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Resumo 

Como bailarina pesquisadora e interprete desenvolvo, ha cerca de oito anos, 

a pratica e o estudo da Dan~a Brasileira na linha espedfica do metodo 

"Bailarino Pesquisador Interprete". Meu trabalho baseia-se na pesquisa de 

campo que e transformada em espetaculo artlstico de dan~a, no decorrer do 

processo. Desde 1996 intensifiquei o trabalho com adolescentes de rua e da 

periferia de Campinas. Nesse perlodo realizei tres pesquisas de campo e 

tres montagens de espetaculos. Formou-se, em 1997, um grupo espedfico 

desses adolescentes denominado Ile-Axe, que fez parte do programa do 

Externato Sao Joao de Campinas, onde atuei como professora de dan~a e de 

capoeira. 0 projeto de dan~a Ile-Axe, alem de ter sido responsavel pela 

recupera~ao de mais de oitenta adolescentes desprotegidos socialmente, 

atuou especificamente na forma~ao profissional de doze destacados alunos. 

Estes adolescentes estao sendo instruldos para, futuramente, 

desenvolverem o papel de multiplicadores educacionais no universo da 

capoeira e da dan~a. 0 presente trabalho descreve a trajet6ria do grupo de 

dan~a Ile-Axe, desde 1996 ate o ano 2001 quando levamos ao palco o 

espetaculo "Terra do Sacode", contando a hist6ria desses adolescentes e de 

outros que vivem em nossa realidade. 
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1 . Iniciando 

0 presente trabalho traz, em si, momentos da hist6ria de vida da 

pesquisadora que, de alguma forma, esteve constantemente conectada a 

art e. 

Uma infoncia bastante motivadora, vivida entre pessoas sensfveis e 

criativas, repleta de paisagens da terra e da natureza, levaram-me a 

valorizar demais as rela~oes humanas e buscar a simplicidade dos atos, a 

naturalidade das coisas. Desde muito cedo demonstrei gosto pela arte, pela 

descoberta do mundo, agindo sempre de forma criativa e assumindo 

naturalmente a postura de lfder, quando em grupo. 

Sentir-se motivado pela vida, a meu ver, favorece o processo criativo dentro 

de cada indivfduo. Quase sempre me mostrei propensa ao pensamento social, 

o que de certa forma propunha uma rela~ao de inconformidade com o 

aparente e uma busca incessante para a pesquisa. Saber desenrolar os 

confiitos humanos e uma arte do homem criativo. Em meu processo de 

forma~ao, identifico uma longa caminhada em dire~ao a compreensao do 

comportamento interior, desenvolvendo capacidade crescente de tra~ar 

rela~oes humanas de forma consciente e ordenada, o que consequentemente 

proporciona um estado individual especial diante de situa~oes da vida. 

Envolvida em aulas de dan~a, teatro e musica busquei constantemente uma 

atividade que possibilitasse a conjun~ao de movimentos corporais com a 
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realidade cultural em que vivemos. Em 1984, durante a adolescencia, 

descobri a capoeira e atraves de pesquisas praticas e teoricas sobre a 

cultura popular, dei inlcio ao primeiro momento de uma carreira profissional. 

Durante essa fase de forma~ao profissional percebi que o alicerce de meu 

trabalho seria a rela~ao humana. A arte atraves do corpo, por sua vez, 

poderia representor uma alternativa para melhorar a qualidade das rela~oes 

humanas. Carl R. Rogers, em seus escritos, muito contribuiu as minhas 

reflexoes sobre o assunto. Para ele, em dire~ao a uma resposta positiva, 

criar rela~oes que facilitem o crescimento do outro como uma pessoa 

independente, mede-se pelo desenvolvimento que nos mesmos atingimos. 

• ... se estou interessado em criar relacoes de ajuda, tenho perante mim, para 

toda a minha vida, uma tarefa apaixonante que ampliara e desenvolvera as 

minhas potencialidades em direcilo a plena maturidade."1 

0 ingresso na Universidade, em 1988, no curso de gradua~ao em Dan~a do 

Departamento de Artes Corporais da Unicamp, representou um momento de 

reflexao sobre o proprio corpo e ampliou o universo de conhecimentos 

basicos, suporte para futuros trabalhos de pesquisas e cria~ao. 

Em 1991 tomei conhecimento do trabalho de Dan~a Brasileira, que hoje 

constitui-se no metodo espedfico do "Bailarino-Pesquisador-Interprete", e 

que representou o inkio de um intenso processo em minha forma~ao 

profissional e humana. Descrever esse metodo exigiria um amplo espa~o de 

reflexoes, justamente pela sua complexidade, mas acredito ser fundamental 

1 Rogers, Carl R. Tornar-se Pessoa. SO:o Paulo,Martins Fonte,1961, p. 60. 
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transcrever parte das coloca~oes de Graziela Rodrigues, que a partir de 

suas pr6prias experiencias constituiu o metodo em questilo; 

" A linha de trabalho que propomos estci voltada para a constru,ao do bailarino

pesquisador-interprete. 0 processo apresenta em seu eixo de a,ao uma visao do 

que seja a pessoa, na condi,ao de bailarino, como pesquisadora de si mesma no 

confronto com determinadas realidades, que propiciam-lhe viver os papeis que 

emergem destes contatos. 0 fato do processo estar vinculado a um contexto 

nacional, bojo de vcirias manifesta,oes culturais, nao significa que o seu principal 

objetivo esteja voltado para uma estetica brasileira, mas sim para o que ela nos 

propicia: o desenvolvimento das potencialidades artfsticas numa rela,ao mais 

direta do bailarino com a vida ao seu redor."2 

0 ano de 1994 e marcado por significativa mudan~a em meu trabalho 

artfstico, onde inicio a busca interna em meu corpo, mente e espfrito. 

Acompanhada por Graziela Rodrigues, orientadora e diretora do trabalho de 

final de curso, e dos companheiros de grupo, realizei pesquisa de campo 

sobre as Cavalhadas, em Pirin6polis - Goicis, ocorrida durante o ciclo do 

Divino Espirito Santo. A partir do conteUdo pesquisado, montou-se o 

espetaculo "Interiores" que conseguiu uma longa sequencia de apresenta~oes 

publicas ate 1997. 

2 Rodrigues, Graziela E F. Bailarino-Pesaquisador-Interprete: Processo de Formacao, Rio de Janeiro 

(Funarte), 1998, p147. 
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Figura 2 - Lara Rodrigues Machado - Cenas do Espetaculo Interiores - 1994 
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Assim que conclui o processo academico inicial, dei inkio a aplicacao dos 

conhecimentos of obtidos tendo escolhido, para tanto, um publico alvo: o 

adolescente desprotegido socialmente, da cidade de Campinas. Desde 1996, 

trabalho como professora de danca e capoeira, com um grupo de 

adolescentes do Externato Sao Joao de Campinas. Ap6s passarem por um 

intenso processo de trabalho artfstico os jovens encontram-se, hoje, em 

situacao bastante privilegiada, tendo em vista o razoavel ajustamento 

pessoal a!cancado em um universo social problematico, como o da rua e da 

periferia das grandes cidades. 

0 atual trabalho transcorre no exato momento em que, o denominado grupo 

Ile-Axe, necessita de orientacao e suportes te6ricos, a fim de registrar 

esse processo de recuperacao de alguns adolescentes desprotegidos 

socialmente, por meio da pratica da arte corporal. Alem da importoncia de 

registrar a trajet6ria vivenciada pelo Ile-Axe, os resultados apresentados 

nessa Dissertacao, demonstram, na pratica, a possibilidade de interacao do 

universe academico com o mundo da comunidade, atraves de realizacoes 

artfsticas. 
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2. Hist6ria da Pesquisa 

"Cuidar do Ser implica devolver ao humano o corpo 

que lhe falta e a palavra perdida."1 

"Ser abertura e nao fechamento. Movimento e nao 

estag~ao. Da~a e nao estatica. Ser duvida e n1io 

certeza."2 

1 Mironda, Evaristo Eduardo de. Corpo- Territ6rio do Sagrado, sao Paulo (Loyola), 2000, p33. 
2 Op. Cit. pp31. 
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Nossa pesquisa teve inlcio em 1996 quando iniciei minhas atividades no 

Externato sao Joao de Campinas , como voluntciria. 0 resultado, bastante 

positivo, culminou com minha contrata~ao para o curso de ferias. Janeiro e 

fevereiro de 1997 foram meses dedicados a montagem de um espetciculo 

artlstico. 0 curso desenvolvido em cargo horciria integral, atingiu um total 

de trezentas e vinte horas de trabalho prcitico. Em abril de 1997, sou 

contratada definitivamente como professora de dan~a do Externato sao 

Joao, onde passo entao a assumir aulas de capoeira, dan~a, montagem de 

espetciculos e pesquisas de campo sobre a cultura popular brasileira. 

Logo de inlcio, como professora de dan~a e capoeira e pesquisadora da 

cultura popular brasileira, me foi entregue um grupo de adolescentes 

considerado arredio a pratica das atividades educativas entao oferecidas 

pela institui~ao, com dificuldades em concentra~ao, agitado e ansioso diante 

das propostas de trabalho. Inicialmente o grupo desenvolveu um percurso de 

experiencias pessoais nos aulas de dan~a e capoeira , das quais participaram 

durante um ano. Nesse primeiro contato com os adolescentes, foi posslvel 

perceber a grande dificuldade que o grupo apresentava em estar presente 

na sola de aula. Devido principalmente a falta de estrutura familiar, OS 

alunos sem disciplina e no~ao de limites, passavam por um processo de 

adapta~ao ao novo ambiente proposto pelas atividades artlsticas. No 

momento em que chegavam para as aulas, nao demonstravam confian~a em 

quase nada. A realidade de coda um deles proporcionava um estado de 

instabilidade individual e um distanciamento significativo do professor. 
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Questionar a educa~oo a que esses adolescentes vinham se submetendo ate 

entoo, foi o grande desafio. Estabelecer novas rela~oes com os alunos foi um 

percurso delicado, mas que se deu de forma emergente com resultados 

imediatos e concretos. 

Mesmo diante da necessidade urgente pela sobrevivencia, os adolescentes, 

precisavam antes de tudo, encontrar apoio, em sua busca constante e quase 

sempre inconsciente, de valoriza~oo pessoal, humana e social. Dessa forma 

buscamos nos conscientizar da necessidade de mudan~as de habitos na vida 

dos alunos. Mudan~as que deveriam ser sutis e sempre em respeito ao ritmo 

de cada indivlduo, de forma que ele pudesse ter o tempo de se perceber 

diante de seu processo individual de transforma~oo humana. Foi 

extremamente importante que o aluno pudesse realmente compreender como 

relacionar-se da melhor maneira posslvel, com os outros e consigo proprio, 

de forma flexlvel nas mudan~as a que se propunham fazer. Em nosso 

percurso com o Grupo Ile-Axe, procuramos respeitar os adolescentes em 

suas diferen~as e ouvi-los sempre, para que sentissem valor em suas novas 

formas de enfrentar problemas e noo apenas resolve-los de imediato. 

Estabelecendo relacionamentos saudaveis fincados no respeito pela 

realidade do aluno, percebemos, na sutileza de comportamento, seus valores 

e sua concep~oo de vida. Essa postura do educador como eixo de seguran~a 

para o aluno e consequentemente como foco de admira~oo, contribuiu para o 

desenvolvimento da auto - estima, que se concretizou em toda rela~oo 

educador - educando. 
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Por meio das rela~oes tra~adas entre educador e adolescentes durante o 

percurso do trabalho, pudemos proporcionar aos indivlduos situa~oes em que 

se sentissem amados e fossem capazes de construir com seus pr6prios 

corpos, dinomicas de um viver replete de sentidos. 

0 contato com cada um dos alunos atendeu em parte as necessidades 

individuais. Em alguns casos o contato com a familia foi muito importante e 

as visitas as casas em que viviam se tornou uma constante. Para cada um 

deles, a aceita~Cio foi fundamental em termos de rela~oo humana, aceita~oo 

esta que partindo de alguem confiavel, estavel e protetor, ocorria de forma 

natural. Em nossa experiencia constatamos que todo aluno necessita de 

pessoas a sua volta com quem possa contar para o encorajar, o informar e 

que sejam, dessa forma, significativas para ele. Tudo isso concretiza-se 

numa busca constante de prote~Cio e orienta~Cio, que acaba por se 

manifestar como identifica~Cio e idealiza~Cio do outro. 

Quando se trata do grupo espedfico de adolescentes, questoes ligadas ao 

afeto e a falta dele, tornam-se ainda mais evidentes. Como educadores 

procuramos facilitar a integra~oo do afeto para que dessa forma o aluno 

possa expressar-se em dinomicas distintas de seus movimentos, contendo-os 

ou compreendendo-os de forma consciente e madura. Condicionar o aluno a 

sentir-se possibilitado de agir, no espa~o e tempo social, mantendo seu 

proprio ritmo, despertou em cada um deles a seguran~a de respeitar-se e 

ser respeitado. 
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Para Dom Bosco a afetividade e fundamental e em nosso sistema pedag6gico, 

acreditamos estar indo de encontro com seu pensamento: 

"Veja, a familiaridade traz afeto e o afeto produz confian~a. Isto e que abre 

os cora~oes e os jovens manifestam tudo sem temor aos professores, 

assistentes e superiores [ ... ] e se prestam, docilmente, a tudo o que por 

ventura lhes mandar aquele de que tem certeza de serem amados."3 

Figura 3 - Adolescentes no Externato Sao J oao 

3 Dom Bosco. Sistema Preventivo na Educac<fo da Juventude. Op. cit. p.149 
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0 desejo do aluno em manifestar-se e ser compreendido, pode entao ser 

realizado a partir da presen~a de alguem semelhante, realmente capaz de 

entende-lo por ja ter vivenciado algo em comum. A pratica da capoeira e da 

dan~a, desenvolvida pelo corpo do educador, foi de extrema importoncia 

para que no momento das rela~oes entre professor e aluno os corpos 

apresentassem semelhan~as e, dessa forma, pudessem estar pr6ximos a 

partir de experiencias individuais. Diante da sintonia criada entre o 

educador eo educando no decorrer de nosso processo com o grupo, surgiu o 

que podemos chamar de companheirismo. 

Em rela~ao a esse assunto, acreditamos que as palavras de Paulo Freire 

complementam a nossa ideia de que o educador e o educando devam tra~ar 

uma rela~ao de respeito e troca, a partir do dialogo. Segundo Freire: 

•... 0 educador jci nao e 0 que apenas educa, mas 0 que ' enquanto educa, e 

educado em dicilogo como educando que, ao ser educado, tambem educa. Ambos 

assim, se tornam sujeitos do processo em que crescem juntos e em que os 

"argumentos de autoridade" jci nao valem. Em que para ser-se, funcionalmente 

autoridade, se necessita de estar sendo com as liberdades e nao contra elas"
4

. 

Acreditamos que os indivlduos que apresentaram, em seus processos 

individuais, dificuldades de adapta~ao a outros tipos de cursos, que ja lhes 

tinham sido oferecidos no proprio Externato, deveriam realmente ter-se 

envolvidos com a arte e principalmente a arte do corpo. 

4 Freire, Paulo. Pedagogia do Oprimido, Rio de Janeiro (Paz e Terra), 1975, p. 78. 
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Cada corpo, durante o percurso de trabalho, representou todo o existir do 

adolescente, sujeito a convivencia em sociedade, trilhando seu caminho em 

hist6rias distintas. Com o assumir desses corpos individuais, o dialogo 

humano e social tornou-se posslvel. Em muitos casos, adolescentes que nao 

sabiam se comunicar verbalmente, foram aos poucos desenvolvendo a 

capacidade de conversa~ao e, hoje, nao s6 mantem dialogos com outros 

indivlduos, como ainda sao capazes de repassar os conhecimentos adquiridos 

no processo de trabalho artlstico. 

