sociedade. sociedade. 

3) E uma forma de voce estar integrado 3) E uma forma de estar integrado no 
no ambiente, ne? na sociedade. ambiente, na sociedade. 

4) Uma forma tambem de voce, sei Ia, 4) E uma forma de expressar-se. 
se exoressar. 

5) Fazer uma expressao corporal. 5) E uma forma de fazer uma expressao 
corporal. 

6) Liberar os movimentos do corpo. 6. E urn a forma de liberar OS 

movimentos do corPo. 

7) Ajuda, ne? na desenvoltura ate do 7) A danr;a ajuda na desenvoltura ate do 
proprio caminhar da oente. proprio caminhar. 

8) Voce se soltar, soltar o corpo, ne? 8) Ajuda a soltar e a relaxar o corpo. 
relaxar. 
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Sujeito N° 8 

Converg6ncias no Discurso Unidades de Significado interpretadas 

0 gostar de dan!(ar 

1. E aostoso dancar (1 ). 
0 gostar de dan!(ar 

1. E aostoso dancar. 

A ln!egra!(Ao pela dan!(a A lntegra!(Ao pela dan!(a 

2. E uma forma de se integrar na 2. E uma forma de estar integrado na 
sociedade (2). E uma forma de estar sociedade. 
integrado no ambiente, na sociedade 
(3). 

Dan!(ar envolve a expressAo corporal Dan!(ar envolve a expressAo corporal 
3. E uma forma de expressar-se (4). E 3. Dan9Br e uma forma de expressao 

uma forma de fazer uma expressao corporal. 
corporal I 5). 

Os movimentos mais soltos e naturais Os movimentos mais soltos e naturais 
4. E uma forma de liberar os movimen- 4. Ajuda a soltar e relaxar o corpo. 

tos do corpo (6). Ajuda a soltar e a 
relaxar o coroo (8\. 

Dan!(ar o dia-a-dia Dan!(ar o dia-a-dia 
5. A danc;;a ajuda na desenvoltura ate do 5. A danc;;a ajuda na desenvoltura do 

proprio caminhar (7). caminhar. 

Analise ldeografica: 

Sujeito N° 8 

Para o sujeito n° 8, danc;;ar e uma forma de expressao corporal que ajuda a 

soltar e relaxar o corpo, ajuda na desenvoltura do caminhar e e gostoso. Tambem e 

uma forma de estar integrado na sociedade. 
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Sujeito N° 9 

0 que isso, vivenciar a danc;a para voce? 

Ha, [(1) vivenciar a dan~a, e gostoso] que, [(2) socialmente e bom ne 

que, quando vai assim numa testa, nAo dan~ava antes, me sentia jogado de 

lado assim, o pessoal todo dan~ando e eu aqui, ficava sozinho, ai agora nAo, 

agora aprendeu um pouquinho ja perdeu um pouco de inibi~Ao, ta divertindo 

mais, conversa mais, ate tala sobre musica, aprende varios passos]. 

[(3) Pra mim ta sendo gostoso ne? Alem de conhecer muitas pessoas], 

[(4) eu sou muito timido, nAo parece mais eu sou timido pra caramba, agora ja 

perdi, to meio, mais solto com o pessoal], pra mim e isso, que mais? 

Sujeito W 9 

Unidades de significado Redu~Ao fenomenol6gica 

1) Vivenciar a danga e gostoso. 1 ) Vivenciar a danca e gostoso. 
2) Socialmente e born ne, que quando 2) Social mente e born, melhora a 

vai assim numa festa, nao dangava inibi9§o. Diverte-se e conversa mais. 
antes, me sentia jogado de I ado, 
assim, o pessoal todo danQando e eu 
aqui, ficava sozinho, al, agora nao, 
agora aprendeu urn pouquinho, ia 
perdeu urn pouco de inibic;ao, ta 
divertindo mais, conversa mais, ate 
tala sabre musica, aprende varies 
passes. 

3) Pra mim ta sendo gostoso, ne? Alem 3) E gostoso estar conhecendo 
de conhecer muitas pessoas ... l pessoas. 

4) Eu sou muito tfmido, nao parece, mas 4) E melhorar a timidez, e estar mais 
eu sou timido pra caramba, agora ja solto com o pessoal. 
perdi, to mais solto com o pessoal. 
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Sujeito N° 9 

Converg6ncias no Discurso Unidades de Significado interpretadas 

0 gostar de dan~ar 0 gostar de dan~ar 
1. Vivenciar a danca e oostoso ( 1 ). 1. Vivenciar a danca e oostoso. 
Dan~ar e estar se relacionando Dan~ar e estar se relacionando 
2. Social mente e bom, melhora a 2. A dan98 melhora a timidez 

inibigao. Diverte-se e converse mais possibilitando se relacionar mais. 
(2). E gostoso estar conhecendo 
pessoas (3). E melhorar a timidez, e 
estar mais solto como pessoal (4). 

Analise ldeografica: 

Sujeito 9 

0 sujeito n° 9 pensa ser gostoso vivenciar a dan98. Melhora a sua timidez 

possibilitando relacionar-se mais. 
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Sujeito N° 1 0 

0 que isso, vivenciar a danr;a pra voce? 

Sei Ia, [(1) eu acho que e uma coisa que voce descontrai) ne, e ao mesmo 

tempo ta mexendo, [(2) eu acho que a dan~a ela faz mexer com seu corpo fisico 

e mental], acho que e isso, [(3) acho que ao mesmo tempo que voce ta 

agilizando teu corpo voce ta relaxando sua mente], que por mais que voce tente, 

sei Ia, a eu tenho que aprender, eu tenho que danc,:ar, assim, mesmo assim [(4) eu 

acho que niio deixa de ser urn relaxamento]. 

E isso que eu te falei, [(5) eu acho que e uma coisa voce descontrai, [(6) 

uma coisa que voce se exercita bastante), [(7) pra mim e isso, e importante 

voce ta bern consigo mesmo ne, com as pessoas que estiio com voce], e isso. 

Sujeito No 1 0 

Unidades de significado Redu~ao fenomenol6gica 

1 ) Eu acho que e uma coisa que voce 1 ) E uma coisa que descontrai. 
descontrai. 

2) Eu acho que a danr;a ela faz mexer 2) A danr;a mexe com seu corpo flsico e 
com seu corpo fisico e mental. mental. 

3) Acho que ao mesmo tempo que voce 3) Ao mesmo tempo agiliza o corpo e 
ta agilizando teu corpo, voce ta relaxa a mente. 
relaxando sua mente. 

4) Eu acho que nao deixa de ser urn 4) Nao deixa de ser urn relaxamento. 
relaxamento. 

5) Eu acho que e uma coisa que voce 5) E uma coisa que descontrai. 
descontrai. 

6) Uma coisa que voce se exercita 6) E uma coisa que exercita. 
bastante. 

7) Para mim e isso, e importante voce ta 7) Com a danr;a voce esta bern consigo 
bern consigo mesmo, ne, com as e com as pessoas que estao com 
pessoas que estao com voce. voce. 
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Sujeito N° 1 0 

Convergencias no Discurso Unidades de Significado interpretadas 

Os movimentos mais soltos e naturais Os movimentos mais soltos e naturais 
1. E uma coisa que descontrai (1 ). Na<;> 1. Acha que a dan <;a descontrai e 

deixa de ser urn relaxamento (4). E relaxa. 
uma coisa que descontrai (5). 

Mexendo com o corpo fisico e mental Mexendo com o corpo fisico e mental 
2. A dan<;a mexe com teu corpo flsico e 2. A dan<;a mexe com o corpo flsico e 

mental (2). S6 mesmo tempo aQiliza o mental. 
corpo e relaxa a mente (3). E uma 
coisa que exercita (6). 

Dan!;ar e estar se relacionando Dan!;ar e estar se relacionando 
consigo e com os outros consigo e com os outros 

3. Com a dan<;a, voce esta bern consigo 3. Com a dan<;a, esta bern consigo e 
e com as pessoas que estao com com as pessoas que estao com voce. 
voce (7). 

Analise ldeografica: 

Sujeito n° 1 0 

0 sujeito n" 10 percebe que a dan<;a mexe com o corpo ffsico e mental, acha 

que descontrai e relaxa. Com a dan<;a esta bern consigo e com as pessoas que o 

rodeiam. 
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Sujeito No 11 

0 que e isso, vivenciar a danr;a para voce? 

Olha, eu acredito assim, pela deficiencia ne, a gente as vezes vive num 

mundo, eu nao sei se e num mundinho isolado, a gente e que se isola do mundo, 

por que tude pra gente e mais complicado, dificil e pra todo mundo, mas pra gente e 

mais complicado ne, entao eu tenho vontade assim de sair, de danr;ar, sabe de 

curtir mesmo como a meninada, tude, mas o que a gente nao tern e muita 

oportunidade, por que numa danceteria e tude cada urn por si ne, ninguem vai ficar 

prestando atenl(8o se voce tern alguma dificuldade ou nao, entao a minha amiga, 

ate ela saia com as primas tal, mas eu nunca tive assim, companhia mesmo de 

falar:- mas eu vou voce vai com a gente tal, nao vai se sentir perdida ne, e [(1) eu 

comecei a gostar bastante ne da gente estar participando, de estar 

aprendendo], embora eu nao participe tanto, mas nas vezes ne? [(2) Acho que a 

gente tem que ter seguran~a e isso mostra que nao e pela deficiencia que voce 

nao pode fazer o que as outras pessoas fazem, pode fazer, da pra gente fazer 

sim], [(3) voce sente mais no mundo, mais integrado sabe com a juventude, 

nao fica aquela coisa de ficar ali enferrujada no cantinho] ne, entao eu ache 

super interessante esse trabalho ne dela, e a gente tern vontade de participar mais, 

mas e que as vezes da aquela preguir;a de sair no domingo de manha ne? E ai fica 

naquela, eu to aprendendo mais eu nem saio pra por em pratica nada assim, mas e 

sempre muito born voce ta sabendo, [(4) alem de voce ter mais equilibrio pra 

tudo, ate pra andar mesmo] ne, mas [(5) quanto tiver uma oportunidade de 

voce ta num Iugar, numa festa, alguma coisa, come~ar o pessoal a dan~ar, 

voce ja nao vai ficar ali sentado num cantinho, voce vai participar tambem] ne? 
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Eu acho super legal, super bonito esse trabalho dela ne, eu acho que e assim, a 

gente se sente mais no mundo mesmo ne, nao fica tao isolado assim. 

