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RESUMO 

A crias;ao de urn video sobre uma pritica corporal chinesa denominada Qi 

Gong
1 

dos Simbolos e o tema deste projeto, no qual se procurou explorar as possiveis 

relas;oes entre movimentos corporais do oriente eo meio video. 

0 conteudo estetico da obra em video resultou da investigas;ao do tempo interno 

e do conteudo simb6lico da pritica corporal, que compuseram uma expressao 

audiovisual propria baseada na filosofia chinesa e na pesquisa de cada movimento que 

compoe o Qi Gong dos Simbolos. 

Este material te6rico apresenta urn levantamento sobre o hist6rico do Qi Gong 

dos Simbolos, pesquisas dos simbolos de cada movimento e reflexoes sobre a realizas;ao 

do video. 

1 Qi Gong pronuncia~se tchi cun. 
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INTRODU(:AO 

A realiza<;oao deste projeto de pesquisa nasceu do interesse pela arte do 

movirnento corporal ern video. 0 objetivo foi explorar as possiveis rela<;ooes entre a area 

de Dan<;a, da qual procedo, e a de Multirneios, ressaltando a importiincia da 

integraliza<;oao destas duas areas, nurn trabalho que apresentasse urn produto final - a 

exposi<;oao de urna arte atraves de outra arte. 

0 presente projeto visou realizar urn levantarnento do material bibliografico e 

gravar ern video urna pratica corporal chinesa denominada Qi Gong dos Simbolos, alern 

de refletir sobre o processo de cria<;oao do video. 0 rnotivo para a escolha da grava<;oao 

desses rnovimentos foi que essa pratica corporal esta, a todo tempo, trabalhando com 

imagens, onde cada rnovimento remete a visualiza<;oao de urn simbolo. Essas imagens 

referem-se a natureza, ao cosmos, ao trabalho humano e aos anirnais, atraves de 

movirnenta<;oes mimeticas, e cada movimento tern objetivos terapeuticos especificos. 

0 contato corn as praticas corporais chinesas ocorreu durante o curso de 

Dan<;a na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), atraves da professora Maria 

Lucia Lee, docente que rninistra aulas de Tecnicas Corporais do Oriente nesta 

institui<;ao. De origem chinesa, Maria Lucia chegou ao Brasil aos 2 anos de idade, e 

atualrnente estuda e transrnite os ensinamentos de sua cultura natal (entre eles, o Qi 

Gong dos Simbolos). 

A primeira aproxirna<;ao efetiva corn as Artes Corporais Orientais deu-se 

atraves da ginastica terapeutica chinesa intitulada Lian Gong em 18 Terapias, 

transmitida pela TV Cultura aos sabados, as 8h30 da rnanha, apresentada por Maria 

Lucia Lee1
. Para divulgar essa ginastica em grande escala a Associarfio Brasileira de 

Lian Gong em 18 Terapias adotou de forma significativa nao so a televisao como outros 

rneios de comunica<;ao: o video, a fita cassete e o livro. A aceita<;ao das praticas 

corporais chinesas foi rnuito grande com o auxilio destes rneios. No entanto, por tras de 

1 Maria LUcia Lee e presidente da Associayiio Brasileira de Lian Gong em 18 Terapias - Vida em 

Hannonia (filiada it Shang at 1'viunicipal Association ofLian Gong in 18 Exercises), 
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toda essa tecnologia existe uma inten<;ao muito profunda: a de poder contribuir com a 

melhoria da qualidade de vida da humanidade. Neste caso, a tecnologia foi utilizada a 

favor do homem, para que ele pudesse se aproveitar deJa para o seu desenvolvimento 

fisico e mental. 

Atualmente essa e outras praticas chinesas estiio bastante popularizadas no 

Brasil (hoje muitas pessoas acompanham a ginastica pela televisao ou pelos videos sobre 

o Lian Gong, chegando a aprender os movimentos atraves das imagens ). Acredita-se que 

a televisao e os videos didaticos foram essenciais para a divulga<;ao em grande escala 

desta ginastica que, na China, e de dominio publico. 

A partir do programa exibido na TV Cultura, come<;amos a pensar na cria<;ao 

de procedimentos videograficos que fossem capazes de auxiliar na expressao da 

harmonia que envolve as praticas corporais chinesas. 0 video utilizado como meio para 

exibi<;ao de pritticas corporais, pode auxiliar o homem no resgate da poesia, da beleza e 

da harmonia perdida no nosso dia-a-dia. 

Escolhemos o Qi Gong dos Simbolos para a realiza<;ao deste projeto pois ele 

se apresenta como uma pratica corporal permeada por imagens, instigando as reflexoes 

sobre a transposi<;ao dos seus movimentos para a imagem em video. 

Desde o inicio do projeto pensou-se no objetivo principal do video- explorar 

os movimentos corporais e os simbolos em linguagem videogritfica e oferecer urn 

material te6rico/pratico aos interessados nessa prittica corporal. Sua cria<;ao nao foi 

abordada, inicialmente, de forma didatica, mas sim como urn estudo de movimento 

corporal versus camera. Assim, todos os movimentos foram mostrados em sua integra, 

mas nao necessariamente com a quantidade de vezes estipulada para a prittica (para que 

os movimentos tenham efeitos plenos, e necessario realiza-los tres vezes para cada !ado). 

Muitas vezes a dire<;ao do corpo no espa<;o foi modificada em rela<;ao it pratica original, 

pois o espa<;o foi utilizado de acordo com a estetica de cada movimento na imagem 

videografica, procurando as solu<;oes mais adequadas para cada urn. 

No en tanto, apesar de certas modifica<;iies na execw;;ao da pratica corporal, o 

espectador pode aprender, se desejar, os movimento atraves do video, pois eles nao 

foram alterados quanto it forma - assim, o video acabou por apresentar aspectos 
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diditticos, mas seu objetivo principal foi despertar os simbolos no praticante. (Convem 

ressaltar que a presen<;:a de urn instrutor e fundamental para uma boa qualidade dos 

movimentos, pois estes estao em constante muta<;:iio ). 

Este trabalho procura dar continuidade it divulga<;:iio das priticas corporais 

chinesas, agora no ambito academico, utilizando o video como o principal veiculo para 

sua populariza<;:iio. Alem da composi<;:iio do video, pretende-se oferecer possibilidades de 

estudo do Qi Gong dos Simbolos a partir de aspectos da cultura chinesa e de referencias 

a estudos sobre o significado dos simbolos. 0 trabalho da pesquisa bibliografica deu-se 

atraves de consultas de livTos e artigos da internet sobre os simbolos correspondentes aos 

movimentos do Qi Gong, e, para apresentar suas fun<;:oes terapeuticas, foi utilizado como 

base o livro do Taiji Qigong2 (pratica da qual origina-se o Qi Gong dos Simbolos), 

oferecendo ao leitor o contato com seus objetivos terapeuticos. Tambem foi realizada 

uma entrevista com Maria Lucia Lee e Mariana Muniz, responsaveis pela cria<;:iio do Qi 

Gong dos Simbolos, possibilitando urn maior contato como tema. 

A organizao;iio do material te6rico foi assim estipulada: 

Levantamento bibliografico do tema: 

- Hist6rico do Qi Gong dos Simbolos: apresentao;iio de suas origens, transforma<;:oes e 

pesquisas relacionadas aos aspectos simb6licos, assim como influencias da medicina e 

da cultura chinesa sobre esta pratica corporal. 

• Estudos focalizados de Multimeios: relato do processo de cria-;iio do video, 

investigando como a essencia do tema influenciou no desenvolvimento desse 

processo. 

Simbolos em movimento: 

- pinturas em aquarelas, realizadas pela artista plitstica Mariana Zanetic; 

- descrio;ao dos movimentos, atraves de desenhos, por Julia Kuk; 

2 DING, Li. Taiji Qigong twenty-eight steps. Beijing, China: Foreign Languages Press, 1988. A tradu<;iio 

do ing1es para o portugues foi realizada por nrim. 
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- significado do simbolo de cada movimento; 

-video. 

0 video foi gravado com equipamento profissional SVHS e editado na ilha 

de ediyao profissional do departamento de Multimeios. As etapas da pre-produ<;:iio e 

produ91io tiveram bastante influencia do co-orientador do projeto Prof Dr. Fernando C 

Passos; ja na parte da disserta91io, contei com o apoio do Prof Dr. Roberto Berton de 

Angelo, que possibilitou uma analise mais sincera com relayiio ao presente projeto. 

Esperamos que o leitor possa aproveitar tanto o material te6rico quanto o 

video, desvelando os movimentos e os simbolos que permeiam o Qi Gong dos Simbolos_ 
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Ql GONG DOS SIMBOLOS 

IDS TO RICO 

Urn pais muito antigo - a China - guarda muitos ensinamentos decorrentes 

dos seus cinco mil anos de hist6ria. Hoj e, no mundo globalizado, podemos aprender com 

os chineses alguns aspectos culturais de urn povo que sempre privilegiou a saude e a 

longevidade. 

Os exercicws fisicos chineses sao, em sua maioria, terapeuticos, e suas 

priiticas sao estimuladas em todo o territ6rio (niio para efeitos esteticos, como acontece, 

muitas vezes, com os exercicios no ocidente, mas para manter a popula9iio em born 

estado de saude ): toda manhii, cedo (ou durante as pausas da manhii ou da tarde), todos 

os trabalhadores de todas as categorias saem ao ar livre para executar exercicios de 

ginastica ao som de uma musica emitida pelo radio
1
. 

Durante seculos medicos, santos e sabios chineses desenvolveram e 

ensinaram a populayiio viirios tipos de priiticas corporais, cada qual com finalidades 

terapeuticas especificas. 

Uma das priiticas provindas da China e o Taiji Qigong
2

, urn conjunto de 

movimentos corporais tradicionais que tern como objetivo aumentar a resistencia do 

organismo, prevenindo disturbios imunol6gicos em geral'. 0 Qi Gong dos Simbolos, 

priitica corporal estudada neste projeto, foi inspirado no Taiji Qigong. 

A professora de filosofia e artes corporais do oriente Maria Lucia Lee iniciou 

a docencia do Taiji Qigong no Brasil no ano de 1986. Segundo entrevista concedida por 

Lee, os movimentos do Taiji Qigong realizados por ela foram sofrendo transforma9oes 

com o passar do tempo, adotando qualidades mais "poeticas" que as originais. Foi a 

partir dessa percepyiio que decidiu iniciar uma pesquisa corporal e criou o Qi Gong dos 

Simbolos. Seus movimentos foram inspirados nos exercicios tradicionais do Taiji 

1 HUARD. Pierre e WONG, Ling. Cuidados e Tecnicas do Corpo na india, no Japiio e na China. Sao 
Paulo: Summus, 1990, p.88. 

'0 Taiji Qigongeumajun9lio dos principiosdo TaiJi Quane do Qi Gong. 
3 Os resultados terapeuticos do Taiji Qigong slio apresentados no final deste capitulo. 
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Qigong, mas apresentam modifica<;oes de alguns nomes e forma de execuyao, alem de 

uma forte conotayao simb6lica
4 

Para a recriayao dos movimentos, Maria Lucia contou 

com a coopera9ao da atriz e bailarina Mariana Muniz, quanto a limpeza e estudo dos 

mesmos. Este Qi Gong, alem de trabalhar a musculatura, articula<;ao e 6rgaos internos 

do corpo, propicia ao praticante uma vivencia simb6lica, atraves de movimentos 

corpora1s. 

Assim surgiu o Qi Gongdos Simbolos em 18Movimentos (que, atualmente, e 

constituido por 21 movimentos)- uma recria<;ao de exercicios tradicionais chineses que 

tern como foco imagens simb6licas, que sao despertadas durante a sua pratica. Urn 

conjunto de exercicios, palavras e imagens simb6licas e a forma de representa<;ao deste 

Qi Gong e cada movimento tern o seu nome e sua relayao com urn detenninado simbolo: 

I. SERENAR 0 CORAcAO 

2. HARMONIZAR CEU E TERRA 

3. HARMONIZAR MADEIRA E METAL 

4. ABRIR 0 CEU E DAN CAR COM 0 ARCO-iRIS 

5. SEPARAR AS NUVENS DO CEU 

6. NADAR ENTRE 0 CEU E A TERRA 

7. REMAR NO MEJO DO LAGO 

8. COLHERAFLOR-DE-LOTUS 

9. UNICORNIO VIRA A CABEcA E CONTEMPLA A LUA 

IO.MOcA TRABALHANDONALAN<;:ADEIRA 

II. MAos DE NUVENS 

12. GIRARAMOENDA 

13. ABRAcAR 0 MARE CONTEMPLAR 0 CEU 

14. EMPURRAR AS ONDAS DO MAR 

15. POMBO ESTENDE AS ASAS 

16. GANSO SELVA GEM BATE AS ASAS 

17. GALO DOURADO NUM PESO 

18. GIRAR ARODA CELESTE 

19. GRANDE CIRCUITO SAGRADO 

20. PEQUENO CIRCUITO SAGRADO 

21. HARMONIZAR CEU, HOMEM E TERRA 

4 
lnforma96es obtidas em entrevista concedida por MARIA LUCIA LEE (Sao Paulo, setembro de 1998). 
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Jung (1964) diz que (...) simbolo e urn termo, urn nome ou mesmo uma 

imagem que nos pode ser familiar na vida diaria, embora possua conotar;oes especiais 

a/em do seu significado evidente e convenciona/
5 Cada exercicio foi nomeado com urn 

simbolo especifico, de acordo com os movimentos corporais, para que o prnticante seja 

constantemente estimulado por esses nomes. Esses nomes pretendem imprimir urn 

significado, uma intenr;ao aos movimentos, ampliando assim a possibilidade da 

visualizac;ao das imagens dos simbolos. Segundo Jung6 
(...) uma palavra ou uma 

imagem e simb6lica quando implica algnma coisa a/em do seu significado manifesto e 

imediato. Assim, as palavras sao caminhos que levam o prnticante a penetrar num 

universo simb6lico, pois muitas vezes os simbolos sao visualizados no decorrer da 

execuc;ao dos movimentos, atraves de 1magens que produzem sentimentos 

diversificados. As imagens, as sensac;oes e sentimentos decorrentes da pratica dos 

exercicios surgem conforme o grnu de envolvimento pessoal com os simbolos 

apresentados. Mariana Muniz comenta que a imagem ajuda o movimento a se 

concretizar e vice-versa
7 

Por isso, para a realizac;ao dos movimentos, faz-se necessario 

ter a referencia de cada simbolo em mente (quando os movimentos e seus respectivos 

nomes sao memorizados, inicia-se o processo imaginario dos simbolos). 

Durnnte a pratica do Qi Gong dos Simbolos, procurn-se urn estado de 

"esquecimento de si proprio··, onde seve e niio se ve, se ouve e niio se ouve, se pensa e 

nao se pensa
8 

A partir do momento em que se consegue esse estado, abre-se espac;o 

para que as percep<;:oes e as sensac;oes se aflorem. Esse estado consiste em esvaziar a 

mente, concentrar e manter a atenc;ao nos movimentos e nos simbolos, e nao realizar 

julgamentos durante a pratica: quando a mente explora urn simbolo, e conduzida a idhas 

que estiio fora do alcance da nossa raziio e par existirem inumeras coisas fora do 

alcance da compreensao humana e que freqiientemente utilizamos termos simbolicos 

como representac;iio de conceitos que niio podemos de.finir au compreender 

5 JUNO, Carl. 0 Homem e seus Simbolos. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1964, p. 22. 
6 JUNO, Carl. Ob. cit., p. 20. 

' Informaviio obtida em entrevista concedida por MARIANA MUNIZ (Sao Paulo, setembro de 1998). 
8 LEE, Maria Lucia. Qi Gong dos Simbolos em 18 Movimentos. Apostila apresentada em workshop 
realizado na Associayiio Brasileira de Lian Gong - Vida em Hannonia, Sao Paulo, 21 de fevereiro de 

!997. 

21 



integralmente
9 Portanto, faz-se necessaria estar com os sentidos alertas e a consciencia 

sem julgamentos, e nao utilizar a razao para tentar entender os simbolos, mas sim, 

vivencia-los, tendo como ponte os movimentos corporais. 

Os movimentos corporais do Qi Gong dos Simbolos apresentam referencias 

mimeticas dos simbolos correspondentes. 0 movimento intitulado "Girar a Moenda", 

por exemplo, tra<;a no espa<;o o movimento circular do bra<;o que gira a moenda; o 

"Unic6rnio vira a cabe-;a e contempla a Lua" tern os bra<;os representando o chifre do 

Unic6rnio. Pode-se pensar que "desenha-se" o espa<;o com movimentos corporais, o que 

remete a plastica desses movimentos a arte da pintura, na qual as imagens vao 

adquirindo forma de acordo com as pinceladas. Assim, os bra-;os tra-;am as cores do 

arco-iris, as maos desenham as nuvens e assim por diante. Ao mesmo tempo em que os 

simbolos sao despertados na mente, o corpo vai deixando seus rastros no espa-;o. 

Para os chineses, quando realizamos praticas corporais estamos nos 

movimentando com a "Dan-;a do Cosmos". Este pensamento esta envolto por urn 

conjunto filos6fico: a harmonia com as forras naturais, a procura do ritmo da vida 

cosmica, as grandes sinteses nos seus esquemas pre-estabelecidos dos objetos, dos 

seres, das coisas do universo, a concorddncia dos sons, das cores, das partes do corpo, 

dos elementos do cosmos, formam a base do pensamento chines
10 Esse pensamento 

permeia todas as praticas corporais chinesas. 

Na pratica do Qi Gong dos Simbolos, muitos elementos da natureza foram 

representados em forma de movimento: o ceu, a terra, a madeira e o metal, a agua (do 

!ago, do mar), o arco-iris (como fenomeno natural), a flor (lotus), as nuvens, a lua, o 

animal mitol6gico {unic6rnio) e os animais existentes (pombo, ganso, galo ). Em alguns 

movimentos o homem executa uma a-;ao, como, por exemplo, "colhe a flor-de-16tus", e, 

em outros, mimetiza movimentos de animais, como no "galo dourado". Por outro !ado, 

encontra-se a presenya do trabalho humano: "Moya trabalhando na Lan-;adeira" e "Girar 

a Moenda". 

9 JUNG, Carl. Ob. cit., p. 20. 
10 GRELL Herlee G. El pensamiento chino desde Confocio hasta Mao Tse Tung. Madrid: Alianza 
EditoriaL 1953, p. 75. 

22 



Sintetizando, sao quatro elementos importantes que compoe o Qi Gong dos 

Simbolos: 

- a relas:ao do homem como cosmos; 

- os fen6menos da natureza; 

- os amma1s; 

- o trabalho humano. 