Colaborando com nossa ideia, do indivlduo em sua hist6ria pessoal encontrar 

seu eixo para melhor desenvolver processos de crescimento humano, a partir 

do uso da criatividade, aponta Inaicyra Falcao dos Santos: 

"0 reconhecimento do educador e do educando a partir de suas experiencias 

e mundos seria uma das formas sodias do trabalho educacional criativo, 

fazendo com que esta realidade possa levar o educando conscio a criar o seu 

proprio caminho de auto-descoberta. Este comportamento do educador 

admite que cada indivlduo numa sala de aula seja portador de uma hist6ria 

desconhecida ao grupo e a oportunidade dessa vir ao conhecimento sera um 

enriquecimento para o grupo como um todo."5 

Acreditamos que a arte na educa~ao, principalmente na educa~ao de 

adolescentes, ainda procura seu espa~o, assim como o artista educador. Os 

caminhos percorridos pelos diferentes artistas provavelmente estao 

repletos de informa~oes, conteudos, magias, angustias, decep~oes, 

confusoes e principalmente misterios. Como pesquisadora da cultura popular 

5 Santos, Inaicyra Falcao, Da Tradidlo Africana Brasileira a Uma Proposta Pluricultural de Danca

Arte-Educaciio, Sao Paulo (Tese de doutorado - FEUSP). 1996. 
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brasileira e interprete no dan~a, percebi, em meu processo, que ao mesmo 

tempo em que necessitamos nos agarrar as tradi~oes, como se elas fossem o 

nosso chao, necessitamos tambem nos expressar de maneira espontonea a 

partir de nossas atuais emo~oes e realidade, o que pode acabar em conflito. 

A partir de entoo, nos deparamos com um "recome~o" , onde tudo se mescla 

surtindo artisticamente um efeito, seja ele qual for. Em meio a tantos 

conflitos, seguramente a arte como uma eficiente forma de educar seres 

humanos, a meu ver, deveria ser assumida em nossos corpos e lapidada de 

forma que possa fornecer elementos para melhorar nossa rela~Cio com o 

mundo em que vivemos. Lia Robatto, sobre esse assunto comenta: 

• A tradicClo s6 existe se preservada no presente e recriada hoje, 

para o futuro . ..o 

6 Robatto, Lia. Danca em Processo. a linguaaem do indizfvel, Salvador (Centro Editorial e Didatico da 

UFBA), 1994, p. 37. 
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2.1. 0 Externato sao Jooo 

"0 Externato Sao J oao hoje, nao e so mente uma institui~ao que 

desenvolve programas de prote~ao, mas traz uma luta pela causa da 

crian~a e do adolescente desprotegido. Sua equipe educativa estci em 

constante atualiza~ao e os planejamentos das atividades sao 

remodelados frequentemente para uma adapta~ao a clientela e ao 

memento vivido. A sociedade estci em uma rcipida e constante 

modifica~ao, principalmente no que diz respeito as situa~oes de risco 

que geram grande diversidade de necessidades. A busca de 

estrategias para a forma~ao dos adolescentes deve estar atenta aos 

valores e aos aspectos que mais rapidamente possibilitem sua 

transforma~ao e desenvolvam suas potencialidades."7 

7 Caro. Sueli Maria Pessagno. Adolescentes Desprotegidos e Necessidades Psicologicas. Silo Paulo 

(Salesiana Dom Bosco), 1998. p. 68 
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Figura 4- Moises Elias Martins, Luis Eduardo Manoel, Nilson Eugenio Dias da Concei(;ao em 

aula de capoeira no Externato Sao Joao no ano 2000. 
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0 Externato Sao Joao de Campinas e uma entidade Salesiana que ha cinco 

anos vem atuando junto a adolescentes desprotegidos, abandonados pela 

familia, favelados e jovens com perspectivas limitadas de profissionaliza~ao 

e integra~ao social, que perambulam pelas ruas da cidade. Atende as 

necessidades desses adolescentes bem como da comunidade, atraves de 

quatro programaS que ViSam basicamente reintegrar OS jovenS a sociedade, 

dando forma~ao profissional, educativa e religiosa, baseada no sistema 

Preventive de Dom Bosco (razao, religiao e bondade). Para tal, por meio de 

seus projetos, o Externato trabalha de forma inter-disciplinar, conjugando 

refor~o escolar basico, exerdcios ludicos e criativos (dan~a, capoeira), 

desenvolvimento de habilidades tecnicas em curses profissionalizantes 

(marcenaria, informatica e tecnicas comerciais) com forma~ao humana 

baseada na proposta evangelico - crista. Alem da unidade central, conta 

tambem com um predio no Bairro Vida Nova e diversos nucleos em outros 

bairros da periferia, como no Parque Oziel, atendendo aproximadamente 

quatrocentos adolescentes em situa~ao de risco e suas famllias. Atraves da 

Campanha Uniao Pela Vida, o Externato Sao J oao sobrevive de doa~oes 

provenientes de pessoas e entidades, que conhecem o conceituado trabalho 

desta Obra Social Salesiana. 

No caso espedfico de muitos adolescentes que participam do Programa 

Educative do Externato Sao Joao, e fundamental que o educador tome como 

ponto de partido a situa~ao de viola~ao de direitos humanos a que esses 

indivlduos sao submetidos desde seu nascimento. A partir de um resgate de 
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valores s6cio - culturais e um dialogar constante com todos os alunos, 

acreditamos ser posslvel promover um despertar para a nova confiabilidade 

desse adolescente em rela~i'io ao seus direitos, de amar e ser amado, 

respeitado, ouvido, educado. Dessa forma, provavelmente, resgataremos 

lentamente a auto confian~a de cada indivlduo em seu processo de forma~i'io. 

Busca-se, dessa forma, colocar em pratica pelo menos parte do que preve o 

Estatuto da Crian~a e do Adolescente. Padre Antonio Franscisco Lelo, em 

seu livro "Como Educar Adolescentes de Rua", faz uma coloca~i'io, que 

refor~a nossa postura em rela~i'io ao assunto. 

• 0 Externato sao Joa:o participa da grande rede de atendimento prevista no 

ECA art. 90, como entidade ligada a outros programas de prot~Cio, s6cio -

educativos municipais ou nCio governamentais; atua de acordo com as politicas e 

diretrizes estabelecidas pelo Conselho Municipal dos Direitos da Crian~a e do 

Adolescente; mantem estreita liga~a:o com a Yara da Infoncia e da Juventude, 

com o Conselho Tutelar, Forum DCA e a Pastoral do Menor. 0 Externato se 

propae a tamar parte em articula~oes que se mobilizem em favor da causa da 

crian~a e do adolescente desprotegido; tambem mantera comunica~a:o com 

organismos especificos que atuem diretamente com o adolescente. 

0 Externato, ao formar parceria com outros grupos igualmente interessados na 

pr6tica do bem comum, quer promover a fraternidade civica como expressa:o do 

compromisso da cidadania em atitudes e em atos."8 

8 Lelo, Antonio Francisco. Como Educar Adolescente de Rua Sao Paulo: Solesiana Dom Bosco, 1997, 

p.69 
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Durante os quatro anos em que Padre Antonio Franscisco Lelo, coordenou o 

Externato sao Jooo de Campinas, esse espa(;o representou uma segundo 

casa, onde o adolescente participava de encontros jovens para a pratica 

religiosa em grupos, organizando suas necessidades cotidianas como 

refei(;oes e outras. 
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2.2. 0 Sistema Preventivo de Dom Bosco 

"De fato, parece evidente que, diante dos adolescentes infelizes e 

diflceis, aos quais dedicou sua vida, Dom Bosco teve, ao mesmo 

tempo por instinto de sabedoria natural e por gra~a. um INTUI9AO 

FUNDAMENTAL: nao conseguiria cumprir sua missao de sacerdote 

educador se nCio fosse para eles, na acep~Cio mais precisa e mais 

completa posslvel do termo, um PAI; se nCio desempenhasse para com 

eles, com um cora~Cio paterno, as incumbencias de um pai." 9 

9 Aubry, Joseph Pe "Dom Bosco ou a Promo~iio da Paternidade" in Cadernos Salesianos- 0 Amor 

Educativo. Sao Paulo, Editorial Dom Bosco .1976, p.05 
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Figura 5- Adolescentes junto a estatua de Dom Bosco no Externato Sao Joao em 1999. 
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Dom Bosco, nascido em Castelnuovo, Italia, filho de Franscisco Bosco e 

Margarida Occhiena, aos nove anos de idade, por meio de um sonho 

significative, recebe uma motiva\;O:o divina par tornar-se padre. De uma 

infancia muito pobre passa por uma adolescencia dedicada aos estudos em 

meio a grandes dificuldades, aprendendo o oficio de sapateiro, ferreiro, 

alfaiate, tip6grafo e doceiro. 

Finalmente, entra para o Seminario de Chieri, tornando-se o modele de todos 

pela bondade, piedade e diligencia nos estudos. No anode 1841, foi ordenado 

Sacerdote, em Turim, pelo Exmo. Sr. Arcebispo Luis Fransoni. 

Segundo Gentilucci, Dom Bosco trilhou sua hist6ria como um dos genies mais 

empreendedores da humanidade, construindo obras gigantescas que lhes 

garantissem estabilidade e vitalidade, como por exemplo a Uniao dos 

Cooperadores Salesianos, aprovada pela Igreja e espalhada em todo mundo. 

Citamos suas palavras : 

" Os Cooperadores e as Cooperadoras salesianas trabalham pela difusao da 

Religiao, para a salva~ao das almas e especialmente para a educa~ao crista da 

junventude mais pobre e abandonada; promovem, apoiando e ajudando as 

iniciativas de apostolado da Santa Igreja e em particular as Obras Salesianas.''10 

Em janeiro de 1888, aos setenta e tres anos de idade, Dom Bosco faleceu, 

foi sepultado em Valsalice e transportado para a Basilica de Nessa Senhora 

Auxiliadora, onde estd exposto ao publico de fieis como a imagem de um 

"Santo". 

10 Gentilucci, A. Quem e Dom Bosco?. Sao Paulo, Editorial Dam Bosco P. 28 
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0 Externato Sao Joao como Obra Salesiana trabalha a partir do Sistema 

Preventivo de Dom Bosco, que apresenta regras e limites em oposi~ao ao 

tradicional sistema repressivo. Aponta os educadores como pais carinhosos 

capazes de dar conselhos, e disponlveis a servir o aluno como um guia repleto 

de bondade e pronto para agir, em qualquer circunstoncia da vida. 

Levando em considera~ao o adolescente como publico alvo de Dom Bosco,, no 

decorrer de nossas reflexoes, algumas coloca~oes sabre o assunto 

contribuiram para clarear as principais caracterlsticas de nossos alunos, 

bem como a rela~ao entre pais e adolescentes. Vale, entao, ressaltar 

algumas palavras de John Gottman: 

" 0 adolescente esta numa viagem de auto-descoberta e esta sempre mudando 

de rumo, tentando encontrar o cami nho certo. •ll 

Para Dom Bosco, a familia como alicerce de toda educa~ao, representa base 

forte da forma~ao dos alunos e dos professores. Segundo ele, um aviso 

preventivo feito aos alunos, tanto pelos pais como pelos professores, serve 

como corre~ao, em oposi~ao a amea~a feita pelos castigos e puni~oes usadas 

como mecanismo comum no modo repressivo de educar. 0 aluno que tem a 

chance de ser previamente avisado de seus comportamentos equivocados, 

pode por si s6 refletir sobre seus atos e realmente atingir um crescimento 

individual. 

11 Gottman, John. Inteligencia Emocional e a Arte de Educar Nossos Filhos. Rio de Janeiro, Objetiva 

L TDA, 1997., p213. 
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Segundo Gottman, e diflcil ser poi ou mae de adoiescente. Acreditamos que 

da mesma maneira, ser professor de adolescente, e uma ardua tarefa, mas 

que nos tem demonstrado ser posslvel e positiva, alem de gratificante para 

todos os envolvidos no processo. 

Como Dom Bosco, acreditamos que os jovens devam ser preparados e 

estimulados a agirem por conta propria. Se as famHias e os professores 

forem capazes de representor um ponto de confiabilidade e seguran~a. 

provavelmente estaremos sendo coerentes em nosso processo educativo. 

Para Gottman: 

·se e diflcil para o adolescente encontrar o seu caminho, tambem e diflcil ser 

poi ou mae de adolescente. Porque o adolescente precisa aprender a se conhecer 

basicamente sem ajuda dos pais."12 

Dizia Dom Bosco que o educador, quando atinge a imagem de um "benfeitor", 

e capaz de conquistar o aluno de forma que a rela~ao de confian~a entre os 

dois se mantenha por muito tempo, ate mesmo na fase adulta, onde o 

indivfduo conquistado sabera ouvir o educador que lhe falara com a 

linguagem do cora~Cio. 

Dessa forma , uma vez conquistado o animo do disdpulo, o educador passara 

a exercer forte influencia sobre o mesmo. 

No Sistema Preventive, liberar as energias dos alunos por meio de jogos, 

recrea~oes e arte e extremamente necessario, principalmente para Dom 

Bosco que temia o mal uso dessa energia contra a moral cristo da epoca. 

12 Id. Ibid. p. 214. 
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Esse Sistema, baseado em prindpios blblicos, aponta a boa educa~ao como 

aquela que apresenta a benevolencia, a familiaridade entre educador e aluno, 

pois a partir dessa rela~ao encontraremos afeto, confian~a e amor. Em 

rela~ao ao amor, encontramos nas palavras de Paulo Freire um conteudo que 

vem contribuir com nossas ideias sobre educa~ao. Segundo Freire , o dialogo 

como fundamental no processo educative, s6 e posslvel, se existe um 

profundo amor ao mundo e aos homens: 

• Sendo fundamento do dicllogo, o amor e, tambem, dicllogo. Dal que seja 

essencialmente tarefa de sujeitos e que nao possa verificar-se na rela(;ao 

de domina(;ao."13 

0 professor deve ser amigo e inspirar confian~a, pois a partir de uma 

consciencia individual, sera capaz de apresentar comportamentos favoraveis 

a uma boa educa~ao. De nada vale a passagem de conhecimentos se a rela~ao 

entre professor e aluno noo estiver fincada em prindpios de respeito e 

' amor. E fundamental que o educador tenha interesse pelos alunos e pelo seu 

trabalho, e dessa forma sinta-se capaz de fornecer afeto aos mesmos. 