[(6) Acho que vivenciar e vocE! poder se sentir mais assim, mais normal 

mesmo] sabe, [(7) vocE! ter seguran~ta no que faz], [(8) e vocE! estar vivendo a 

cada dia com menos, menos distancia de tudo) ne, [(9) acho assim que vocE! ta 

vivenciando, vocE! ta aprendendo, ta pondo em pratica], e mais ou menos tudo 

isso, [(10) e vocE! ter certeza de que vocE! pode tambem, como qualquer outra 

pessoa, que vocE! pode chegar, vocE! pode dan~tar, nao ta tudo tao isolado, 

tudo tao distante assim], ao meu ver e assim. 



Sujeito W 11 

Unidades de significado Redu!fao fenomenol6gica 

1 ) Eu comecei a gostar bastante, ne, da 1 ) Gosta de estar participando e de 
gente estar participando, de estar estar aprendendo. 
aprendendo. 

2) Acho que a gente tern que ter 2) E ter seguran~ e mostrar que nao e 
seguran~ e isso mostra que nao e pela deficiencia que nao pode fazer 
pela deficiencia que voce nao pode o que as outras pessoas fazem. 
fazer o que as outras pessoas fazem, 
pode fazer, da pra gente fazer sim. 

3) Voce sente mais no mundo, mais 3) E sentir-se mais integrado com a 
integrado, sabe, com a juventude, juventude. 
nao fica aquela coisa de ficar ali 
enferruiada no cantinho. 

4) Alem de voce ter mais equilibrio pra 4) E ter mais equilibrio ate mesmo para 
tudo, ate pra andar mesmo. andar. 

5) Quando tiver uma oportunidade de 5) E participar quando tiver uma 
voce ta num Iugar, numa festa, oportunidade de dan~r. 
alguma coisa, come~r o pessoal a 
dan~r. voce ja nao vai ficar ali 
sentado num cantinho, voce vai 
participar tambem. 

6) Acho que vivenciar e voce poder se 6) E sentir-se mais normal. 
sentir mais assim, mais normal 
mesmo. 

7) Voce ter seguran~ no que faz. 
8) E voce estar vivendo a cada dia com 

menos, menos distancia de tudo. 
9) Acho assim que voce ta vivenciando, 

voce ta aprendendo, ta pondo em 
pratica. 

1 0) E voce ter certeza de que voce pode 
tambem, como qualquer outra 
pessoa, que voce pode chegar, voce 
pode dan~r. nao ta tudo tao isolado, 
tudo tao distante assim. 

7) E ter seguranc;:a no que faz. 
8) E estar vivendo com menos distancia 

de tudo. 
9) E estar aprendendo e pondo em 

pratica. 

1 0) E ter certeza de que pode dan~r e 
nao esta tudo tao isolado. 

83 
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Sujeito N° 11 

Converg6ncias no Discurso Unidades de Significado interpretadas 

Dan~ar e estar aprendendo. Daf"!~ar e estar aprendendo. 
1. Gosta de estar participan~o e de 1. E estar aprendendo, participando e 

estar aprendendo (1). E estar pondo em pratica. 
aprendendo e pondo em pratica (9). 

Viver como uma pessoa nao deficiente Viver como uma pessoa nao deficiente 
2. E ter seguran9a e mostrar que nao e 2. A dan9a como meio de sentir-se mais 

pela deficiemcia que nao pode fazer 0 normal para ter seguran99 no que 
que as outras pessoas fazem (2). E faz. 
sentir-se mais normal (6). E ter 
seguran99 no que faz (7). 

A lntegra~ao pela dan~a A lntegra~ao pela dan~a 
3. E sentir-se ma!s integrado com a 3. Com a dan9a se sente mais 

juventude (3). E participar quando integrado, com menos distancia de 
tiver uma oportunidade de dan9ar (5). tudo. 
E estar vivendo com menos distancia 
de tudo (8). E ter certeza de que 
pode dan99r e nao esta tudo tao 
isolado (10). 

Dan~ar o dia-a-dia Dan~tar o dia-a-dia 
4. E ter mais equilibrio ate mesmo para 4. A dan99 da mais equilfbrio para 

andar (4). andar. 

Analise !deografica: 

Sujeito N° 11 

A dan99 possibilita o sujeito n° 11 a sentir-se mais normal e estar mais 

integrado ao mundo. Gosta de estar aprendendo e percebe que seu andar esta mais 

equilibrado. 
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Sujeito No 12 

0 que e isso, vivenciar a dam;;a pra voce? 

Pra mim ... , como assim vivenciar a dan<;a, fazer a dan<;a? Acho que a dan<;a 

e super importante, eu acho assim que nao existe a pessoa que nao goste de 

dan<;ar, existe a que nao sabe nao, ne porque a partir do memento que a pessoa 

consegue dan<;ar, tern a ginga pra dan<;ar, ela acaba gostando ne, porque 

normalmente quem nao gosta e porque nao tern gingado pra dan<;ar ne, [(1) e a 

dan!;a principalmente pro deficiente ela e muito importante, principalmente pra 

gente soltar ne, a gente se soltar ne], eu mesmo nao tenho muito equilibrio, 

dan<;ar sozinha pra mim e urn problema, nossa, eu tombo para urn lado, a me 

confundo com minhas pernas sabe, e urn problema, mas assim a dan<;a e muito 

importante. 

Eu gosto ... 

Pra mim [(2) o fazer a dan!;a e muito importante, e muito legal se entrosar 

com todo mundo], [(3) voce ter mais agilidade], acho que a dan<;a e mais pra 

isso, e diffcil uma pessoa que faz dan<;a que nao e extrovertida, nao e uma pessoa 

assim uma pessoa sociavel vai, e muito diflcil. Ha, pra mim [(4) o viver a dan!;a e 

isso, e viver dentro desse mundo, e viver assim com as pessoas que sAo mais 

alegres, pra mim a dan!;a e isso, quando o pessoal fala aula de danya, eu ja 

imagino todo mundo pulando, danyando, dando risada] sabe, e ... pra mim aula 

e isso, acho que e mais ou menos isso. 

[(5) Vivenciar a danya pra mim e estar no meio do pessoal alegre, ta 

nomeio de alegria, pessoal cantando, sabe danyando], porque se voce ta 

dan<;ando e porque voce ta ouvindo alguma musica, se voce ta escutando alguma 
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musica, voce comega a cantar junto, entao e urn clima super gostoso, bern alegre, 

viver a danga pra mim e isso. 

Sujeito No 12 

Unidades de significado Redu~ao fenomenol6gica 

1) A danga principalmente pro 1) E importante para o deficiente, 
deficiente, eta e muito importante, principalmente para se soltar. 
principalmente pra gente soltar, ne, a 
gente se soltar. 

2) 0 fazer a danga e muito importante, e 2) 0 fazer a danga e importante para se 
muito legal se entrosar com todo entrosar. 
mundo. 

3) Voce tern mais agilidade. 

4) 0 viver a danga e isso, e viver dentro 
desse mundo, e viver assim com as 
pessoas que sao mais alegres, pra 
mim a danga e isso, quando 0 

pessoal fala aula de danga, eu ja 
imagine todo mundo pulando, 
dangando, dando risada. 

5) Vivenciar a danga pra urn e estar no 
meio do pessoal alegre, ta no meio 
de alegria, pessoal cantando, sabe, 
dangando. 

3) E importante para ter mais agilidade. 
4) 0 viver da danga e estar dentro de 

urn mundo onde as pessoas sao 
mais alegres. 

5) Vivenciar a danga e estar no meio do 
pessoal alegre, cantando e 
dangando. 
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Sujeito No 12 

Convergencias no Discurso Unidades de Significado interpretadas 

Os movimentos mais soltos e Os movimentos mais soltos e 
naturais. naturais. 

1. E importante para o deficiente, 1. E importante para soltar-se. 
principalmente para se soltar (1 ). 

Dant;ar e estar se relacionando Dant;ar e estar se relacionando 
consigo e com os outros consigo e com os outros 

2. 0 fazer a danya e importante para se 2. Fazer danya e importante para se 
entrosar {2). entrosar. 

Viver a dant;a e estar com as pessoas Viver a dant;a e estar com as pessoas 
alegres. alegres. 

3. 0 viver a danya e estar dentro de urn 3. 0 viver a danya e estar com as 
mundo onde as pessoas sao mais pessoas alegres. 
alegres {4). Vivenciar a danya e estar 
no meio do pessoal alegre, cantando 
e danyando (5). 

A d_ant;a da agilidade A dant;a da agilidade 
4. E importante para ter mais agilidade 4. A danya da agilidade. 

(3). 

Analise ldeografica: 

Sujeito n° 12 

0 sujeito n° 12 acha que a danya e importante para se soltar e da mais 

agilidade ao corpo. Possibilita se entrosar bern como estar no meio das pessoas 

alegres. 
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Sujeito N° 13 

0 que e isto, vivenciar a danr;a para voce? 

R: Vivenciar a Danc;a... E uma pergunta inclusive que eu gosto, porque 

vivenciar acho que eo verba mais apropriado pra isso, ne? [(1) Porque o vivenciar 

pra mim, nao e s6 a hora que eu venho fazer aula com a H., ou vou fazer aula 

nos Estados Unidos, ou vou no ensaio, e fora tambem], porque a gente nao e ... 