No que diz respeito a rela<;:ao do homem com o cosmos, o Qi Gong dos 

Simbolos procura resgatar o contato do homem com seus pais ancestrais - o Ceu e a 

Terra - com o prop6sito de equilibrar o corpo e a mente. 0 povo antigo chines sempre 

(...) buscou procedimentos mediante os quais fosse passive/ (...) morar no mundo sem 

que o mundo causasse opressiio11 Uma das forrnas que encontrou para viver em 

harmonia foi atraves do relacionamento do homem com o universo, no qual o homem e 

o intermediario entre o Ceu e a Terra: entre o ceu e a terra se encontra o homem. Ele 

possui sua energia propria, resultado de diversos componentes, e e submetido as 

energias celestes e terrestres. 0 conjunto das interac;oes entre essas diversas energias 

que, de outro !ado, silo todas submetidas a leis de mutm;oes comuns e o objetivo da 

medicina chinesa, estudo da integra<;iio do homem no universo
12 

Os movimentos do Qi Gong dos Simbolos que representam a uniao do 

homem com o cosmos sao: "Harmonizar Ceu e Terra", "Girar a Roda Celeste", 

"Pequeno Circuito Sagrado", "Grande Circuito Sagrado" e "Harmonizar Ceu, Hom em e 

Terra". Em todos eles o movimento humano ira interagir com os movimentos do 

cosmos, harrnonizando as energias yin e yang
13 no corpo. Uma passagem do I Ching diz 

que ao tornar-se semelhante ao ceu e a terra, o homem niio entra em conflito com eles. 

Sua sabedoria abrange todas as coisas e seu Tao traz ordem ao mundo inteiro. Por isso 

ele niio comete erros. Em toda parte ele age, mas por nada se deixa levar. Ele encontra 

alegria no ceu e conhece o destino. Por isso e livre de preocupa<;oes. Esta contente com 

sua situaqiio e e autimtico em sua bondade. Por isso ele pode amar.
14 

11 Idem. p. 18. 
12 1IUARD. Pierre e WONG, Ling. Ob. cit., p. 19. 
13 Ver p:igina 15, 2°. panlgrafo. 

H WILHELM. Richard.! Ching- o Livro das Mutaqoes. Sao Paulo. Pensamento, 1956, p. 227. 
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Considerando o universo onde todos os elementos estiio inter-relacionados, o 

homem e, simplesmente, um elemento da Natureza, niio o mats importante 15
. Assim, 

quando se realiza urn movimento corporal, esse movimento ira interferir no movimento 

de todo o universo ( e se o movimento tiver uma inten~ao positiva, ele tambem ira atuar 

positivamente em todos os campos entre o Ceu e a Terra). Assim, os movimentos de 

"Harrnonizar Madeira e Metal", "Abrir o Ceu e dan~ar com o Arco-iris", "Separar as 

Nuvens do Ceu", "Nadar entre o Ceu e a Terra", "Colher a Flor-de-16tus", "Remar no 

meio do Lago", "Maos de Nuvens", "Abra~ar o Mare contemplar o Ceu", "Empurrar as 

Ondas do Mar", representam o hom em e sua liga~iio com a natureza. 

Quanto a referencia aos animais, existem vitrios exercicios tradicionais 

chineses nos quats imitam-se a forma e a postura de diversos deles, e foram 

desenvolvidos a partir da observa~iio dos movimentos e da expressiio do tigre, do cervo, 

do macaco, do urso, do grou etc. Trata-se de imitar com fidelidade cada animal, niio 

somente em seus movimentos, mas tambem em sua expressiio. De acordo com o 

pensamento chines, os animais fazem parte do homem e, ao mimetizit-los, descobrem-se 

coisas referentes ao ser humano. Huard (1990) fala que a proposta principal e alimentar 

o so pro nos tres campos de cinabre, superior, medio e inferior. Eles sao enchidos a.fim 

de animar o exercicio fisico, realizando uma fosao entre o corpo do homem e as atitudes 

do anima/
16 No Qi Gong dos Simbolos o animal simb61ico eo "Unic6rnio", que executa 

urn movimento de vira a cabec;a para contemplar a lua. Neste exercicio, por exemplo, os 

bra~os simulam chifre do animal. Tambem sao representados o "Pombo", o "Ganso" 

selvagem e o "Galo Dourado", e em todos eles o homem identifica-se com os 

movimentos, a postura e a expressiio do animal. 

Nota-se que os movimentos, por terem origem em praticas tradicionais, 

foram inspirados num espac;o e tempo passados, como eo exemplo dos trabalhos brac;ais 

(que, hoje em dia, foram substituidos pelas milquinas). Hit muitos movimentos 

tradicionais relacionados ao trabalho humano na hist6ria dos movimentos corporais 

chineses, provindos dos exercicios dos camponeses: eles imitavam certas atividades do 

15 RIVIERE, Jean. A Arte Oriental. Rio de Janeiro: Salva!, J 979, p.76. 
16 HUARD. Pierre e WONG, Ling. Ob. cit., p.73. 
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homem do campo, como a operac;ao de juntar graos espalhados pelo terreno e socar o 

arroz no pilao. Na hist6ria dos exercicios chineses encontram-se movimentos que foram 

fielmente intitulados de acordo com o trabalho do homem: "carregando cereais com 

varas no ombro", "erguendo cereais sobre o ombro" etc, todos eles terapeuticos
17 

No Qi Gong dos Simbolos, a representac;ao do trabalho humano esta nos 

movimentos de "Girar a Moenda" e "Moc;a trabalhando na Lanyadeira", que remetem a 

trabalhos universais e accessiveis a todas as culturas. 0 trabalho tambem esta em 

conjunto com as leis naturais do universo, como observamos no segundo movimento 

citado: a mulher na lanyadeira realiza a trama da tessitura e urdidura dos fios, que 

simbolizam a miriade de coisas- entrelayadas- existentes no universo. 

Pode-se afirmar, pela experiencia pessoal, que esta pratica corporal apresenta 

urn ideal otimista e positivo com relac;ao a existencia, fazendo com que o praticante 

vivencie muitas imagens simb6licas farniliares, embora esquecidas no decorrer da 

hist6ria da humanidade. Apesar da especificidade quanto as qualidades de movimento, 

qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, pode praticar estes exercicios e 

identificar-se com seus simbolos. 

Para expor as caracteristicas dos movimentos do Qi Gong, utilizou-se como 

referencia alguns conceitos filos6ficos chineses que auxiliam e complementam essa 

exposic;ao. 

A teoria do yinlyani
8

, expressa na figura do Tai Ji ( " ), pode ser aplicada 

na execuc;ao dos movimentos do Qi Gong. Filosoficamente, o Tai Ji e urn conceito de 

origem chinesa que denota a forma de representayiio de tudo que acontece no mundo 

fenomenico: o dia e a noite, o masculino eo feminino, o luminoso eo escuro, o forte eo 

fraco etc. A ideia do yin/yang como simbolos opostos e falsa, ja que urn nao exclui o 

outro e nao existe sem ele, mas sim o complementa, interage com ele, formam uma s6 

unidade. 

Em todos os movimentos do Qi Gong dos Simbolos existe essa correlayiio do 

yin/yang, que se expressa no proprio corpo: todo movimento que avanc;a, retrocede; tudo 

17 FONTEYN, Margot (prefacio). Wushul. Guias oficiais publicadas por The People's Sports Publishing 
House, Beijing. Silo Paulo: Circulo doLivro, 1981, p. 7. 
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que sobe em direyao ao ceu, desce em dire9ao a terra; tudo que avan9a, recua ao seu 

ponto de origem. "Harmonizar Madeira e Metal", por exemplo, significa executar a 

expansao e o recolhimento como formas complementares de movimento; o Ceu e a 

Terra tambem sao vistos como dualidades complementares (o Ceu eo luminoso,yang; a 

Terrae o obscuro, yin); o movimento de urn "Pombo batendo as Asas" sugere a ideia de 

expansao e recolhimento; a "Moya trabalhando na Lanvadeira" e a trama da tessitura e 

da urdidura: urn nao se realiza sem o outro. 

Alem das qualidades acima apontadas, Huard (1990) cita esta passagem: o 

yin eo yang produzem os tres sopros-energia: o puro, o impuro e a mistura que, por sua 

vez, constituiram, respectivamente, o ceu, a terrae o homem
19 Nota-se, mais uma vez, a 

interavao dos elementos da natureza nas qualidades dos movimentos corporais. 

Na pnitica do Qi Gong os movimentos sao totalmente continuos, combinando 

suavidade e firmeza (suavidade nao quer dizer "moleza" e firmeza nao quer dizer 

"rigidez"), e sao realizados de forma lenta. Essas qualidades de movimento permitem 

que o praticante nao se machuque ao realizar os exercicios e que consiga mobilizar sua 

forva intema, para a conquista do equilibrio. 

18 
Para informa96es mais aprofundadas sobre esta teoria, consultar li\:TOS apontados na Bibliografia. 

19 KALTENMARK Max. La Naissance du Monde, de SeuiL 1959, p.463-464. In HUARD, Pierre e 
WONG, Ling. Cuidados e Tecnicas do Corpo na jndia, noJapiio e na China, 1990, p.l8. 
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ATUA<;:AO TERAPEUTICA 

Os beneficios da pratica do Qi Gong dos Simbolos provem tanto do contato 

com o universo simbolico quanto dos principios do Taiji Qigong. 

0 primeiro item a ser pesquisado - os beneficios adquiridos atraves do 

contato com o universo simbolico sera tratado a partir de experiencia pessoal 

(sensayoes surgidas durante e apos a vivencia simbolica com a pratica dos movimentos). 

Quanto aos beneficios do Taiji Qigong, eles foram traduzidos e transcritos diretamente 

da bibliografia original utilizada
20 

De acordo com os principios da Medicina Tradicional Chinesa, as emoyoes 

estiio diretamente relacionadas ao funcionamento do organismo - quando a mente estil 

num estado de serenidade, consegue-se urn born estado geral de saude. 

0 Qi Gong dos Simbolos estimula a imaginayiio, trabalhando diretamente 

com o espirito. 0 contato com os elementos da natureza, os animais e o trabalho 

humano, fatores que antigamente eram comuns ao homem e dos quais atualmente 

mantem-se urn grande distanciamento, faz com que haja urn retorno as origens da vida 

humana, recuperando os valores simbolicos perdidos como passar do tempo. Durante os 

exercicios, com o despertar das imagens, o praticante "alimenta" sua mente com 

imagens simbolicas e relaciona-se com ela: ao harmonizar Ceu e Terra, por exemplo, 

sente-se parte do mundo, e niio urn ser isolado e individual; essa sensayiio de con junto, 

de fazer parte do universo, faz com que o homem venya uma das principais doenyas da 

atualidade: a sensayiio de solidiio. 

Outro aspecto da vida do homem modemo relaciona-se ao espayo: hoje em 

dia vive-se em lugares fechados, no trabalho ou nos apartamentos, causando muitas 

vezes sensayoes de opressiio. Quando realizamos os exercicios de imaginar lugares mais 

amp lose abertos, como o mar, o ceu, o !ago, ou mesmo o trabalho realizado nos campos, 

nos transportamos (mentalmente) a esses lugares, e, de alguma forma, estamos 

recebendo todos os beneficios que eles oferecem. 

00 DING, Li. Taiji Qigong twenty-eight steps. Beijing, China: Foreign Langnages Press. 1988. 
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Percebe-se tambem que a beleza e a harmonia dos elementos da natureza 

interferem no estado de espirito durante e apos a pnitica. Quando se consegue apreciar a 

beleza de uma paisagem, por exemplo, mostra-se a capacidade interior do homem em 

achar beleza nas coisas, fuzendo com que seu interior tambem seja belo. 

Segundo experiencia pessoal, a pnitica de interioriza<;ao durante e apos esses 

minutos em que se pratica o Qi Gong produz uma sensayao de frescor mental. E como se 

fosse urn descanso para a mente - os pensamentos tomam-se !eves e otimistas e os 

problemas mais simples de serem resolvidos. Na atualidade, com urn numero muito 

grande de casos de stress, esses movimentos podem contribuir para evitar alguns de seus 

sintomas. 

Segundo a Medicina T radicional Chinesa, todas as praticas tern urn principio 

em comum, o dao-in, ginastica terapeutica muito antiga, que significa a indu<;ao da 

circula<;ao do qi e do sangue. Seu principia e chacoalhar os musculos e os ossos para 

movimentar as articulac;oes e mobilizar o qi e o sangue
21 

Qi Gong, para os chineses, sao praticas nas quais se enfatizam ou relevam os 

exercicios respiratorios, que tambem fazem parte da medicina preventiva chinesa. Eles 

atuam na mobiliza<;ao do qi, que significa "ar" ou "sopro". 0 principio dessas praticas e 

a promo<;ao da circula<;ao do sopro nos meridianos do corpo, atraves de trocas 

incessantes de ar com o ambiente, o que gera uma for<;a vital que previne as doen<;as. 

Assim, quando ela aparece, significa que o qi nao esta circulando harmonicamente pelos 

orgaos e visceras (ha excesso ou falta dele em determinados meridianos ). 

0 qi e urn conceito bastante dificil para o entendimento ocidental, ja que e 

invisivel. Esta presente em todos os lugares do universo e dentro do corpo humano, e e 

ele que promove todo o movimento (do cosmos, do corpo etc). 

Lee (1997)22 sintetizou assim as fun<;oes do qi no corpo humano: 

- promove o crescimento e o desenvolvimento do corpo; 

- transforma o alimento ingerido para formar o sangue e os fluidos corporais; 

21 LEE, Maria Lucia. Lian Gong em 18 Terapias. Sao Paulo: Pensamento, 1997, p. 11. 
22 Idem, p 1!6. 
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- aquece o corpo; 

- protege o corpo de invasoes de qi perverso externo (vento, frio, umidade, calor e 

fogo); 

- mantern os orgaos em seus devidos lugares; 

- go vema a circulaviio do sangue e controla os fluidos do corpo ( suor, urina, saliva, 

semen, fluido gastrico e intestinal), evitando a extravasao destas substiincias; 

- governa o metabolismo. 

No Qi Gong dos Simbolos mobiliza-se o qi dentro do nosso corpo, fazendo 

com que ele flua livremente atraves dos meridianos (canais invisiveis de energia que 

percorrem o corpo humano, enredando todos os seus elementos). 

Os movimentos do Qi Gong atuam terapeuticamente tanto no corpo fisico 

quanto na mente: quando o corpo esta so/toe a mente serena, o cerebra e protegido do 

desgaste e revigorado, o que resulta numa melhora das atividades de todas as fimr;oes 

controladas pelo cerebra. A respirar;iio tornando-se profonda, lenta, longa, fina e 

homogenea, aumenta a quantidade de oxigenio contido no sangue, o que resulta num 

aumento de seu suprimento para o cerebra, corar;iio, rins,figado, bar;o, pulmiio e outros 

6rgiios, melhorando as fonr;oes fisiol6gicai
3 

Faz-se necessario listar alguns dos resultados comprovados pela pratica do 

Taiji Qigong, pois referem-se tambem ao Qi Gong dos Simbolos. De acordo com os 

principios do Taiji Qigong, de tres a seis meses de pratica consegue-se urn efeito 

terapeutico, atuando em: 

- mente: apos a pratica, a mente toma-se clara, o corpo fica !eve e confortavel, a 

memoria fica mais potente, o sono melhora, a mente fica mais alerta, o pensamento 

fica mais rapido e obtem-se mais energia. Estes efeitos sao provocados pelo 

suprimento de oxigenio nas celulas cerebrais e outras celulas do corpo. 

- visao: apos a pratica, produz-se urn aumento de estoque de oxigenio no corpo, 

melhorando a circulavi'io sanguinea os olhos podem "ver melhor", devido ao 

23 DING, Li. Ob. ciL p. 2-3-4. 
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aumento se suprimento de sangue, o coravao e tranqiiilizado (paz na mente), os olhos 

ficam brilhantes e a visao e clareada. 

- coravao e pulmao: com a pnitica constante, as funvoes do coravao e pulmoes sao 

fortificadas, aumenta o poder de concentravao mental e melhora a depressao e a 

respiravao curta. 

- t6rax: com a prntica constante, aumenta o qi correto na regiao peitoral, a voz se toma 

forte e ruidosa e a respirayao macia e confortivel. 

- bavo e estomago: com a pnitica constante, melhora o apetite e a se absorve mais 

nutrientes da alimentavao. 

- figado e vesicula bihar: com a prntica constante, aumenta as funvoes do figado e 

vesicula bihar, estimulando assim as funvoes da digestao e absorvao dos ahmentos, 

melhorando a resistencia e a imunidade as doenvas; para quem sofre freqiientemente 

de gripes e resfriados, a recorrencia pode ser prevenida ou reduzida. 

- abdomen: com a prntica constante, reduz o deposito de gordura, eleva os movimentos 

peristalticos do estomago e intestines e aumenta o colesterol born. 

- reproduvao: com a prntica constante, aumenta a habihdade reprodutiva e tambem 

previne a ejaculayao notuma e impotencia. 

- os quatro membros: com a pnitica constante, amacia e ativa as articulavi'ies dos quatro 

membros, fortalecendo tendoes e ossos, tomando os movimentos firmes e fortes. 

- coluna: com a pnitica constante, amacia e Iibera o movimento da co luna, prevenindo a 

cifose e outras deforrna<;:oes. 

E importante acrescentar que a Medicina Tradicional Chinesa atua melhor no 

campo preventive, combinando uma ahmenta<;:ao equihbrada, exercicios fisicos e uma 

mente sem preocupa<;:oes excessivas. Assim, o Qi Gong dos Simbolos entra como parte 

de urn con junto de futores que auxiliam na melhoria das funo;:oes do organismo humano. 
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REQUISITOS PARA A EXECU(A024 

Nas referencias do Tajii Qigong, encontram-se as regras basicas para a 

realiza<;ao dos exercicios: 

- A respira<;ao deve ser regular e profunda; 

- deve-se entender a teoria, o metodo e a fun<;ao de cada movimento; 

- durante a pratica do Qi Gong, a enfase deve estar na concentra<;:ao interna; 

- antes de comeyar os movimentos propriamente ditos, do is aspectos devem ser 

lembrados: soltura e serenidade. Soltura requer o corpo relaxado e sem crispa<;oes; 

serenidade significa paz no cora<;:ao (mente); 

- os olhos devem estar entreabertos, pois assirn evitam-se as interferencias do 

ambiente, das pessoas e dos pensamentos indesejaveis; 

- depois de se alcanyar a soltura, serenidade e uma paz plena, deve-se cuidar da 

dire<;iio da concentrayiio (Yi Nian), assim como do qi. Este exercicio requer uma 

concentra<;ao interna que come<;:a na focaliza<;ao do Dantien e a seguir a condw;ao do 

olhar para o Shanzong (Ren 17), que se ramifica em dois para o Laogong (PS) das 

palmas. Ap6s esta concentra<;ao, a aten<;ao deve permanecer no Laogong durante os 

movimentos. 

24 DING, Li. Ob. cit.. p. 6. 
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PONTOS~ORTANTES 
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BAIHUI (VG 20) - Pertencente ao meridiano 

vaso governador, este ponto fica no topo da 

cabe<ya e e o ponto de encontro dos tres 

meridianos Yang dope eo meridiano do figado. 

SHANZONG (Ren 17) - localiza-se na linha 

media do externo, entre as mamas. 

DANTIEN (Campo do Elixir) - localiza-se na 

linha media do abdomen, a 1,5 ou 1,4 em 

(aproximadamente 3 dedos) abaixo do umbigo. 

LAOGONG (P8) - pertencente ao meridiano do 

pericardia, este ponto localiza-se no centro da 

palma da mao. 

32 



CONCLUSAO DO MOVIMENTO 

Ap6s o termino da pnitica dos movimentos do Qi 

Gong dos Simbolos, deve-se colocar as maos 

(sobrepondo os pontos Laogong) sobre o qi no 

Dantien, circulando-o 9 vezes (ou 36 vezes), 

expandindo e a seguir 6 ( ou 24 vezes) contraindo em 

direyiio ao umbigo. 