Contribuindo como pensamento de Dom Bosco, acreditamos que no momenta 

em que o educador e capaz de mostrar interesse peio seu aluno, podera 

realmente aceita-io. Compiementando o assunto, e levando em considera~Cio 

que falamos do grupo espedfico de adolescentes do Externato sao Jooo, 

citamos Carl R. Rogers: 

13 Freire, Paulo. Op Cit., 1970, p. 94. 
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• ... a aprendizagem significativa e posslvel se 0 professor for capaz de 

aceitar o aluno tal como ele e e de compreender os sentimentos que ele 

manifesta."14 

14 Rogers, Carl R. Op. Cit. 1961. 
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2.3. Grupo de Dan~a Ile-Axe 

"0 nome Ile-Axe e composto de duas palavras nago. Ile 

significa casa e axe, a for~a que assegura a existencia 

dinilmica, o princfpio que torna possivel o processo vital. Sem 

axe, a existencia ficaria paralisada, desprovida de toda a 

possibilidade de realiza~ao. 0 Externato Sao Joao torna-se 

um novo Ile-Axe, um Iugar onde os adolescentes chegam a 

morrer para a traumatica experiencia de rua e passam a 

reencontrar-se como cidadaos conscientes de sua dignidade e 

missao no mundo. "15 

15 Campos Junior, Joao de. As Re!igioes Afro-brasileiras- dialogo possivel como Cristionismo. Silo 

Paulo: Salesiana Dom Bosco, 1998. p.lO! 
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Figura 6 - Cenas do espetciculo do Grupo Ile-Axe 
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Montou-se um grupo de dan~a dentro do Externato sao J oao, com 

adolescentes entre treze e dezoito anos, que recebeu o nome de Ile-Axe, e 

mantem-se em atividade ate o presente momento. 0 Grupo Ile-Axe formado 

a partir de um ideia espirituosa de Padre Antonio Francisco Lelo, se 

desenvolveu com muito trabalho de toda a equipe do Externato, fortaleceu

se com a credibilidade dos pr6prios adolescentes e por fim conquistou o 

publico com sua sedu~ao, sinceridade e amor. Quando lan~amos uma ideia 

almejando concretizar um "sonho", essa ideia deve transformar-se em vida, 

em liberdade e ser adaptada a realidade daqueles que a realizam. 

0 Grupo, formado como objetivo de promover a conscientiza~ao dos valores 

da cultura afro-brasileira e resgatar a identidade do negro na sociedade, 

bem como reintegrar cada adolescente a sociedade como cidadao, vem 

participando de pesquisas sobre a cultura popular brasileira com enfoque 

especial na dan~a. 

No Externato sao Joao, o trabalho de resgatar a auto - estima dos 

adolescentes, esta vinculado ao resgate de valores s6cio - culturais dos 

integrantes do Ile-Axe, em sua maioria negros ou descendentes. Atraves 

desse resgate cultural voltado para processos pedag6gicos, acreditamos na 

possibilidade de uma melhor compreensao da arte. Como consequencia do 

Movimento Negro no Brasil podemos, hoje, perceber algumas mudan~as 

significativas no comportamento de nossos descendentes afro - brasileiros, 

que de forma geral, na busca de identidade cultural, tem colaborado 

fortemente em seu proprio processo educacional. 
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Conforme as palavras de Padre Antonio Francisco Lelo, responsavel pela 

forma~oo do grupo de dan~a no Externato sao Jooo, OS direitos da crian~a e 

do adolescentes silo para nos, prioridade absoluta . 

"Art. 58. No processo educacional respeitar-se-<io os valores culturais, 

artisticos e hist6ricos pr6prios do contexto social da crian!;a e do adolescente, 

garantindo-se a estes a liberdade de cria!;lio e o acesso as fontes de cultura. "16 

No momenta atual, segundo a psic61oga Sueli M.P. Caro, o grupo Ile-Axe, 

exemplifica muito bem a situa~oo onde se buscam estrategias para o 

desenvolvimento das potencialidades dos adolescentes em forma~oo, quando 

por meio da pesquisa e estudo da cultura negra, consegue-se resgatar a 

identidade, a perten~a e os valores que permeiam uma origem. Este trabalho 

conduz a uma auto-valoriza~oo dos adolescentes por suas caracterlsticas 

natas e pela confian~a em sua capacidade de vir a ser alguem digno e 

respeitado pela sociedade. 

Atualmente o trabalho do grupo Ile-Axe se multiplica, noo apenas pela 

abrangente sequencia de apresenta~oes publicas de seus espetaculos de 

dan~a, mas principalmente pela pratica dos multiplicadores educacionais. 

Inicialmente esse grupo foi composto por quarenta adolescentes. Hoje 

contamos com dez deles para dar seguimento as aulas praticas de Capoeira, 

16 Estatuto da Crianca e do Adolescente. Brasil: Ministerio do Bem-Estar Social, 1993, p. 29 
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dan~ e percussoo. Todos , sob nossa orienta~oo, atendem em media cada 

um, a cinqtienta crian~ e adolescentes, na sua maioria em situa~ao de risco 

na periferia de Campinas. 

Um grande passo que conseguimos dar juntos, foi a contrata~oo em carteira 

profissional de seis desses adolescentes que hoje tem entre 16 e 18 anos de 

idade e participam de trabalhos em entidades assistenciais, como o proprio 

Externato Soo Jooo do Vida Nova e do Parque Oziel, a Casa de Maria de 

Nazare e Lar Caminho. Eventualmente, esses jovens tem tido oportunidade 

de desenvolver suas praticas orientadas tambem em clubes, escolas e 

universidades de Campinas e regioo. 

A ideia de colocar em prcitica a capacidade desses adolescentes atraves da 

arte de educar, tem sido um desafio, principalmente porque toda a equipe 

tem consciencia de que esses multiplicadores continuam em processo intense 

de descobertas individuals como alunos, artistas e pesquisadores da cultura 

popular brasileira. Ao mesmo tempo que passam por esse importante desafio, 

com a possibHidade que lhes foi dada de repassar seus conhecimentos, 

inumeras outras crian~as estoo atualmente tendo a mesma oportunidade que 

ha quatro anos atrcis lhes foi dada e que acabou por redirecionar suas 

pr6prias vidas. 

Um dado extremamente significative nesse percurso que estamos tra~ndo 

juntos, tem sido o posicionamento peculiar dos adolescentes para com as 

crian~as que lhes sao entregues. Agora, chega o memento onde o 
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amadurecimento individual se faz mais do que necessaria, uma vez que esses 

multiplicadores educacionais devem perceber em seus alunos a situa~ao de 

viola~ao de direitos humanos a que estao submetidos desde seu nascimento. 

Os adotescentes enquanto educadores, devem entender o processo de 

resgate de valores s6cio-culturais ao qual ja foram submetidos 

anteriormente, como vekulo para despertar nos cria~as uma nova 

confiabilidade em refa~ao aos seus direitos , de amar, ser amado, 

respeitado, ouvido, educado. Dessa forma o adolescente que passou porum 

processo intenso de transforma~ao humana e forma~ao profissional, atraves 

do desenvolvimento da arte de seu corpo, agora se dispoe a repassar 

conhecimentos e experiencias, a fim de resgatar lentamente a auto

confian~ de outros seres humanos que, como eles, encontram-se em 

situa~o de instabilidade em seu processo de forma~ao. 

Para Gonzales : 

• Uma polftica voltada para a juventude deve integrar os programos a servi~os 

que frio parte da vida do jovem - creche e escola devem atuar integrados com 

programas s6cio-educativos, que desenvolvam a complementa!;Oo a atividade 

escolar e a infcia~ ao mundo do trabalho. Essas atfvidades devem ser 

conectados a partici~ao posterior em programas de forma!;Oo profissional."17 

Ao lado da reaHza~ao profissional encontrada nesse trabafho dos 

multipHcadores, conseguimos com muita dificuldade, oferecer aos mesmos, 

uma situa~ao mais favoravel em refa~ao as suas condi~oes financeiras. 

17 Gonzales, Rodrigo Stumpf & VIOLA, Solon Eduardo Annes (org). Educaciio e Direitos: Experiencias 

e Desafios na Defesa de Crigncas e Adolescentes. Porto Alegre/Canoas: Movimento Nacional de 

Meninos e Meni!I<IS de Rua/ Centro Educacional La salle de Ensino Superior (CELES}, 1997, p.55. 



Apesar de perceberem salarios extremamente baixos, coda um desses 

adotescentes tem sido capaz de acreditar na arte como meio profissional, o 

que alem de estimular o grupo a seguir em frente com suas pesquisas e 

espetciculos, traz para coda um a esperan~a de poder crescer dentro daquilo 

que amam fazer. Escolher a propria profissao hoje em dia. e privilegio de 

poucos, mas saber valorizar as oportunidades que nos sao dadas e tarefa 

ainda mais diffciL 

Ainda o pensamento de Gonzales : 

"0 trabalhador no mundo de competi~ao deve ser menos passivo e mais ativo 

no: busca de solu~oes. Isto nao significa refor~ar a mentalidade 

individuo:lista, do conquista contra e apesar dos demais A solidariedade e a 

importoncia da luta coletivo:, sejo: na esfero: sindical, seja na comunitdria 

coma parte da luta pela cido:dania plena e imprevisfvel."18 

Acreditamos, que o contato com as famHias dos adolescentes sempre foi 

essencial para a recupera~ao da auto-estima dos mesmos. Atuafmente as 

famllias nco s6 reconhecem o valor das praticas de seus filhos como, na 

maioria das vezes, dependem da pessoa deles como membros de estrutura 

firme e madura dentro de casa, e das condi~es financelras dos mesmos. 

Outro dado significative foi a boa influencia dentro das famHias. Hoje o 

numero de adolescentes que traz seus irmi'ios mais novas. para participarem 

18 Gonzales, I& Ibid, p. 55. 
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das atividades nas entidades, cresceu muito. Isso representa ocupar o 

tempo ocioso de um grande numero de meninos que deixam de estar nas 

ruas, alem de promover melhorias significativas no relacionamento entre 

irmaos, primos e pais. 

Figura 7 - Moises Elias Martins integrante do Ile-Axe ministrando 

aulas de capoeira no Externato Sao Joao no ano 2000. 
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2.4. 0 Trabalho Artlstico dos Adolescentes 

•. ..independente do metoda ou linha de abordagem de trabalhos em 

dan~a - e fundamental que 0 bailarino e/ ou core6grafo "marquem 

seus pes com lama", ou seja, tenham urn contato direto, corpo a 

corpo, com o universo da cultura popular".19 

19 Rodrigues, Graziela E F. Bailarino-Pesguisador-Interprete: Processo de Formacao. Rio de Janeiro: 

Funorte, 1998,p. 153. 
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Entre aulas de Capoeira e Dan~a e estudos de material de video sobre a 

cultura popular brasileira, coletado em pesquisas de campo, os integrantes 

desenvolveram seu aprendizado e consequentemente melhoraram sua 

qualidade nas rela~oes humanas. 0 objetivo era despertar o interesse dos 

alunos pelo assunto em questao, como tambem resgatar em alguns 

adolescentes a vontade de retornar a escola, ja muitas vezes abandonada. 

A participa~ao dos adolescentes em nosso programa pedag6gico exigiu, de 

antemoo, que o aluno estivesse matriculado em qualquer escola da rede 

publica, participando normalmente do ensino fundamental. 

0 Grupo Ile-Axe reuniu-se diariamente e, participando do programa do 

Externato sao Jooo, realizou aulas de capoeira e dan~a. alem de receber 

orienta~Cio pedag6gica dada por diferentes profissionais, visando sempre 

atender o adolescente a partir do Sistema Preventivo de Dom Bosco. As 

aulas ocuparam quatro horas do dia e desencadearam um processo de busca 

individual que, na maioria das vezes, foi atendido no proprio espa~o em 

horcirios extras. 

Durante os encontros o grupo Ile-Axe desenvolveu um trabalho com musica, 

desde ritmos espedficos da cultura popular , ate cantos e toques de 

instrumentos. Com a musica e a movimenta~ao da Capoeira, acreditamos 

nessa articula~ao interdisciplinar, que favoreceu, em ultima analise, maiores 

aportes a forma~ao integral desse educando. 
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Como continuidade do processo de trabalho pratico, os adolescentes tendo 

como base a movimenta~ao espedfica da capoeira e os registros da pesquisa 

de campo, passaram pelo processo de laborat6rios de dan~a. em seguida pela 

elabora~ao criativa dos personagens e das cenas, ate finaliza-lo em roteiro 

de espetaculo. Tanto a pesquisa de campo, como os laborat6rios dirigidos 

foram baseados no processo do Bailarino-Pesquisador-Interprete. 

As apresenta~oes publicas de espetaculos, representaram o momento de 

finaliza~ao dos atividades individuais e a concretiza~oo de todo o processo 

desenvolvido ate entoo. Para nossa equipe pedag6gica, a experiencia do 

palco, fundamental para o adolescente, representou a verdadeira 

possibilidade de uma comunica~ao desse meninos com o mundo em que vivem. 

Nesse momento, nossos alunos mostraram-se capazes de se comunicar 

verdadeiramente, o que desde o inlcio representou uma necessidade do 

grupo . Ilustrando nossa experiencia o texto de Carl Rogers, colabora em 

seu conteudo: 

• Ainda uma outra experiencia que acompanha normalmente a criatividade e o 

desejo de camunicar. Tenho muitas duvidas de que uma pessaa passa criar 

sem pretender manifestar a sua cria~ila. E a unica forma de acalmar a 

ansiedade proveniente do isalamento e de assegurar que se pertence ao 

grupa. 0 individuo pode canfiar apenas as suas teorias ao seu diario 

particular. Pade traduzir as suas descabertas num c6digo secreta qualquer. 

Pode esconder os seus poemas numa gaveta fechada a chave. Pode pendurar 

os seus quadros num armaria. No entanto, deseja camunicar como grupo que 

o compreenda, mesmo que seja obrigado a imaginar tal grupo. 0 individuo nilo 
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cria com o objetivo de comunicar, mas, uma vez realizado o ato criativo, 

procura partilhar com os outros este novo aspecto de si-mesmo-em-rela<;Clo

com-o-ambiente."20 

Desenvolvemos no decorrer desse percurso com os adolescentes, a auto

estima dos mesmos por meio do conhecimento do corpo em fun~ao do 

movimento de coda um. A partir dessa metodologia de trabalho, onde o 

adolescente e respeitado em seus direitos bcisicos e aprende a valorizar-se a 

partir de um resgate das tradi~oes culturais, descobrindo seu proprio corpo 

dan~ando, acreditamos estar proporcionando aos alunos um percurso digno 

em seu processo de desenvolvimento humano. Portanto, dando a dan~a uma 

fun~ao importantfssima durante o decorrer do processo pedag6gico, 

concordo com Inaicyra Falcao dos Santos, em sua coloca~ao a seguir 

exposta. 

"A dan!;a integra o ffsico, o psfquico, o intelecto e o emocional. Pode ser 

considerada nilo s6 como um estfmulo da imagina<;Clo, mas como um constante 

desafio para o intelecto e cultivo do senso de aprecia<;Clo. Tudo isso nos leva 

a percebe-la como um elemento integrador e integrante do processo 

educacional. No que tange a danca na sociedade, esta tem tido o poder de 

reforcar a importoncia do corpo como instrumento e sfmbolo de poder, tem 

tambem revigorado um conjunto de valores e crencas. A danca religiosa de 

forma obrigat6ria no seu comportamento ritualfstico enfatiza a disciplina, a 

coesilo do grupo, a identidade do grupo, o sentimento e a dignidade."21 

20 Rogers, Carl R. Op. Cit. 1961, p. 315, 316. 
21 Santos, Inaicyra Falcao dos. Da Trodi~Cio Africana Brasileira a Uma Propasta Pluricultural de 

Dan~a-Arte-Educa~ilo. Tese de Doutorado.FEUSP.SCio Paulo,1996. p.203 
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No decorrer desse ano, em constante analise de resultados apresentados 

pelos adolescentes em cada caso de trabalho aplicado , conclufmos que 

•A • 

nossas exper1enc•as enquadram-se na classifica~ao de um trabalho 

educativo. 

"Art.68. 

§ 1° Entende-se por trabalho educative a atividade !aboral em que as 

exigencias pedag6gicas relativas ao desenvolvimento pessoal e social do 

educando prevalecem sobre o aspecto produtivo. 

§ 2° A remunera~ao que o adolescente recebe pelo trabalho efetuado ou a 

participa~ao no venda dos produtos de seu trabalho n1io desfigura o car6ter 

educative. 