Voce sabe que o corpo e a unidade psicossomatica e o ser humane, entao e o 

corpo, mente e alma, entao nao adianta voce vir aqui, malhar quinhentos passes, 

oitocentos developpes depois voce sai daqui, esqueceu. E tern que usar realmente 

o que ... , incorporar, o que os americanos falam anybody, anybody, e o tudo de 

conhecimentos, ne [(2) entao e esse incorporar para mim], [(3) esta no dia-a-dia] 

que meu eu estar falando com voce, mas eu estou consciente que o meu corpo esta 

a esta distancia da parede, aqui no chao, aqui com aquela panela, com aquela 

ponta, com os espelhos, entao e um todo ne, a questao e espacial, questao 

kinestetica mesmo, de que toda questao de corpo, posic;Bo de musculos, anatomico, 

ne, questao das, eu nao sei como se chama isso em portugues, a gente usa 

proprioceptors, ne, sao aquelas termina¢es nevosas bern, bern Ia no, bern no 

interior do ser humane que despertam para a sensac;Bo tatil de vento, de calor, 

temperatura, mede a altura, tudo ne, entao os proprioceptors que a gente ... estao a!, 

despertos para tudo e com isto, este conjunto de musculos, de tendoes, de 

cartilagens, de pele, de sensac;Bo de cabelo, a unha tambem sente ne, entao tudo 

isso, a gente leva pro dia-a-dia, entao nao adianta eu sair daqui toda maravilhosa, 

suada, malhada, depois desabo numa cama, sinto assim (mostra), nao penso nope 

que esta caldo, se eu estou com a cervical toda assim, nao adianta, ne? [(4) Entao, 

eu falo que vivenciar, isto e o dia inteiro], [(5) entao, voc(! ve isto nas coisas 
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mais simples ate pentear o cabelo], se voce penteia com a risca, por exemplo, pra 

ca e faz assim (mostra), ja e um trabalho fisico, agora ja se voce penteia assim, nao 

estou nem ai, voce nao esta sentido este vivenciar da escova, que passa por aqui e 

desce aqui, voce nao sente este vivenciar mesmo ne, [(6) entao, vivenciar tem 

tudo], na questao que eu ponho a minha voz, que voz tambem e corpo, eu tambem 

estou estudando, agora vou entrar no foniatra, vou estudar teatro, que eu falo muito 

depressa, e uma mania minha, e que eu penso muito rapido, mas a ayao, eu penso 

muito mais rapido que a a9ao, nao e, como dizem? Entao, eu quero controlar isso, 

que meu timbre de voz, gra9Bs a Deus, ele e bom e eu quero molda-lo tambem para 

o teatro, e voz e parte do corpo que muita gente fala: - nao, tem que ser muda, nao 

pode falar. E tambem parte do corpo, mas tudo muito organico. [(7) Entio, pra mim, 

a palavra chave do meu vivenciar a dan!;a e: Organico], tudo que e organico, 

entao nao adianta fazer um Iindo port de bras, se nao sai de mim isto, voce viu 

como a H. falou hoje na aula: - Gente, dan9B, e [(8) dan!;ar nao e forma] [(9) nao 

e estere6tipo], [(10) nao e fazer aquela quinta que vocl\ se quebra toda], [(11) 

se eu nio estou vivenciando aquela quinta posi!;io, pra mim e falso ne, falso 

porque eu nao t6 sentido aquilo], entao o organico. Agora nos Estados Unidos, a 

linha que esta se tornando cada vez mais e o movimento autentico, eles chamam, 

porque que e autentico? Porque e autentico porque s6 sai de voce se voce ta 

sentido, se eu to aqui nessa posi9ao (mostra) e eu nao quero me mexer por cinco 

horas, eu nao vou me mexer, porque eu to sendo autentica, eu s6 vou me mexer 

quando eu come9Br a sentir (mostra), a mao ta indo pra Ia, essa ta indo pra ca, sobe 

aqui, a cabe98 ta indo pra Ia, entao [{12) eu esta vivenciando, entao ta sendo 

autl\ntico], agora se eu fosse sentar aqui e come9Br a mexer Ia (mostra fora), ja 

nao e mais por que eu nao to ouvindo meu corpo, entao [(13) nesta questao do 
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vivenciar, voce tem os proprioceptors, voce tem o ouvir, e ouvir nao e so 

audic;ao, o ouvir, voce deve saber, voce ta estudando, ai com teu magisterio, 

teu mestrado, voce deve ta estudando que o ouvir vem de tudo, e um conjunto, 

e a audic;ao, e a pele, e o cabelo, e a unha, tudo esta ouvindo e esta ouvindo o 

teu querer tambem] se eu nao quero fazer isto que eu estou fazendo agora, ir pro 

Estados Unidos, batalhar Ia ou estar aqui com voce, nao vou ouvir nada, entao me 

fecho, entao todos os meus canais abertos a minha sensibilidade, agudizados a 

estas pontas eles vao se fechar, entao com esse bloqueio eu fecho tambem os 

meus musculos, eu tenciono os meus tendoes, daf acaba que acontece, tern hora 

que comec;:a haver tendenite, comec;:a haver inflamac;:oes, desvios de coluna, ne, 

dores musculares intensfssimos, ne, porque? Porque eu estou me fechando. [(14) 

Entao a minha questao do meu vivenciar e o fluir, do como? pela minha 

organicidade que me leva ao movimento autentico] e isso que eu acredito, e a 

danc;:a o momento por si s6, eu nao dependo de alguem falar pensa no passarinho 

que esta voando, e uma visao antiga pra mim, pensa na musica que esta tocando, a 

musica que agora eu segui na aula e porque a gente segue classico tern que seguir 

a pauta da musica? Mas por mim, eu danc;:o muito em silencio porque o silencio, ele 

faz voce ouvir o mais, entao voce ouve o barulho do aviao que esta passando 

agora, o pessoal que ta falando na outra sala, meu pulsar, o meu corayao, o latejar, 

o nosso suor, entao a gente tern tudo um som por mais mfnimo que seja, entao eu to 

ouvindo aquilo Ia agora se eu nao quiser ouvir, eu me fecho e nao ouc;:o nada, [(15) 

entao danc;ar em si, isto pra mim e muita coisa] e agora cada vez mais e a danc;:a 

separada da musica e de outras concepc;:oes de outras manifestac;:Oes artfsticas, 

isso nao quer dizer que eu estou negando as outras mas eu posso ate fazer o que 

eles falam colaboration com outras artes ne, mas elas vern cada uma com sua 
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integridade, entao eu vou ter uma integridade da minha danga, o pintor da sua 

pintura, o escultor da sua escultura, o musico da sua musica e isto nao quer dizer 

que a gente nao trabalha em conjunto, mas cada urn independente, de alguma 

maneira ou outra vai se interagir e elas vao se interagir, mas nao vai ser 

obrigatoriamente eu dangar aquele pulsar, com aquele determinado ritmo, [(16) eu 

vou danc;ar o que meu movimento esta me orientando], nao gosto de falar a 

palavra mandar mas o que esta me orientando ou me guiando ou me levando a, 

mas nada e imposto, nao e? e claro, a gente s6 consegue isso com tecnica, nao vou 

dizer se eu, como eu ia ficar cinco horas aqui, ne, depois vou me mexer, e uma 

tecnica tambem e muito trabalhosa e muito menosprezada tambem porque o 

pessoal ainda nao esta entendendo essa coisa de como e se mexer porque pelos 

tabus, sociedade, tudo e imposto, e rapido, tudo e produto, nao seve 0 processo 

[(17) entilo, o que eu priorizo realmente eo processo], entao essa coisa que leva 

mexer, essa mao (mostra) que esta aqui em cima me levou daqui e foi ate aqui, mas 

nao foi assim que ela foi de urn lado para outro (mostra), eta veio com urn tempo, 

com espac;:o, com urn trabalho que veio do osso passa para os musculos, os 

musculos passou aqui, chegou aqui (mostra), e esta coisa nao ficou folgada aqui, 

ela tern uma vida aqui, [(18) entilo tudo tern o seu vivenciar], o que voce me 

perguntou, [(19) entilo esse vivenciar, ele engloba muitas coisas], que o pessoal 

ouvia, negligencia, nao esta nem ai, ou nao quer ver, e da muito medo isto tambem 

[(20) entilo para voce romper com estas barreiras do teu corpo, e voce tambem 

romper teus medos, teus tabus intemos, que nilo e so o exterior que te poe 

voce mesma se poe isso], nao e? Eu vou sair na rua af, e vern urn ladrao Ia e me 

tira a bolsa, ou vou sair, tern urn loucao af e bate no meu carro, claro, a gente viveu 

urn risco mas se a gente nao tomar cuidado e ir com cautela, mas sai e ta sobre 
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este risco, voce nunca vai vivenciar isso que a dan9a e a mesma coisa, [(21) se 

voce niio se expoe para isto com uma cautela, com cuidado, com um trabalho 

apropriado, entiio nunca voce vai vivenciar isso, voce perde aquela magia], 

aquela coisa, a Danc;:a nao e mais como antigamente que era, ora vamos dan9ar o 

quebra-nozes, a princesa Ia em cima, o lago aqui, o rei do outro lado, nao tem mais 

isso, [(22) agora a Dan~ta e ligada ao dia-a-clia, ao cotidiano], como e que eu 

pago a minha conta de luz no final do mes, como e que eu vou terminar esse teu 

mestrado, [(23) essa experiencia que fica, do viver, do dia-a-clia], [(24) das 

barreiras], e o que a gente fala Ia muito, [(25) e o poder dos limites tambem, da 

minha cegueira, eu tO abrindo o meu proprio espa!fo, com as minhas 

limita!(oes, mas em vez de eu te-las realmente como limita!(oes, pra mim eu 

expando elas], entao eu as estou expandindo, abrindo mais para que eu possa 

dentro do meu proprio espac;:o eu fazer o maximo, [(26) entiio eu querer fazer 

mais, mais, mais dentro das minhas possibilidades como ser humano, como 

mulher, como mulher latina, como cega], nao e? Entao e tudo isso, acho que e 

um compendio de tudo isso, que vai, vai por ai a fora, vai dar horas, mas eu resumo 

pra voce, adoro que em poucas palavras mais ou menos e isso, [(27) esse 

vivenciar que engloba tua percepc;:iio em todos os sentidos], [(28) o teu querer 

ou vir] e tambem [(29) teu querer ver e ver, niio e s6 com os olhos, a gente ve 

com a alma, ve com a mente, ve com a vontade, ve com tudo], e um conjunto 

isso tambem, entao ver e ouvir, ne? Entao a pessoa fala: ah, mas voce danc;:a s6 

ouvindo a musica? Nao, nao e isso. [(30) Eu dan~to ouvindo o que meu interior 

me pede], se eu nao ouc;:o meu interior posso ficar horas, eu fico horas sem me 

mexer porque nao pintou aquela coisa que vai e se mexe, que tambem a quietude e 
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artlstico, mas clare voce tern uma quietude com consciencia, [(31) entao outra 

palavra tambem chave e consci6ncia], [(32) consci6ncia do meu corpoJ, [(33) 

consci6ncia da minha atitude], que eu estou aqui neste espa90, [(34) 

consci6ncia espacial], [(35) consci6ncia de voc6, que estou interagindo com 

voc6 verbalmente], [(36) consci6ncia de tudo], entao [(37) essa consci6ncia 

que me permite eu entrar nos meus pr6prios canais de ver e de ouvir], [(38) de 

sentir mesmo] e [(39) de vivenciar que o vivenciar eu digo e a palavra que 

engloba tudo isso], born eu nao sei se fui clara ... 