- A mulher coloca a palma direita acima da esquerda. 

- 0 homem coloca a palma esquerda acima da direita. 

Antes de terminar a pnitica deve-se conduzir o qi 

com a concentrayao para os rins, procedendo da 

seguinte forma: erguer o 6rgao reprodutivo, contrair 

o anus e cerrar os dentes. Deve-se repetir este 

movimento de 3 a 5 vezes. 0 qi dos rins se encarrega 

tanto do 6rgao reprodutivo como do anus e dos 

ossos. Os rins acumulam Jing (essen cia da vida) e o 

procedimento acima se chama "elevayao do qi dos 

rins". A seguir, deve-se erguer e pousar os 

calcanhares no solo para terrninar a pratica. 
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REFLEXOES SOBRE A REALIZA<;:AO DO viDEO 

Neste capitulo, apresentamos as ideias centrais que foram exploradas no 

processo da transposi<;iio do Qi Gong dos Simbolos para a linguagem videognifica, com 

o objetivo de investigar as possiveis rela<;oes entre o meio video e as ideias centrais do 

tema escolhido. Ele foi subdividido em: 

I. Ideias iniciais 

- Pintura e movimento 

-Tempo 

- Espa<;o 

ll. Implica~oes videograficas 

- esquema do roteiro 

-camera 

- edi<;iio 

- trilha sonora 

lll. Fase de prepara~iio 

-loca<;oes 

-casting 

- on;:amento 

- acessonos 

- figurantes 

- ceminos 

- ilumina<;iio 

- tempo das grava<;oes 
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I) IDEIAS INICIAIS 

• Pintura e movimento 

0 Qi Gong dos Simbolos e uma pratica corporal que estimula, a todo tempo, 

a visualizac;iio de imagens. No entanto, muitos praticantes niio conseguem visualiza-las, 

senti-las ou percebe-las, talvez por estarem tiio distantes de sua tematica- a natureza, os 

homens, os animais. 

No decorrer das praticas e das pesquisas sobre o Qi Gong dos Simbolos, uma 

ideia inicial foi despertada: a do corpo pintando o espac;o. Assim, pensamos em incluir 

no video pinturas em aquarela que expressassem os simbolos da pratica corporaL 

Conforrne os movimentos fossem sendo realizados, e como se eles estivessem trac;ando 

cores e forrnas no espac;o, entrando em contato com as imagens simb6licas. 0 video, 

com seu recurso de captac;iio de imagens, se apresenta como uma ponte capaz de auxiliar 

o praticante de Qi Gong no seu caminho em busca de imagens e aquisic;iio de outras 

visualizac;oes dos simbolos, atraves da exposic;iio das pinturas. 

As pinturas foram inspiradas na propria movimentac;iio do Qi Gong dos 

Simbolos, estudada pela artista plastica Mariana Zanetic, e no significado de cada 

simbolo. A inclusiio dessas aquarelas no video esta diretamente relacionada a atmosfera 

emocional das imagens - que e de grande importancia nesta obra, pois o tema escolhido 

desperta e sugere emoyoes. Assim, procuramos pensar nas imagens de modo que 

transmitissem urn certo grau de emoc;iio. 

Quando se empregam forrnas e ambientes abstratos que, interiorrnente, 

expressem o conteudo simb6lico da obra, niio se corre urn risco muito grande de 

"aprisionar" os simbolos em deterrninadas imagens, mas se possibilita que essas 

imagens se transforrnem de acordo como olhar de cada espectador. As pinturas abstratas 

oferecem uma liberdade maior no que diz respeito as impressoes dos simbolos: o artista 

transmite as suas impressoes para a tela e cada espectador tern a liberdade de 
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transformar e criar suas pr6prias imagens: (..) as imagens silo apenas pretextos que niio 

devem nos aprisionar
1

• 

Como foi dito na pnmetra parte do projeto, o Qi Gong apresenta varios 

aspectos da imagina<;:iio simb6lica, que varia de acordo com cada praticante. Ao 

incluirmos as pinturas, expressou-se uma visiio especifica da artista plastica de simbolos 

universals. Assim, os movimentos ganharam cores e formas de acordo com sua visiio, e 

foram ordenados numa linguagem especifica do diretor. Lawson (1968) diz que a ele [o 

cineasta} cabe relacionar cada imagem e cada som a algum conjlito ou emOt;:iio 

relativos ao material real como qual esta lidando. De outraforma, nada existiria a niio 

ser movimentos e sons desordenados. 0 que o cineasta sente pode parecer pessoal e 

subjetivo; niio obstante, isto implica numa atitude mais ou menos sistematica em 

rela9ii0 aquila que e projetado na tela, a imagem daquilo que existe2 

Buscou-se tratar o tema de forma que o video apresentasse: 

1. uma visualiza<;:iio clara dos movimentos corporais; 

2. as pinturas dos simbolos relacionadas com os movimentos do Qi Gong. 

A importancia da boa visualiza<;:iio dos movimentos corporais se deve ao fato 

de que, no movimento, esta contido o principio da mimese dos simbolos. A ideia inicial 

foi fazer com que ao mesmo tempo em que os movimentos fossem sendo realizados, as 

imagens dos simbolos (representadas em forma de pinturas) aparecessem como 

consequencia desses movimentos, como se o corpo estivesse desenhando urn espa<;:o 

imaginario. Assim, ao mesmo tempo em que se poderia ver claramente a trajet6ria do 

corpo no espa<;:o, as imagens dos simbolos iriam surgindo como complemento do 

movimento. 

Segundo Tarkovsky (1990) (..) a imagem do jilme (..) pode ser uma serie de 

epis6dios minuciosamente detalhados, ou, ta!vez, a consciencia de uma tessitura estetica 

1 BETTON, Gerard. Ob. cit., p. 5. 
'LAWSON, Howard Johnson. Ob. cit.. p. 278. 
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e de uma atmosfera emocional a serem concretizadas na tela
3 0 video procurou ser 

uma mescla dessas duas coisas: por urn !ado, a "tessitura estetica" representada pelas 

imagens das pinturas, que procuraram explicitar o aspecto emocional da pnitica corporal. 

Por outro !ado, os movimentos foram mostrados claramente, apresentando uma ideia 

realista do tema (atraves de "epis6dios detalhados"). 

• Tempo 

Uma das questoes surgidas durante o processo de pre-produ~o foi 

relacionada ao tempo: como ma ser tratado, videograficamente, o tempo dos 

movimentos do Qi Gong? 0 tempo captado pela camera deveria condizer com o tempo 

interno do Qi Gong dos Simbolos e, para que isso acontecesse, fez-se necessario 

en tender a dinamica dos movimentos que constitui esta pratica corporal e verificar como 

o ritmo do video p6de adequar-se a esta dinamica. Assim, todos os estudos anteriores a 

gravac;;ao do video foram pensados em fun91io do tratamento do tempo a ser empregado 

nas imagens, a fim de conseguir transmitir o tempo interno da pratica corporal. 

Os movimentos corporais sao suaves e firmes - estas qualidades formam o 

tempo interno dos movimentos - e estes atributos podem ser aplicados tanto aos 

exercicios quanto it movimentac;;ao da camera. Combinadas essas duas qualidades, 

encontramos a forma do movimento na imagem -a capacidade da imagem em aparentar 

suavidade, e, ao mesmo tempo, firmeza, foi fundamental, pois a forma do movimento e 

urn dos principais atributos para expor a essencia deste Qi Gong. 

Comentando sobre o cinema japones, Tarkovsky diz que (...) os japoneses 

ten tam dominar e assimilar o tempo como a materia de que e formada a arte4 No video 

sobre esta pnitica corporal, a sucessiio de fatos utilizada na linguagem cinematognifica 

da Iugar it sucessao de movimentos corporais e pinturas, que se desenvolvem atraves do 

tempo e tern seu proprio tempo interior. Diferente do cinema, este trabalho nao apresenta 

uma hist6ria com inicio-meio:fim, ou seja, e urn video atemporal. 

3 TARKOVSKY. Andrei. Esculpiro Tempo. Sao Paulo: MartinsFonk'S, 1990, p. 68. 
4 Idem. p. 67. 

38 



Este Qi Gong apresenta uma diniimica lenta de seus movimentos - e urn 

tempo objetivo, ou seja, o tempo que percebemos diretamente. No video, este tempo 

objetivo esti relacionado principalmente a imagem do movimento do corpo e, entre 

outros recursos videogritficos, ao ritrno da camera: a dimera pode, com efeito, tanto 

acelerar quanta retardar, inverter ou detero movimento e, conseqiientemente, o tempo
5 

Neste caso, o tempo dos movimentos corporais foi fielmente acompanhado pelo tempo 

da camera, que procurou atuar em conjunto com eles. 

Por outro !ado, ha urn tempo subjetivo, que esti imbuido no conteudo do 

tema: ao praticar os exercicios e entrar no universo simb6lico, consegue-se perceber este 

tempo subjetivo do Qi Gong dos Simbolos, devido a fugacidade dos movimentos e das 

imagens simb6licas. 0 video, como meio de reprodus:ao de imagens seqiienciadas, 

revela, a todo tempo, essa fugacidade. 

Martin aponta tres aspectos do tempo: o tempo da proje<;iio (a dura<;iio do 

filme), o tempo da a<;iio (a dura<;iio da hist6ria contada) e o tempo da percep<;iio (a 

impressiio da dura<;iio intuitivamente sentida pelo espectador) 
6 

Utilizaram-se esses 

aspectos para analisar o resultado imagetico do video: 

- o tempo da proje<;iio: tempo objetivo, ou seja, o tempo real da obra audiovisuaL 

No Qi Gong dos Simbolos, como ja citamos, cada movimento e executado 

tres vezes para cada !ado. No video, os movimentos nao foram feitos para ambos os 

!ados do corpo e com o numero exato de vezes - alguns movimentos foram repetidos 

mais e outros menos vezes. Este recurso foi pensado para que o video nao se tomasse 

cansativo. Assim, urn movimento que pudesse parecer muito repetitivo na imagem, 

ganhou urn tempo mais Iento em sua apari<;:ao; ha os que sugeriram urn tempo maior, 

para uma melhor apreensao visual dos mesmos. A linguagem do video permitiu uma 

flexibilidade com rela<;:iio ao tempo de cada movimento, sendo que dentro de cada 

quadro ha urn tempo especifico, escolhido de acordo com a qualidade do movimento e 

com a exploras:ao do simbolo na imagem. 

' MARTIN, Marcel. A Lingua gem Cinematografica. Sao Paulo: Brasiliense, 1990, p. 214. 
6 Idem, p. 217. 
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Quanto ao tempo do conjunto do video, ele resultou da uniao de todos os 

quadros. Quando se pratica o Qi Gong dos Simbolos, leva-se aproximadamente 22 

minutos para a total execuy1io. 0 tempo total do video foi pensado para durar 18 

minutos, para que nao se tomasse cansativo devido a lentidao e ao ritmo linear dos 

movimentos. 

- o tempo da ar;iio: a ay1io, propria da linguagem cinematogritfica, no caso deste video e 

constituida pelo tratamento do tempo dos movimentos corporais. 

0 tempo dos movimentos corporais, como ja foi explicitado, e Iento. Muitas 

vezes, os movimentos corporais constituem, eles pr6prios, a camera lenta. Tarkovsky 

(1990) diz que a imagem torna-se verdadeiramente cinematognifica quando (entre 

outras coisas) niio apenas vive no tempo, mas quando o tempo tambem esta vivo em seu 

interior 
7 

Assim, procurou-se buscar, em cada quadro, o seu tempo interior, de acordo 

como que cada movimento sugeriu visualmente. 

A respiray1io do(s) praticante(s) do Qi Gong dos Simbolos constitui urn futor 

determinante da ideia temporal, ja que explicita a dinamica dos movimentos. 0 

praticante realiza uma respira<;:ao fina, lenta e profunda e nao hit altera<;:oes bruscas no 

ritmo respirat6rio. Essa respira<;:ao e a base do tempo dos movimentos e, 

conseqi.ientemente, foi transparecida no tempo interno das imagens em video. 

Na composi<;:ao do video observa-se urn tempo de a<;:ao linear entre os 

quadros, com pequenas varia<;:oes. 

- o tempo da percepr;iio: para nao praticantes de Qi Gong, o tempo total do video 

provavelmente parecerit Iongo, pelo carater do tema e pelo tratamento videogritfico 

linear. Supoe-se que, para praticantes, o tempo de cada quadro podera parecer curto, pois 

os movimentos nao sao mostrados nas vezes determinadas. Betton (1987) diz que pianos 

cada vez mais curtos traduzem, em principia, um aumento da intensidade dramatica em 

'TARKOVSKY, Andrei. Ob. cit., p. 78. 

40 



dire,;;:iio ao no ou a reviravolta da a,;;:iio
8 No caso deste video, procurou-se "sintetizar" 

cada movimento. 

0 tempo de apart<;:iio das pinturas, sendo breve, atribui urn carater de 

fugacidade a imagem. Essa fugacidade e coerente com a aparis:ao das imagens na nossa 

mente quando praticamos o Qi Gong (a imagem nao consegue permanecer clara na 

mente por muito tempo, devido a brevidade e a transformaviio dos movimentos). 

Em sintese, o mais importante a ser percebido pelo espectador e o tempo 

interne dos movimentos corporais, pois {...) parece clara (...) que e o tempo, e apenas 

ele, que estrutura de maneira fUndamental e determinante toda a narrativa 

. ;+; 9/10 cmematograyca . 

• Espa~o 

Assim como se comentou sobre objetividade e subjetividade do tempo, pode

se aplicar esta ideia tambem quanto ao espm;o pesquisado no presente video. Dois tipos 

de conceito espacial apresentam-se evidentes: 

1) o espa<;:o fisico, objetivo ( o trajeto do movimento corporal em urn espa<;:o 

determinado ); 

2) o espa<;:o subjetivo (da imaginaviio simb6lica, tendo as pinturas como meio). 

0 espa<;:o fisico e determinado: durante todo o Qi Gong dos Simbolos hit 

pouco deslocamento do praticante. 0 espayo e percotrido, em sua maior parte, pelos 

bravos, que trayam linhas como se estivessem pintando o ar com seus movimentos. Hit 

tambem deslocarnentos das pernas em quase todos os exercicios, mas pode-se considerar 

os bras:os como as partes do corpo que se sobressaem. 

Jit o espayo subjetivo, ele e representado pelas pinturas - que aparecem 

fugazmente e permitem nos:oes variadas do espa<;:o, dependendo do envolvimento de 

cada espectador com as imagens apresentadas. Ao visualizar a pintura de urn simbolo, 

por exemplo, o espectador pode adentrar outros espas:os, pois as pinturas tern o poder de 

8 BETTON. Gerard. Estetica do Cinema. Sao Paulo: Martins Fontes, 1987, p. 73. 
9 MARTIN, Marcel. Ob. cit., p. 221. 
1° Como ja citamos. a narrativa, correspondente a linguagem cinematognilica, e constituida pela 

linguagem dos corpos em movimento no caso deste video. 
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induzir o espectador a locais abstratos e diversificados. Muitas das pinturas utilizadas no 

video podem proporcionar urn grau de liberdade espacial, pois sao bastante abstratas e 

nao retratam locais especificos. As pinturas alusivas ao ceu, por exemplo, apenas 

sugerem, atraves da utiliza<;:ao de cores e forrnas, o espa<;:o celeste, como na pintura do 

movimento "Maos de Nuvens" 11 (no qual e ressaltada a qualidade do simbolo e nao a 

localiza<;:iio das nuvens no ceu). De acordo com o envolvimento do praticante com os 

simbolos, e possivel que ele se encontre, em determinados momentos, em espa<;:os 

imaginaries diversificados produzidos pelas impressoes das imagens. 

Assim, procurou-se unir estas duas no<;:oes de espa<;:o no video, resultando 

numa estetica dialetica: por urn !ado, urn espa<;:o demarcado dos movimentos corporais e 

por outro, urn espa<;:o evasivo, que pode dar vaziio a imagens diversificadas. 

Optou-se por nao utilizar imagens em externa, a fim de poder evidenciar as 

pinturas (que apresentam espa<;:os relacionados a natureza); assim, decidiu-se utilizar o 

esmdio, com fundo preto, para a gravayiio dos movimentos. Esta op<;:ao coloca em 

evidencia o espa<;:o expressado pela pintura. A percepyiio que temos ao ver urn corpo se 

movendo num fundo neutro pode, tambem, permitir uma maior diversidade de imagens 

na mente do espectador, pois da Iugar a apari<;:iio das pinturas. 

11 Ver p. 93. 
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11) IMPLICA<;OES VIDEOGRAFICAS 

• Roteiro 

Os 21 movimentos do Qi Gong dos Simbolos sao apresentados em sua ordem 

sequencia!, dialogando com as pinturas correspondentes. Em cada quadro, a pintura 

aparece em momentos diferentes12
, sen do que o roteiro foi assim esquematizado: 

- os movimentos sao apresentados individualmente, constituindo quadros; 

- cada quadro e aberto pelo nome do seu respective movimento. Todas as entradas dos 

titulos sao realizadas comfade-in
13 

e as saidas com fade-out. 

- quanto a movimentas:ao de camera: a ciimem permanece fixa durante toda gmvas:ao. 

Assim, a movimentas:iio de camera que se apontou, quando houve, foi referente a lente 

(zoom in e out
14

) e a camera em seu eixo (pan
1
\ 

- quanto ao iingulo: o angulo plano16 e utilizado em todos os quadros, modificando 

somente a dires:iio da interprete com relayiio a camem (enquadmmento). 

Apresentamos aqui a abertura do video, sendo que os movimentos serao 

estudados individualmente no proximo capitulo: 

Abertura: 

- Letreiro: Fonte - Times New Roman 

- Pintura: ceu (cor azul) 

- Palavras: Qi Gong dos Simbolos 

Recrias:iio dos movimentos do Tai Ji Qi Gong, por Maria Lucia Lee & Mariana Muniz 

Direyiio Gem!: Milena Figueiredo 

12 Ver Edi9iio, p. 40. 
13 Fa de-in: efeito de trucagem onde a imagem surge gradualmente do escuro ou do claru, ate atingir a sua 

intensidade normal de luz. 

Fade-out. efeito de 1rucagem que permite escurecer ou clarear a imagem, partindo da sua intensidade 

normal de luz. 
14 Zoom in: acrCscimo da distfulcia focal da lente zoom durante uma tomada, resultando na ampliayiio da 

imagem e dando ao espectador a impressao de aproximayao do elemento que esta sendo ftlmado. 

Zoom out: diminui9ao da dist3ncia focal da lente zoom durante uma tomada, resultando na redu9ao da 

imagem e dando ao espectador a impressao de distanciamento do elemento que estci sendo filmado. 
15 Panonlmica (Pan): movimento horizontal da camera sobre o seu eixo verticaL 
16 Angulo Plano: futgulo que apresenta as pessoas ou os objetos fllmados num plano horizontal em rela9i.io 

it posi9ii0 da cfunera. 
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• Camera 

Na fuse de grava<;:iio, duas cameras foram utilizadas - uma para gravar o titulo 

de cada movimento e outra para gravar o movimento em si. 