Art.69. 0 Adolescente tem direito a profissionaliza~ao e a prot~Cio no 

trabalho, observados os seguintes aspectos, entre outros: 

I - respeito a condi.;Cio peculiar de pessoa em desenvolvimento; 

II - capacita.;ao profissional adequada ao mercado de trabalho."22 

Segundo Sueli Caro : 

• A predisposi.;ao tao evidente em querer aprender, para uma nova proposta 

de vida e observada nos atividades onde tem oportunidade de mostrar suas 

22 Estatuto da Crianca e do Adolescente. Op. Cit. , 1993. p.31. 
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capacidades e sao respeitados e admirados pelos seus feitos. Como exemplo, 

na realidade do Externato Sao Joao, pode-se citar o artesanato, a capoeira, 

onde sao capazes de construir alga concreto ou trabalhar com seu proprio 

corpo dentro de um espa~o, tempo, e ritmo."23 

Vale ressaltar tambem o comentario de Jooo de Campos Junior, sobre o 

trabalho espedfico do Ile-Axe : 

·Esse trabalho tem conseguido resultados surpreendentes e adesao da 

maioria dos alunos. Seguindo essa filosofia, percebe-se o desenvolvimento 

flsico-mental e o aumento da capacidade de concentra~ao. 0 respeito ao 

corpo e indispenscivel para um desenvolvimento harmonioso . .?4 

Outro exemplo que contribui com nossa hist6ria e dado por Narcimaria Luz, 

em experiencias com a Comunidade Oba Biyi, , em Salvador - B.A, em que 

predomina uma popula!;Cio infante - juvenil de ascendencia africana, e que 

vivenciam as formas e ou modos de sociabiliza!;CiO de tradi!;Cio. La a arte 

contribuiu para ensinar o aluno a melhor manejar varios c6digos e tecnicas 

da sociedade oficial. 

·o ludico e o estetico estavam presentes todos os dias, a toda nora, ao 

contrcirio das escolas oficiais, em que a arte aparece excepcionalmente como 

apendice, em dias e horas programados, considerada geralmente como 

prescindlvel. • 25 

23 Caro, Sueli Maria Pessagno. Adolescentes Desprotegidos e Necessidades Psico16gicas. Silo Paulo: 

Salesiana Dom Bosco, 1998, p. 62. 
24 Campos Junior. Pe Joilo de. Op. Cit. 1998, p.99. 
25 Luz, Norcimciria Correia do Patrocinio. Abebe: a criacao de novas valores na educacilo.- Salvador, 

Edi~oes Secneb, 2000, p.203. 
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26 Ibid. p.204 

"0 amor e o respeito as crian~as, na Mini Comunidade Oba Biyi, era 

vivenciado atraves da valoriza~ao profunda destas, por considerci-las 

imprescindfvel a continuidade da tradi~ao, expandindo a existencia comunal, 

cultuando a memoria ancestral e as for~as cosmicas do universo. Eram amor 

e respeito ao repertorio identitcirio das crian~as. 

Foi assim que as crian~as passavam um turno fortalecendo-se ao nfvel 

emocional - afetivo e desenvolvendo auto-estima e uma identidade propria; 

e, no outro turno, frequentavam as escolas municipais pr6ximas ao 

terreiro."26 

Figura 8 - Espetaculo Azeviche, 1998 
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3. Arte, Educa~ao e Adolescentes 

"0 grupo de idade tem entao uma significa~ao 

sociol6gica da mais alta importoncia como explica~ao 

da renova<;ao das artes: o desejo de fazer qualquer 

coisa de novo e uma revolta do individuo contra a 

socializa<;ao de seu eu pelos adultos." 1 

1 Bastide, Roger. Arte e Sociedade- Sao Paulo: Ed. Nacional, 1979. p.l10. 
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Figura 9 - Adolescentes do Grupo Ile-Axe 

49 



Acredito que com o assumir de nossos corpos, o diaiogo humane e social 

torna-se posslvel, assim como torna-se posslvel, tambem, a aplica~ao pratica 

de um determinado processo pedag6gico voltado ao resgate corporal dos 

alunos. 

Segundo a autora Maria Cristina Ribeiro Godoy, o aluno deve expressar-se a 

partir do corpo. Concordando com a autora, acredito ser necessaria a 

aplica~ao pratica de atividades instrutivas que proporcionem ao indivlduo 

uma melhor compreensao de si. 

"A medida que o aluno tem oportunidade de manifestar livremente sua 

expressao, atraves do jogo, da dan{:a, do esporte, ele enxerga mais 

daramente seu "eu" e desenvolve processes de auto-realiza~ao, de 

equipara~ao, de confronto, de igualdade, de supera~ao, de poder, de 

obediencia, de comando e de lideran~a, que bem orientados podem lhe 

mostrar seus verdadeiros niveis de expectativa e de realidade."2 

A respeito desse mesmo assunto, refor~am nossa maneira de agir as 

palavras de Dom Bosco, sobre sao Felipe Nery: 

"De-se ampla liberdade de correr, pular e gritar, a vontade. Os exerdcios 

ginasticos e desportivos, a musica, a declama~ao, o teatro, os passeios, sao 

meios eficacissimos para se alcan~ar a disciplina, favorecer a moralidade e 

2 Godoy, Maria Cristina Ribeiro. Expressao e Comunicacao: uma proposta para o professor. Petr6polis: 

Vozes, 1977 p.63. 
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conservar a saude [ ... ] 'Fazei tudo quonto quiserdes', dizia o grande amigo da 

juventude, sa:o Felipe Neri, 'a mim me basta que niio cometais pecados"3 

Segundo o artigo 71 do Estatuto da Crian~a e do Adolescente, alem da 

pratica de atividades corporais, todos devem ter acesso a cultura, o que 

refor~a o trabalho desenvolvido com o grupo Ile-Axe, ao qual estamos nos 

dedicando desde 1996. 

• Art.71. A crianl,:a eo adolescente tem direito a informa~a:o, cultura, lazer, 

esportes, diversoes, espetciculos e produtos e servi!,:OS que respeitem sua 

condi!,:O:o peculiar de pessoa em desenvolvimento."4 

Se pensarmos nessa arte Integra, feita do proprio sujeito ou sendo o proprio 

sujeito, devemos lhe dar corpo e consequentemente movimento. NCio consigo 

ver a arte separada do homem e o homem separado de seu corpo. Portanto 

estudar ou praticar arte seja ela qual for, implica numa reconstru~Cio do 

proprio homem em sua integridade corporal e espiritual. Evaristo Eduardo de 

Miranda, em suas refiexoes sobre o corpo humane se coloca de maneira 

bastante coerente, a meu ver, quando lhe atribui uma linguagem propria. 

"Fisicamente, o corpo humano tem uma rica linguagem propria e fala. Ele se 

manifesto na tensiio arterial, no ritmo cardlaco, na temperatura, no 

equilibria, na regularidade respirat6ria ou digestiva, no cansa~o, na 

disposi~O:o, etc. Sabre essa 'linguagem•, manifesta~a:o das funl,:oes e 

3 Dom Bosco. Sistema Preventive na Educacao da Juventude. p.144 
4 Estatuto da Crianca e do Adolescente. Op. Cit. , 1993, p.103 
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disfun!;oes do corpo e da psique as medicinas e terapias tradicionais e a 

propria aten!;aO individual trabalham diariamente. Mas 0 corpo tambem e 

uma linguagem em si."5 

Tomando a educa~ao como fator primordial na vida dos adolescentes, 

entendo que a busca constante em resgatar valores etnicos - culturais deva 

partir desse universo, e como coloca a autora Maria R. Gon~alves, o 

movimento negro nacional vem se intensificando principalmente na esfera 

educacional. Porem, e imprescindfvel que toda a sociedade procure 

aprimorar sua qualidade em realiza~oes profissionais diversas, para que 

possamos transformar a situa~ao em .que se encontra a escola em nossa 

sociedade. 

•contemporaneamente - e de forma especial nas ultimas tres decadas e meia 

- , e na esfera educacional que a atua!;Cio do movimento negro nacional vem se 

fazendo sentir com maior intensidade. Ate entao a educa!;a:o, dos afro

brasileiros - entendendo-se a educa!;CiO, tanto no seu sentido ampliado de 

socializa~o e de constru~ao de uma identidade positiva, quanto no seu 

sentido restrito de educa!;ao escolar - constituia-se em uma questao pouco 

explorada, tanto por cientistas sociais, quanta por estudiosos da educa~ao•.• 

5 Miranda, Evaristo Eduardo de. Como- territ6rio do sagrado. Sao Paulo :Loyola, 2000, p. 01 
6 Gon~alves, Maria Alice Rezende (org). Educadio e Cultura: pensondo em cidadania. Rio de Janeiro, 

Quartel, 1999, p.71. 
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• Apenas reconhecer-se o carciter multicultural da nossa sociedade e muito 

pouco, como tambem nao basta que os professores e as instituit;oes 

escolares reconhet;am que a sua clientela e diversificada. Isso jcl e 

sobejamente sabido. A simples present;a ffsica de seus alunos evidencia isso. 

Se esse reconhecimento nao se fizer acompanhar por polfticas de respeito 

aos direitos constitucionais que a nos, afro-brasileiros, foram negados desde 

sempre, pelo respeito aos diferentes e por uma mudant;a de valores e 

atitudes frente a eles, dificilmente essa escola sera capaz de criar 

mecanismos potentes para transformar as relat;oes de dominat;ao, de 

insert;ao precarizada e de exclusao, tanto no seu interior, quanto na 

sociedade ampliada"? 

Como educadora dentro do Externato sao J OQO' tenho refor~ado a ideia de 

que o resgate as tradi!;oes culturais e base para dar inlcio a qualquer 

processo pedag6gico que venha a ser desenvolvido na area artfstica. 

Reconhe~o que, enquanto institui!;Cio Salesiana, o desempenho dos 

profissionais do Externato tem sido bastante coerente e respeitoso em 

rela!;Cio a realidade s6cio - cultural de seus alunos. Padre Antonio S. Ferreira 

descreve um momenta espedfico dessa realidade religiosa que demonstra a 

flexibilidade desse universo em que o grupo Ile-Axe se encontra. 

7 Id. Ibid, p. 82 

"Nos ultimos anos, a pastoral popular e os agentes de pastoral afro

brasileira procuram dar um rosto mais afro a liturgia. Pouco a pouco, 

formam-se elementos de um jeito negro de celebrar a eucaristia e os outros 

sacramentos. Querem celebrar mais ligados a terra, nossa mae: recuperar a 

postura da comunidade em drculo, que simboliza o conjunto do universe. E 
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uma tradi!;1io comum ao candomble e tambem ao cristianismo primitive: a 

comunidade situar-se para o culto numa roda em torno do alt?r. Procuram 

tambem integrar no culto a dan!;a e as expressoes corporais. E importante o 

estilo afetuoso e a integra!;1io com toda a vida."8 

8 Ferreira, Antonio da Silva . De olho na cidade: o sistema preventive de Dom Bosco eo novo contexte 

urbana. Sao Paulo: Editora Salesiana, 2000. 

54 



3 .1. A Pratica da Capoeira 

"Capoeira e musica, poesia, festa, brincadeira, 

diversO:o e , acima de tudo, uma forma de !uta, 

manifesta~O:o e expressao do povo, do oprimido e do 

homem em geral em busca da sobrevivencia, liberdade 

e dignidade".9 

9 Areias, Almir das. 0 que e Capoeira. Silo Paulo, Editora Brasiliense, 1983, p. 08. 
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A capoeira segundo a maioria dos autores, em seus prim6rdios, foi 

desenvolvida no Brasil por escravos africanos. A respeito disso, coloca 

Francisco Pereira da Silva: 

"Assim em meio os controversios - dirimidas ou nao - tem validade a 

assertiva de que a Capoeira e um jogo folcl6rico brosileiro originado do 

processo de acultural;ao bantu.''10 

Em slntese pode-se considerar que simboliza luta pela sobrevivencia e 
, 

cultura de um povo. E tratada como jogo onde duas pessoas se encontram 

num espa~o. roda, movimentando-se atraves da ginga e seguindo os toques do 

berimbau, instrumento de maior autoridade nessa manifesta~ao. A ginga 

representa o movimento eixo de cada capoeirista. Ela traz em si as 

caracterlsticas de cada um, que atraves de seu gingado procura se 

comunicar com o outro. 

Almir da Areias apresenta a ginga de acordo com nossas ideias: 

• Sem ginga noo tem capoeira, ela e a coluna vertebral dos movimentos da 

capoeiragem.'11 

"(. .. ) e a partir da ginga que o capoeiristas faz as suos presepadas, os suos 

fintos, ou seus disfarces, para enganar o opositor, e e com ela que ele faz a 

sua dan~a ... "12 

10 Silva, Francisco Pereira da. Itner6rios da Capoeira. Guarulhos I SP, Monsanto Editora,. 
11 Areias, Almir das. Op. Cit. 1983, p. 85 
12 Id. Ibid, p. 86. 
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0 jogo da capoeira, porem, pode evoluir desde a dan~a e brincadeira ate a 

propria luta. A capoeira e uma atividade que se desenvolve, na verdade, de 

acordo com a situa~Cio e com as pessoas que a praticam. E impreciso o limite 

entre o que se poderia chamar de dan~a. luta e brincadeira na Capoeira, 

porem o objetivo termina sendo um so: "o movimento de encontro com a 

vida", exatamente quando o homem dan~a e se liga aos outros homens, a si 

mesmo, ao misterio e a essencia da propria vida. 

De acordo com Senna Carlos: 

"A Capoeira ... , ajuda a desenvolver o poder da vontade, cultua a cortesia e 

patrocina a moderacCio da linguagem. Coopera com a formacao do carciter, 

dando aquele que nela se exercita ffsica e filosoficamente uma marcante 

sinceridade, induzindo a uma moral na qual procura sempre nao atingir a 

dignidade do seu semelhante."13 

0 ritmo dos instrumentos eo canto dos participantes, favorecem para que 

os capoeiristas sintam-se parte de um antigo ritual, onde encontram-se 

frente a frente com seus adverscirios e criam um dicilogo dinomico em busca 

de movimentos espontaneos que, para nos, acabam por fortalecer 0 espirito 

de cada um. 

13 Senna, Carlos. Capoeira; Percurso. Salvador, s. ED. 1990, p. 50. 
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A essencia da Capoeira esta contida nos movimentos ritmados, gestos e 

posturas dos que a realizam e e captada pelo sentido do movimento do 

observador. E da soma das vivencias rituallsticas dessa manifesta~ao com a 

vida cotidiana do Capoeira que surge o movimento. Atraves da movimenta~ao 

expressivamente abrangente, do carater dos instrumentos, do canto e do 

reviver dos antepassados, e que se pode considerar a Capoeira como uma 

manifesta~ao de forte resistencia cultural. 

A Capoeira, identificada nas ralzes e origens afro-brasileiras, se constitui 

num polo de interesse e atra~ao de crian~as e adolescentes. Em nossa 

experiencia no Externato, percebemos que em fun~ao de suas 

caracteristicas de improvisa~ao de rea~ao ao inesperado, jogo de "cintura", 

ginga, tornou-se um instrumento pedag6gico adequado ao trabalho com a 

clientela que vive em esquemas nao formalizados. Sobre isso comenta, 

Nestor Capoeira: 

"E al estaria outra fun(;ao da capoeira, porque antes de mais nada ela e uma 

escola de sabedoria, de autoconhecimento e de conhecimento dos homens em 

geral."14 

Como forma de liberdade, a Capoeira ajuda o indivfduo a mergulhar em seu 

proprio interior descobrindo, assim, seu universo criativo que apresentara 

caracterlsticas pr6prias, num continuo esperar, observar e agir. 0 

14 Capoeira, Nestor. Galo Ja Cantou. Caooeira para Iniciados. Rio de Janeiro, Cabicieri Editorial, 1985, 

p. 38. 
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adolescente estando envolto em elementos da Cultura Popular podera 

adquirir maior confian~a em seu potencial criativo. 