Sujeito No 13 

Unidades de significado 

1) Porque o vivenciar pra mim nao e s6 
na hora que eu venho fazer aula com 
a H. ou vou fazer aula nos EUA ou 
vou no ensaio, e fora tambem. 

Redu~ao fenomenol6gica 

1 ) 0 vivenciar a danya nao e s6 nas 
aulas ou nos ensaios. E fora 
tambem. 

2) Entao (a danya) e esse incorporar 2) A danya e esse incorporar. 
pra mim. 

3) Esta (a danya) no dia-a-dia. 3) A danya esta no dia-a-dia. 

4) Entao eu falo que vivenciar isto (a 4) Vivenciar a danya eo dia inteiro. 
danca) e 0 dia inteiro. 

5) Entao, voce ve isto (a danr;:a) nas 5) E ver a danya nas coisas mais 
coisas mais simples, ate pentear o simples. 
cabelo. 

6) Entao vivenciar tern tudo. 6) Vivenciar tern tudo. 
7) Entao pra mim a palavra chave do 7) A palavra-chave do vivenciar a danya 

meu vivenciar a danca e: Oroanico. e o organico. 
8) Dancar nao e forma 8) A danr;:a nao e forma. 
9) Nao e estere6tipo. 9) A danya nao e estere6tipo. 
1 0) Nao e fazer aquela quinta que voce 1 0) Nao e quebrar-se toda para fazer 

se quebra toda. aquela quinta posi<;:ao. 

11 ) Seu eu nao estou vivenciando 11) Se nao esta vivenciando a quinta 
aquela quinta posir;:ao, pra mim e posir;:ao e false porque nao esta 
false ne, false porque eu nao to sentindo. 
sentindo aquila. 

12) Eu estou vivenciando entao ta 12) Vivenciar e estar sendo autentico. 
sendo autentico. 
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13) Nesta questao do vivenciar voce 
tem OS proprioceptors, VOCe tem 0 

ouvir, e ouvir nao e so audi96o. .. e 
um conjunto, e a audi96o, e a pele, e 
o cabelo, e a unha, tudo esta ouvindo 
e esta ouvindo o teu querer tambem. 

14) Entao a minha questao do meu 
vivenciar e o fluir, do como? Pela 
minha organicidade que me leva ao 
movimento autentico. 

15) Entao danyar em si pra mim e muita 
coisa. 

16) Eu vou danyar o que meu 
movimento esta me orientando. 

17) Entao o que eu priorizo realmente e 
o orocesso. 

13) E ouvir o seu querer, ouvir nao 
somente a audi96o mas sim um 
conjunto. 

14) E o fluir pela organicidade que leva 
ao movimento autentico. 

15) Danyar em si e muita coisa. 

16) E dangar o que o movimento esta 
orientando. 

17) E priorizar o processo. 

18) Entao tudo tem o seu vivenciar. 18) Tudo tem o seu vivenciar. 

19) Entao esse vivenciar, ele engloba 19) Vivenciar engloba muitas coisas. 
muitas coisas. 

20) Entao para voce romper com estas 20) E romper com as barreiras do teu 
barreiras do teu corpo, e voce corpo, teus medos, tabus, que vem 
tambem romper teus medos, teus do exterior e do interior tambem. 
tabus internes, que nao e so 0 

exterior que te poe voce mesma se 
ooe isso. 

21) Se voce nao se expoe para isto (a 
danya) com cautela, com cuidado, 
com um trabalho apropriado, entao 
nunca voce vai vivenciar isso (a 
dancal, voce oerde aquela maaia. 

21) Vivenciar e se expor para a danya 
com cautela, com um trabalho 
apropriado para nao perder aquela 
magia. 

22) Agora a danya e ligada ao dia-a-dia, 22) A danya e ligada ao dia-a-dia. 
ao cotidiano. 

23) Essa experiencia que fica, do viver, 
do dia-a-dia. 

24\ Das barreiras. 

25) E o poder dos limites tambem, da 
minha cegueira, eu to abrindo o meu 
proprio espago, com as minhas 
limitagoes, mas em vez de eu te-las 
realmente como limitagoes, pra mim 
eu exoando elas. 

26) Entao eu querer fazer mais, mais, 
mais, dentro das minhas 
possibilidades, como ser humano, 
como mulher, como mulher latina, 
como ceaa. 

27) Esse vivenciar que engloba tua 
oerceocao em todos os sentidos. 

28) 0 teuouerer ouvir. 

23) E a experiencia que fica do viver, do 
dia-a-dia. 

24) E a exoeriencia das barreiras. 

25) E perceber o poder dos limites, e 
em vez de te-los como limitagoes, e 
abrir o proprio espago. E expandi
los. 

26) E querer fazer mais, dentro das 
possibilidades como ser humano, 
como mulher, como cega. 

27) E englobar a percep96o em todos 
os sentidos. 

28) E o querer ouvir. 
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29) Teu querer ver, e ver voce ... , que 
nao e s6 com os olhos, a gente ve 
com a alma, ve com a mente, ve com 
a vontade, ve com tudo. 

30) Eu dan yo ouvindo 0 que meu 
interior me pede. 

31) Entao outra palavra chave e 
consciencia. 

32 Consciencia do meu corpo. 

33 Consciencia da minha atitude. 

34 Consciencia espacial. 

35) Consciencia de voce (o outro), que 
estou interagindo com voce 
verbal mente. 

36) Consciencia de tudo. 

37) Essa consciencia que me permite 
eu entrar nos meus pr6prios canais 
de ver e de ouvir. 

38) De sentir mesmo. 

39) De vivenciar, que o vivenciar eu 
digo e a palavra que engloba tudo 
isso. 

Sujeito N° 13 

Convergencias no Discurso 

Dam;ar o dia-a-dia 
1 . 0 vivenciar a danya nao e s6 nas 

aulas ou nos ensaios. E fora tambem 
(1 ). A danya esta no dia-a-dia (3). 
Vivenciar a danya e o dia inteiro (4). 
A dan9a e ligada ao dia-a-dia (22). E 
a experiencia que fica do viver, do 
dia-a-dia (23). E ver a danya nas 
coisas mais simples (5). 

Dan~tar e esse incorporar 
2. A danya e esse incorporar (2). 

Vivenciar tern tudo (6). Dan9ar em si 
e muita coisa (15). E dan9ar o que o 
movimento esta orientando (16). E 
priorizar o processo (17). Tern tudo o 
seu vivenciar (18). Vivenciar engloba 
muitas coisas (19). Vivenciar e se 
expor para a danya com cautela, com 
urn trabalho apropriado para nao 
perder aquela magia (21 ). Vivenciar 
engloba tudo (39). 

29) E o querer ver, nao s6 com os olhos 
mas com a alma, com a mente, com 
a vontade, com tudo. 

30) E danyar ouvindo o que o interior 
pede. 

31) Outra palavra chave e consciencia. 

32 E consciencia do corpo. 

33 E consciencia das atitudes. 

34 E consciencia espacial. 

35) E consciencia que esta interagindo 
com outro verbalmente. 

36) E consciencia de tudo. 

37) E ter consciencia de entrar nos 
pr6prios canais de ver e de ouvir. 

38 E consciencia de sentir. 

39) Vivenciar engloba tudo. 

Unidades de Significado interpretadas 

Dan~tar o dia-a-dia 
1. A danya e a experiencia do dia-a-dia, 

nas coisas simples. 

Dan~tar e esse incorporar 
2. A danya e esse incorporar 
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A palavra-chave do vivenciar e 0 A palavra-chave do vivenciar e 0 

orgAnico orgAnico 
3. A palavra-chave do vivenciar a dan9<3 3. A palavra-chave do vivenciar a dan9<3 

e 0 organico (7). Se nao est a e 0 organico que leva a urn 
vivenciando a quinta posi<;ao e falso 
porque nao esta sentindo (11). E o 

movimento autentico. 

fluir pela organicidade que leva ao 
movimento autentico (14). Vivenciar e 
estar sendo autentico (12). E 
consciencia de sentir (38). 

Dan~ar nao e forma Dan~ar nao e forma 
4. A dan98 nao e forma (8). A dan9<3 4. A dan98 nao e forma e/ou 

nao e estereotipo (9). Nao e quebrar- estereotipo. 
se toda para fazer aquela quinta 
posicao (10). 

0 querer ouvir 0 querer ouvir 
5. E ouvir o seu querer, ouvir nao 5. Dan9<3r e ouvir o que seu interior 

somente a audi<;ao mas sim urn 
conjunto (13). Eo querer ouvir (28). E 

pede, e ouvir o seu querer. 

dan9<3r ouvindo o que o interior pede 
(30). 