0 futo de se ter utilizado somente uma camera na grava<;:iio dos exercicios 

gerou uma estetica particular, pois niio hit cortes no movimento. A ausencia de cortes 

dentro de cada quadro propiciou uma visualizayiio clara da trajet6ria do corpo no espa<;:o: 

uma pessoa niio poderia acompanhar a ciimara em cada salta de um ponto para outro 

para captar cada contraste ou transi<;:ao no momenta de maior intensidade17 Os cortes 

ocorrem somente entre os quadros, com o prop6sito de individualizar os simbolos. 

No movimento do "Unic6rnio", por exemplo, a camera acompanhou o trajeto 

dos bra<;:os no espa<;:o, com movimentos de panoriimica e zoom. A op<;:iio por estes 

movimentos propiciou a visualiza<;:iio clara dos exercicios e enriqueceu a noyiio espacial 

do simbolo, no momento em que o corpo do interprete para de se movimentar e o zoom 

da continuidade no espa<;:o, mostrando os bra<;:os em dire<;:iio it lua. 

A camera foi o objeto responsavel pelo "olhar" do movimento corporal. Para 

acompanhar e evidenciar a trajet6ria do corpo no espa<;:o, e tambem para acompanhar o 

ritrno dos movimentos corporais, a op<;:iio foi utilizar movimentos lentos da camera. Hit 

duas passagens que fularn sobre a questiio da lentidiio da camera e que se adequam ao 

trabalho realizado: 

1) esse procedimento permite colocar em evidencia a beleza de um gesto ou a elegiincia 

d . d 18 e uma atltu e ; 

2) (...) no que concerne a mobilidade da camera, podemos admitir que os movimentos 

lentos silo puramente descritivos ( ... )19 

Assim, procurou-se unificar movimenta<;:iio de camera com movimento 

corporal, atraves de movimentos lentos, a fim de transmitir a essencia do Qi Gong dos 

Simbolos. 

17 LAWSON. Howard Johnson. 0 processo de criayiio no cinema. Rio de Janeiro: Civilizayiio Brasileira. 

1967, p. 368. 
18 BETTON, C'reranl. Ob. cit_ p. 17. 
19 MARTIN, Marcel. Ob. cit., p. 55. 
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Em "Serenar o Coras:ao", o movimento da lente (zoom-out) e realizado 

lentarnente, para mostrar todo o movimento corporal. Ele inicia ap6s os primeiros 

segundos do quadro, quando a interprete comes:a a abrir os olhos. A camera continua 

com o afastamento Iento enquanto o movimento corporal se desenvolve. 

Em "Abra<;:ar o Mare contemplar o Ceu", o movimento da lente tern tres 

etapas (uma para cada direcionamento da interprete no espa<;:o): fecha zoom, abre zoom, 

fecha zoom. Neste quadro, o movimento da imagem foi totalmente relacionado com o 

movimento corporal -a camera acompanhou literalmente o movimento. 

Ja em outros quadros, como em "Empurrar as Ondas do Mar", a camera 

permaneceu fixa, sem movimentos da lente, com o objetivo de nao atrapalhar o avan<;:ar 

e retroceder do tronco e dos bras:os (que simulam o balan<;:o das ondas do mar). A ideia 

foi fazer com que o espectador permanecesse num estado de contempla<;:iio do avan90 e 

retrocesso das ondas, atraves do movimento corporal e nao do movimento da camera. 

Pensou-se nos enquadramentos para realyar as partes do corpo mais ativas 

em termos de movimento, sendo o corpo humano o objeto principal do conteudo 

imagetico: as figuras humanas como parte de uma configurac;ao plastica, mantem sua 

significa<;ao especial, sua humanidade, a beleza fisica de seu movimento corporaP
0 

Assim, no momento da gravayiio, procurou-se adequar a posi<;:ao do interprete em 

relayiio a camera de acordo com a trajet6ria dos movimentos corporais, bus cando sempre 

uma boa visualiza<;:iio e percep9iio dos mesmos. Quanto aos enquadramentos dos 

movimentos corporais versus pinturas, eles foram estudados quanto as dimensoes 

espaciais incluindo os dois objetos (nao houve estudos matematicos aplicados, mas 

estudos "perceptivos"). 0 resultado foi que, em alguns casos, o enquadramento 

correspondeu exatarnente ao esperado; em outros, foi ajustado conforme a imagem. Em 

"Remar no meio do Lago", por exemplo, a interprete se posiciona lateralmente para a 

camera, mais para o !ado direito da tela. Com o movimento da camera, a interprete passa 

para o meio da tela. A escolha desta posi<;:iio deu-se devido ao enquadramento da 

pintura, que mostra urn remo localizado mais para o !ado esquerdo da tela. Assim, as 

20 LAWSON, Howard Johnson. Ob. cit., p. 280. 
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imagens dos bra-;os do interprete como remos e a pintura do remo niio se sobrepoem- a 

pintura do remo aparece do !ado esquerdo da tela, enquanto o interprete localiza-se no 

!ado direito. 

0 espayo do praticante na tela tambem foi pensado a fim de enriquecer o 

conteudo simb61ico atraves da imagem. No quadro do "Arco-Iris", por exemplo, o 

espa-;o do praticante na tela foi direcionado, inicialmente, do tronco para cima, pois os 

bra-;os estiio em foco. No entanto, niio se pode deixar de mostrar, sempre, a rela-;iio do 

homem com o universo (neste video, representado pelo espa-;o que o corpo ocupa -

kinesfera), e, para isso, niio foi interessante ter somente as linhas dos bra-;os em foco, 

mas, em alguns momentos, o corpo todo; no quadro "Pombo estende as Asas", a 

interprete estit posicionada em diagonal com rela<;iio it camera, mais para o !ado 

esquerdo da imagem. Os enquadramentos deste simbolo foram pensados de forma que o 

movimento dos bra-;os fosse evidenciado ( expansiio e recolhimento dos bra-;os sao os 

movimentos basicos do praticante e as pemas deslocam o peso de uma it outra, 

simuiando o impulso do movimento de voar). 

Quanto aos planos
21

, o Plano Geral foi urn dos mais utilizados, quando o 

movimento englobava todas as partes do corpo e quando todas fossem fundamentals 

para sua visualiza<;iio. Assim ocorreu pelo fato de procurar mostrar a rela-;iio do homem 

com o universo (simbolizado pelos espa-;os do esrudio e das pinturas). 0 Plano de 

Conjunto tambem foi bastante utilizado, nos casos em que se desejou ressaitar os 

movimentos dos bra<;:os. Como em todos os exercicios do Qi Gong os bra<;:os realizam 

movimentos, esse plano foi muito aproveitado na composi-;iio dos quadros. 

0 close-up foi utilizado quando se desejou evidenciar uma parte muito 

importante em termos simb61icos, como por exemplo, em "Girar a Moenda". Este 

exercicio, que estit relacionado com o trabalho humano, tern os bra<;:os como provedores 

21 As terminologias aqui apresentadas foram baseadas em Watts, Harris: On Camera. Sao Paulo: Summus, 

1984, pp.272-273. 
Plano Geral: enquadramento feito com a camera distante mostrando a pessoa por inteiro. 
Plano de Conjunto: corta o corpo na altura dos joelhos. 

Plano Medio: corta imediatamente abaixo dos cotovelos. 

Close-up: enquadramento na altura da gola. 
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do movimento de "Girar a Moenda". Assim, o plano inicial (zoom nas maos) pode ser 

empregado a fim de simbolizar o trabalho humano, assim como ocorreu tambem no 

movimento da "Lanc;:adeira". Evitou-se a utilizac;:ao exacerbada deste plano a fim de 

deixar evidente a relac;:ao do homem com o cosmo (mais facilmente visualizado por 

pianos abertos). 

Hi momentos em que o proprio movimento corporal sugeriu o tipo de plano 

a ser empregado, por exemplo, no caso da Flor-de-L6tus: a imagem inicia em Plano 

Geral e termina em Plano Medio. A principio pensamos em utilizar urn close das maos, 

mas o olhar da interprete ja direciona o foco do movimento, nao sendo necessario a 

colocayiio deste plano. 

Quanto ao dngulo empregado no video, em todos os movimentos foi o 

frontal, sendo que o interprete definiu a direc;:ao do corpo no espac;:o da imagem: a maior 

parte dos tipos de pianos nlio tem outrafinalidade seniio a comodidade da percep<;lio e 

a clareza da narra<;iio
22 Em "Empurrar as ondas do Mar", por exemplo, o movimento e 

executado duas vezes para o !ado esquerdo e duas para o direito. Os movimentos dos 

brac;:os de empurrar e retroceder sao feitos em diagonal; assim, o iingulo frontal para este 

quadro foi frontal em relac;:ao ao praticante, pois assim pode-se visualizar melhor o 

movimento. 

22 MARTIN. Marcel. Ob. ciL p. 37. 
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• Edi~iio 

A edi9ao foi urn ponto fundamental no processo de cria91io do video, pois 

permitiu a uniao dos movimentos corporais com as pinturas correspondentes a cada urn 

deles. Este recurso acrescenta ao Qi Gong dos Simbolos urn carater de durabilidade em 

relayiio aos simbolos, na medida em que eles foram, de certa forma, condensados em 

determinadas imagens: (..) as imagens sao apenas pretextos que nao devem nos 

. . 23 
apnszonar 

As vezes as duas imagens - movimento e pintura- se sobrepoe, e a fusao nao 

chega a se completar totalmente. Na maioria dos casos as pinturas aparecem no meio do 

movimento; em outros, os dois iniciavam e/ou terminavam juntos. Este fator permitiu 

uma certa flexibilidade com rela9ao ao tratamento da imagem, pois, para cada quadro 

optou-se por fusoes em momentos diferentes. Ao mesmo tempo, percebe-se uma 

linearidade no tratamento da edi9ao, devido as caracteristicas semelhantes dos quadros, 

pois apresentam todos uma mesma linha de a91io: 

fade in- titulo do movimento- fusiio do titulo com movimento (e pintura, em 

alguns casos)- desenvolvimento do quadro (movimento e pintura) -fade out 

Como originalmente na transi9ao entre os movimentos nao ocorrem pausas 

(eles entrela9am-se como se formassem uma grande coreografia), procuramos pensar na 

utilizavao de recursos que permitissem dar a ideia do conjunto, nao ferindo, assim, os 

principios da pratica corporal, e fuzer com que o video nao perdesse a unidade, apesar da 

divisao dos movimentos em quadros isolados. Urn dos recursos empregados para que 

isso ocorresse foi a utiliza9ao de fades (in e out) e a ausencia de cortes secos; outro 

recurso empregado foi quanto ao ritmo das imagens: por urn lado, dentro de cada quadro 

o tempo foi tratado de forma lenta; ja na ediyao, as transi<;oes entre urn quadro e outro 

apresentam urn tempo relativamente breve (2 segundos ), resultando em transi9oes 

rapidas. Betton (1997) diz que e dificil dar uma definic;iio precisa do ritmo (au tempo) 

dos fatores extremamente subjetivos e variaveis que intervem (como a atenc;iio do 

23 BETTON, Gerard. Ob. cit., p. 5. 

48 



espectador). Ele resulta do movimento das imagens entre si e da convergencia entre o 

movimento da atenr;:iio do espectador e o das imagens
24 

Niio se pode determinar, en tao, 

quao longa ou curta pareceni a cena de urn quadro, mas pode-se ter uma ideia do tempo 

fugaz entre eles. 

As fusoes foram empregadas de forma diferente entre os quadros: em 

"Separar as Nuvens do Ceu", por exemplo, procurou-se retratar com fidelidade o titulo 

do movimento; assim, as fusoes do movimento com a pintura aparecem somente quando 

o interprete realiza o movimento de separar, literalmente, as nuvens do ceu. As fusoes, 

neste quadro, ocorrem em dois momentos: na transi<;ao e no penultimo movimento. A 

pintura aparece e desaparece fugazmente: no quadro "Maos de Nuvens" a fusao inicia no 

quarto movimento, para dar a ideia da interprete criando as nuvens com o movimento de 

suas maos; no primeiro quadro, "Serenar o Cora<;iio", a imagem funde-se com a pintura 

no segundo movimento e na finaliza<;iio (fade-out) interprete e pintura desaparecem 

juntos. 

24 BETTON, Gerard. Ob. cit.. p. 72. 
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• Trilha sonora 

Na composi<yao do video, a trilha sonora foi acrescentada posteriormente a 
edi<yao das imagens. Sao pequenas peyas individualizadas, que acompanham cada 

quadro, e foram inspiradas nos simbolos, nas pinturas e movimentos corporais. 0 

instrumento utilizado na composi<yao das musicas foi urn sintetizador. 

As musicas, segundo o compositor Jorge Schroeder, tiveram influencia de 

ritmos e melodias chinesas. Urn ponto interessante a ser notado e que, na maioria das 

vezes, a musica nao acompanha literalmente a trajet6ria dos movimentos, mas apresenta 

uma tessitura da imagem - e essa tessitura sempre vern acompanhada pela melodia das 

musicas chinesas, remetendo-nos a essa cultura: e passive! obter efeitos sonoros que 

contenham valor simb6lico, e isso sob duas formas (...): a metafora e o simbolo 

propriamente dito
25 

Os simbolos sao os pr6prios acordes inspirados em melodias 

chinesas. 

Desse modo, a mus1ca torna-se de suma importancia na medida em que 

acompanha, a todo tempo, os movimentos corporais. Ela atua como urn elemento 

fundamental da imagem, pois os pr6prios movimentos pedem melodias que os 

acompanhe. Ao contrario do cinema, em que a musica e mais urn complemento da a<yao 

visual, neste video ela se apresenta como pe<ya-chave para expressar o conteudo do tema. 

Foi essencial para manter a noyiio de conjunto do video, pois, apesar de cada quadro 

apresentar movimentos diferentes, eles se interligam e por isso inspiraram uma unica 

consciencia mel6dica. 

25 MARTIN.Marcel.Ob.cit.,p.ll7. 
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III) FASE DE PREPARA<;:AO 

Loca~oes: a locayiio designada foi o estudio do Multimeios. 

Casting: Para cada movimento foi designado urn ou dois interpretes, praticantes de Lian 

Gong, que previamente aprenderam e treinaram seus respectivos movimentos do Qi 

Gong dos Simbolos. 

Or~amento: o custo refere-se it compra dos figurinos (R$ 180,00); fitas SVHS (R$ 

80,00). Total de R$260,00. 

Acessorios: niio hit. 

Figurantes: niio hit. 

Cemirios: fundo preto do estudio. 

Ilumina~iio: 2 refletores softs com gelatina iimbar. 

Tempo das grava~oes: o tempo foi calculado em tres dias, com carga honiria total de 20 

horas. 
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SIMBOLOS EM MOVIMENTO 

"0 trovao ja nao e a voz de um deus irado, 

nem o raio o seu projetil vingador. Nenhum rio 

abriga mais um espirito, nenhuma arvore e o 

principio de vida do homem, serpente alguma 

encarna a sabedoria e nenhuma caverna e 

habitada por demonios. Pedras, plantas e animais 

ja nao tem vozes para falar ao homem e o homem 

nao se dirige mais a eles na presun~ao de que 

possa entende-los. Acabou-se o seu contato com a 

natureza, e com ele foi-se tambem a profunda 

energia emocional que esta conexao simb6lica 

alimentava." 

(Carl Jung) 
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SERENAR 0 CORA(:AO 
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EST ADO DE WU JI E SERENAR 0 CORA<;:AO 

TAIJI QIGONG: "Serenar o corayao" foi urn dos movimentos acrescentados para integrar 

o Qi Gong dos Simbolos; portanto, na literatura referente ao Taiji Qigong nao hit 

cita96es desse exercicio. 

SIMBOLOGIA: segundo o livro do Imperador Amarelo, o corar;iio e a raiz da vida e 

origina na versatilidade das faculdades espirituais. 0 corar;iio injluencia o rosto e 

enche o pulso de sangue
1 

De acordo com a medicina tradicional chinesa, o meridiano do corayao entra 

no cerebro atraves dos olhos; portanto, corayao e mente estao interconectados. Os 

medicos chineses tern como urn dos metodos de diagnostico a observayao da cor da fuce 

do paciente, que mostra o estado de saude e o equilibrio das energias yin e yang no 

corpo: a cor de uma pessoa mostra quando o corar;iio esta num estado espli!ndido2 

Este movimento faz com que as energias terrestres e celestes auxiliem na 

harmonizayao do qi do corayao e, conseqiientemente, do espirito. Entao, quando o qi do 

Corar;iio eo Sangue estt'io em harmonia, a pulsm;iio e forte eo espirito e alimentado. Se 

o qi do Corar;iio esta jraco, isto pode manifestar-se na perda de memoria ou in sonia

ambos siio sintomas de desarmonia do Shen (espiritof 

Este primeiro movimento tern o objetivo de preparar o praticante para a 

execuyao dos exercicios do Qi Gong dos Simbolos. Atraves da sua execuyao, busca-se 

urn estado de consciencia denominado wu ji - no qual se estit solto, sereno e numa paz 

plena. Urn sentimento de alegria deve surgir para manter o born fluxo de qi no meridiano 

do cora9iio (este sentimento, aliado it palavra serenar, leva o praticante a urn estado de 

serenidade). 

Ao praticar o movimento, as maos recebem a energia do ceu, levan do-a ate a 

altura do corayao e depositando-a na terra. De acordo com os principios corporais 

1 
IMPERADOR AMARELO. 0 livro de ouro da medicina chinesa. Rio de Janeiro: Objetiva, s/d, p. 49. 

2 Idem, p. 52. 
3 Ibidem, p. 52. 
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chineses, com as palmas das maos unidas, os pontos Laogong de ambas as maos sao 

conectados e a energia pode fluir por todo o corpo. 

0 caminho do meridiano do cora9ao (que m1c1a no centro das axilas e 

termina na lateral intema da base da unha do declo minimo) e percorrido ao levantar OS 

bravos. Isso faz com que o qi circule por este meridiano, melhorando a funyao do 

COrayaO. 

Encontramos os olhos como partes do corpo que se sobressaem neste quadro: 

os olhos sao janelas que, quando abertas, deixam penetrar no corayao o mundo das 

imagens. No entanto, nao se abrem por completo, pois: 

As cinco cores cegam os oihos, 

Os cinco tons ensurdecem os ouvidos 

Os cinco sabores estragam o paladar 

A corrida e a cat;a tonteiam 

......................... 

Tambem o Sabio 

Ocupa-se com o ventre e nao com o olho 

Ele prefere o inferno ao externo4
• 

4 
Tao Te Ching. In KIELCE, Anton. 0 Taoismo. Sao Paulo: Tecnoprint 1988, p. 21. 
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VIDEO: 

- Ideia: fazer com que transpare<;:a, na imagem, a serenidade do cora<;:ao. 

- Interprete: Simone Ushirobira 

-No. de movimentos: 2 

- Pianos: a primeira imagem e iniciada em close-up do rosto, sendo que a interprete se 

encontra de os olhos fechados. Este plano pode simbolizar a rela<;:ao entre cora<;:ao e 

mente (que estiio interconectados, segundo a visao da medicina tradicional chinesa ), 

focalizando a aten<;:ao no rosto. Procura-se, tambem, mostrar o homem (quando a 

interprete esta com os olhos fechados) e seu envolvimento como universo exterior (no 

momento em que desperta). 0 Plano Medio e utilizado no 3° movimento. 