Segundo, Senna Carlos: 

"Podemos ver hoje a Capoeira tambem como um agente recuperador, 

regulador e orientador dos jovens." 15 

A Capoeira como material de trabalho pratico fundamental, utilizado para o 

desenvolvimento dos alunos do Ile-Axe, foi em seu processo, realizada todos 

os dias , durante duas horas. Como tecnica corporal , acreditamos que a 

Capoeira tem representado a base para o trabalho dos interpretes na dan~a. 

A respeito desse assunto, concordo com Lia Robatto: 

• A Capoeira alem de preparar para a Juta, prepara para a dan~a, atraves de 

um condicionamento flsico eficiente, que, geralmente nao cria tensoes 

indesejaveis, como ocorre com outras prciticas esportivas, devido ao seu 

prindpio bcisico de economia de esfor~o e de distribui~ao equilibrada de 

trabalho corporal, sem concentrar nem privilegiar um determinado grupa 

muscular."16 

Fisicamente os adolescentes mostraram afinidade com essa pratica, alguns 

atraves da for~a e agilidade muscular, outros trazendo em seus passos muita 

vontade criativa para superar os limites individuais, como por exemplo algum 

tipo de deficiencia ou fragilidade consequente da subnutri~ao. 

15 Senna, Carlos. Op. Cit. 1990, p. 51. 
16 Robatto, Lia. Donca em Processo. a linguagem do indizlvel. Salvador: Centro Editorial e Didatico da 

UFBA, 1994, p. 80. 
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Em uma breve discussao sobre os golpes da capoeira, Valdemar de Oliveira 

contribui para refor(;ar nossa experiencia: 

"Apesar de jungidos a certas regras que o tempo ia consagrando como 

fundamentais, a Capoeira jamais perdeu a sua versatilidade, sujeita aos 

azares da contenda e ao jogo arbitrario dos contenderes. Admitida com 

"gincistica nacional, a depender menos da fort;a do que da agilidade muscular, 

o fator pessoal pesava mais, talvez, que qualquer outro, na criat;ao de novos 

golpes, surgidos, subitamente, por imposit;ao da defesa ou oportunidade para 

ataque. "17 

Em rela(;ao aos limites individuais que o aluno adquire com o aprendizado da 

Capoeira, acreditamos ter proporcionado momentos de reflexao para cada 

um deles em situa(;oes distintas. Quando se joga Capoeira, aprendem-se as 

regras a partir da propria consciencia, pois essa e uma luta que nao tem 

juiz, e por isso mesmo acaba exigindo do praticante uma auto - confian(;a e 

no(;oes de limites. Por conta disso, observamos que no momento em que o 

adolescente aprende a se comportar dentro do universo da Capoeira, 

apresenta um menor grau de agressividade em seus movimentos cotidianos e 

nas rela(;oes com os outros, em seu dia a dia. 

Poderlamos pensar na Capoeira enquanto !uta, capaz apenas de estimular o 

grupo de alunos a manter o foco nessa questao. Na verdade, o que 

constatamos foi uma aquisi(;ao de habilidades e destrezas, que colaboraram 

no desbloqueio de movimentos corporais adormecidos, na incorpora(;ao de 

17 Oliveira, Valdemar de. Frevo. Capoeira e "Passo". Recife/PE, Cia Editora de Pernambuco, 1985 .. p.92. 
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novos gestos e nas novas possibilidades de expressoo. Esse convlvio social 

dos adolescentes na Capoeira estimulou desinibi~oes do grupo em geral, 

justamente por fornecer ao aluno um novo espa~o de encontro para 

desenvolvimento da comunica~Cio e das rela~oes humanas. Por todos esses 

motivos, nosso grupo certificou-se de que essa pratica corporal pode 

justificadamente ser incluida entre posslveis recursos educacionais. 

No decorrer do processo de trabalho com o grupo Ile-Axe, a pratica da 

capoeira , passa a ter para coda adolescente um sentido proprio a partir do 

momento em que voo tomando consciencia da hist6ria pela qual se delineou 

em nosso contexto social. Essa tomada de consciencia desperta maior 

confian~a em cada um dos adolescentes alem de estimular cada aluno a busca 

de novos conhecimentos por meio de estudos. 

Bonati, em seu livro Negra Bela Raiz, fala sobre Quilombo dos Palmares, 

onde a capoeira em seu percurso hist6rico tra~ou caminhos significativos. A 

leitura desse livro foi feita pelos adolescentes durante processo de pesquisa 

te6rica sobre a hist6ria da capoeira. 0 autor se coloca de forma bastante 

positiva em rela~Cio ao movimento negro no Brasil: 

·o movimento negro no Brasil ja resgatou, em parte, a hist6ria social do 

Brasil, as lutas e as vit6rias dos movimentos populares do passado. Hoje 

sabemos, por exemplo, que a republica dos Palmares foi uma das fa~anhas 

mais belas da hist6ria do Brasil. Noo era "subversoo da ordem" mas uma 
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sociedade democrcitica onde ninguem passava fome e todos tinham uma vida 

humana digna."18 

Padre J. de Campos Junior, representou para os adolescentes do Ile-Axe, 

uma figura de grande importoncia, noo apenas por ser um negro, mas 

principalmente por lutar pelos direitos dos mesmos. Era um grande 

colaborador e admirador da arte brasileira desenvolvida pelo grupo. Segundo 

ele, a educa~oo deve atender as necessidades emergentes dos negros e 

descendentes de negros, que hci muito tempo estoo sendo privados de seus 

direitos como verdadeiros cidadoos. As questoes ligadas a luta do negro em 

nossa hist6ria, tem despertado interesse nos adolescentes quando esses por 

meio de estudos sobre a capoeira descobrem dodos significativos de seus 

antepassados. Em seu livro, A crian~a Negra na Escola, Padre Jooo, fala 

entoo sobre a questoo da luta do negro: 

"( ... ) desde o tempo da escravidao o negro foi humilhado, desprezado, 

acabaram com sua auto-estima, mas hci dentro de si uma expressao de 

cultura propria. 

0 povo negro quer seus filhos conhecedores de seus habitos e costumes, 

embora lutem contra toda uma resistencia social. 

Acredita-se que o negro vai desenvolver em si o sentimento de auto-estima. 

Este processo consiste em a~oes que promovam o resgate da cultura e 

18 Bonati, Mario. Neara Bela Raiz: a oresenca negra na formacao do Brasil. Aparecida/SP: Editora 

Santucirio,1991, p.81 
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hist6ria do negro, evidenciando seus hero is; eliminando-se definitivamente 

os estere6tipos preconceituosos dos livros didaticos em que evidenciam o 

negro sempre de forma inferior. ''9 

Figura 10- Pe. Antonio francisco Lelo e Pe. Joao de Campos Junior, 

com os alunos da Capoei ra em 1999. 

19 Campos Junior, Pe. Joiio de. A Crianca Negra na Escola. Sao Paulo, Salesianas, 1999, p.73. 
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Nesse momenta, cabe o depoimento de Moises Elias Martins, adolescente 

integrante do Ile-Axe: 

"A Capoeira que pratico ha tres anos, me trouxe responsabilidade e 

determina~ao para que eu possa tornar-me um dia, um professor de 

Educa~ao Fisico, um dan~arino ou instrutor de Capoeira. Gostaria de fazer 

com outros adolescentes carentes, aquilo que o Externato fez por mim."20 

Atualmente, o grupo Ile-Axe faz parte da Escola Brasileira de Capoeira, que 

tem sua sede em Brasilia e atua em varios Estados do Brasil, ajudando a 

difundir nossa cultura popular. 

Uma vez por semana, reunimos aproximadamente cento e cinqi.ienta alunos de 

capoeira, vindos de diferentes bairros da peri feria de Campi nos. Nesse dia a 

roda de capoeira tem um objetivo espedfico de promover a integra~ao dos 

grupos e desenvolver a capacidade de lideran~a dos adolescentes que ja 

realizam trabalhos como multiplicadores educacionais. Levando em 

considera~ao o aprendizado que se repassa de indivlduo a indivfduo, e a 

fun~ao daquele que conduz o processo, citamos as palavras de Eusebio Lobo: 

"A arte de dar li~oes ou de ser Mestre, muito tem aver como discipulo que 

aprende, tantas sao as duvidas com as quais se depara e tantas as questoes 

de ensino, como as mudan.;;as da forma de praticar a Capoeira." "E e isto 

que meu Mestre me ensinou: sempre se tem algo mais a aprender"21 

20 Depoimento de Moises Elias Martins- adolescente do Ile-Axe. 
21 Lobo, Eusebio. "Menino, quem foi teu Mestre?" in Capoeirando. Campinas, TecGraf. 1995, p. 11. 
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Vale ressaltar nesse processo desenvolvido com os adolescentes, que o corpo 

de coda um ja chega para o trabalho repleto de conteudo. Acreditamos estar 

apenas estimulando o aluno a se conhecer melhor e deixar sair de dentro de 

si o que tem de mais precioso. Por meio da tomada de consciencia 

percebemos em coda um deles, no tempo apropriado, uma retomada de eixo 

individual e um reajustamento social. 

A partir da ginga da Capoeira, entendemos entoo nossos alunos e 

aprendemos o verdadeiro sentido de gingar. Escolhemos o texto a seguir 

para ilustrar nosso pensamento sobre esse universo: 

"Alguns anos atras, em Sao Paulo, no cruzamento da Avenida Estados Unidos 

com a Avenida Nove de Julho, observei uns meninos de rua que vendiam 

balas. Entrela~ando os seus corpos por entre os carros, seduziam os 

fregueses para a compra, ao mesmo tempo em que o olhar percorria o sinal e 

cuidava dos irmaos menores. 0 tronco pontuava, torcia e retorcia. Na defesa 

e no ataque, um dinheiro na mao e muitas ofertas na outra os meninos faziam 

um jogo de sobreviver. A vivacidade do olhar, pelo exerdcio da vi sao 

periferica, interferia em todo o corpo como se estivesse todo ele antenado. 

Com matreirice os meninos conduziam o movimento dos olhares apressados. 

Com precisao rltmica, todo o corpo das crian~as se articulava e no tempo 

exato recuava para a cal~ada, ate o proximo sinal abrir-se. Foi essa a ginga 

mais perfeita que ja presenciei. "22 

22 Rodrigues, Graziela E. F. Op. Cit. 1998, p. 80. 
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3. 2. A descoberta da Dan91 Brasileira 

• Meu irmao me levou para assistir uma apresenta~ao de 

dan~a do Grupo Ile-Axe. Eu sentei ali no Teatro e comecei a 

me arrepiar todo vendo as pessoas dan~ar. Vendo meu irmao, 

fiquei com vontade de subir no palco com os outros. Antes eu 

nao tinha vontade de fazer nada com ninguem, dormia o dia 

todo. Parecia que ja era para eu estar ali naquela dan~a, s6 

demorei urn pouco para chegar. Ainda nao tinha descoberto 

urn personagem, mas senti que estava ali dan~ando com o fogo 

nas maos." 23 

23 Depoimento de Nilson Dias da Concei~ao- adolescente do Grupo Ile·Axe. 
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Figura 11 - Dan~a do Fogo - Espetaculo Batuquere - Grupo Ile-Axe - 1997 
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No processo pedag6gico desenvolvido com o grupo Ile-Axe, o resgate dos 

valores da cultura negra e a compreensao de sua importoncia na hist6ria de 

cada um dos adolescentes, se deu de forma incisiva e apresentou resultados 

bastante significativos para o grupo. Quando descobrimos histories de 

nossos antepassados, em suas manifestac;oes culturais, entendemos que 

"dan<;a" acontecia, antigamente, em conseqUencia das pr6prias necessidades 

da vida. Hoje isso se perdeu. Nao cantamos ou dan<;amos , por exemplo, com 

a finalidade de agradecer ou pedir a Deus alguma coisa. No passado, nosso 

povo vivia a arte como pe<;a fundamental de sua existencia, e hoje, na 

maioria das vezes, o artista se prepara para fazer arte, tornando-se 

distanciado de suas verdades. 

A dan<;a, que veio resgatar valores pessoais dos integrantes desse grupo e 

reintegra-los ao ambiente em que convivem, esta presente em todas as 

sociedades humanas. Surgiu como forma de arte, caracterizada 

principalmente pelo significado que assume no interior da organiza<;ao social 

dos diferentes grupos humanos. Como forma de manifesta<;oo espontonea, a 

dan<;a ligada diretamente a cultura, e a mais antigo das artes. Acompanhou o 

homem durante sua hist6ria, servindo como elemento de comunica<;ao e 

afirma<;ao, dando-lhe possibilidades de viver os slmbolos de seu inconsciente 

atraves do proprio corpo, !iberando emo<;oes reprimidas por tabus culturais. 

Encontramos a dan<;a em todas as civiliza<;oes primitives, onde a emo<;oo e o 

pensamento magico noo eram inibidos pela racionaliza<;oo ou pela repressao 

dos instintos. Da necessidade de manifestar esse pensamento magico e 

relacionar-se com a natureza e com o desconhecido, o homem chegou, entoo, 
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a execu~Cio de seus rituais, e neles participa com seu corpo, seus sentidos e 

suas emo~oes. 

Levando em considera~Cio a dan~a como arte ancestral e dessa forma ligada 

diretamente as historias dos indivlduos, como educadores da arte 

propusemos em nosso trabalho com os adolescentes, redescobrir os corpos 

por meio das rela~oes criadas durante o processo de aprendizado, atraves 

das pesquisas de campo e das atividades corporais. 

Inicialmente, nosso trabalho exigiu um tempo para que fosse a ele 

incorporada a dan~a. Em parte pela falta de oportunidade anterior, que os 

adolescentes nilo tiveram em participar de aulas de dan~a de qualquer tipo, o 

que gerou bastante constrangimento no grupo. Em parte, tambem, pelos 

preconceitos que carregavam antes mesmo de conhecer um pouco sobre sua 

propria cultura. Outro fator significative, nesse inlcio de trabalho tecnico 

de dan~a, foi a presen~a de muitos adolescentes do sexo masculino, 

trazendo ao grupo uma caracteristica espedfica, para eles ainda mais 

distanciada do que conheciam por dan~a. 

Part indo da tecnica corporal da capoeira foi posslvel, com o tempo, 

desenvolver cada vez mais uma aula de dan~a que, voltada para temas 

populares brasileiros, visasse trabalhar com a sensibilidade do grupo, entre 

outras coisas. 0 ritmo dos adolescentes em nada dificultou a realiza~Cio de 

nosso trabalho, bem pelo contrario, o tempo que se estendia oferecia a cada 

um de nos maior possibilidade de contato e trocas de conhecimento. 
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Assim como Yvonne Berge acredito na importancia da dan~a, que como 

qualquer outra atividade, deve ser desenvolvida a seu tempo, despertando a 

responsabilidade dos seres em rela~oo ao proprio corpo, e, portanto levando

os a procurar um melhor modo de viver. Refor~ando esse pensamento, 

co menta: 

·como toda vida, e uma progressao que vai do centro para a periferia, da 

tomada de consciencia de si para a do espaco, depois a dos outros. Querer 

queimar etapas e retroceder ."24 

0 corpo de cada adolescente foi, durante o processo, lapidado por eles 

mesmos atraves de descobertas individuais e coletivas. 0 trabalho ofereceu, 

a cada um, confian~a interna e desejo de continuidade diaria das aulas 

praticas de dan~a. Inicialmente o aluno, fazendo parte de um processo onde 

a linguagem corporal espedfica estava contextualizada na cultura 

brasileira, reconheceu no proprio corpo fragmentos de manifesta~oes 

populares pesquisadas em video, reelaborando-os em movimentos corporais. 