Romper barreiras e preconceitos Romper barreiras e preconceitos 
6. E romper com as barreiras do teu 6. Romper com barreiras do corpo, 

corpo, teus medos, tabus, que vern medos e tabus que vern do exterior e 
do exterior e do interior tambem (20). do interior de cada urn. 
E a experiencia das barreiras (24). 

Abrir o pr6prio espa~o Abrir o pr6prio espa~o 
7. E perceber o poder dos limites, e em 7. Abrir o proprio espac;o dentro das 

vez de te-los como limitac;oes, e abrir 
o proprio espac;o. E expandi-los (25). 
E querer fazer mais, dentro das 

proprias possibilidades 

possibilidades como ser humano, 
como mulher, como cega (26). 

Dan~ar e ter consciencia de tudo Dan~ar e ter consciencia de tudo 
8. E englobar a p~rcepc;ao em todos os 8. Dan9<3r e ter consciencia de tudo, do 

sentidos (27). E o querer ver, nao so corpo, das atitudes, em todos OS 

com os olhos mas com a alma, com a sentidos. 
mente, com a vontade, com tudo (29). 
Outra palavra chave e consciencia 
(31 ). E consciencia do corpo (32). ~ 
consciencia das atitudes (33). E 
consciencia de tudo (36). E ter 
consciencia de entrar nos proprios 
canais de ver e de ouvir (37). 

Danyar desenvolve a nogao de espac;o Danc;ar desenvolve a nogao de espago 
9. E consciencia espacial (34). 9. Ter consciencia espacial. 

Dan~ar e estar se relacionando Dan~ar e estar se relacionando 
consigo e com os outros consigo e com os outros 
10. E consciencia que esta interagindo 10. Estar interagindo com o outro. 

com o outro verbalmente (35). 
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Analise ldeografica: 

Sujeito N° 13 

0 sujeito n° 13 percebe que a danya e urn processo que permeia as 

experiencias do dia-a-dia, rompe as barreiras intemas e extemas abrindo espa90 

para as pr6prias possibilidades. Na danya e importante a consciencia de urn todo e 

ser autentico com os pr6prios sentimentos. Danyar e viver e ouvir o teu querer, e 

interagir com o outro, e incorporar. Danyar nao e apenas uma forma e sim uma 

busca da organicidade atraves do movimento autentico. 
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QUADRO DE ANAUSE NOMOTETICA 

Categorias DISCURSOS 

Unidades de 

Significado lnterpretadas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 T 

0 gostar de dan~ar 
1. Gosta de dangar e desde pequena 

ache legal, mas nunca parou para 
pensar sabre o assunto (01.1) X 

2. Adora dangar (06.2) X 

3. Gosta muito de dangar (01.4) X 

4. E vivenciar o que gosta (01.6) X 

5. A danga faz sentir-se bern (01.7) X 

6. E gostoso danger (01.8) X 

7. Vivenciar a dance e aostoso 101.9\ X 7 

Os movimentos mais soltos e naturais 
8. A danga colabora para dar mais 

soltura ao corpo (01.2) X 
9. A danga possibilita uma 

movimenta<;ao mais salta e natural 

(03.3) X 
10. E soltar-se melhor (04.5) X 
11. Ajuda a soltar e relaxer o corpo 

(04.8) X 

12. Acha que a danga descontrai e 
relaxa (01.1 0) X 

13. E importante para soltar-se 
(01.12) X 6 

Oan~ar interfere na postura 
14. Urn trabalho constante de danga 

vai mexendo com o corpo e 
modificando a posture (02.2) X 1 

Danl;ar desenvolve a nol;liO de espago 
15. Ter o corpo trabalhado com a 

danga da maior nogao de espago 

(03.2) X 
16. Aprende a se movimentar no 

espago, respeitando os limites 
pessoais e dos outros (02.6) X 

17. Ter consciencia especial (09.13) X 3 

Dan~rar o dia-a-clia 
18. Oangar da maior seguranga no 

andar (04.2) X 

19. A danga possibilita uma 
espontaneidade e soltura nos 
movimentos do cotidiano (01.3\ X 
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20. A danc;:a ajuda na locomoyao 
(03.4) X 

21. Esta ligado a tudo que faz, reflete 
no seu dia-a-dia (03. 7) X 

22. A danc;:a ajuda na desenvoltura do 
caminhar (05.8) X 

23. A danc;:a da mais equilibria para 
andar (04.11) X 

24. A danc;:a e a experiemcia do dia-a-
dia, nas coisas simoles 101.13) X 7 

Dan!(a como um processo no 

desenvolvimento 
25. A danc;:a e urn processo que vai 

acompanhando o desenvolvimento 
do aluno (05.2) X 

26. E urn processo de desenvolvi-
mento (03.5) X 2 

Viver como uma pessoa nAo 

deficiente 
27. A pessoa deficiente deve danc;:ar 

para viver normal, como as outras 
pessoas (07.2) X 

28. A danc;:a como meio de sentir-se 
mais normal para ter seguranc;:a no 
que faz (02.11) X 2 

Dan!(ar e viver 
29. Vivenciar a danca e viver 108.2) X 1 

A integra!(Ao pela dan!(a 
30. A danc;:a possibilita uma maior 

aproximayao da pessoa portadora 
de deficiencia visual daqueles que 
nao sao, a soltura dos movimentos 
ajuda nas relac;:Oes com as 
pessoas videntes (02.3) X 

31. A danc;:a integra a pessoa na 

~ociedade (01.5) X 

32. E uma forma de estar integrado na 

sociedade (02.8) X 

33. Com a danc;:a sente mais 
integrado, com menos distancia de 
tudo (03.11) X 4 

lgualdade de Capacidade 
34. A danc;:a possibilita mostrar uma 

igualdade de caoacidade (04.3) X 1 
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Dan~;ar e ter consciencia de tudo 
35. Ter uma consciencia corporal 

facilita na constru98o de seus 
modelos e na vivencia de seus 
movimentos (07.3) X 

36. Oanyar e ter consciencia de tudo, 
do corpo, das atitudes, em todos 
os sentidos ( 08. 13) X 2 

Romper barreiras e preconceitos 
37. A divulga98o do trabalho e 

importante para se romper com 
preconceitos contra a pessoa 
portadora de deficiencia (08.3) 

38. E ultrapassar barreiras que 

X 

pensava nao ser possfvel (04.6) X 

39. Romper com barreiras do corpo, 
medos e tabus que vern do 
exterior e do interior de cada urn 
(06.13) X 3 

A valoriza~;ao da pessoa 
40. A danya e uma forma de valorizar 

a pessoa portadora de deficiencia 
como urn ser humane (09.3) X 1 

0 Prazer do movimento 
41. Gosta de danyar pelo prazer de 

movimentar-se (02.4) X 1 

A dan~;a da agilidade 
42. Oa mais agilidade para a pessoa 

(04.4) X 

43. A danca da agilidade (04.12) X 2 

Possibilita o desenvolvimento 

corporal 
44. Possibilita urn maier 

desenvolvimento corporal (02.5) X 1 

Dan~;ar e autoconfian~;a 
45. Oanyar e autoconfian{:a (05.5) X 

46. E buscar autoconfianca (03.6) X 2 

Dan~;ar envolve a expressao 
corporal 
47. A dan{:a envolve a expressao 

corporal (02.7) X 

48. Oanyar e uma forma de expressao 
corporal (03.8) X 2 
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Oan~ar e estar se relacionando 

consigo e com os outros 
49. Faz com que relacione-se mais 

espontaneamente consigo e com os 
outros (04.7) X 

50. A danca melhora a timidez 
possibilitando se relacionar mais 
(02.9) X 

51. Com a danya esta bern consigo e 
com as pessoas que estao com 
voce (03.10) X 

52. Fazer danca e importante para se 
entrosar (02.12) X 

53. Estar interagindo com o outro 
(010.13) X 5 

Mexendo com o corpo fisico e 

mental 
54. A danca mexe com o corpo ffsico e 

mental-(02.1 0) X 1 

Oan9ar e estar aprendendo 
55. E estar aprendendo, participando 

e pondo em pratica (01.11 l X 1 

Viver a dan~a e estar com as 
pessoas alegres 
56. 0 viver a dan9a e estar com as 

pessoas alegres (03.12) X 1 

Oan~ar e esse incorporar 
57. A danca e esse incorporar lD2.13) X 1 

A palavra chave do vivenciar e o 
orginico 
58. A palavra-chave do vivenciar a 

dan9a e o organico que leva a urn 
movimento autentico. (03.13) X 1 

Oan~ar nAo e forma 
59. A danca nao e forma e/ou 

estere6tipo !04.13) X 1 

0 querer ouvir 
60. Oancar e ouvir o que seu interior 

pede, e ouvir o seu querer. lD5.13l X 1 

Abrir o pr6prio espa~o 
61. Abrir o proprio espayo dentro das 

pr6prias possibilidades (07.13) X 1 



VII - Conversando sobre os Resultados 

E na essencia das coisas ... 

E sempre diffcil definir a dan<;a, pois corremos o risco de reduzi-la em estilos 

ou estratifica-la no tempo e no espac;o. Portanto, trabalhar com a abordagem 

fenomenologica nos trouxe um universe replete de sentidos, que mais nos relevou 

significados do que definic;Oes. Pudemos conhecer, explorar, investigar, refletir 

sabre o fen6meno com a intenc;ao de olhar atraves do olhar, onde a essemcia que 

se revela e sempre a mesma, e sempre essencia, porem, o que renasce sao as 

particularidades. 

As categorias aqui apresentadas sao tao flexfveis e pessoais como os 

movimentos de cada pessoa: cada um faz nascer sua propria expressao. As 

perguntas que fizemos e refletimos sao respostas de um mundo proprio vivido. 