- 1'\<Iovimentos de camera: a camera permanece flxa, havendo somente o movimento da 

lente (zoom-out). 0 movimento inicia ap6s os primeiros segundos do quadro, quando a 

interprete come<;:a a abrir os olhos. A camera continua como afastamento Iento enquanto 

o movimento corporal se desenvo lve, e estaciona quando o terceiro movimento e 

realizado. 

Ha urn momento, no meio do quadro, em que a camera "respira" no Primeiro 

Plano, ate continuar abrindo para Plano Medio. Neste, o praticante ja esta envolto pela 

pintura, relacionando-se com ela. 

- Pintura: no segundo movimento, a imagem funde-se com a pintura. Na flnaliza<;:ao, 

interprete e pintura desaparecem juntos, num jade-out. A ideia e obter urn 

preenchimento da imagem com o estado de serenidade - expressado pela pintura em cor 

azul- envolvendo o interprete nesse clima. 

- Figurino: blusa azul-clara, cal<;:a idem. Estas cores remetem it uma no<;:ao de calma e 

serenidade, e relacionam-se com a pintura. 
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HAR.l\'IONIZAR CEU E TERRA 
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HARMOJ'1;1ZAR CEU E TERRA 

TAIJI QIGONG: Este exercicto requer uma concentra'(ao intema que come9a na 

focaliza'(iio do Dantien e, a seguir, na condu9ao do olhar para o Shanzhong (Ren 17), 

que se ramifica em dois para o Laogong (P8) das palmas. 

SIMBOLOGIA: Estes dois elementos da natureza - o Ceu e a Terra - sao carregados de 

significados para o homem, em todas as culturas. Para os chineses, eles sao os nossos 

pais ancestrais e estiio unidos atraves do Homem. Assim, quando harmonizamos Ceu e 

Terra estamos harmonizando o proprio Homem. 

Nota-sea importiincia desses elementos na cultura tradicional chinesa a partir 

de algumas ideias contidas no Huang Ti Nei Jing, o livro escrito pelo Imperador 

Amarelo: 

Desde os tempos mats remotos (..) a relar;i'io como ceu tern stdo o proprio fundamento da 

vida, fundamento que existe entre o yin eo yang e entre o ceu e a terra(..). 
5 

A revolw;:ao do ceu e da terrae as transformar;oes provocadas pelo yin e pelo yang exercem 

os seus efoitos sobre tudo quanto existe na Cria~;:tio. 6 

Quando a essencta do Ceu e da Terra chegou ao jim (se esgotou), sobrevem a morte. 7 

Tomando como base estes exemplos, o Ceu (yang) e a figura do pai, que 

ilumina a terrae os homens. A Terra (yin) e a mae- acolhedora, receptiva, que recebe a 

luz provinda do ceu. 0 Homem esta no centro. 0 movimento de Harmonizar Ceu e 

Terra transmite a imagem da uniao do homem com estes elementos. Quando 

executamos o movimento de forma correta, a sensa9ao e de paz. E urn momento no qual 

o praticante acalma a respirac;:ao e tranquiliza a mente. 

Atraves deste movimento, o praticante colhe a energia da Terra e a eleva; ao 

descer, traz a energia celeste purificada em direc;:ao a Terra, formando o circuito Ceu

Homem-Terra. 

5 AMARELO.Imperador: 0 livro de ouro da medicina chinesa. Rio de Janeiro: Objetiva, sld, p. 16. 
6 

Idem, p. 48 
7 Ibidem, p. 52. 
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VIDEO: 

- Ideia: evidenciar a teoria do yin/yang atraves de sua expressiio no movimento corporal. 

- Interprete: Aleteia Nunes 

-No. de movimentos: 3 

- Enquadramento: o interprete se posiciona em diagonal em relaviio a camera, mais 

para o !ado esquerdo da imagem. Esse enquadramento (em diagonal) possibilita expor, 

com uma melhor visualizaviio, o movimento dos brac;os. 

- Pianos: o Plano Medio e aplicado, a fim de a relac;ii.o do homem com os elementos Ceu 

e Terra. 

- Movimentos de dimera: neste quadro a lente permanece fixa durante todo o 

movimento corporaL Os movimentos dos bravos expressam, por si s6, a ideia buscada, e 

por isso optou-se pelo niio-movimento da lente. 

- Pintura: a partir do 2° movimento corporal inicia a fusii.o da imagem da interprete com 

a pintura. Gradativamente desaparece a primeira imagem, restando a segunda. A 

interprete nii.o chega a finalizar o movimento corporal quando ocorre o jade-out. 

A pintura representa o Ceu e a Terra, sendo que o movimento da interprete 

tern a fun<;iio de unir os do is elementos. Na finaliza<;iio, a interprete desaparece antes da 

pintura. 

- Figurino: blusa caqui, calc;a cinza-azulada. 
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HARMONIZAR MADEIRA E METAL 

TAIJI QIGONG: Uma vez iniciada a pratica deste movimento, a respirayao profunda e 

intensa :fuz com que o cerebro receba mais oxigenio, tornando-se claro, alegre e agil. A 

expansao do peito desperta urn sentimento de alegria e confianya. 

SIMBOLOGIA: A Madeira e o Metal, juntamente com os elementos Terra, Agua e Fogo, 

fazem parte da teoria dos Cinco Elementos. A Madeira simboliza o inicio do 

movimento, e o Metal, o recolhimento. Na natureza, o Metal cultiva-se dentro da terra 

(por isso con tern a ideia da interiorizayao ), enquanto a Madeira conecta-se com o ceu 

atraves das arvores, expandindo-se. 

Com relac;:ao ao movimento, ao abrir os brac;:os, ocorre a expansao: o corpo 

abre-se para a luz e a natureza, em posiyao de receptividade. Eo movimento da Madeira, 

que contem a ideia de exteriorizac;:ao. Na medicina tradicional chinesa este elemento 

associa-se ao vento, a cor verde, ao sabor azedo, ao odor ranc;:oso e a estavao primavera 

(mundo externo). No mundo organico, associa-se ao figado, a vesicula biliar, aos 

musculos, a visao e ao sentimento de c6lera. Retornando a teoria do yin/yang, podemos 

atribuir o movimento da Madeira e do Metal como movimentos opostos e 

complementares: expansao e recolhimento, inicio e fim do ciclo, primavera e outono, luz 

e escuridao, etc. 

Ao recolher os bravos, ha uma contrayao do corpo, na qual volta-se para 

dentro de si, para o interior de suas sensavoes. E o Metal, que contem a ideia de ajuntar, 

de coletar. Secura, cor branca, sabor picante, odor acre e estayao outono sao as 

caracteristicas do mundo externo deste elemento. No mundo organico, e associado aos 

pulmoes, ao intestino grosso, aos vasos, ao paladar e a tristeza. 
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VIDEO: 

- Ideia: neste quadro procura-se mostrar os movimentos do corpo humano e suas 

rela.yoes com a natureza (a pintura apresentada foi a de uma arvore), evidenciando os 

movimentos de expansao e recolhimento (Madeira e Metal). 

- Interprete: Tatiana Rodello 

-No. de movimentos: 2 

- Enquadramento: a interprete posiciona-se no centro da tela, em posi.yao frontal, 

buscando a harmonia entre os espa.yos cheio e vazio na imagem. 0 movimento de abrir 

os bra.yos lateralmente, na expansao, sugeriu urn iingulo frontaL 

- Plano: mantem-se o Plano Medio durante todo o quadro, mostrando claramente o 

movimento corporal expansivo (Madeira) e do recolhimento (Metal). 

- Movimentos de camera: nao ha movimentos da lente. 

- Pintura: no inicio do 2° movimento entra uma fusao rap ida da pintura, sumindo ap6s o 

seu termino. A impressao causada neste quadro devera ser como se o corpo humano 

fosse a representa.yao da natureza (no caso desta pintura, uma arvore ), atraves de sua 

mimese. A interprete nao termina o movimento corporal quando entra o fade out. 

- Figurino: blusa mostarda clara; calya verde claro. 
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ABRIR 0 cEU E DA.cl\,f(:AR COM 0 ARCO-iru:S 
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ABRIR 0 cEU E DAN CAR COM 0 ARCO-iRIS 

TAIJI QIGONG: o termo "dan<;ando" refere-se ao balans;o dos bras;os para cima e para 

baixo, a direita e a esquerda. 0 arco-iris e urn fenomeno 6ptico que se manifesta no ceu; 

as pequenas e tenues gotas de agua que caem do ceu refratam a luz do sole fazem surgir 

as bandas coloridas do arco-iris. Sao sete cores muito bonitas, cuja visao traz felicidade 

e alegria. Neste exercicio balanva-se o bras;o como se estivesse tras;ando o arco-iris no 

ceu. A concentras;ao interna e externa e combinada, isto e, move-se a atens;ao do arco

iris externo para o Laogong (P8) e a seguir preenchendo o ponto Baihui (VG 20), 

inalando enquanto os bras;os so bern e exalando ao desce-los, de acordo como principio 

natural da respirayao. 

SIMBOLOGIA: Em todas as tradiroes, o area-iris e um caminho de comunicariio entre o 

ceu e a terra: a escada de sete cores emprestada par Buda. Geralmente pressagio de 

event as felizes, na China, anuncia tambem perturbaroes na harmonia do universo. 8 

Neste movimento o foco de atens;ao esta nos bras;os: eles sao pinceis que 

pintam as sete cores do Arco-iris, na medida em que viio se movimentando. 0 

movimento dos bras;os forma uma ponte entre o Ceu e a Terra, conectando-os. 

Resgataram-se tres lendas do Arco-iris que contam, de maneiras distintas, a 

lenda do Arco-iris: 

I) Diz a tradiriio que quando chove e faz sol... a velha (a bruxa) come piio 

mole. Nessa altura pode observar-se o Area-iris. Conta a lend a que no fim do Area-iris 

se encontra o tesouro tiio ao gosto do imaginario popular, um pate de barro cheio de 

moedas de ouro. Contudo, a velocidade do Area-iris e tiio grande que nunca ninguem 

conseguiu chegar ao seu final. Fen6meno 6ptico da atmosfera devido a rejlexiio, 

refrariio e difrariio da luz solar e, mais raramente, da luz lunar, nas gotas de chuva, 

chuvisco, nevoeiro. Area circular irisado com o vermelho na orla exterior e o roxo na 

8 JULIEN, Nadia. Dicionario dos Simbolos. Sao Paulo: Rideal, 1993, p. 44-45. 
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interior, cujo centro esta sabre uma reta que une o centro do Sol com o ponto anti

solar, isto e, o ponto da esfera celeste diametralmente oposto ao Sol. 

2) 0 primeiro homem, lsanagi e a primeira mulher, Isanami flutuavam na 

ponte do paraiso, no Area-iris, en quanta era criada a ilha de Onogoro. Depois, os dais 

desceram a Terra pela ponte do Area-iris, chamada Niji. Observaram os animais e 

aprenderam a fazer amor. Observaram as aves e aprenderam a comer com os 

pauzinhos. 

3) 0 Povo Navajo viaja no Area-iris: o Povo Navajo acredita que Deus viaja 

no Area-iris par ele se movimentar tao rapidamente. Os indios Navajos sabem que se 

alguem se deslocar ao jim do Area-iris ele se afasta antes que la chegue, par mais veloz 

que seja. Imaginam o Area-iris como uma ponte entre o mundo humano eo outro /ado. 

Dizem que o Area-iris transporta os her6is entre a Terra e o paraiso e que ha uma 

estrada de agua atraves da qual o Area-iris faz a liga<;iio a Terra. Este Povo ere, 

igualmente, que o Area-iris e uma De usa que aparece durante os rituais, can tan do para 

curar as doent;as. 9 

9 
http:llwww.terravista.pt.Mece/1122/amigosAL.htm 
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VIDEO: 

- Ideia: mostrar os brac;:os pintando as cores do arco-iris. 

- Interprete: Aleteia Nunes 

-No. de movimentos: 6 

- Enquadramento: o interprete se posiciona no centro da tela. 

- Pianos: a imagem e iniciada em Primeiro Plano, focalizando o movimento dos brac;:os; 

abre-se para Plano de Conjunto, ate aparecer a imagem da pintura. Nao se pode deixar 

de mostrar, sempre, a relac;:iio do homem como universo (neste video, representado pelo 

espac;:o que o corpo ocupa - kinesfera), e, para isso, nao e interessante ter somente as 

linhas dos brac;:os como foco, mas, em alguns momentos, o corpo como urn todo, em 

Plano de Con junto. 

- Movimentos de camera: inicialmente a lente permanece fixa. Em seguida, abre zoom 

ate chegar no Plano de Conjunto (apes a aparic;:iio da pintura). Os movimentos da lente, 

neste exercicio, acompanham, em alguns momentos, a trajet6ria dos brac;:os na pintura 

das cinco cores. 

- Pintura: no terceiro movimento, aparece a pintura do arco-iris. Procura-se obter o 

efeito do interprete "pintando", com os movimentos de seus brac;:os, as linhas do arco-iris 

no ceu. 

- Figurino: blusa laranja e calc;:a azul-turquesa. 
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SEP ARAR AS NUVENS DO CEU 
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SEPARAR AS NUVENS DO CEU 

TAIJI QIGONG: neste exercicio os bravos balans;am suavemente e gentilmente, como se 

estivessem separando as nuvens coloridas sobre a cabes;a. 

SIMBOLOGIA: Na China, as nuvens (yun) sao produzidas pela uniao do yin e do yang. 

Na iconogra.fia, nuvens de 5 cores sao um simbolo dejelicidade e de paz; as montanhas, 

nuvens ou montanhas muito distanciadas simbolizam a separa<;:ao e a nostalgia. Na 

expressao "nuvens e chuva ", simboliza a uniiio sexual; as nuvens indicam a fosao do 

masculino como feminino; a chuva, o .fim desta uniao. 10 

Este movimento consiste em separar, com os bras;os, as nuvens do ceu. Os 

chineses dizem que, quando o ceu esti aberto, e sinal de nascimento de urn grande 

homem. No movimento, o praticante colhe a energia da Terra para poder separar as 

nuvens do Ceu, e assim retoma aos movimentos do yin/yang e dos simbolos maiores 

Ceu e Terra. 0 olhar acompanha o movimento dos bras;os. 

10 JULIEN, Nadia. Ob. cit., p. 322. 
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VIDEO: 

- Ideia: o movimento dos interpretes realiza a separa9ao das nuvens no ceu. 

- Interpretes: Daniel Tyghel 

Renata Sanches 

-No. de movimentos: 3 

- Pianos: sao utilizados os pianos Primeiro e de Conjunto, respectivamente. Como o 

movimento corporal ocupa urn espa90 relativamente grande, e como participaram dois 

interpretes no quadro, estes pianos foram considerados adequados. Quando abre para 

Plano de Conjunto, torna-se evidente a visualizavao do movimento entre o Ceu e a 

Terra 

- Enquadramento: os interpretes estao posicionados no centro do quadro. 

- Movimentos de camera: a camera acompanha a trajet6ria do movimento corporal (em 

cima e em baixo), a principio para mostrar claramente a sua trajet6ria. Continua o 

movimento de pan a direita, a fim de mostrar o segundo interprete. 

- Pintura: neste quadro procurou-se retratar com fidelidade o titulo do movimento; 

assim, a pintura aparece somente quando o interprete separa as nuvens do ceu. A fusao 

ocorre em do is momentos: na transivao e no pen ultimo movimento. A pintura aparece e 

desaparece fugazmente. 

A pintura representa as nuvens no Ceu, possuindo urn tra9o ao meio para 

sepaci-las. 0 desenho foi dividido em duas partes, sendo que visualizamos duas pessoas 

no decorrer do movimento. 

- Figurino: vestido cinza, cal9a azul; camiseta e calva brancas, colete ocre. 
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NADAR El'l'TRE 0 CEU E A TERRA 
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NADAR ENTRE 0 CEU E A TERRA 

TAIJI QIGONG: Este movimento se assemelha ao movimento do Tai Ji Quan "repelir o 

macaco", o qual tambem e conhecido como "rodar o umero para tris". A sua pcitica 

enfatiza a conduyiio do qi com a concentrayiio, movimentando os brayos, as articula<;oes 

dos ombros e a coluna. A ampla expansao do t6rax regula e melhora a fun<;iio da 

respirayiio. A concentrayiio extema esti no movimento de rodar os bra<;os para tras e a 

intema esti no centro das palmas, no ponto Laogong. 

SIMBOLOGIA: este movimento simula o corpo nadando entre o Ceu e a Terra. 

No I Ching, ha varias passagens que dizem ser favoravel atravessar a grande 

agua, que significa dar continuidade a uma situayiio determinada, seguir adiante no 

tempo: 

Assim como OS peixes estiio imersos na agua 

os homens estiio no qi e niio o conhece. 

0 qi e o tempo que circula e traz os conhecimentos 

e informa<;oes das 4 estm;oes. 

Quando o homem ocupa o seu lugar central 

ele transita livremente pelo passado, presentee foturo
11 

Os movimentos de nadar, executados pelos bra((OS, simbolizam os tempos 

passado e futuro (passado, quando 0 tronco gira para tcis; presente, quando se retoma a 

frente ). Segundo os chineses, e percorrendo esse caminho que se chega ao conhecimento 

doqi. 

11 Pala,Tas citadas por MARIA LUCIA LEE (Campinas, 2000), baseadas nos ensinamentos do I Ching. 
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VIDEO: 

- Ideia: evidenciar a movimentayiio da toryiio da co luna. 

- Interprete: Aleteia Nunes 

-No. de movimentos: 3 

- Enquadramento: como esse movimento trabalha com a toryiio da co luna, pensou-se 

em posicionar a interprete em diagonal com rela9iio a camera para poder mostrar o 

movimento desse eixo (e mais dificil visualiza-lo frontalmente). 

- Pianos: inicia com Plano Medio; ap6s o primeiro movimento, vai abrindo lentamente 

para Plano Geral, ate a apari9ii0 da pintura. No primeiro momento, evidencia-se a 

imagem dos bravos, que realizam o movimento de "nadar"; no segundo plano, faz-se 

uma referencia ao Ceu e a Terra. 

- Movimentos de dimera: abre zoom ate o fim do movimento. Este movimento 

provocou uma grada9ii0 na visualiza<;:iio do movimento como urn todo. A camera nao 

para o seu movimento, sendo que a pintura se interpoe a ele. 

- Pintura: no ultimo movimento corporal, desaparece a imagem da interprete e entra a 

pintura. Esta apresenta uma folha que parece estar imersa na atmosfera, entre o ceu e a 

terra, representando a condi9iio humana. 

- Figurino: blusa cinza e calva salmao. 
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RKMAR NO MEIO DO LAGO 
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REMAR NO MEIO DO LAGO 

TAIJI QIGONG: o exercicio e baseado na imagem de remar urn barco, suavemente, no 

meio do !ago. Este exercicio harmoniza a mente, respirayao e energia atraves dos 

movimentos harmoniosos de todas as articulayoes do corpo, como joelhos, quadril, 

cintura, ombro, pulso e tambem as articulayoes da col una, resultando no fluxo livre dos 

meridianos e na harrnonizayao do qi e do sangue. 

SIMBOLOGIA: 

0 grande !ago e semelhante a um espelho, 

A luz do ceu e a sombra das nuvens 

brincam na sua supeificie. 

De onde vem essa clareza do !ago? 

E que ele contem a agua viva dafonte12 

Julien (1993)13 cita que a agua e a fonte da vida e 0 culto das aguas encontra

se em todas as mitologias. 