Dessa forma desenvolvendo seu senso de percep~oo, criou seqUencias de 

movimentos estudando o corpo no espa~o e no tempo de um possivel ritmo 

musical. 

24 Berge, Yvonne. Viver o seu corpo: por uma pedagogia do movimento- sao Paulo. Martins Fontes, 

1986' p. 123. 
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Ainda Yvonne Berge: 

• Urn corpo bern afinado tern vontade de executor algo, e isso tanto rnais 

quanto sente que hci urn fio condutor facilrnente encontrcivel. Esta certeza 

liberta-o e o faz perder o rnedo de fracassar ."25 

Para Dom Bosco, o educador s6 se tornava realmente capaz de desempenhar 

seu papel, quando se aproximava do aluno, fazendo aquila que o aluno fazia, 

gostando daquilo que o aluno gostava. Sendo assim, dentro de uma escola 

como o Externato , tornou-se importante a nossa vivencia corporal, que se 

aproxima bastante da realidade pratica dos alunos. Esse foi um dos motivos 

da escolha por uma tecnica de dan~a que trabalhasse com temas populares. 

Mas alem das vivencias anteriores da educadora, a equipe do Externato, 

acreditava que o resgate de valores culturais, enquanto experiencia pratica, 

poderia ser de grande valia para a recupera~Cio da auto-estima dos 

adolescentes na realidade em que viviam, principalmente por estarmos 

lidando com uma clientela que na sua maioria e afro-brasileira. 

Como ja esperavamos, durante o processo de aulas praticas observamos que 

cada adolescente buscou inconscientemente aproximar-se de si mesmo e de 

suas rafzes. Portanto constatamos que a dan~a representou um forte 

instrumento para o resgate de tradi~oes culturais, que armazenada no corpo 

de cada um, se manifestou em movimentos dinomicos. Isso e argumentado 

por Inaicyra F. dos Santos: 

25 Id. Ibid. p. 71. 
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• ... e possivel promover atraves da dan~a na educa~ao, a vivencia da tradi~Cio 

de cada um, de forma a tornar possivel ao educador retomar sua historia 

pessoal, raizes, auto-estima, bem como a valoriza.;;ao de sua propria tradi.;;Cio 

ao identifica-la agindo no social."26 

0 movimento, por ser dinamico, transformou-se em cada adolescente, a todo 

momento. Assim como observavamos mudan~as em nossos movimentos 

durante as aulas de capoeira e dan~a, percebfamos que as rela~oes tra~adas 

a partir desses movimentos individuais eram dinamicas e estavam em 

constante transforma~Cio. Em rela~Cio ao movimento noo cristalizado Graziela 

Rodrigues, quando fala sobre o indivfduo dan~ante, nos coloca: 

"Dentro do fluxo de decompor e do transformar, o movimento noo se 

cristaliza, pois no momenta seguinte de suo cria~ao ele ja se apresenta como 

algo novo e din&nico".27 

Finalizando nossas coloca~oes sobre a dan~a e as consequencias da aplica~Cio 

pratica dessa atividade cultural com o grupo do Externato, temos aqui o 

depoimento de um aluno: 

"A gente nCio e mais o homem do passado, apenas viemos dele. Agora vivemos 

outra realidade que se mistura com nossas tradi~oes e nos da for~a para 

aceitar nosso passado proximo, too diflcil de ser assumido."28 

26 Santos, Inaicyra Falcao dos. Op. Cit. 1996. 
27 Rodrigues, Graziela E. F, Op. Cit. , 1998, p. I 03 
28 Nilton Eugenio Dias da Concei~lio - Adolescente do Grupo Ile-Axe. 
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Figura 12 - Espetaculo Azeviche - Grupo Ile-Axe - 1998 
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3.3. A Magia da Pesquisa de Campo 

" Temos que ter muita paciencia e concentra~ao, pois a dan~a 

que encontramos no Pesquisa de Campo e diferente da nossa 

dan~a. Conversar, trocar experiencias com os outros no 

Campo, nos traz conteudo de vida, entao aqui lo que 

aprendemos durante a pesquisa s6 conseguimos transmitir 

para outras pessoas quando dan~amos no palco." 29 

29 Silvia da Silva Nunes - adolescente do Ile-Axe. 
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As realiza~oes artfsticas do grupo ate o segundo semestre de 1997, entre 

apresenta~oes, oficinas e aulas praticas, ampliaram os conhecimentos dos 

adolescentes, aprofundando o sentido de nossas dan~as sagradas atraves de 

descobertas individuais. Como conseqiiencia desse trabalho pratico, e das 

analises de material em video, o grupo apresentou forte interesse pela 

pesquisa de campo. A busca de material vivo da cultura popular brasileira e o 

contato mais intenso com a dan~a dentro desse universo popular, nesse 

momento, passaram a representor o novo foco do trabalho a ser 

desenvolvido com o grupo Ile-Axe. 

Como base para o trabalho do grupo, as experiencias da educadora Lara com 

0 metodo do Bailarino-Pesquisador-Interprete, estimularam OS adolescentes 

em sua nova trajet6ria de descobertas. 

Segundo Graziela Rodrigues: 

• A prepara~ao para o campo exige centra~ao, com todos os atributos do que 

seja eixo: postura, neutralidade e um estar presente ( = envolvimento com a 

realidade despojado dos pre-conceitos, relacionados a dan~a ). Ao mesmo tempo 

a que se ter um corpo aberto para o recebimento do material da pesquisa em si 

mesma. Hci que se ter folego e paciencia para pesquisar 'o corpo que dan~a· em 

todo o seu contexto."30 

Logo na primeira experiencia do grupo Ile-Axe com algumas manifesta~oes 

populares brasileiras, pudemos perceber o quanto esse universo do popular 

ja estava presente nos corpos de coda adolescente. Justamente pela 

realidade social dos jovens estar tao proxima a realidade dos indivfduos 

30 Rodrigues, Graziela E. F. Op. Cit. 1998, p. 148 
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pesquisados, a pesquisa se desdobrava com naturalidade. A linguagem era 

comum e os universes de ambos estavam quase se confundindo, numa troca 

de valores, emo~oes e conhecimentos. Essa vivencia dos adolescentes em 

campo, despertou o desejo pela descoberta de dodos familiares ligados aos 

seus pr6prios antepassados, os quais, futuramente, lhes deram for~a para 

acreditar em seus trabalhos como interpretes no palco. 

Acrescentamos a esse pensamento, as palavras de Graziela Rodrigues: 

"As pesquisas de campo situam-se como fontes, onde o corpo retrata a sua 

hist6ria, entrela~ando festividade e cotidiano, numa integridade de ser de 

cada um. Ao cohabitar com a destitui~ao de mc\scaras, as rela~oes de 

identidade do corpo tornam-se inevitciveis."31 

No decorrer do processo, cada adolescente em seu tempo aprimorou a 

sensibilidade para observar os corpos dos indivfduos escolhidos como foco 

de nossas pesquisas. Com o tempo aprenderam a decodificar os movimentos 

e, em seguida, aproveita-los em seus processes de cria~Cio artfstica atraves 

da dan~a. Escolher um novo corpo para ser observado, pesquisado, percebido 

e sentido, tendo consciencia de que este corpo representa, simbolicamente, 

um universe corporal muito mais abrangente do que o aparente, acreditamos 

que proporcione ao pesquisador a constata~Cio de que existem semelhan~as 

entre os indivfduos e suas realidades, na dinamica corporal da vida. 

Segundo Searle, sem memoria nCio existe consciencia e toda consciencia 

come~a com a experiencia do corpo atraves da imagem corporal. 

31 Id. Ibid. p. 24. 
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"Assim como e impassive! ter memoria sem consciencia, e igualmente 

impossfvel ter uma consciencia totalmente desenvolvida sem a mem6ria."32 

Em se tratando especificamente da pesquisa em dan~a. o corpo do 

pesquisador esta diretamente ligado no processo, mesmo que nao seja ele o 

objeto de pesquisa escolhido pois, no decorrer das atividades, o dan~arino se 

remete a sensa~oes de registros corporais ou imagens jc\ vivenciadas 

anteriormente em outros processos semelhantes de sua realidade. 0 corpo e 

um material vivo, dinomico e em constante transforma~ao. Portanto, 

acreditamos ser impossivel a segmenta~ao do pensar artistico e do fazer 

artlstico em dan~a. Essa segmenta~ao do homem aparece constantemente 

em todos nos e acaba por representor uma grande amea~a para o processo 

de conscientiza~ao individual. Sobre esse pensamento, destacamos a cita~ao 

de Fontanella: 

"Hoje tenta-se recuperar o ser humano. A enfase foi pasta no corpo. Mas 

tem que ser corpo sujeito. Sujeito humano, eu diria. Por isso temos hoje 

tanto corpo na comunica~ao e tanta corporeidade na filosofia e na educa~ao. 

A 'coisa pensante' de Descartes vai se tornando um mito, como tambem o 

sujeito pensante. 0 cerebro vai sendo desvendado devagar e seguramente. 

Talvez ja possamos formular: 'eu, cerebra, penso'. Ja podemos distinguir o 

pensamento racional do pensamento neuronal. Por que o pensamento e do 

sujeito pensante, e nao e o sujeito pensante. Por que deverfamos distinguir o 

sujeito do pensar, do sentir, do querer, do amar, do trabalhar, do sofrer, do 

gozar, etc?"33 

32 Searle, R. John. 0 Misterio da Consciencia. Sao Paulo: Paz e Terra, 1998, p. 196. 
33 Fontanella, C. Francisco. 0 Corpo no Limiar da Subjetividade. Piracicaba: Unimep, 1995., p.22 
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Figura 13 - Pesquisa de Campo em Olfmpia-SP, realizada pelo grupo de dan~a Ile-Axe em 1997. 
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Para nos, o significado do experiencia do pesquisa de campo, esta no corpo 

como unico revelador de realidades humanas. 0 cohabitar com a fonte de 

pesquisa, nos possibilita aproximar nossa realidade a realidade do outro. Se 

nosso corpo nao vivencia a realidade pesquisada, fica diflcil compreende-la, 

pois no maioria das vezes apenas o corpo e capaz disso. Nossa mente, 

esvaziada de conceitos, nos aproxima dos outros em verdade humana, a 

partir do movimenta(;ao dos corpos. 

Observamos nos vcirias pesquisas de campo do grupo, que o povo que 

pesquiscivamos, em sua maioria afro-brasileiro, proporcionava aos 

adolescentes uma sensa(;ao de conforto, muita for(;a de resistencia e 

tambem despertava certa inquietude. Foram mementos e vivencias que 

marcaram demais o processo do grupo e de coda indivfduo em particular. 

Alguns deles se sentiram em outro plano, como se estivessem num sonho que 

logo acabaria. Essa semelhan(;a entre os adolescentes do Ile-Axe com os 

indivfduos observados em nossas pesquisas, bem como a rela(;ao amigcivel 

criada por ambos os grupos, nos fazem refletir sobre os corpos que se 

aproximam por uma verdade humana. Para Graziela Rodrigues: 

'Nas senzalas, nos terreiros, nos campos descobertos e encobertos ocorreu 

uma mescla cultural. Foram afinidades e necessidades que propiciaram a 

corpos distintos encontrarem uma manifesta~ao em comum. Portanto, em 

solo brasileiro germinou uma diversidade cultural, fruto da condi~ao de 

oprimido, elaborada e criada nas infinitas redes das rela~oes humanas. 

Ressaltamos a nossa heran~a negra pela sua influencia como for~a de 
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resistencia e tambem como doadora e receptora de diversas formas de 

expressao"34
• 

Em nossas viagens, o grupo sempre esteve hospedado em moradias que 

apresentavam condi!;oes semelhantes as de suas casas na periferia de 

Campinas. Mesmo assim, os jovens se espantavam com a diferen!;a cultural e 

com as rela!;oes humanas encontradas no campo, que se manifestavam de 

forma extremamente dinomica e intensa. Trocaram inumeras experiencias 

com famflias que participavam juntas dos rituais, criando um drculo de 

amizades com outros jovens, o que lhes permitiu conhecer uma nova 

realidade, dentro do contexto. 

As pesquisas de campo, que representaram no decorrer do processo de 

trabalho do Ile-Axe, forma!;i'io profissional e humana e eixo do trabalho 

como dan!;arinos, passaram a fazer parte de nossas vidas como um alimento 

divino, e consequentemente tornaram-se fundamentais no processo 

pedag6gico aplicado ao grupo de dan!;a do Externato. Sem elas seria 

complicado compreender questoes ligadas ao corpo , pois para n6s o corpo 

do brasileiro torna-se unico e conta uma hist6ria de vida que se repete 

desde o inicio de sua existencia. Acreditamos cada vez mais em nossas 

semelhan!;as como seres humanos e divinos. Nesse contexto, o corpo sagrado 

que somos nos leva a uma incessante busca daquilo que reconhecemos como 

movimento e que nos direciona a dinomica da vida. 

34 Rodrigues, Graziela E.f. Op. Cit. , 1998, p. 27 
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As experiencias em campo trouxeram, entre outras coisas, para o trabalho 

do grupo Ile-Axe, a constata~ao do universe sagrado de nossa cultura 

popular . 0 corpo sagrado que vem sendo desvendado durante o processo de 

praticas artlsticas dentro desse universe popular, proporciona a n6s 

interpretes uma qualidade de movimento bastante densa que revelo uma 

verdade de cada indivlduo. Nesse processo pudemos perceber em nossos 

corpos, que a pesquisa de campo ofereceu, entre outras coisas, um eixo para 

desdobramento de sensa~oes de uma dan~a unica e ao mesmo tempo 

reveladora de verdades interiores. Concordo com Graziela Rodrigues em sua 

coloca~ao a seguir: 

"0 compromisso com o sagrado situa-se pela necessidade de pertencer a um 

mundo maior do que o aparente, de conviver como cosmo, com a grande roda 

do mundo. Impelido pela devo~ao ao santo, entidade ou orixci o corpo realiza 

a memoria afetiva, elaborando representa~oes simb6licas e a dan~a e a 

sintese deste percurso interior".35 

A pesquisa de campo conduziu, tambem, ao processo de forma~ao humana 

dos indivlduos, o inlcio de um processo de resgate de valores culturais. Para 

os adolescentes do Ile-Axe, alem do resgate de tradi~oes culturais, outre 

fator fundamental vem refor~ando a pratica da pesquisa de campo e sua 

importoncia para o processo pedag6gico dos mesmos. Esse fator diz respeito 

35 Rodrigues, Graziela E. F. Op. Cit., 1998, p. 30 
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a valoriza~ao da cultura afro-brasileira, que representa grande parte de 

nossa heran~a cultural e dessa forma colabora para a auto-valoriza~ao dos 

adolescentes. 