1. Entao, por que dam;amos? 2. E, no meio do caminho, pensamos ... 

como danc;ar? 3. 0 que danc;ar? Um passo a frente e tudo se modifica. Sao as 

categorias que fazem convergir de acordo com suas particularidades. Ate poderiam 

ser em outra ordem, pais estao abertas a outras reflexoes. 0 nosso olhar e que 

assim se expressou. A possibilidade de novas olhares e que nos fez entender que 

um fen6meno e transcendente e que a essencia das coisas traz para cada sujeito as 

seus significados. 



-------------------------

103 

Nosso trabalho foi realizado de acordo com os princlpios da pesquisa 

qualitativa, porem nao deixamos de perceber o valor quantitativa das coisas, porque 

ele esta intrfnseco. Se buscamos os significados dos discursos, como nao relevar 

tambem o valor dos numeros que retratam urn desejo comum, como por exemplo, da 

unidade o gostar de danr;ar que traz sete sujeitos exprimindo, cada urn a sua 

maneira, o desejo ardente de adorar danger. Portanto, sem perder a qualidade das 

coisas simples, estivemos atentas a este vaivem de pulsoes. 

Abrimos, assim, as cortinas para o ultimo ato de uma pege onde o processo 

foi fundamental no decorrer de nossa cria<(Elo. A danga e uma arte e, como tal, nos 

permite que cada momenta seja urn ato criativo. Atraves dela podemos entender o 

instante e, entao, perceber a muta<(Elo da vida. A essemcia na dange e sempre 

original, no sentido que somas urn corpo em presenga no mundo, somas todos 

dangerinos, pais expressamos pelo corpo aquila que somas; a danga nao faz 

distin<(Elo ou opressao, n6s e que fazemos. Buscamos, entao, uma reflexao que 

resgate, principalmente, urn sentido mais humane e mais proprio do ser. 

A Dange nao e apenas urn fim ou urn meio, ela e urn comego, urn meio e urn 

fim e como diz Kazuo Ohno in Baiocchi (1995), "Dance como uma florque nao pede 

licenr;a para nascer." 

7.1 Entaa, par que dam;amas? 

Nesta primeira categoria estaremos tratando do prazer genuine de danger. 

Entao pensamos: Par que dam;ar? Esta reflexao sabre o prazer que nos 

proporcionou pensar na danga como necessidade germinal de nossa expressao: 

dangemos por puro prazer de movimentar, por estarmos vivos, pela alegria de 

expressarmos os sentimentos. Se realmenle buscamos uma fonte, nos despimos 
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diante dela, assim nos entregamos a danc;ar, procuramos olhar alem do que os 

olhos podem ver . 

"Ainda temos necessidade de criar obras de arte para 
aprimorar nossos sentidos e aumentar as sensac;;aes do 
mundo que nos cerca, para que possamos deliciar mais 
com os espetaculos da vida." (Ackerman, 1992, p. 19). 

Quando nos entregamos realmente a alguem, a algum desejo, nos expomos 

de tal maneira que modificamos nossos mais Intimas sentimentos . Oeste incorporar 

e que encontramos a luz do nosso olhar, cada urn com seu olhar, com sua propria 

maneira de perceber as coisas, os lugares, as pessoas. Seja por urn som, uma 

brisa, urn afago, cada urn de nos percebe e concebe o mundo de uma perspectiva. 

Sempre temos algo a ensinar e muito a aprender. 

Refletimos sabre as unidades de significado que convergimos para esta 

categoria, sendo elas: o gostar de danc;;ar, danc;;ar o dia-a-dia, danc;;ar e viver, danc;;ar 

e ter consciencia de tudo, o prazer do movimento, viver a danc;;a e estar com as 

pessoas a/egres, danc;;ar e esse incorporar, a palavra chave do vivenciar e 0 

orgfmico, o querer ouvir. 

0 gostar de danr;ar 

Por que gostamos de danc;:ar? Talvez nao encontremos razoes muito 

evidentes; talvez a sua complexidade nao necessite de muitos discursos, pois esta 

no proprio gostar mesmo; ele existe porque significa e significa porque existe. 

0 gostar de danc;ar e corporeo, e intencional, e sensfvel e inteligfvel. 



"0 corpo nao e apenas a sede do sensivel; e tambem a 
do inteligive/. 0 inteligivel se embebeda de sangue, suor 
e lagrimas tanto quanto o sensivel. 0 ser que pensa e o 
mesmo que sente. 0 ser que pensa, sem o ser que sente, 
ja nao e o ser. Se um dos dois fa/tar, e o mesmo que 
fa/tar tudo." (Freire, 1991, p. 35) 
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E foi esse gostar de danc;:ar que nos suscitou revelar na danc;:a sua essemcia 

genu ina, de amor, de amor que nos move e nos revela. 

• ... E uma coisa que eu, que eu gosto muito de fazer, eu 
gosto muito de danr;ar ... " (Sujeito n° 4, unidade 5) 

A experiemcia de danc;:ar nao separa a vivencia fisica da emocional ou o 

corpo da mente, sao coisas que nao se separam, habitam o mesmo espa90 e 

tempo. Mesmo que o mundo moderno de hoje trate de especializar ou especificar o 

corpo, ele sempre divergira destes padroes, pois ele e, ele nao tern, ele 

simplesmente 0 e. 

Dam;ar o dia-a-dia 

Desta unidade tambem emergiram sete (7) discursos, cheios de 

intencionalidade, pois os sujeitos revelaram seu proprio mundo vivido. Este universe 

vivido pelos sentidos e pelos olhares do corpo que ressaltaram na danc;:a as 

possibilidades de se viver o dia-a-dia incorporando o aprendido. 

Assim, vivenciar a danc;:a e o dia inteiro, e essa experiencia que fica. Poder 

perceber as coisas mais simples do cotidiano se manifestarem como uma 

coreografia, e algo que faz o corpo desabrochar, revelar urn filme que se movimenta 

a cada instante. 
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A dan<;:a vern como meio de melhorar a propria experiencia com o mundo, 

seja no andar ou possibilitando uma espontaneidade e soltura nos movimentos 

cotidianos. E nas coisas simples da vida que aprendemos a viver; melhor viver 

quando as experiencias sao para nos ricas de significados. 

Dan~ar e viver 

"Para mim a danr;a nao e apenas uma arte que permite a 
alma humana expressar-se no movimento; e tambem a 
base de toda uma concepr;ao de vida, mais flexivel, mais 
harmoniosa, mais natural" (Duncan, Brikman, 1989, p.1 09) 

Urn sujeito destacou a dan<;:a como o viver, urn viver cheio de significados. E 

verdade que todas as unidades estao emaranhadas, mas esta traz a vida contida na 

dan<;:a e a dan<;:a contida na vida. 

"Vivenciar a danr;a, quer dizer viver ... " 

(Sujeito 2, unidade 14) 

Viver a dan<;:a e algo que revela a propria existencia, pois a arte se confunde 

com a vida e a dan<;:a esta contida nela. Falar de dan<;:a como viver e perceber os 

conflitos da vida, as angustias do corpo, as opressoes sociais. Uma cultura tao 

diversa como a nossa ainda traz as marcas de nossa historia colonizada pela 

repressao. Mas Dan<;:a nao exclui ou escolhe urn corpo, ela abriga e acolhe 

qualquer corpo, ela nao o tern para que se cale e se submeta ao domfnio daquele 

que possui. 0 corpo, somos nos e a Dan<;:a, nos a vivemos. 

E como Isadora Duncan, Klauss Viana, Angel Viana, muitos outros artistas 

dan<;:aram e dan<_;:am a propria existencia ... 
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Dan~ar e ter conscU~ncia de tudo 

Assim e a dan9a, uma consciencia1 de tude. Esta e uma opiniao que nos 

parece fragil em primeira instancia, porem e o tipo de depoimento que nos fez 

refletir sabre pontes de vista nao convencionais; a arte e alga que o discurso tenta 

interpretar ou explicar, mas ela e sempre mais. 

Entao, lanyamos mao de coisas que nos vivifiquem, que nos deem sentido e 

que principalmente englobem num mesmo mar, todas as nossas expectativas. 

Tentamos dar significados para toda nossa existencia. E ter consciencia de tude e 

uma tentativa de recuperar ou buscar o nosso corpo inerente ao ser-no-mundo2
. 

0 prazer do movimento 

0 prazer e alga que nos faz mergulhar em extase, em busca de sensa96es 

que descubram o desconhecido. Existem diversas maneiras de se buscar o prazer. 

Seja no sexo, na natureza, nos movimentos ou na danya, e ele que impulsiona a 

vida. 

0 prazer pelo movimento nos faz compreender os dialogos do corpo, os 

movimentos que nao sao apenas atividades fisicas e/ou mecanicas, mas transfer-

1 Consciencia- Toda consciencia se dirige para um mundo, no qual ela se reencontra, ao conferir-lhe 
um significado. 0 corpo e que possibilita a dialetica da consciencia e do mundo; ele que torna viavel 
a presen<;a de um sujeito intencional e a consciencia e o que permite que o corpo se torne um corpo 
vivo, um corpo humano, um corpo no mundo. A consciencia corporal e o pivo de todas as dialeticas. 
~Olivier, 1995, p. 86). 

0 primordial ser-no-mundo do homem nao e uma abstra<;ao, mas uma ocorrencia concreta; 
acontece e se realiza, apenas, nas multiplas formas peculiares do comportamento humano e nas 
diferentes maneiras dele relacionar-se as coisas e as pessoas. Ser niio e uma estrutura ontol6gica 
existindo em algum supermundo que se manifesta uma vez ou outra na existencia 11umana, Ser-no
mundo consiste na maneira (mica e exclusiva do homem existir, se comportar e se relacionar as 
coisas e as pessoas que encontra ... (Boss in Veniincio, 1963, p.34 ). 
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mam o corpo em vefculos de comunicac;:So intensa; a propria experiencia consigo, 

como outre e como mundo. 

E o prazer pelo movimento que sem restri96es e o corpo que somes e com 

naturalidade expressa nossas angustias e contradi¢es. Sempre defrontamos com 

algo que e capaz de nos oprimir, e cheio de a priores que nos invadem sem pedir 

licenya. Assim, a danya emerge pelo prazer e, com outra perspectiva, faz ressurgir 

em popula~t5es diferenciadas o que lhe foi sempre original, o vivenciar do 

movimento pelo pure prazer de estar em movimento. 