No I Ching, ha urn hexagrama denominado Tui, forrnado por dois trigramas 

Lago. Tern o atributo da alegria: Tui significa afilha menor, tem como simbolo o !ago 

sorridente e seu atributo e a alegria
14 

Numa outra passagem o I Ching diz que a 

verdadeira alegria (..) baseia-se numa firmeza e fon;a interior, expressando-se no 

plano externo atraves da suavidade
15 Encontramos, entao, uma caracteristica 

fundamental do simbolo, que e expressa no movimento: encontrar a firrneza interior 

atraves da suavidade. 

A imagem do movimento centra-se nos brayos, que fazem o papel dos remos 

que puxam a agua. 

12 KIELCLAnton. Ob.cit,p.I40-14L 
13 JULIEN. Nadia. Ob. cit, p. 12. 
14 WILHELM. Richard. Ob. ciL p. 117. 
15 ldem. 
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VIDEO: 

- Ideia: apresentar a imagem dos bra<;os realizando o movimento dos remos. 

- Interprete: Simone Ushirobira 

-No. de movimentos: 3 

- Pianos: inicia com Plano Geral e fecha para Plano de Conjunto. Estes pianos 

permitiram uma visualizac;:iio clara do movimento. 

- Enquadramento: a interprete fica em posiyiio lateral para a camera, mais para o !ado 

direito da tela. Com o movimento da camera, a interprete passa para o meio da tela. A 

escolha desta posi<;iio deu-se devido ao enquadramento da pintura, que mostra urn remo 

localizado mais para o !ado esquerdo da tela. Assim, as imagens dos bra<;os do interprete 

como remos e a pintura do remo niio se sobrepoem - o interprete aparece do !ado 

esquerdo da tela, enquanto que o interprete localiza-se ao !ado direito. 

- Movimentos de camera: o unico movimento utilizado foi a abertura do zoom. 

- Pintura: no segundo movimento ocorre a fusiio parcial entre interprete e pintura. Esta 

representa urn remo que faz com que a agua se movimente, assim como os brac;:os 

movimentam o qi do universo ao realizar o exercicio. 

- Figurino: blusa e cal<;a salmon. 
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COLHER A FLOR-DE-LOTUS 
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COLHER A FLOR-DE-LOTUS 

TAIJI QIGONG: 0 movimento e baseado na imagem de colher uma flor-de-16tus da lama 

com a palma da mao na frente do ombro. Realizando o movimento a direita e a esquerda 

altemadamente, a concentra<;:ao intema permanece no Laogong. 0 movimento altemado 

para o !ado direito e esquerdo permite aumentar a extensao das atividades da coluna, 

melhorar a fun<;:ao da contrac;:ao, extensao e a coordenac;:ao dos grupos musculares 

lombares e das costas. Similarmente tambem aumenta as func;:oes dos grupos musculares 

ao redor das articulac;:oes dos ombros. 

SIMBOLOGIA: A Flor-de-16tus tern a raiz da cor branca, embora nasc;:a no meio do 

pantano de urn !ago. Quando o homem contempla a flor branca que acabou de colher 

com suas maos, ele identifica-se com ela. No budismo, o lotus (Padma) eo simbolo da 

pureza. 

No movimento de colher a Flor-de-16tus, o Homem separa a lama com uma 

das maos, enquanto que, com a outra, colhe a flor e a eleva ate a altura dos olhos. Os 

olhos e as maos sao as partes do corpo mais evidentes desse movimento, pois a emoc;:ao 

instaura-se numa linha imaginaria que liga os olhos as maos. 

Este movimento e urn dos que causam mais emoc;:ao nos praticantes, pois 

muitas vezes consegue-se realmente visualizar a flor. Assim, o exercicio beneficia o 

homem de forma global, pois o simbolo, como descrito na lenda abaixo, !he oferece a 

oportunidade de restaurar sua integridade perante o mundo: 

Lenda da Flor-de-Lotus 

Certo dia, a margem de um tranqiiilo !ago solitario, em que se erguiam 

frondosas arvores com peifUmosas flo res de mil cores, e coalhadas de ninhos onde aves 

canoras chilreavam, encontraram-se quatro elementos irmiios: o fogo, oar, a agua e a 

terra. 
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- Quanta tempo sem nos vermos em nossa nudez primitiva - disse o fogo 

cheio de entusiasmo, como e de sua natureza. 

-E verdade- disse oar. - E um destino hem curiosa o nosso. A custa de tanto 

nos prestarmos para construir formas e mais formas, tomamo-nos escravos de nossa 

obra e perdemos nossa liberdade. 

- Niio te queixes - disse a agua -, pois estamos obedecendo a Lei, e e um 

Divino Frazer servir a Criac;iio. Por outro !ado, niio perdemos nossa liberdade; tu 

corres de um !ado para outro, a tua vontade; o irmiio fogo, entra e sai por toda parte 

servindo a vida e a morte. Eufac;o o mesmo. 

-Em todo o caso, sou eu quem deveria me queixar- disse a terra- pais estou 

sempre im6vel, e mesmo sem minha vontade, dou voltas e mais voltas, sem descansar no 

mesmo espac;o. 

- Niio entristec;ais minha felicidade ao ver-nos- tomou a dizer o fogo- com 

discussoes superjluas. E melhor festejarmos estes momentos em que nos encontrarmos 

fora da forma. Regozijemo-nos a sombra destas arvores e a margem deste !ago formado 

pela nossa uniiio. 

Todos o aplaudiram e se entregaram ao mais feliz companheirismo. Cada 

um contou o que havia feito durante sua tonga ausencia, as maravilhas que tinham 

construido e destruido. Cada um se orgulhou de se haver prestado para que a Vida se 

manifestasse atraves de formas sempre mais be/as e mais perfeitas. E mais se 

regozijaram, pensando na multidiio de vezes que se uniramjragmentariamente para o 

seu trabalho. Em meio de tiio grande alegria, existia uma nuvem: o homem. Ahl como 

ele era ingrato. Haviam-no construido com seus mais peljeitos e puros materiais, e o 

homem abusava deles, perdendo-os. Tiveram desejo de retirar sua cooperac;iio e priva

lo de realizar suas experiencias no plano jlsico. Po rem a nuvem dissipou-se e a alegria 

voltou a reinar entre os quatro irmiios. Aproximando-se o momenta de se separarem, 

pensaram em deixar uma recordac;iio que perpetuasse atraves das idades afelicidade de 

seu encontro. Resolveram criar alguma co is a especial que, composta de fragmentos de 

cada um deles harmonicamente combinadas, fosse tambem a expressiio de suas 

diferenc;as e independencia, e servisse de simbolo e exemplo para o homem. 
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Houve muitos projetos que foram abandonados par serem incompletos e 

insuficientes. Par jim, rejletindo-se no /ago, as quatro disseram: 

- A ideia pareceu digna de experiencia. Eu porei as me/hares fon;as de 

minhas entranhas- disse a terra-e alimentarei suas raizes. 

- Eu porei as me/hares linfas de meus seios - disse a agua - e fa rei crescer 

sua haste. 

- Eu porei minhas me /hares brisas - disse o ar- e tonificarei a planta. 

- Eu porei todo o meu calor- disse o fogo -para dar as suas cora/as as mais 

formosas cores. 

Dito e feito. Os quatro irmaos comet;aram a sua obra. Fibra sabre fibra 

fa ram construidas as raizes, a haste, as fa/has e as flares. 0 sol abenc;oou-a e a planta 

deu entrada najlora regional, saudada como rainha. Quando as quatro elementos se 

separaram, a Flor de Lotus brilhava no /ago em sua beleza imaculada, e servia para o 

homem como simbolo da pureza e peifeit;iio humana. Consultaram-se as astros, e foi 

fixada a data de 8 de maio - quando a Terra esta sob a injluencia da Constelac;ao de 

Taurus, simbolo do Poder Criador- para a comemorac;ao que desde epocas remotas se 

tem perpetuado atrawis das idades. Foi espalhada esta comemorac;ao par todos as 

paises do Ocidente, e, em 1948, o dia 8 de Maio se tomou tambem o "Dia da Paz". 16 

16 http://www.terravista.pt.Mece/1122/amigosAL.htm 
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VIDEO: 

- Ideia: evidenciar o caminho das maos- espalhando a lama, colhendo a Flor-de-L6tus e 

a levando ate a altura dos olhos. 

- Interpretes: Katia Figueiredo 

-No. de movimentos: 6 

- Enquadramento: a interprete posiciona-se no centro da tela. 

- Pianos: a imagem inicia em Plano Geral e termina em Plano Medio. A principio foi 

pensado utilizar o close das mlios, mas o olhar da interprete ja direciona o foco do 

movimento, nao sendo necessario utilizar o plano desejado a principio. Os pianos 

empregados permitiram uma boa visualiza<;:lio do movimento dos bra<;:os e das pemas. 

- Movimentos de camera: abre zoom ate chegar ao Plano Medio. 0 movimento 

utilizado foi para aproximar a imagem dos bra<;:os e das maos, real<;:ando o movimento de 

"colher a flor". 0 qi flui dos olhos, passa pelos bravos e chega ate a ponta dos dedos das 

maos; colhe-se a energia da terra, elevando-a a altura do cora<;:lio ( olhos) e em dire<;:ao ao 

ceu. A linha que visualizamos vai do olho ate a mao que colhe a flor. 

- Pintura: desde o micio do movimento a pintura estit em fusao parcial com o 

movimento corporaL A fusao das imagens representa o homem em contato com seus 

valores mais puros, como diz a lenda citada. 

- Figurino: blusa laranja e cal<;:a vermelha. As cores deste quadro remeteram a imagem 

da terra. 
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UNICORNIO GIRA A CABE(:'A E CONTEMPLA A LUA 

TAIJI QIGONG: A concentravao extema e baseada na imagem de virar o corpo e 

contemplar a lua, enquanto a concentravao intema estit nos postos Laogong do centro 

das palmas. Ao realizar o movimento, imagine que ao levantar a cabeva voce ve a lua 

brilhante no ceu limpido e combina esta imagem com a lembranva dos pontos Laogong 

para regular a mente, respirac;ao e energia. 

Os movimentos deste exercicio cobrem uma area mawr que o exercicio 

anterior ( erguer a bola na frente do ombro) e melhora a funyao dos ossos e musculos da 

co luna e articulac;oes dos ombros. 

SIMBOLOGIA: 0 movimento que executamos no Qi Gong consiste em girar o !ronco e 

levar os dois bravos para tras, como se eles fossem o chifre do Unicomio. No memento 

de maxima extensao nos tomamos o unicomio e contemplamos a Lua. Parece que os 

nossos bravos podem travar uma linha ate a Lua, que podem toca-la. 

A simbologia do Unicomio pode ser revelada atraves desta lenda: 

0 Unicornio Chines 

0 unic6mio chines au K'i-lin e um dos quatro animais de bam agoura; as 

outros silo o dragiio, a fonix e a tartaruga. 0 unic6mio e o primeiro dos animais 

quadnipedes; tem corpo de cervo, cauda de boi e cascos de cavalo; o chifre que cresce 

na testae ftito de came; a pelagem do Iomba e de cinco cores misturadas; a do ventre e 

parda au amarela. Niio pisa o pasta verde e niio faz mal a nenhuma criatura. Sua 

apari<;ao e pressagio do nascimento de um rei virtuoso. E de mau agoura que o .firam au 

que encontrem seu cadaver. Mil anos e o limite natural de sua vida. 

Quando a mae de Confocio o levava no ventre, as espiritos dos cinco 

plan etas !he trouxeram um animal "que tinha a forma de uma vaca, escamas de dragiio, 

e na testa um chifre. Assim narra Soothill a anuncim;:ao; uma variante recolhida par 

Wilhelm diz que o animal se apresentou sozinho e cuspiu uma lamina de jade na qual se 
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liam estas palavras: "Filho do crista! da montanha (ou da essencia da agua), quando 

houver caido a dinastia, mandaras como rei sem insignias reais ". 

Setenta anos depois, cac;adores mataram um K'i-lin que ainda trazia no 

chifre um pedac;o de fita que a mae de Confocio !he amarrou. Confocio foi vi!-lo e 

chorou, porque sentiu o que pressagiava a morte desse inocente e misterioso animal e 

porque najita estava o passado. 

No seculo XIII, uma ala avanc;ada da cava/aria de Gengis-Khan, que havia 

empreendido a invasao da india, avistou nos desertos um animal "semelhante ao cervo, 

com chifre na testa, pelagem verde", que lhes foi ao encontro e lhes disse: 

- Ja e hora de que 0 vosso senhor volte a sua terra. 

Um dos ministros chineses de Gi!ngis-Khan, consultado por ele, explicou que 

o animal era um Chiou-tuan, uma variedade do K'i-lin. Ja havia quatro invemos que o 

grande exercito guerreava nas regioes ocidentais; o Ceu, farto de que os homens 

derramassem o sangue dos homens, havia enviado esse aviso. 0 imperador desistiu de 

seus pianos belicos. 

Vinte e dais seculos antes da era crista, um dos juizes de Shun possuia um 

"cabrito unicome ", que nao agredia os injustamente acusados e que marrava os 

culpados. 
17 

17 
BORGES. Jorge Luis e GUERRERO, Margarita. El Libra de los Seres Imaginarios. In Obras 

Completas en colaboracibn. Madrid: Alianza Editorial, 1983, p. 116. 
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VIDEO: 

- Ideia: urn dos focos de aten<;:ao esta no olhar do praticante: e urn olhar contemplativo, 

que percorre o caminho ate a Lua. Neste quadro pensou-se em tra<;:ar o caminho dos 

bra<;:os ate a Jua, atraves do movimento da lente. 

- Interprete: Daniel Tyghel 

-No. de movimentos: 3 

- Enquadramento: o enquadramento foi executado com o objetivo de harmonizar o 

tronco e os bra<;:os do interprete. Procurou-se a centraliza<;:ao da imagem, mas, devido a 
visualizavao do movimento corporal, o enquadramento causou uma impressao 

"lateralizada" da imagem. Como esse movimento desperta muitas imagens (a Noite, a 

Lua e o chifre do Unic6mio ), sugere a busca de urn angulo corporal que deixe claro os 

bra<;:os (simulando 0 chifre) apontando em direyao a lua. 

-Pianos: inicia em Plano Medio, abre para Plano de Con junto e retoma ao Plano Medio. 

Esse jogo de pianos enriqueceu a trajet6ria do movimento no espa<;:o e permitiu focalizar 

a parte do corpo mais evidente neste quadro- os bra<;:os. 

- Movimentos de camera: a camera procura acompanhar o movimento dos bra<;:os, com 

panordmica e zoom. Como ja foi dito com rela<;:ao os pianos escolhidos, os movimentos 

de camera tambem enriqueceram a trajet6ria do movimento, "dan<;ando" com o 

interprete. 0 zoom continua sendo executado quando o interprete para de mover os 

bravos, dando a ideia da continuidade do movimento em dire<;:ao a lua. 

- Pintura: no segundo movimento corporal, ocorre a fusao com a pintura, que aparece e 

desaparece logo em seguida. No momento em que aparece, forrna-se urn desenho em 

diagonal de mao - interprete - lua. 

- Figurino: blusa cinza e cal<;:a azul-marinho. 
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MO<;:A TRABALHANDO NA LAN<;:ADEIRA 

TAIJI QIGONG: nao ha referencias desse movimento, pois e especifico do Qi Gong dos 

Simbolos. 

SIMBOLOGIA: Este movimento esta presente nas artes marc1ats e diz respeito ao 

trabalho humano de tecer e urdir do tear por onde passa o fio. A ideia, para os chineses, 

e que o universo e formado por esta trama da tessitura e urdidura. Os bra<;os 

movimentam-se como se estivessem tecendo fios, em embalos de ida e volta: atraves da 

contemplat;ao minuciosa dos sinais existentes no ceu, na terra, na natureza e em si 

mesmos, os sabios iluminados da China antiga obtiveram a percepr;ao do ser humano 

como um todo integrado, unido a natureza e ao universo. Vislumbraram o espar;o-tempo 

como um continuum tecido por infinitos jios, os quais se entrelar;am em tramas e 

urdiduras, por onde flui o qi (so pro vital), enredando a miriade de coisas do universo
18 

Foi resgatado urn trecho da lenda, que se apresenta a seguir, contando a est6ria 

de umajovem tecela: 

Hin-lang e Zbi-yu 

No paraiso, havia umajovem encantadora. Era tecelii. Usava uma especie de 

seda maravilhosa para compor um tecido magico que acompanhava o tempo e as 

estar;oes, mudando de cor. A jovem era mais bonita do que as nuvens matutinas e 

chamada "a mor;a do tear". Costumava banhar-se juntamente com outras seis 

companheiras na Via Lactea, que para os chineses e um rio de prata. De um !ado deste 

rio estava o mundo celestial, e do outro o mundo terrestre. Neste morava um jovem com 

sua familia. Aconteceu-lhe morrerem os paise ele continuou a viver com o irmao mais 

velho. Sua cunhada, no entanto, niio apreciava o rapaz e assim ele foi maldosamente 

pe rseguido. A propriedade niio foi mantida e na divisiio coube a este in feliz a pen as um 

velho boi, havendo sido, juntamente com ele, expulso de casa. Niio lhe restou outra 

18 LEE. Maria Lucia. Ob.cit., p. 119. 
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altemativa a niio ser viver com o boi e a trata-lo como a um parente. Construiu uma 

casinha e levava uma vida so/itaria junto ao hoi numa estranha simbiose. E assim 

viveram dois anos ap6s os quais ocorreu o inesperado. Certo dia, o hoi .fa lou e 

comunicou-lhe que ja era chegada a hora de casar. E para tanto deveria encontrar a 

esposa apropriada, indo ao rio prateado, de onde roubaria os trajes verdes de uma das 

mo9as que Ia estivessem se banhando. Se o conseguisse, esta seria sua esposa. 0 jovem 

ficou admirado com o que !he contou o velho amigo hoi. Reagiu com espanto, mas 

entendeu ser esse o seu destino. E a noite, calado, caminhou ate as margens do rio e Ia 

escondeu-se. Rea/mente, como previra seu amado amigo, as graciosas mo9as vieram se 

banhar. Despiram-se e mergulharam. Eram tiio be/as que pareciam flares de lotus 

.flutuando. Nesse momento o jovem fortou o vestido verde e fogiu envergonhado. As 

mo9as, apavoradas, tambemfogiram. Apenas uma teve de man ter-se na agua, pais niio 

tinha como vestir-se. Entiio, o jovem voltou e /he propos casamento em troca do vestido. 

Embora envergonhada na sua nudez, a mo9a apreciou a coragem do jovem e 

constrangida aceitou a proposta. Casaram. Houve muito amor e a vida transcorria 

alegre e feliz. Ele trabalhava no campo enquanto ela tecia em casa, dentro desse 

sistema de vida tipicamente chines. E tiveram um filho e uma filha como nos seus 

sonhos mais intimos almejaram. 
19 

19 CHING, Sun Chia & WEI, Luo Si. China- Lendas e Mitos. Sao Paulo: Rosnitha Kempf, s/d, p. 40-41. 
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VIDEO: 

- Ideia: mostrar o movimento, que comeC(a pelas maos e vai se desenvolvendo, tra9ando 

a trama e a urdidura. A pintura vai surgindo atraves desse movimento, como se a 

interprete estivesse realizando o tear. 

- Interprete: Bia Frade 

-No. de movimentos: 3 

- Enquadramento: a interprete posiciona-se urn pouco para a direita do quadro. 