Em meio as experiencias vivenciadas em campo, os alunos tiveram a 

oportunidade de tomar conhecimento da hist6ria de seus antepassados e de, 

principalmente, relacionci-la ao passado de seus familiares. No momento em 

que a cultura popular brasileira passou a ser assumida como valor, dentro de 

um processo de evolu~ao humana, tudo o que antes fazia parte de um mundo 

de preconceitos e distanciamentos, tornou-se precioso e poetico dentro da 

hist6ria de vida de cada adolescente. Tomar consciencia de quem foram 

nossos familiares e quais eram os seus costumes e cren~as, representou uma 

preciosa descoberta para os adolescentes. Esse resgate de valores 

individuais despertou, no aluno, a vontade de buscar novos dados e conhecer 

melhor a sua propria hist6ria de vida. Como consequencia desse percurso de 

trabalho com as pesquisas de campo, os alunos atingiram um ponto de 

compreensao sobre a dan~a, o que permitiu que descobrissem realmente o 

desejo de realizar um novo trabalho artlstico a partir da escolha de um 

tema atual e que refletiu na ultima experiencia de campo dos adolescentes, 

que se deu em Campinas no ano 2000, com a pesquisa do Hip-Hop, a qual 

descreveremos e discutiremos a partir desse momento. 
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Figura 14- Pesquisa de Campo em Salvador-BA, com os adolescentes do Ile-Axe em 1999. 
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4. Processo Criativo e Montagem do Espetaculo 

"Terra do Sacode" 

"Seja qual for o nome, a criatividade genuina caracteriza-se 

por uma intensidade de percep~ao, por um alto nivel de 

1 May, Rollo. A Coragem de criar: tradu~oo de Aulyde Soares Rodrigues- Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 1975. P 43. 
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0 Processo de montagem do espetaculo Terra do Sacode se dividiu em tres 

etapas estabelecidas logo ap6s a pesquisa de campo no universo do Hip-Hop. 

Inicialmente, o grupo de volta a sola de aula realizou o processo de 

laborat6rios de dan(;a dirigidos. Nesse momento os adolescentes 

trabalharam por meio de seu inconsciente, tendo como referendal as 

imagens e vivencias da pesquisa de campo. Em movimento e com os olhos 

fechados, trouxeram para o corpo as sensa(;oes e emo(;oes que estavam 

envolvidas com a tematica em questoo. A partir dessas imagens vindas do 

inconsciente, elaboraram um corpo que respondesse as sensa(;oes internas . 

Coda corpo trabalhado apresentava caracteristicas de personagens 

observados no universo de pesquisa. 

Dessa forma, iniciamos a elabora(;oo das personagens que no decorrer do 

processo foram sendo mais detalhadas, apontando novas caracteristicas. 

Num segundo momento, por meio das rela(;oes tra(;adas entre uma 

personagem e a outra, demos inkio a elabora(;oo das cenas construindo uma 

hist6ria para coda interprete. 

Em seguida costuramos as cenas fechando um roteiro e iniciando o processo 

de ensaios do espetaculo criado, que constituiu a terceira etapa de nosso 

trabalho. 
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4.1. A Pesquisa de Campo no Universo do Hip-Hop 

"Estava uma noite muito bela, todos os manos e as minas curtindo de montao, 

eu e os camaradas no sossego, o ambiente era muito maneiro tinha altos 

grafiteiros, DJs, breakers. Tudo estava certo, quando de repente ouvimos 

tiros, muitos tiros, gente chorando e um cidadao com um revolver na mao. 

Depois, tudo estava normal, por incrivel que pare~a, o som com~ou 

novamente. 0 que tinha acontecido era o seguinte, o cidadao que estava com 

a arma tinha cobrado um fulano ali no som, ate ai tudo bem, o mano que foi 

cobrar disse que ia na casa dele buscar o dinheiro, isto na favela e suspeito. 

Novamente todos curtindo, depois do acontecido tudo estava diferente. 

Como na favela, nada se resume em tentativas, o mano que foi cobrado voltou 

no local do acontecido fortemente armado, chamou o fulano que tinha 

apavorado ele com varios tiros para o alto, para o meio da rua. Como a 

periferia jd premeditava o que ia acontecer, ja ficaram espertos. 0 mano 

que foi cobrado chamou o fulano para o meio da rua, com todo mundo vendo, 

ele come~ou a discutir, depois de alguns minutos o que foi cobrado sacou um 

revolver e executou o individuo, na frente de crian~a de apenas sete, oito 

anos. 0 som foi fechado, as lembran~as ficaram, e com isso eu pego for~as 

para lutar: 2 

2 Depoimento de adolescente do Grupo Ile-Axe, Campinas - SP, 2000. 
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0 termo Hip-Hop foi estabelecido por volta de 1968 pelo negro Afrika 

Banbaataa, inspirado em duas movimenta~oes cfclicas. A primeira delas 

estava na forma pela qual se transmitia a cultura dos guetos norte

americanos. A segundo estava justamente na forma de dan~ar mais popular 

da epoca, OU Seja, saltar (hop) movimentando OS quadris (hip). 

Na decada de 60, a discussiio sobre direitos humanos fez com que os 

marginalizados da sociedade de Nova Iorque se articulassem politicamente. 

Surgiram grandes lideres, como Martin Luther King e Malcom X, e grupos 

mais incisivos como os Panteras Negras. Esse ambiente influenciou bastante 

os primeiros praticantes do Hip-Hop, principalmente artistas como Isaac 

Hayes. Esses artistas faziam OS habitantes do gueto dan~arem musicas por 

eles chamadas de "Raps", a exemplo dos "Ike's Raps" contidos nos LP's de 

Hayes, que eram compostos por uma base musical dan~ante acompanhada de 

rimas faladas que seguiam o ritmo. As letras continham alto teor politico

social. 

Musica (Rap), dan~a (Break) e artes plasticas (Grafite) deram origem ao 

Hip-Hop, criando um movimento artlstico- culturaL 

No Brasil, o Hip-Hop chegou no inkio da decada de 80 por meio dos grupos 

de baile, das revistas e dos discos vendidos na rua 24 de Maio (Soo Paulo). 

Os pioneiros do movimento, que inicialmente dan~avam o Break, foram 

Nelson Triunfo, depois Thalde & DJ Hum, MC/DJ Jack, Os Metralhas, 
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Racionais MCs, Os Jabaquara Breakers, Os Gemeos e muitos outros. 

Dan~avam na Rua 24 de Maio, mas foram perseguidos por lojistas e policiais; 

depois foram para a pra~a Sao Bento e Ia se fixaram. Houve um perlodo de 

divisCio entre os breakers e os rappers, os primeiros continuaram na sao 

Bento, os outros foram para a Pra~a Roosevelt. 0 Rap, a princfpio chamado 

de "tagarela", ascendeu e os breakers formaram grupos de Rap. 

Em 1988 foi lan~ado o primeiro registro fonogrclfico de Rap Nacional, a 

colet8nea "Hip-Hop Cultura de Rua", pela gravadora Eldorado. Desta 

colet8nea participaram Thaide & DJ Hum, MC/DJ Jack, C6digo 13 e outros 

grupos iniciantes. Nesse perfodo de ascensCio do Rap, a capital paulista 

passou a ser governada por uma prefeitura do PT, que auxiliou na divulga~Cio 

do movimento Hip-Hop e na organiza~ao dos grupos. Por esse motivo foi 

criado em agosto de 1989 o MH20 - Movimento Hip-Hop Organizado, por 

iniciativa e sugestao de Milton Salles, produtor do grupo Racionais MCs ate 

1995. 0 MH20 organizou e dividiu o movimento no Brasil. Ele definiu as 

posses, gangues e suas respectivas fun~oes. Houve um trabalho de 

divulga~ao do Hip-Hop e organiza~Clo de oficinas culturais para 

profissionaliza~ao dos novos integrantes, com a participa~ao do musico de 

reggae Toninho Crespo. Este trabalho teve continuidade no municipio de 

Diadema com o apoio de Sueli Chan (membro do MNU - Movimento Negro 

Unficado). Outro agente de divulga~Cio do Hip-Hop no Brasil, foi o Projeto 

Rap Brasil, de Armando Martins, que lan~ou varios grupos de Rap durante os 

anos em que esteve no ar. 
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A Experiincia dos Adolescentes 

0 memento espedfico em que se encontrava o Grupo Ile-Axe, durante a 

montagem de "Terra do Sacode", caracterizava-se pela fase de maior 

amadurecimento individual dos interpretes. Nesse processo contcivamos com 

oito integrantes selecionados, em parte, pela capacidade de ajustamento 

individual e social, em compara!;oo aos outros adolescentes que, pelo seu 

ritmo, ainda noo estavam prontos para avan!;ar tanto, a ponto de realizar a 

montagem do novo espetciculo. 0 fato desse grupo estar bem reduzido, 

nesse momento, facilitou o desenrolar da pesquisa de campo e 

posteriormente das descobertas individuais e ancilises das mesmas. 

0 primeiro contato dos adolescentes com o universe de pesquisa, se deu em 

setembro do anode 1997, no Seminario Rap em Tronsito, com a participa!;Cio 

de Thalde e DJ Hum, Nelson Triunfo, Rubia, RPW, KLJAY, Racionais MC e 

Sistema Negro, no CAIC/Vila Uniao, em Campinas. 0 grupo Ile-Axe 

participou do evento, promovendo o intercombio com diferentes integrantes 

dos grupos de Rap. Nesse dia contamos com a participa!;Cio do Coordenador 

do Externato Soo Joao, Padre A . F. Lelo, que depois de conhecer alguns 

jovens integrantes do universe do Hip-Hop de Campinas , passou a apoiar a 

realiza!;Cio de novos eventos dessa caracterfstica, aos domingos no 

Externato Sao Jooo. A sede do Grupo Ile-Axe, tornou-se entoo um espa!;o 

aberto para manifesta!;oes do movimento Hip - Hop, onde o cencirio se 

caracterizou pela arte do grafite que, ate hoje, e marco registrada em 
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muros da institui~oo. Dessa forma , os integrantes do grupo de dan~a 

tiveram a oportunidade de participar de varios eventos e vivenciar de perto 

a experiencia Hip Hop, composta de Break, Rape Grafite. Deparamos 

Deparamos em nossa pesquisa fora do Externato, em saloes ou 

manifesta~oes de rua, com a dificuldade de registros em video. A 

impossibilidade de uma documenta~ao em video, se deu devido ao carater 

violento do contexto onde buscavamos material de dan~a, para observa~ao e 

posteriores analises te6ricas e praticas sobre o assunto. Segue depoimento 

de um dos adolescentes em nossa primeira ida a campo: 

•A minha primeira pesquisa num salao foi ao !ado de amigas que eu sempre 

saia. Esse Iugar era muito estranho, s6 tinha pessoas drogadas, ninguem 

respeitava uns aos outros. Eu gostava muito de dan~a, chamei minhas amigas 

para andar no salao. Encontramos duas meninas que estavam bebendo e eu 

esbarrei em uma delas, continuei andando e encontramos com ela mais 

adiante. Ela ficou me olhando e eu tambem, quando estcivamos brigando, o 

seguran~a pediu para eu sair do salao, eu fui ate uma pra~a, era 3h e tive que 

esperar ate as 5n da manha para eu ir embora."3 

0 Hip-Hop, por jd fazer parte do cotidiano dos adolescentes durante o 

processo de pesquisa de campo, proporcionou uma mudan~a na visao dos 

mesmos em rela~ao ao universo pesquisado. Cada interprete passou a ter 

maior cuidado em suas observa~oes e a~oes. Come~avam , aos poucos, a se 

distanciar desse cenario cotidiano do Rap e enxergar de fora aquilo que era 

3 Maria Iranilda Ferreira da Silva - Adolescente do Ile-Axe 
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mais emergente ou que de certa forma, ate entClo, passava despercebido no 

contexte em questClo. 

Pudemos aproveitar, mesmo sem os registros, o contato com pessoas que 

faziam parte dos bailes de Rap, que acabaram tra~ando uma rela~Cio de 

trocas de experiencias com os adolescentes do Externato. 

Foi posslvel, durante os encontros, oferecer aulas de capoeira para os 

dan~arinos de Rap, e em troca aprender com eles tecnicas espedficas 

daquela dan~a, em parte ja conhecidas pelos integrantes do grupo Ile-Axe, 

mas com muito a ser desenvolvido. No aprendizado da dan~a Rap, nao 

importava exatamente entender os detalhes tecnicos dos movimentos, mas 

sim o que ela apresentava em comum com a dan~a brasileira e a capoeira, que 

vlnhamos desenvolvendo juntas ha quatro anos. 

Observavamos coda vez mais, que realmente os movimentos em nossa 

pesquisa nos remetiam aos ja conhecidos movimentos da capoeira ou ate de 

algumas dan~as guerreiras brasileiras. 0 corpo que se preparava para dan~ar 

o Rap, buscava um to nos muscular alto e dan~ava sempre em rela~Cio a um 

outre corpo. Esse dialogo corporal se aproximava da vivencia que tlnhamos 

como capoeiristas. 

Mesmo com a grande semelhan~a que os personagens de nossa pesquisa 

apresentavam em rela~Cio aos adolescentes do Ile-Axe, foi posslvel criar um 

distanciamento necessaria para que ninguem esquecesse de seu papel 

enquanto pesquisador por mais que, em varies mementos, se confundissem 
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com o campo. Um momento onde o adolescente que pesquisa se confunde com 

0 que e pesquisado foi descrito pelo adolescente : 

• 0 ambiente era bastante pesado, tinha favelado de todos os lugares do 

Estado de sao Paulo, eu me senti bastante feliz ao ver meu povo curtindo a 

pampa. A sensa~ao que ficou no meu corpo foi a de liberdade, liberdade de 

expressao. Tudo o que as pessoas faziam no baile me lembrava alguma coisa 

da minha vida e de pessoas que conhe~o. Me sentia protegido e animado, 

mesmo sabendo que ali rolava droga e briga ate um matar o outro. Depois 

desse momento eu fiquei bastante incentivado para fazer aula de dan~a e 

ensaiar novas coisas, hoje fa~o parte do terceiro espetciculo que estci 

prestes a estrear. Esse espetciculo me deu for~a e vai continuar me dando 

for~as para lutar pelos meus ideais."4 

Por outro lado, essa semelhan~a dos personagens com os pesquisadores, 

favorecia uma maior percep~ao dos conteudos por parte dos adolescentes. 

Percebemos no decorrer do semestre que os meninos e meninas do Ile-Axe 

antes tao frequentadores de bailes na periferia, deixavam aos poucos essa 

vontade de lado e substituiam por encontros entre eles para ensaios ou 

conversas diversas. Segundo os pr6prios adolescentes o desejo de fazer 

parte dos grupos da noite que frequentavam bailes de Rap, deixa de ocupar 

dentro deles um espa~o de importoncia, como se tivessem descoberto algo 

alem daquele universo. Na verdade nao sabiam bem ao certo o que estava 

diferente, mas tinham a sensa~ao de que algo havia sido descoberto dentro 

de coda um e preenchia o antigo desejo de sair para as noites violentas, 

4 Depoimento de Nilson Dias da Concei~ao - adolescente do Ile-Axe. 
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muitas vezes responsavel por acidentes e mortes de pessoas pr6ximas. Essa 

vontade de nCio estar mais nos ambientes dos bailes Rap, surgiu no 

depoimento de um dos alunos em experiencia de campo. 

"Tudo come~ou quando eu resolvi ir ao saiCio com meus amigos da pesquisa. 

Neste dia eu estava sem dinheiro. Mas, para minha sorte encontrei outros 

amigos, e um deles pagou minha entrada. Esse dia foi como os outros, muita 

zoeira, muita festa, mas estava parecendo que era o nosso ultimo encontro. 

No outro dia eu estava trabalhando, cheguei no Externato e fiquei sabendo 

que o meu amigo que pagou minha entrada, tinha morrido. Eu fiquei muito 

triste. Mas tudo passa e a vida continua. Essa hist6ria foi muito triste."5 

A ultima tentativa de registro em vfdeo, em junho de 2000, fracassou 

novamente, devido ao impedimento da realiza~Cio de um grande evento de 

Rap, no Estadio Municipal Brinco de Ouro da Princesa, que gerou polemica 

nos meios de comunica~Cio da cidade de Campinas. Segundo os organizadores 

do evento, os responsaveis pela utiliza~Cio do estadio tiveram uma postura 

preconceituosa, ao impedir que um evento "daquela natureza", com "aquele 

tipo de gente", acontecesse em suas dependencias. Isso foi um dado 

significative para os membros do grupo, em detector a realidade em que 

vinham trabalhando, a qual tambem pertencem e que, futuramente, poderia 

causar rea~oes semelhantes contra seu trabalho artfstico , por se tratar de 

tema comum. 