Viver a dant;a e estar com as pessoas alegres 

Porque sera que a danya revive a alegria do encontro? Estar com as 

pessoas em busca da felicidade e como o aconchego de um lar, pois estar feliz e o 

que sempre desejamos e, mesmo que estes mementos sejam temporaries, sao 

infinitos. 

Se de repente a vida nos priva de algumas coisas, com certeza nao nos 

impede da alegria de viver. E foi com este grupo que aprendemos a perceber que a 

dan9a possui possibilidades infinitas, e que com os olhos do corpo vemos alem do 

nosso enxergar. 

Podemos e devemos sempre resgatar o que a danya nos proporciona, e um 

exemplo disso e ver a vida com os olhos das possibilidades, enxergar mais do que 

somes capazes pela retina, experimentarmos a alegria de danyar como uma unica 

coisa original no mundo, e como bailarinos de Deus que nos inunde o corpo de 
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emoyao, bern como, a experiencia de viver e de amar em cada movimento, como urn 

ultimo suspiro. 

Danfar e esse incorporar 

Quando falamos em dan9<1, pensamos nas imagens, nos espetaculos, nos 

movimentos que ja olhamos ou assistimos, mas sera que a linguagem do corpo se 

centra apenas no sentido visual? Pensamos que nao, pois o sentido do corpo se 

embrenha ao sentido da corporeidade, portanto urn corpo que danga, nao e apenas 

urn corpo que ve. 

0 corpo e o Iugar onde a sociedade constr6i sua simbolizayao, sua 

representayao, seus significados; enfrenta barreiras, frustragoes, alegrias 

compartilha e compactua. Podemos recriar velhas normas e entao dar sentido aos 

nossos outros sentidos. 

A relagao do dialogo da arte com o corpo nao e superficial, ele e embebido 

dos sentidos e dos reflexos internos e externos de n6s mesmos. Como algo que 

possui o universo. 0 incorporar e esse todo, uma vivencia que enraiza os pes na 

terra e derrama sobre n6s todas as experiencias com o mundo. 

" ... Dangar em si, pra mime muita coisa ... " 

(Sujeito 13, unidade 15) 

E, realmente, podemos dizer que a danga em si e muita coisa, e que dan9<1r 

em si e uma experiencia ainda maior, pois o corpo e a danga dependem urn do outro 

como uma planta depende da terra para viver. 
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A palavra chave do vivenciar e o organico 

A ideia constante de um dialogo entre o corpo e a dan98 e que nos faz 

manter viva a chama da paixao. 0 homem sempre se ligou ao fisiologismo do corpo, 

e ainda aceita a ideia de ser escravo de seus proprios neuronios, e um fugitivo do 

proprio ser; as relac;Oes entre o corpo e o espfrito ainda sao algo inorganico. 

Do ponto de vista da fenomenologia, o corpo nao rompe com o espfrito, ele e 

o que somos e reaprendemos a todo instante com ele. 0 organico e quando, a todo 

e qualquer momento, nos reencontramos com nossa natureza, e nos deixamos 

invadir por uma dan98 que nos faz sujeitos da propria percepgao. 

0 querer ouvir 

"... Se o corpo nao e um objeto transparente e dado por 
sua lei de constituir;;ao assim como o circulo ao geometra, 
se ele e uma unidade expressiva que s6 quando 
assumida se pode aprender a conhecer, entao essa 
estrutura vai se comunicar ao mundo sensivel... Mas, 
retomando assim o contato com o corpo e com o mundo, 
e tambem a n6s mesmos que iremos reencontrar ... " 
(Merleau-Ponty, 1994, p. 278) 

0 querer ouvir nos fala mais do que a audigao quer dizer, ou seja, nao trata 

apenas de um conjunto de orgaos que sao responsaveis pela interpretagao do som 

mas, o querer ouvir traduz o danc;:ar que nosso interior pede, o dan98r que nossa 

pele sente; nossa pele que faz contato com o mundo externo, ouve de dentro para 

fora, e de fora para dentro. 

0 prof. Condon, in Davis (1979), diz que em questao de segundos o corpo 
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humane dan9<! continuamente ao compasso do proprio discurso, e que quem escuta 

tambem mexe em sincronia com o discurso de quem fala. Assim, a linguagem do 

movimento e cheia de riquezas que nem sempre vemos, e que bom que nao as 

vemos, pois o misterio da dan9<! e podermos respirar a intencionalidade no ar, e 

percebermos que a vida e cheia de desejos impalpaveis, mas os sentimos como se 

fossem reais aos nossos olhos. 

E por que dan9C!r? Dan9C!r porque gostamos muito de dan9C!r. .. 

7.2 E no meio do caminho, pensamos ... como dan~ar? 

Nesta segunda categoria, refletimos sobre o como dan~ar, no sentido de 

estar pensando sobre as modificagoes que acontecem no corpo. Como dan9C!r? 

Dangar conhecendo os movimentos mais soltos e naturais, dan9C!r interferindo na 

postura, na sua autoconfian9<!, desenvolvendo noyao de espago, dando agilidade 

ao corpo, conhecendo nao apenas formas do corpo, mas mexendo com o corpo de 

maneira integrada, possibilitando um processo multiple de vivemcias para os alunos. 

Aprendendo e estando abertos para o mundo onde buscamos a cada dia nosso 

crescimento corporal, nossa presen9<! no mundo. 

Entao, o como dan9C!r nao traz formas preestabelecidas de dan9<!. Dan9<!-se 

como desejar, mas tentando buscar o proprio universe corporal que aprendemos em 

experiencias coletivas e pessoais, buscando sempre com a danga a experiencia do 

sensivel. 

Reunimos aqui as seguintes unidades de significados: os movimentos mais 

so/tos e naturais, danqar interfere na posture, dam;;ar desenvolve a noqao de 

espar;;o, a danqa da agilidade, possibilita o desenvolvimento corporal, danr;;ar e 
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autoconfianr;a, danr;ar envolve a expressao corporal, danr;ar e estar aprendendo, 

danr;ar nao e forma, mexendo com o corpo fisico e mental. 

A inflayao do consumo corporal nao quer dizer necessariamente que 

aumentamos nossas possibilidades, ou que escutamos melhor o nosso corpo. Ele 

se exibe nas ondas do consumo e se fragmenta a cada novo modelo surgido. Este e 

um confronto, um embate que devemos refletir como rotina, pois quando 

trabalhamos a danr;a nao podemos abrir mao da responsabilidade de "estarmos 

com as maos" no corpo do outro ou no pr6prio corpo. 

Tudo o que somos sempre esteve em n6s, tudo o que principia vern da 

pr6pria pessoa, o corpo nao deve ser apenas a superffcie dos tempos, pois aquele 

que esta apenas na superffcie vive para servir e ser usado como uma maquina que 

aos poucos se torna obsoleta. 

A danr;a nao esta livre destas amarras, pois o que vemos hoje sao tendencias 

que cada vez mais a levam a distanciar o corpo da pr6pria casa, o Iugar que 

habitamos. Desta maneira e que nao nos interessamos nas formas que o corpo e 

capaz de fazer e sim nas formas que residem em n6s; se danr;ar e algo que resgata 

os movimentos de maneira mais natural, interfere em nossa postura, da agilidade ou 

noyao de espac;:o, e porque a danc;:a nos permite incorporar cada coisa no seu 

pr6prio Iugar, Iugar este que e a nossa casa, uma intimidade que ressurge a cada 

experiencia. 

"0 homem sem consciencia de si, para s1, e um ser 
silencioso e vazio que ainda nao se sabe como sujeito." 
(Novaes, 1988, p. 12) 

A pessoa portadora de deficiencia visual experimenta a danr;a sem as 

referencias do nosso mundo visual, ou com poucas informac;:oes das imagens; seu 
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mundo referente e do tato, do auditive, do cinestesico, do gustative, do olfativo. Urn 

mundo tambem recheado de sabores e experiemcias que podemos receber e 

oferecer em busca de urn aprendizado rico em subjetividade. 

Cada pessoa vivencia seu corpo-pr6prio3 
. Portanto abarca nossa vida como 

todo. E a dan~, como fun~o existencial, e urn crista! com muitas arestas. N6s nao 

propomos soluyaes, muito menos definiyaes, pois na dan~ nao existem soluyaes 

definitivas, ela e uma arte e como arte constantemente se modifica; nos 

preocupamos com esta dan~ que respeite cada vez mais o potencial de cada 

indivfduo, onde cada urn pode buscar sua propria linguagem corporal e que as 

experilmcias se tomem uma inesgotavel fonte de conhecimento pessoal. 

Entao, como dan~r? Dan~r como urn crista!, cheio de arestas ... 

7.3 0 que dan~ar? Um passo a frente e tudo se modifica ... 

Desta ultima categoria refletimos o que dan~ar. No mesmo sentido anterior, 

tentamos trazer as categorias possibilidades fnfimas de discussao, sendo que esta 

e apenas uma das maneiras interpretativas, e a nossa perspectiva, o que vemos da 

janela da nossa casa. 0 que dan~r? Classico, modemo, dan~s de salao ... , Nao e 

isto que nos interessa, e sim a experiencia deste danc;:ar. 0 que danc;:ar ? Dan~r o 

que desejar dan~r, como desejar e porque deseja. 

Seja para tentar viver como uma pessoa nao deficiente, se integrar no mundo 

atraves da dan~, lutar pela sua igualdade de capacidades, romper com barreiras e 

preconceitos, se relacionar com o mundo e consigo buscando possibilidades, enfim, 

3 Corpo este que Merleau-Ponly explicou como sendo a percepyao subjetiva de nossa instala9lio no 
mundo. 
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a experiencia do que se danc;a nos mostrou tambem as possibilidades s6cio

culturais da danc;a. 