- Pianos: inicia com zoom em uma das maos. Abre para Plano Geral e permanece neste 

ate o final do quadro. 

- Movimentos de camera: a camera acompanha o movimento ate a metade do quadro, 

abrindo zoom (essa abertura e urn pouco nipida em rela<;i'io aos outros quadros). Depois, 

permanece fixa enquanto a interprete continua realizando o exercicio. Urn ponto 

interessante para se pesquisar nesse movimento e exatamente a rela<;i'io do micro com o 

macroc6smico: como expressar, em imagens, a simbologia de urn movimento humano 

que corresponde ao movimento do universo. Assim, a dualidade do movimento versus 

estagna<;i'io da camera permitiu essa visualiza<;i'io. 

- Pintura: pensou-se na imagem da lan<;adeira tecendo os fios do universo; assim, a 

interprete vai realizando os movimentos e, depois de urn certo tempo, aparecem os fios 

ja tecidos, que permanecem na imagem. 

- Figurino: vestido azul turquesa, calya azul clara. 
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MAOS DE NUVENS 
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MAOS DE NUVENS 

Taiji Qigong: e urn movimento no qual as palmas se movem em circulos de forma suave, 

!eve e natural como as nuvens no ceu. A col una e como urn eixo, cujo movimento regula 

a mente, respira9ao e energia, circulando o qi. "Montara cavalo" e uma postura de pe, 

com os pes paralelos separados na largura de urn ombro e meio, os joelhos flexionados, 

porem sem ultrapassar a linha da ponta dos dedos dos pes, o c6ccix centralizado e o peso 

do corpo distribuido nos dois pes. 

SIMBOLOGIA: Este e urn movimento classico das artes marciais chinesas. Nele, o que se 

destaca e a suavidade com que os bravos e as maos se movimentam, como se fossem 

nuvens. 

A concentravao esta totalmente voltada para a palma das maos, que conduz o 

olhar de urn !ado a outro, dirigindo o movimento. Enquanto as maos se movem, o 

observador esta no eixo (centro). 

As nuvens simbolizam transitoriedade e mutas:ao do ceu, mas carrega em si o 

infinito. Foi recolhida uma passagem do I Ching que fala sobre as nuvens no ceu: 

LI<J.AGEA1 

Nuvens se elevam no ceu: a imagem da ESPER4. 

Assim o homem superior come e be be, 

permanece alegre e de bom humor. 

Quando as nuvens se elevam no ceu, e sinal de chuva. Niio ha nada a jazer 

seniio esperar que a chuva caia. 0 mesmo ocorre na vida quando o destino articula seus 

movimentos. Niio se deve ceder a preocupQ(;oes nem procurar moldar o destino com 

intervem;:oes prematuras. Ao contrario, deve-se com tranqiiilidade, forti.ficar o corpo. 

comendo e bebendo, e o espirito, atraves da alegria e do bom humor. 0 destino vira no 

seu tempo devido e entiio se estara preparado. 20 

20 WILHELM, Richard. Ob. cit., p. 44. 
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VIDEO: 

- Ideia: urn clima suave e etereo, como se estivessemos entre as nuvens do ceu, 

movimentando o corpo com as mesmas qualidades que a imagem da nuvem nos 

desperta. Os movimentos suaves da ciimerajuntamente com os movimentos suaves dos 

bra<;os podem expressar, sutil e fluentemente, tudo o que a imagem eo "tato" da nuvem 

desperta. 

- Interpretes: Katia Figueiredo 

-No. de movimentos: 3 

- Enquadramento: a interprete permanece centralizada na 1magem durante todo o 

quadro. 

- Pianos: escolheu-se a utiliza<;iio do Plano de Conjunto para todo o quadro, resultando 

na evidencia dos movimentos do tronco. 

- Movimentos de camera: a camera move-se muito sutilmente para a direita e esquerda 

em panordmica, acompanhando os bra<;os. Este movimento foi necessaria devido ao 

plano utilizado. 

- Pintura: a fusao inicia no quarto movimento. Pensou-se em fazer com que a int<;\rprete 

movesse as nuvens com o movimento de suas miios. Pensando na imagem da nuvem, a 

suavidade e urn atributo que pode florescer na imagem em video. 

- Figurino: camiseta azul escuro e calya azul claro. Essas cores simbolizam o azul do 

ceu, e interagem com a pintura, mais voltada para o branco das nuvens. 

130 



GIRAR A MOENDA 
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GIRAR A MOENDA 

TAIJI QIGONG: "Girar a moenda" na horizontal move o ar vital (qi), enquanto que 

empurrar gera energia e forva. A concentra\i[o interna esta nos pontos Laogong e a 

concentraviio extema nos movimentos de "girar" e "empurrar". 

SIMBOLOGIA: A moenda e a m6 do moinho ou peva que serve para moer ou pisar. Para 

os chineses, os grii.os sao os alimentos basicos na dieta diaria, e talvez por isso fuvam 

parte desta pritica corporal. 

Os exercicios dos camponeses eram compostos de imita9oes graciosas de 

certas atividades como a operavii.o de juntar griios espalhados pelo terreno e socar o 

arroz no pilii.o. 

Este movimento de girar a moenda esta relacionado com o trabalho humano 

que, antigamente, era manual: com ambos os bravos, o praticante faz movimentos 

circulares na horizontal, como se seus bra9os fossem a moenda. Realizando movimentos 

circulares, fazemos tambem circular o qi pelo corpo. 

Uma certa "forya" e atribuida a este movimento, no momento de "empurrar" 

a moenda. Esta for9a, nas praticas corporais chinesas, nii.o corresponde a for9a muscular, 

mas a "forva intema". A forya interna e ilimitada, e e regida pela intenyii.O na realizayii.O 

dos exercicios. 
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VIDEO: 

- Ideia: buscar irnagens que rernetarn a Terra. 

- lnterprete: Aleteia Nunes 

-No. de movimentos: 3 

- Enquadramento: na prirneira irnagern aparece sornente o tronco e as rniios da 

interprete No restante do rnovirnento, a posic;iio e na lateral direita da tela. 

- Pianos: este rnovirnento, que tambem e relacionado corn o trabalho hurnano, tern os 

brac;os como provedores do rnoviruento de "girar a rnoenda". Assim, o Prirueiro Plano 

inicial, corn zoom nas miios, puderarn ser ernpregados a firn de sirnbolizar o trabalho 

hurnano, como ocorreu corn o moviruento da "lanc;adeira". 

- Movimentos de camera: urn afastarnento progresstvo servm para rnostrar todo o 

rnovirnento, desde as partes principais do corpo ate as secundarias. 

- Pintura: no micw do 3°. rnovimento aparece a pintura da moenda. A relac;iio do 

tamanho do interprete versus tamanho da pintura e desproporcional, sendo que o 

prirneiro e bern rnaior que o segundo. Assirn, o movirnento dos brac;os se sobrepoe a 

quase todo o desenho. 

- Figurino: caruiseta marrorn escuro e calc;a verde clara. 
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ABRA<;::AR 0 MARE CONTEMPLAR 0 CEU 
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ABRA<,::AR 0 MARE COl'I!EMPLAR 0 CEU 

TAIJI QIGONG: Este exercicio tern as imagens de "mar" e de "ceu", que trazem a 

impressao de vastidao, o que encoraja as pessoas a abrirem a mente e jogar fora 

preocupac;:oes durante a pratica, regulando a mente, a respirac;:ao e a energia. 

Concentrac;:ao intema no Laogong. 

SIMBOLOGIA: Neste exercicio se percebe claramente a simbologia do yin I yang, atraves 

dos movimentos em direc;:ao ao mar e ao ceu. 

0 contato com os elementos da natureza atraves deste movimento, permite 

dois tipos de vivencia sensorial: 

1) a percepc;:ao do toque (abrac;:ar); 

2) o sentido da visao (contemplar). 

Essas vivencias vern acompanhadas de imagens. 0 resultado terapeutico 

deste movimento esti, entre outros fatores, na ideia de se resgatar essas experiencias, 

que podem ser beneficas para o espirito. 
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VIDEO: 

- Ideia: res sal tar as a96es de abrayar e contemplar. 

- Interprete: Bia Frade 

-No. de movimentos: 3 

- Enquadramento: a interprete mJcJa no !ado direito da imagem; ap6s iniciado o 

movimento, 0 enquadramento e centralizado. 0 posicionamento e feito em diagonal para 

a d.mera, mais para esquerda-fundo da imagem. Ao iniciar o segundo movimento, vira

se para frente e no terceiro movimento, retoma it posi9ao inicial. 

-Pianos: inicia com Plano Geral, passa para Plano de Conjunto e retoma para Geral. 

- Camera: o movimento da lente tern tres etapas (uma para cada direcionamento da 

interprete no espa90 ): fecha zoom, abre zoom, fecha zoom. Neste quadro, o movimento 

da imagem foi totalmente relacionado com o movimento corporal. 

- Pintura: a pintura entra no segundo movimento, e some no inicio do terceiro. Aqui a 

noyao da fugacidade tambt\m aparece na fusao da pintura com o movimento, que e 
breve. 

- Figurino: blusa e cal9a azul claro. As cores do figurino relacionam-se com as cores do 

desenho (nuvens azuis de cor muito suave). 
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EMPURRAR AS ONDAS DO MAR 
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EMFURRARASONDASDO~Vffi 

TAIJI QIGONG: este exercicio simula o movimento de crescimento e recolhimento das 

ondas do mar, com os movimentos de avan<;ar e recuar, subir e descer. Tern urn efeito 

relaxante e de serenidade, o qual traz bem-estar ap6s a pr:itica. 

SIMBOLOGIA: o mar representa a imensidiio misteriosa na qual se encaminha a vida e 

da qual ela sai"1 

Empurrar as ondas simula o movimento de avan9o e retrocesso das ondas do 

mar. Neste movimento percebe-se claramente a ideia do cheio/vazio: quando 

empurramos as ondas, utilizando urn certo impulse corporal, o corpo esti "cheio"; 

quando retrocedemos, o corpo "se esvazia". Essa alterniincia equilibra as energias yin e 

yang do corpo. A visao das ondas, assim como o som do mar, traz serenidade ao 

praticante. Ao mesmo tempo em que ele equilibra o cheio e o vazio no corpo, esti 

acalmando a mente. 

Aqui se percebe o quanto o homem tern influencia sobre a natureza e vice

versa, e todos os movimentos que ocorrem na natureza ocorrem tambem no corpo 

humano. Ao imitar e visualizar o movimento das ondas do mar, o homem aproxima-se, 

atraves da imagem, do elemento agua. 

21 PAUL DIEL Payot: Le Symbolisme dans Ia mythologie grecque. In JULIEN, Nadia. Ob. cit., p. 14. 
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VIDEO: 

- Ideia: conectar o homem com o elemento agua. 

- Interpretes: Aleh\ia Nunes 

Simone Ushirobira 

-No. de movimentos: 4 

- Enquadramento: as interpretes ficam cada uma num canto do quadro, proporcionando 

uma visualizaviio centralizada da imagem. 

-Pianos: utilizou-se o Plano Geral 

- Movimentos de camera: neste movimento a lente permanece fixa, com o objetivo de 

nao atrapalhar os movimentos de avanyar e retroceder do tronco e dos bravos (que 

simulam o balan9o das ondas do mar). 

- Piotura: a imagem da pintura entrou em fusao desde o inicio do movimento corporaL 

Buscou-se essa imagem para dar a ideia da imensidao do mar, que engloba todo espa9o 

da tela. Interpretes e pintura desaparecem juntas. 

- Figurino: vestido cinza azulado claro, cal9a marrom clara; vestido azul turquesa, cal9a 

azul acinzentada clara. 
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POMBO ESTENDE AS ASAS 
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POMBO ESTENDE AS ASAS 

TAIJI QIGONG: Neste exercicio e enfatizada a relayao intima entre o corpo eo ambiente 

e a harmoniza<;:ao entre o Ceu, o Homem e a Terra. As concentra<;:oes internas e externas 

integram-se para regular a mente, respiras:ao e energia. 

SIMBOLOGIA: 0 v6o e a metafora da leveza. Os chineses admiram muito o voo dos 

passaros, sendo que o movimento de "bater as asas" estit presente em diversas praticas 

corporais chinesas. Os animais que pod em levan tar voo sao mensageiros entre o ceu e a 

terra. Podemos verificar a importitncia que as aves tern na cultura corporal chinesa com 

base em alguns titulos de movimentos de diversas artes marciais, ginasticas e massagem: 

Grua branca que desdobra as suas asas, no Tai Ji Quan; Jmitar o Grou, Bater as asas 

para a esquerda e direita, Voando alto, no Jogo dos Animais; Despregar as asas, no 

Lian Gong; osflnix macho eflmea abrem as asas, 0 flnix vermelho move a caber;a, em 

manobras de massagem terapeutica. 

Julien comenta que os contos chineses jazem sabios os que encontram a 

saudar;iio e a riqueza espiritual na linguagem dos passaros
22 

0 homem, ao praticar estes exercicios, realiza a imita<;:ao dos movimentos 

dos animais. Neste momento, ele iguala-se ao animal imitado, sendo que sua anatomia e 
comparada ao dele ( os bra<;:os humanos correspondem as asas do pombo ). 0 movimento 

de bater as asas, do v6o, sugere a ideia de liberdade e leveza. 

02 JULIEN. Nadia. Ob. cit., p.352. 
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VIDEO: 

- ldeia: evidenciar a imagem nos bras:os e num ponto no meio do peito, que se expande 

e se contrai de acordo com os movimentos. 

- Interprete: Bia Frade 

-No. de movimentos: 2 

- Enquadramento: a interprete esta posicionada em diagonal com relas:ao a camera, 

mais para o !ado esquerdo da imagem. Os enquadramentos foram pensados de forma 

com que o movimento dos bras:os fosse evidenciado. Expansiio e recolhimento dos 

bras:os sao os movimentos basicos do praticante. As pemas deslocam o peso de uma it 

outra, simulando o impulso do movimento de voar. 

-Pianos: inicia em Plano Geral e passa pelo de Con junto, gradativamente. 

- Movimentos de camera: a partir do segundo movimento vai fechando zoom 

lentamente, sendo que a interprete niio para de realizar o movimento ate o final do 

quadro. Urn ponto no meio do peito surge como ideia para a imagem: ao "abrir as asas", 

este e o ponto que fica mais explicito. Os bras:os entram em foco, pois imitam os 

movimentos das asas. Assim, a camera vai fechando em dires:ao do peito e dos brayos, e 

a imagem resultante e o fechamento nestes pontos em diagonal. 

- Pintura: inicia no segundo movimento, desaparece e reinicia no terceiro movimento. 

A ideia foi relacionar o desenho do corpo com a imagem da pintura, que apresenta aves 

voando no ceu, formando urn desenho em V. 

- Figurino: blusa sem manga marrom claro; calya cinza-azulada clara. 
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GANSO SELVA GEM BATE AS ASAS 

TAIJI QIGONG: a concentra<;ao externa centraliza-se na imagem de urn ganso selvagem 

voando na imensidao do ceu, enquanto a concentrayiio interna permanece no Laogong. 

A realiza<;ao deste exercicio faz o praticante sentir-se livre e confortilvel, estimulando o 

qi e a circula<;ao sangiiinea do corpo. 

SIMBOLOGIA: 

Os gansos selvagens atravessam a imensidiio do ceu. 

Seu peifil se rejlete na agua tremula. 

Niio e de prop6sito que OS gansos 

projetam seu rejlexo sabre a agua, 

' ' . 23 nem que a agua retem sua zmagem. 

* * * 
Quando os passaros selvagens cantam nas arvores, 

transmitem o pensamento do Patriarca. 

Quando as flo res da montanha desabrocham, 

seu peifitme transmite a essencia do Tao. 
24 

Na China, o ganso selvagem (assim como o pato) eo simbolo da fidelidade 

conjugal em raziio da regularidade de suas rnigra<;oes. Eo presente ritual dos noivados e 

e tambem o mensageiro entre o Ceu e a Terra. Sao animais que denotam fidelidade, 

assim como sao os ciies em nossa cultura. Guardioes da casa, viajam em grupo e, quando 

urn deles esti doente, sempre desce it terra urn companheiro para ficar com o animal 

enfermo. 

Tra<;ando urn circulo com os dois bra<;os, a pessoa se movimenta como se 

estivesse saindo em voo, pegando o impulso da terra e a resistencia do ar. E urn 

movimento em que os bra<;os tra<;am urn circulo no espa<;o, ao !ado do corpo. 

23 Chu Hsi. In KIELCE, Anton. Ob. cit., p. 140. 
24 Tchuang-tse. In KIELCE, Anton. Ob. cit., p. 140-14!. 
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ViDEO: 

- Ideia: relacionar interpretes (2 pessoas) com a pintura (3 gansos ). 

- Interpretes: Daniel Thyghel 

Renata Sanches 

-No. de movimentos: 5 

- Enquadramento: os dois praticantes se posicionarn nas laterais do quadro, sendo que 

urn deles esti urn pouco mais atrits que o outro. Observa-se uma imagem centralizada. 

- Pianos: e utilizado o Plano Geral durante todo o quadro. 0 iingulo frontal apresentou

se o mais indicado para este movimento, urna vez que os dois bras:os levantam pela 

lateral do corpo e depois descem fazendo o mesmo trajeto. Eo movimento oposto ao do 

pombo (no qual os bras:os sobem na horizontal), e contrasta com ele na seqiHlncia das 

tmagens. 

- Movimentos de camera: nao lti movimento da lente. 

- Pintnra: no final do segundo movimento inicia a fusao com a pintura. No quarto 

movimento vai fechando zoom da imagem do movimento, restando a imagem da pintura 

(que permanece por I segundo aproximadarnente). Formou-se urn desenho em que 

aparecem 2 pessoas entre 3 gansos, resultando na mimese dos movimentos dos animais 

pelohomem. 

- Figurino: camiseta vermelha, calya branca; blusa mostarda clara, cals:a mostarda 

escura. 
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GALO DOURADO NUM PESO 

TAIJI QIGONG: A concentra<;ao interna altema-se entre os pontos Laogong das maos 

direita e esquerda, ou seja, a mao que se esforya em bater na bola enquanto se ergue a 

pema oposta. Estes movimentos sao usados para equilibrar e ajustar as fun<;oes 

fisiol6gicas dos hemisferios cerebrais esquerdo e direito, e para melhorar as fun<;oes de 

coordena<;ao. 

SIMBOLOGIA: Segundo os chineses, o Galo Celestial e uma ave de plumagem de ouro, 

que canta tres vezes por dia. A primeira, quando o sol toma seu banho matinal nos 

con fins do oceano; a segunda, quando o sol esta no zi!nite; a Ultima, quando desaparece 

no poente. 0 primeiro canto sacode os ceus e desperta a humanidade. Eo antepassado 

do Yang, principia masculino do universo. E dotado de tri!s patas efaz seu ninho na 

arvore Fu-sang, cuja altura se mede por centenas de milhas e que cresce na regiiio do 

amanhecer. A voz do Galo Celestial e muito forte; seu porte, majestoso. Poe ovos dos 

quais saem filhotes com cristas vermelhas que respondem a seu canto cada manhii. 

Todos os galos da terra descendem do Galo Celestial que se chama tambem Ave da 

Aurora
25

• 

Diz-se tambem que o canto do Galo Dourado, composto de energia yang, 

espanta os maus espiritos. Este movimento esta presente em varias artes marciais 

chinesas, por exemplo, no "Jogo dos Animais"26 Na simbologia do I Ching, o galo 

representa a suavidade. 

Ao executar este movimento, o homem simula a posi<;ao do animal e, assim, 

integra-se e identifica-se com ele. A identifica<;ao do homem com o animal, atraves do 

movimento, faz com que o praticante assuma as caracteristicas do animal imitado (que, 

segundo a lenda, faria o papel de espantar os maus espiritos). Este e urn movimento 

muito interessante, pois o galo caminha muito rapido, alternando os apoios da perna, e 

25 BORGES. Jorge Luis e GUERRERO, Margarita. Ob. cit., p. 223. 
26 

Mais informay5es sobre o "Jogo dos Animais", ver FONTEYN, Margot (prefacio): Wushul.Ob. cit. 
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por isso equilibra-se "num pe s6". No movimento humano de imita91io do animal, a 

pema so be em oposi91io ao bra9o. Esse tipo de movimento (cruzado) e benefico para os 

6rgaos intemos, pois executa uma massagem nos mesmos. 
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VIDEO: 

- Ideia: procurar urn posicionamento da interprete de acordo com o desenho 

apresentado. 

- Interpretes: Aleteia Nunes 

Simone Ushirobira 

-No. de movimentos: 5 

- Enquadramento: o enquadramento das interpretes e realizado na lateral direita da 

imagem, procurando enquadrar o corpo na pintura. 

- Pianos: o Plano Geral foi empregado durante todo o quadro. Como este movimento e 

bastante complexo em termos espaciais (o movimento e cruzado), a escolha do plano 

facilitou a visualizac;ao clara do mesmo. 

- Movimentos de camera: Hit urn movimento de panoramica it esquerda ate o 

aparecimento da segunda interprete. 

- Pintura: no inicio do quinto movimento inicia a fusao parcial com a pintura. Procurou

se realizar uma relac;iio entre a interprete e a figura do galo. 

- Figurino: blusa mostarda clara, cals;a mostarda escura; blusa abo bora e calc;a marrom 

claro. A pintura e bastante colorida, eo figurino procurou adaptar-se its cores da pintura. 

167 



GIRAR ARODA CELESTE 
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GIRAR ARODA CELESTE 

TAIJI QIGONG: Este exercicio fuz da coluna urn "eixo girat6rio", urn movimento que 

regula a mente, a respirayao e a energia. Esta rota<;iio ampla da coluna aumenta e 

fortalece as fun<;oes de algumas articula<;oes do quadril, dos ombros e costas; melhora os 

movimentos dos musculos lombares e das costas, e tern o efeito, tambem, de massagear 

os 6rgaos internos. 

SIMBOLOGIA: Aroda celeste e o grande circuito sagrado, que e representado pelo sol e 

a lua girando em torno da Terra. E o movimento do yin I yang, do dia e da noite, do claro 

e do escuro. 

Afonna chinesa para a aquisil;:iio de uma boa saitde defende que o homem e a 

natureza estejam em atividade constante. Desde a sua origem, a terra gira em torno do 

sol enquanto roda em seu proprio eixo. Desde a sua origem, o sistema nervoso 

aut6nomo do homem direcionou as fom;:oes de seus vtirios 6rgiios
27 

Ao realizar o movimento, a sensayao e de estar fazendo circular o qi do Ceu e 

da Terra, harmonizando-os. 0 movimento corporal auxilia no movimento do cosmos. 

27 CHUNCAL Zhou. The Yellow Emperor's Medicine Classic - Treatise on health and long life. 

Singapore, Asiapac Books, 1996, p. 4. 
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VIDEO: 

- ldeia: fazer girar a roda celeste com o movimento corporaL 

- Interprete: Katia Figueiredo 

-No. de movimentos: 2 

- Enquadramento: centralizado. A imagem procura transmitir a noyiio de urn circulo, 

deumaroda. 

- Pianos: foram utilizados os pianos Geral e de Conjunto. 

- Movimentos de camera: a camera realiza movimentos circulares muito sutis que 

acompanham a trajet6ria dos brayos e do tronco. Neste quadro, a camera executou os 

mesmos movimentos do corpo (a mimese da roda), realizando a mesma trajet6ria no 

espayo. 

- Pintura: a pintura funde-se com a interprete desde o inicio do movimento. No final do 

quadro, desaparece a praticante e a pintura permanece por alguns segundos. A ideia foi 

mostrar a trajet6ria do corpo no espa9o circular, representado pela pintura. 

- Figurino: blusa verde com colete cor da pele; cals:a cinza-azulado clara. 0 figurino, de 

cor neutra, contrastou com a pintura, co lorida. 

174 



GRANDE CIRCUITO SAGRADO 
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GRANDE CIRCUITO SA GRADO 

TAIJI QIGONG: este movimento requer atenviio intema plena; desta forma as maos 

auxiliam a intenviio (yi) a conduzir o qi ao Iongo dos meridianos, harmonizando a mente, 

respiraviio e energia. Com a concentraviio se induz o movimento do qi nos meridianos 

Ren e Du. Este fluxo integrativo dos dois meridianos e chamado de "6rbita 

microc6smica" _ Os meridianos Ren e Du pertencem ao grupo dos oito meridianos 

maravilhosos. Na antiguidade a palavra Ren tinha o mesmo significado da palavra 

"gravidez" - portanto o meridiano Ren esti estreitamente relacionado com a reproduviio. 

Ele controla todos os meridianos yin do corpo, sendo tambem conhecido como o 

"Oceano de todos os Yin". Origina-se no Dan Tien e emerge do perineo, o ponto 

localizado na base do tronco, no meio do testiculo/vagina e o anus, ascende pela linha 

central/ventral e termina na ponta da lingua. 

A palavra Du significa "govemador" e "comandante". 0 meridiano Du 

govema todos os meridianos yang e por isso e conhecido como "Oceano de todos os 

Yang"_ Origina-se no Dan Tien e emerge do perineo, ascende pela linha central traseira e 

corre pelo interior da espinha dorsal ate o cerebro, finalmente descendo ate o palato 

superior da boca. 

SIMBOLOGIA: A 6rbita microc6smica descrita no Taiji Qigong significa que, na visao 

chinesa, o corpo humano e uma c6pia do universo, s6 que em plano microsc6pico. 

Assim, tudo que ocorre no universo (macro) ocorre igualmente no corpo humano 

(microcosmos). 
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VIDEO: 

- ldeia: evidenciar o caminho dos meridianos. 

- Interprete: Daniel Tyguel 

-No. de movimentos: 3 

- Enquadramento: a interprete localiza-se a direita da tela, em diagonal com relas:ao a 
camera. Este enquadramento proporcia uma visao detalhada do movimento e uma 

clareza quanto a sua trajet6ria no espa<;:o, alem de deixar espa<;:o para a pintura. 

-Pianos: inicia em Plano Geral e termina em de Conjunto. 

- Movimentos de camera: do Plano Geral vai-se fechando ate o termino do movimento. 

- Pintura: a fusao e feita desde o inicio do movimento. A interprete e inserida na 

imagem do ceu estrelado. As duas imagens desaparecemjuntas no final do quadro. 

- Figurino: blusa salmao; calya cinza-azulada clara. 
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PEQUENO CIRCUITO SA GRADO 

181 



b 
ri 
1.0 \. l \j 
b 0 

183 

© 
<- -1- -i T 1- -> 

\ i ! 
) ~ i 

uu 



PEQUENO CIRCUITO SA GRADO 

TAIJI QIGONG: niio ha referencias deste movimento no Taiji Qigong (este movimento 

foi criado por Maria Lucia Lee). 

SIMBOLOGIA: 0 pequeno circuito sagrado centraliza-se no corpo humano; ja o grande 

circuito simboliza a rela<;:iio do corpo com o universo. Assim, realizam-se os 

movimentos passando pelos meridianos Ren e Du, e, depois, os bra<;:os saem do centro 

do corpo realizando urn circulo pelo espa<;o. 

Pode-se pensar nesse movimento como gerador da uniiio do qi do corpo com 

o qi do universo, colocando o hom em em contato com ele- o grande circuito engloba o 

movimento de todo o universo, de todas as coisas e todos os seres. 

A poesia a seguir, de Kuan-tse, ilustra a integra<;iio do homem como cosmos: 

Longe deste mundo de terra 

desfruto a solidao e a paz. 

Fechei minha porta, 

cerrei minha jane/a. 

A harmonia e a minha primavera, 

a pureza, meu outono. 

Assim, eu revesti a vida em seu ritmo, 

e minha casa e um outro universo. 
28 

28 In KIELCE. Anton. Ob. cit., p. 141. 
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VIDEO: 

- Ideia: mostrar o caminho dos meridianos. 

- Interprete: Daniel Thyghel 

-No. de movimentos: 3. 

- Enquadramento: o interprete permanece na lateml esquerda do quadro. Este 

enquadramento diferenciou-se dos outros, e foi escolhido para explorar mais o espac;o da 

imagem apresentada. 

- Pianos: a imagem inicia com Plano Medio, a fim de ressaltar o tronco, onde estao 

localizados os meridianos Ren e Du. Abre para Plano de Geral, permanecendo nele ate o 

final do quadro. 

- Movimentos de camera: houve urn afastamento no segundo movimento, ate a abertura 

para Plano Geral. Pode-se interpretar este movimento de camera como simbolo do 

pequeno circuito, que e o corpo humano (mostrado em Plano de Conjunto), com o 

grande Circuito, que eo Universo (e a imagem vai sendo ampliada espacialmente). 

- Pintura: no final do segundo movimento, ocorre a fusiio. A pintura, representada pelas 

cores azul, amarela e marrom, representa a junc;iio dos elementos ceu e terra. 

- Figurino: camiseta e calc;a brancas; colete cor-da-pele. 
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HARMONIZAR CEU, HOMEM E TERRA 

TAIJI QIGONG: este rnovimento tambern foi acrescentado para compor o Qi Gong dos 

Simbolos. Assim, nao estit presente na literatura do Taiji Qigong. 

SIMBOLOGIA: no rnovimento presente os bra~os so bern, pela lateral, ate o alto, unem-se 

e vao descendo, passando pela frente do corpo ate chegar embaixo. Simboliza a colheita 

da energia do Ceu (alto), que se harmoniza como Homern (na altura do cora~ao) e com 

a Terra (baixo): Ceu e Terra correspondem, respectivamente, aos mais altos e mais 

baixos limites de todas as coisas
29 0 homem, como ja foi citado, e o elemento que une 

o Ceu e a Terra. Este movimento permite ao praticante recolher as energias celestes e 

terrestres (yang e yin, respectivamente), harmonizando-as em seu proprio corpo: a 

harmonia entre o qi do corpo e o qi da natureza, e um equilibria do yin e do yang no 

corpo, silo essenciais para uma boa saude
30 

Busca-se a imagem de uma luz que vai descendo de acordo com o 

movimento dos bra~os, iluminando o caminho por onde passa. No final do movirnento a 

energia e recolhida no baixo ventre (Dantien ). 

Como este eo ultimo movimento do Qi Gong dos Simbolos, a sensa~ao e de 

se completar urn circuito, iniciado no primeiro exercicio. Este movimento sintetiza toda 

a filosofia chinesa e toda essa pritica corporal, que pretende harmonizar o hom em com a 

natureza- Ceu, Homem e Terra. 

29 CHUNCAL Zhou. Ob. ciL p.4. 
30 Idem, p.23. 
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VIDEO: 

- ldeia: Busca-se uma imagem de uma luz que vai descendo de acordo com o 

movimento dos bra<;os, iluminando o caminbo por onde passa. No final do movimento a 

energia e recolhida no baixo ventre (Dantien ). 

- Interprete: Milena Figueiredo 

-No. de movimentos: 1 

- Enquadramento: a interprete esti centralizada na tela, e permanece nessa posi<;ao 

durante todo o quadro. A pintura desse simbolo apresenta uma linha vertical 

relativamente centralizada, sugerindo esse enquadramento, com a finalidade de reunir 

corpo e pintura. 

- Pianos: o Plano Geral e utilizado durante todo o quadro. Este plano foi real<;a o 

conteudo do movimento (a rela<;ao do homem como ceu e com a terra). 

- Movimentos de camera: o movimento corporal nao sugeriu nenhum movimento de 

camera - pensou-se em e ressaltar o movimento como urn todo, e talvez porque esse 

fosse 0 ultimo quadro a ser apresentado. Assim, a camera permaneceu fixa durante todo 

o quadro. 

- Pintura: no mic10 do movimento ocorre uma fusao parcial da pintura com o 

movimento, sendo que a imagem da pintura desaparece em seguida. Quase no final do 

quadro, ocorre fade--out da imagem da interprete enquanto faz-se novamente a fusao, 

sendo que a imagem da pintura permanece ate o final do quadro. 

- Figurino: blusa mostarda clara; cal<;a cinza-azulado claro. 
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CONCLUSAO 

Ap6s uma pratica de Qi Gong dos Simbolos que estava sendo ministrada, 

uma aluna comentou que havia se emocionado ao realizar o movimento de "Colher a 

Flor-de-16tus". Na sua descri<;:iio, foi uma emo<;:iio muito forte, principalmente quando 

ergueu a flor (imaginaria) ate a altura dos olhos. 

Quando as pinturas foram acrescentadas aos movimentos e organizadas em 

determinadas imagens, construiu-se urn campo imagetico de representa<;:oes simb6licas 

(on de a utiliza<;:ao do meio video foi fundamental). A vivencia pratica do Qi Gong e 

essencial, sen do que o video pode servir para agu<;:ar o sentido da percep<;:iio simb6lica e 

sua rela<;:iio com os movimentos. 

Quando apresentamos tmagens (em video, cinema, fotografia, etc.), as 

emo<;:oes adquirem urn carater de durabilidade, como observou Tarkovsky (1990): (...) o 

cinema, como nenhuma outra arte, amplia, enriquece e concentra a experiencia de uma 

pessoa - e niio apenas a enriquece, mas a toma mais longa, significativamente mais 

longa
1 

Alem disso, os recursos audiovisuais possuem a capacidade de transformar o 

tempo da pratica corporal sem interferir no ritmo do movimento em si. Assim, consegue

se uma dinamica particular dos movimentos que seria impossivel de se obter na pratica 

diaria e ao vivo. 

Em rela<;:iio aos movimentos corporais, quando somente os observamos, 

estamos, de algum modo, participando ativamente de seu desenvolvimento, uma vez que 

os sentidos da visiio e da audi<;:iio interferem no nosso sistema nervoso. Assim, na 

observa<;:iio das imagens apresentadas, capta-se a essencia dos movimentos e dos 

simbolos. 

As sensa<;:oes e as rrnpressoes nascidas a partir do universo simb6lico 

apresentado tambem derivam de experiencias pessoais, na medida em que cada urn 

possui uma hist6ria de vida, e, conseqiientemente, os simbolos seriio relativamente 

diferentes para cada urn. Ao mesmo tempo, e uma experiencia universal, ja que os 

1 TARKOVSKY, Andrei. Ob. cit, p. 72. 
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simbolos interligam-se na cosmovisiio oriental, de natureza integradora. Assim, o 

trabalho de transportar para imagens audiovisuais as impressoes que os simbolos 

despertam, esta baseado em experiencias pr6prias e em como elas adquirem forma 

quando saem da mente a caminho da expressiio atraves de imagens. Coelho (1991) diz 

que niio existe um elenco de simbolos com significado preciso e variaveP e por isso os 

simbolos se apresentam de formas diferentes para cada pessoa. No entanto, neste 

processo de constru9iio do video, niio pudemos deixar de observar e associar com muita 

frequencia as cores do ceu com as pinturas apresentadas nas imagens. 

Quanto a etapa da pesquisa e do hist6rico do Qi Gong dos Simbolos, ela 

resultou em varias surpresas, pois teve-se que compilar urn material de acordo com 

preferencia pessoal, pois os simbolos apresentam v:irios significados. 

Quando se utilizam formas e ambientes abstratos que, interiormente, 

expressem o conteudo simb6lico da obra, niio se corre urn risco muito grande de 

aprisionar os simbolos em determinadas imagens, mas se possibilita que essas imagens 

se transformem de acordo com o olhar de cada espectador. As pinturas abstratas 

oferecem uma liberdade maior no que diz respeito as impressoes dos simbolos: o artista 

transmite as suas impressoes para a tela e cada espectador tern a liberdade de 

transformar e criar suas pr6prias imagens e (...) as imagens siio apenas pretextos que 

niio devem nos aprisiona?. 

A transcri9iio de uma obra para o meio video ofereceu muitos desafios em 

sua concep9iio e realiza<;:ao: primeiro porque foi necess:irio conhecer profundamente a 

essencia da obra, para poder express:i-la atraves da imagem (no caso deste video, 

conhecer uma cultura muito diferente da nossa, a chinesa, e express:i-la numa visiio 

ocidental foi urn processo bastante delicado ); segundo porque procuramos niio ferir, 

esteticamente, os principios do tema, mas sim enriquece-los. 

Para que isso acontecesse, foi necessario urn contato com os recursos 

videogr:ificos empregados e, ao mesmo tempo, ter o conhecimento dos movimentos 

1 COELHO, Teixeira: 0 lmagindrio da ]vforte. In Rede lmaginiiria- Televisiio e Democracia. Sao Paulo: 
Companhia das 1etras, 1991, p. Ill. 
3 BETTON, Gerard. Ob. cit., p. 5. 
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corporais. Buscou-se uma fusao do tema e dos recursos tecnicos, como se eles pudessem 

formar uma grande coreografia. 

Urn futor inquietante no decorrer do processo foi quanto it dinamicidade da 

criaviio de cena no momento da gravayiio - de acordo com os primeiros quadros 

gravados, formou-se urn modelo para a gravayiio do restante, de acordo com o fator 

tempo anteriormente pesquisado. 0 tempo real adquiriu consistencia pratica sornente no 

momento da gravayiio, e parece que foi possivel chegar a urn dos objetivos desejados: 

valorizar ( e nao ferir) o tempo dos movimentos, sem que o video se tomasse cansativo. 

No final do processo ocorreu urn fato curioso - o video, apesar de niio ter 

sido concebido para ser didatico, apresentou varios aspectos da didatica - pode-se 

aprender os movimentos com ele, pois sugerem referencias simb6licas que podem 

transformar a pratica do Qi Gong em cada praticante. Para os niio praticantes, 

acrescentarn-se informa9oes simb6licas e visualizayao de novos movimentos corporais. 

Conclui-se que niio houve urn trabalho em termos de novas esteticas 

videograficas - a linguagern videografica seguiu seus padroes de utilizayao. Por outro 

!ado, creio que o tema escolhido sugeriu esse tratamento mais tradicional, havendo urn 

trabalho criativo dentro das possibilidades que o tema ofereceu. 

Porem, este processo foi fundamental nesses primeiros contatos corn o 

universo audiovisual relacionado com os movimentos corporais chineses. 

Creio que este projeto e o inicio de novas pesquisas relacionadas a esta 

pratica, e ainda ha muito a ser desenvolvido (os exercicios, assim como todas as coisas 

do universo, estiio em constante mutayiio ). Se o Multirneios visa integrar varias artes, o 

resultado do projeto apresenta urn material ilustrativo/videografico que pode servir para 

posteriores estudos do Qi Gong dos Simbolos. 
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