Estas possibilidade do fazer coletivo desvelou as ansiedades, os desejos, as 

necessidades que este grupo tem, e que no minimo devemos respeitar, pois, cada 

grupo almeja seu espac;o e nao somes n6s que permitimos: possibilidades se criam 

e se transformam pelas pr6prias necessidades. 0 que devemos e permitir-nos a 

pelo menos trocar experiencias com este grupo que e tao rico em suas particulari

dades. 

Convergimos aqui as unidades de significados: viver como uma pessoa nao 

deficiente, a integrac;ao pela danc;a, igualdade de capacidades, romper barreiras e 

preconceitos, a valorizac;ao da pessoa, danc;ar e estar-se re/acionando consigo e 

com os outros e abrir o pr6prio espac;o. 

Como e significative mover o corpo e sentirmos que estamos vivos para 

receber a brisa que se movimenta no espac;o. Perceber e sentir e algo que explora 

nossas potencialidades, adquirindo vida a cada gesto, a cada toque. Falar do corpo 

nao e dizer o que a cabec;a pensa, porem, muitas amarras nos pegam durante a 

vida, e somente desvencilhamos delas quando percebemos o corpo que somes, 

seja no outre ou em nos mesmos. 

Movimentar e conquistar e explorar o meio no qual estamos, mas de repente 

se este corpo nao se enxerga no espelho ou nao ve o outre ele se torna "cego", pois 

o mundo e cheio de conquistas a serem realizadas com os olhos. 

Sera que nao somes n6s mais cegos e que nao percebemos nem as nossas 

pr6prias limitac;oes? Jose Saramago, em seu livre "Ensaio sobre a cegueira" (1995), 

nos faz parar e nos convida a fechar os olhos para entao ver. Recuperar a lucidez 
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de se ter olhos para o afeto, para o desejo do outro. Existem sim os cegos que 

veem, e existem os cegos que, vendo, nao veem. 

"... costuma-se ate dizer que nao hB cegueiras, mas 
cegos, quando a experif!}ncia dos tempos nao tem feito 
outra coisa que dizer-nos que nao ha cegos, mas 
cegueiras." (Saramago, 1995, p. 308) 

0 corpo sofredor, agredido pelas barreiras sociais, culturais, pollticas, 

educacionais, e dilufdo aos poucos daquilo que lhe era unico, seu proprio corpo. Ele 

passa a ser obra daquilo que lhe oferecem, entao deseja mostrar ao mundo que e 

capaz, capaz inclusive de dan9<1r. Assim, existe o ser diferente e o possuir 

diferen9<1s. 

Nas descri¢es colhidas, pudemos perceber estas contradic;:oes, pois urn 

corpo na condic;:8o de portador de deficiencia visual, que vivencia a dan9<1, pode 

experimenta-la como o ser diferente, vivenciando uma forma de viver normal como 

as outras pessoas nao deficientes e mostrando que e capaz de fazer coisas que a 

sociedade pensa nao ser possfvel ou pode possuir diferen9<1s vivendo uma pratica 

que promova urn entrosamento e que rompa barreiras do proprio corpo em relac;:8o 

ao mundo interne e externo. 

Os sujeitos se mostram quando expoem seus discursos, falam das suas 

condic;:oes, se revelam enquanto corpo-proprio e corpo-sujeito. Ao buscar a danc;:a, 

procuram uma maneira de minimizar o ser diferente. Querem ter certeza de que 

podem danc;:ar e que nao esta tudo tao isolado. Se a falta da visao lhes traz este 

distanciamento do mundo, e situando-se na dan9<1 que eles se localizam novamente 

enquanto corpo presente. 



116 

As nossas atitudes corporais ressoam como um repertorio pessoal, e elas 

falam de nossos desejos, sonhos, fantasias que habitam nosso lar. Ser diferente e 

como nao ser, possuir diferen9<3s e realmente viver as diferen9<3s. 

Assim, ter consciencia de interagir, de entrosar com o outro e poder 

apropriar-se novamente da identidade perdida. Um ganho que somente o sujeito 

pode trazer a si. 

Romper com as barreiras do proprio corpo, com os medos, os tabus que vem 

do exterior e do interior tambem, e recuperar a lucidez possibilitando um discurso 

interativo onde a multiplicidade desperta o ir-e-vir. Reapropiar o proprio corpo, 

compreendendo o mundo vivido, e experiencia que abastece a existencialidade. 

As pessoas que trabalham ou vivem junto a este grupo deve conhecer a si 

mesmo para entao romper com a condi<;ao de ser apenas alguem que ajuda, para 

poder mover-seem dire<;ao de ser alguem que recebe e ajuda. Defrontar-se com 

uma pessoa que nao ve e quer dan9<3r, assim como deseja fazer inumeras outras 

coisas, nao e uma afronta e sim uma possibilidade a mais que nos temos de 

aprender. 

Entao, somando esforc;:os dos dois Iadas, buscamos na vida um sentido: 

crescer a cada dia e melhorar nossa compreensao do mundo, viver cada um como 

sujeito de sua propria historia, entender as diferen9<3s e nao querer que as 

igualdades prevale9<3m. 0 que de mais belo podemos encontrar no outre sao 

exatamente as nossas diferen9<3s. Nao deixemos que o corpo se exile na 

ignorancia; sorrir, dan9<3r, respirar ... , cada urn do seu jeito, ainda sao coisas que 

movimentam a vida com o mesmo impulso de renascer a cada instante. 



VIII - Conclusio 

Podemos dizer que existem dois tipos de danc;arinos: aqueles que conhecem 

e vivenciam a dan«;:a em suas vidas, das mais diversas maneiras, bem como, 

aqueles que ainda nao a encontraram, mas que a possuem dentro de si e que 

simplesmente ela reflorescera quando o desejo escondido se encontrar com a 

oportunidade. 

Danc;ar nos faz perceber o instante, traz o ato criativo para nosso dia-a-dia, 

nos permite ver a vida com os olhos do corpo. Entao, celebramos a danc;a que 

mergulha em busca da verdade e, como na filosofia, o principal e a busca. A 

procura da singularidade nos traz o original, e e isto que da a sensa«;:ao de paixao 

pela descoberta. 

Ressalto, aqui, a analise ideografica do sujeito n° 13 que percebe a dan«;:a 

como um processo que permeia as experiencias do dia-a-dia e que rompe as 

barreiras internas e externas do seu corpo, abrindo espa«;:o para as pr6prias 

possibilidades. Na danc;a, o importante e a consciencia de um todo e ser autentico 

com os pr6prios sentimentos. Dan«;:ar e viver e ouvir o seu querer, e interagir com o 

outro, e incorporar. Danc;ar nao e apenas uma forma e sim uma busca da 

organicidade atraves do seu movimento. 
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ltalo Calvino, em seu livre "Seis propostas para o proximo milemio: li¢es 

americanas" (1990), reflete sobre a leveza e traz na literatura a sua fungao 

existencial. Nos apropriamos de sua reflexao para pensarmos na danya como 

fungao existencial, onde a leveza e algo incorporado. E como reagao ao peso de 

viver, o peso da opressao, a leveza vislumbra sermos verdadeiramente coerentes, e 

sempre ser da propria existencia. 

Entao, chegamos ao fim de uma caminhada que busca um novo come9o, pois 

deixamos aqui um pouco de nos e levamos muitas paixoes. Como em um poema, 

um trabalho de ordem humana nunca e terminado, ele e "abandonado" para seguir 

seu caminho e entao se encontrar com outros olhares. 

Mergulhar no universe da pessoa portadora de deficiencia visual que se 

encontrou com a danya, que vivenciou, descobriu, buscou no corpo a sua propria 

maneira de perceber a vida, nos fez realmente acreditar que a danya trilha 

caminhos diversos e que um deles e perceber e conceber a cidadania do corpo, 

onde as regras do jogo sao compartilhadas e discutidas a partir dos desejos 

proprios de cada grupo, onde as solu96es sao respeitadas e os conflitos sao 

existentes. Gada corpo tem o dever e o direito de escrever a sua propria historia. 

Assim podemos cada vez mais nos respeitar, respeitar ao proximo e buscar na vida 

o tecer dos sentidos, em todos os sentidos. 

Eu sou uma apaixorzada pela vida, 
pela dam;a, 
pela pessoa que procuro ser, 
pela pessoa que e, 
pela busca, 
pelo mergulho, 
pela grar;a divirza de ser ... darzr;arirza ... 
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9.1 Grflfico de Convergijncias das Unidades de Significado 
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9.2 Fita Video 

Este trabalho esta acompanhado de uma fita-vfdeo VHS-NSTC de 

aproximadamente 10 min. Trata-se de diversas experiencias vividas durante nosso 

processo de pesquisa. 

As imagens dizem respeito a: 

• Trabalho com crianyas portadores de deficiencia visual no institute Gabriel Porto 

- UNICAMP, 1994. 

• Alunos portadores de deficiencia visual, participantes do projeto "Atividade Ffsica 

e Esportes para Pessoas Portadoras de Deficiencia", oferecido pelo 

Departamento de Atividade Motora Adaptada, FEF, UN! CAMP, 1996 

• Quadrilha realizada pelos professores e monitores do Departamento acima 

citado, 1995. 

• Teste piloto realizado decorrente de uma discipiina do programa de p6s

gradua<;ao do Institute de Artes, UNICAMP, referents a adapta<;ao da teoria de 

Rudolf Laban para alunos portadores de deficiencia visual - disciplina: Prof'. Dr". 

Monica Serra, 1995. 

• II Mostra de Atividades Motoras, ocorrida dentro dos Jogos Especiais de 

Campinas, realizada pelo Departamento de Atividade Motora Adaptada, FEF, 

UNICAMP. Atividade criada pelas professoras: Valeria Maria Chaves de 

Figueiredo e Arabel lssa, 1996. 

A fita encontra-se a disposi<;ao no Departamento de Atividade Motora 

Adaptada - FEF - UNICAMP, tambem no arquivo do Centro de Comunica<;ao da 

UNICAMP, e com a autora deste trabalho, telefone (062) 223-2022, e-mail: 

vanfilho@netline.com.br (Goiania, Goias). 
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