Durante o ano 2000, o grupo de oito adolescentes, realizou novas idas aos 

encontros de dan~a Rap, e ap6s um percurso de pesquisa de movimentos e de 

5 Gerisnaldo da Silva Santos- adolescente do Ile-Axe 
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personagens que compoem esse cenario, como continuidade do processo 

artlstico, iniciou a elaboral<CiO da montagem de um novo espetaculo. Durante 

o processo de crial<OO do espetaculo, o Grupo realizou em julho de 2000 sua 

ultima experiencia de campo, que resultou na escolha dos figurinos e cenario 

do futuro espetaculo. Passamos dois dias inteiros, em meio dos personagens 

do Rap, em sao Paulo, mais especificamente na 24 de Maio local de tradil<Cio 

do movimento Hip-Hop. 

Conclulmos que a danlta Rap, tema de nossa pesquisa, foi escolhida pelos 

adolescentes por estar too proxima da realidade dos interpretes. 

Justamente por isso, exigiu um grande amadurecimento pessoal para a 

realizal<Cio da pesquisa e futuramente para a formal<Cio dos personagens e do 

roteiro do espetaculo. Seria impossfvel darmos inlcio a montagem do 

primeiro espetaculo do Ile-Axe partindo desse tema, porque os adolescentes 

estavam ainda em seu infcio de processo, muito distanciados de sua realidade 

e de suas ralzes culturais. Sem antes tomar consciencia da importancia 

desse resgate cultural e humano, pelo qual passaram no decorrer de suas 

descobertas atraves da danlta, dos personagens e roteiros de espetaculos 

vivenciados, jamais seriam capazes hoje, de resgatar situaltoes vivenciadas 

por eles num passado recente e que deixaram fortes marcos em sua vida. 

Lidar com temas culturais distanciados dos adolescentes pela questCio do 

tempo, como as manifestal<oes populares pesquisadas de inlcio, ate mesmo 

pensando em antepassados, foi uma importante estrategia de trabalho, para 

fortalecer a confianlta dos mesmos e possibilitar a desmistifical<Cio de Oltoes 
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da vida de cada um, muitas vezes tragicas, que anteriormente noo poderiam 

ser compreendidas e muito menos aceitas por eles. 

Em rela~oo a hist6ria dos interpretes como fonte para a realiza~oo dos 

trabalhos artlsticos, partilhamos da mesma posi~oo de Inaicyra Falcao dos 

Santos: 

"Pondero, entre outros atributos, a performance como vivencia pessoal, 

aquela que tem me proporcionado a consciencia corporal do meu ser, e a 

hist6ria do que sou. Foi sempre na tradicao africano - brasileira que busquei 

inspiracao, informacao, tanto no aspecto profissional quanto na filosofia de 

vida. Esta experiencia estabeleceu a origem da hip6tese de criacao, de uma 

expressao artistica no cencirio da danca - educa~ao brasileira."6 

6 Dos Santos, Inaicyra Falcao." Aycin, uma Petica Intertextual", in Pluralidade Cultural e Educacoo . 

Salvador: Saciedade de Estudos da Cultura Negra no Brasii-SECNEB/Secretaria da Educa,:oo

Coordena~oo de Educa~i'io Superior-CES, 1996. p. 127. 
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4. 2. Os Laboratorios de Dan<;a e a Elabora!;(io dos Personagens 

"Atraves dos laborat6rios vivencia-se o vazio, o caos, ate a 

conquista de uma forma ordenada. No espa!;o fechado da 

sala, o bailarino-pesquisador-interprete vai construindo 

paisagens imagincirias e passa a atuar dentro delas. 

Atraves do movimento, o bailarino ve dentro dele algumas 

caracteristicas de uma personagem em seu espa!;o origincirio. 

A partir de entO:o ele irci incorporci-la e todo o seu trabalho 

vai se desenvolver por intermedio dessa personagem."7 

7 Rodrigues, Graziela, E. F., 1998 Op. cit p. 149 
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Ap6s a realiza<;ao da pesquisa de campo, em seu retorno a sola de aula, o 

grupo promoveu analise e discussoes sobre a vivencia de campo. Em seguida, 

realizou laborat6rios dirigidos a forma<;ao dos personagens, onde por meio 

dos conteudos da pesquisa, foram realizadas propostas de cria<;oo de 

movimento aos interpretes, que com a repeti<;oo dessa pratica foram coda 

vez mais soltando suas emo<;oes e movimentos retidos no corpo. Segundo 

Graziela Rodrigues , esse e um momento em que: 

"0 bailarino tende a se ocultar, seu movimento fica introspective. Sao 

situa~oes em que vemos a necessidade de abrir um espa~o para que a pessoa 

tome conhecimento dos conteudos que a estao impedindo de mover-se.''8 

Despertando a descoberta das imagens e sentidos para a elabora<;oo de 

movimentos conscientes, provindos do emo<;oo, coda vez mais oferecemos 

qualidade de comunica<;oo ao corpo do interprete. Em depoimentos de 

laborat6rios dos adolescentes, pudemos perceber como coda um deles, 

inicialmente retraldo, passou a mover-se com maior dinomica dentro do 

processo: 

"Estava num deserto, bem Ionge via um tronco e alguma coisa me puxava para 

esse tronco. Sentia sensa~oes horriveis porque esse tronco me trazia 

recordac;:oes ruins e eu nao conseguia lembrar o que era. Tinha uma pessoa 

me impedindo de chegar no tronco , e eu nao conseguia me mover. Quando vi 

essa pessoa, depois de muitos dias de laborat6rio, percebi que ela tinha uma 

8 Rodrigues, Graziela E. F., 1998 Op. cit p. 148 
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mascara e era fraca, tambem tinha medo de mim, entilo comecei a me 

movimentar cada vez mais."9 

Figura 15 - Laboratories de Dan~a do Grupo Ile-Axe durante a 

montagem do espetciculo "Terra do Sacode" - 2001 

9 Nilson Dias de Concei~ilo - adolescente do Ile-Axe. 
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Esse resgate de sensa~oes e emo~oes por meio do inconsciente, aproximou 

demais os adolescentes na situa~ao de fragilidade em que se encontravam no 

inlcio do processo de laborat6rio. Nesse momenta, usando musicas de Rape 

buscando imagens urbanas para auxiliar na busca das sensa~oes corporais de 

coda personagem, os adolescente realizavam movimentos sutis e quase 

imperceptlveis. 

Alguns depoimentos apresentavam forte semelhan~a. e mostravam que todos 

sentiam-se sozinhos e perseguidos por alguem. Esses depoimentos se 

repetiram por varios dias de trabalho. Selecionamos algumas frases, parte 

de depoimentos dos integrantes do grupo feitos em meio do processo de 

laborat6rio de dan~a. mais especificamente no mes de maio: 

"Sinto alguem batendo em minhas costas e nao consigo ver quem e . Tentava fugir 

mais nao conseguia. Carregava comigo um tronco muito pesado e caminhava por um 

chao muito quente".10 

"Eu estava sozinha, me sentia num deserto perto de animais mortos. 0 chao estava 

queimando e eu estava muito cansada, com muita sede. 0 Iugar era horrivel , nao 

agi.ientava mais ficar Ia, e avistei uma pessoa, era um homem bem triste, abracei 

esse homem e nao soltei mais, fiquei chorando". 11 

"Estava num Iugar escuro e nao conseguia sair de Ia, na verdade eu tentei muito ,mas 

nao tinha saida. As minhas maos estavam amarradas. Conseguia ver bem Ionge uma 

luz e sentia um cheiro de plantae vento, muito bom."12 

10 Luis Eduardo Manoel- adolescente do ne~Axe 
11 Susana Campos Cordeiro- adolescente do He-Axe 
12 Fabiano Rodrigues - adolescente do ne-A.xe 
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"Eu estava sozinha, onde so tinha terra vermelha, de repente apareceu um homem, 

que sofria, isso me dava vontade de chorar. Eu tentei ajudar esse homem, mas ele 

nao queria minha ajuda e carregava uma coisa nas costas."13 

Observamos em nosso trabalho que, na constru~ao artlstica de um 

personagem vivenciando uma hist6ria em cena, torna-se clara uma situa~ao 

de satisfa~ao de um desejo decorrente da lapida~ao de um conteudo 

pesquisado, que brotou anteriormente em laborat6rio, partindo do 

inconsciente, iniciador de um processo. 

Por experiencia propria, posso dizer que desejos e impulses reprimidos sao a 

essencia do processo. Porem, naturalmente as preocupa~oes cotidianas 

aparecem nas imagens, sensa~oes e emo~oes , inseridas ou misturadas com 

outras imagens e dessa forma se mesclam no inconsciente, muitas vezes ate 

de forma pouco clara. A falta de clareza dessas imagens sensa~oes e 

emo~oes, na maioria das vezes se explica por determinadas modifica~oes ou 

deforma~oes que o proprio interprete faz de suas imagens em seu sentido 

mais profunda. E como se o indivfduo, cada vez mais, buscasse entender 

aquila que aparece em seu inconsciente de forma obscura, e que deveria ser 

lapidado sem perder o sentido do que aquila realmente representa para a 

vida do interprete. 

Assim como na vida, os laborat6rios de dan~a tambem respeitam o tempo dos 

interpretes, porque quanta mais amadurecimento a pessoa adquire, mais 

13 Maria Iranilda Ferreira da Silva- adolescente do ne-Ax.e 
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proxima fica da eiabora~ao clara e satisfatoria de um personagem. Nao 

adianta atropelar 0 tempo, pois OS desejoS serao permitidos OU nao de 

acordo com o momento e a capacidade do indivlduo de identifica-los ou ate 

vivencia-los como parte dele mesmo. 

0 momento de incorporar o personagem se da depois de muito tempo de 

trabalho pois, por mais disponfvel que o indivfduo se apresente, tudo tem seu 

tempo. E imposslvel negar, apenas tem seu tempo tanto para acontecer como 

para nao acontecer. Incorporar e na verdade desincorporar mascaras e 

padroes dos quais nem sequer temos consciencia que carregamos. Primeiro 

parece que a gente tem que tirar a roupa, e como se ficassemos nu. Depois 

da um desespero e voce come~a a procurar, como se tivesse desprotegido 

com frio, sozinho, no escuro, perdido. Entao aparecem imagens que em algum 

momento acabam nos confortando e, por afinidade ou rejei~ao, acabamos 

sentindo confian~a na presen~a daquela imagem. Nesse momento um 

personagem aparece distante de nos. Com o tempo deixamos que ele se 

aproxime e entao come~amos a enfeita-lo, e assuml-lo. A partir desse 

momento e como se fossemos vestindo a roupa que faltava. A sensa~oo e de 

um novo conforto, outro cheiro, outra pele , outro tamanho, cor etc. Esse 

personagem nos permite fazer aquilo que nao somos capazes de fazer 

naturalmente. Ele e poderoso, extremamente verdadeiro enos conduz a um 

universo de magia. 

Normalmente, em processo, nao relacionamos as personagens a n6s mesmos 

justamente para termos liberdade de expressoo, como se nao tivessemos 
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nada a haver com as a!;oes dessa personagem. Com o tempo, vamos nos 

aproximando tanto dela que somos capazes de decodificar sua a!;Oe5 e 

percebe-las em n6s mesmos. Com mais tempo ainda, percebemos que nossa 

hist6ria e a da personagens sao semelhantes, e que apenas pudemos 

incorporar determinada personagem porque, na verdade, ja fazia parte de 

n6s e precisava de espa!;o para manifestar-se. A descoberta de nossas 

personagens permite que a compreensoo de n6s mesmos se torne mais 

evidente, clara e, a cada dia, nos proporcione maior consciencia de nossos 

atos. 

De Graziela Rodrigues: 

"Com a personagem instalada, o corpo vai adquirindo o dlnamo. Perde-se o 

referencial de feio e bonito. As travas do corpo do interprete vao sendo 

liberadas com a ajuda da personagem. Na personagem estao varios aspectos 

da pesquisa de campo e o seu estofo esta associado aos conteudos ja 

conhecidos do bailarino-pesquisador-interprete. "14 

Ap6s a descoberta das personagens, cria-se uma hist6ria, tendo como ponto 

de partido a vida de cada personagem misturada com a vida do interprete 

correspondent e. 

Para a cria!;Cio dessa hist6ria, que constituiu o roteiro do espetaculo, 

contamos como registro em video de todo o processo de laborat6rio, onde a 

14 Rodrigues Graziela E. F., 1998. Op. Cit. p. 149. 
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movimenta~ao apresentada pelos diferentes corpos ficava documentada para 

estudos posteriores. 

A descoberta dos personagens de "Terra do Sacode" e, posteriormente, a 

pratica de lapidar coda um deles, possibilitou a desmistifica~ao de um 

contexte social desprivilegiado de seres desamparados, mergulhados na 

marginalidade e na violencia, como se encontravam os interpretes do Ile

Axe. Coda adolescente foi capaz de elaborar seu personagem que 

apresentava caracterfsticas comuns a milhoes de seres humanos 

pertencentes a sua realidade cotidiana. Dessa forma OS adolescentes 

transformaram tambem a imagem que tem do propria vida, tornando-a mais 

aceitavel por seus valores. 

No percurso de quatro anos de trabalhos realizados com os adolescentes do 

grupo Ile-Axe, o desenvolvimento do auto - estima se deve em largo escala a 

eiabora~ao dos diferentes personagens, pois a partir dessas elabora~oes 

artlsticas o indivlduo torna-se capa:z de finalizar processes individuais de 

conflitos internes decorrentes do inconsciencia humana. 
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Arte: Luciano NObrega 

Figura 16 - Personagens construfdos pelos interpretes: Gerisnaldo da Silva Santos, Moises Elias 

Martins, Nilson Dias da Concei~oo e Lara Rodrigues Machado 
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4.3. Montagem do Espetciculo "Terra do Sacode" 

15 Lara Rodrigues Machado 

"A Terra Sagrada de nossos ancestrais, sacudida em 

situa~oes ca6ticas de miseria e abandono. A tradicao do povo 

que se distancia e perde-se na falta da memoria cultural, 

reserva a esse mesmo povo o direito de ainda encontrar-se 

sobre a mesma Terra."15 
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Nesse momenta da Disserta~ao- Tese, estarei relatando experiencias 

individuais de todos nos integrantes do roteiro do Espetciculo "Terra de 

Sacode". 

Como interprete e diretora do grupo Ile-Axe pude perceber, durante o 

processo de forma~ao do Espetciculo Terra do Sacode, a importoncia de 

minha participa~ao no palco. Diante da fun~ao de coordenar o grupo de 

adolescentes, em meio dos laboratorios vivenciados pelo grupo, descobri uma 

personagem que assim como em nosso cotidiano desempenhava um papel de 

dinamizar as rela~oes das outras personagens. Inicialmente as historias de 

cada um de nos se misturavam e constitulam um cencirio confuso mas, como 

decorrer do processo criativo dos interpretes, as cenas foram sendo criadas 

a fim de organizar a historia do grupo desenhada a partir das rela~oes das 

personagens. 

0 espa~o de trabalho no Externato, constitula-se de uma sala de aula, um 

teatro e uma sal a de video, onde a historia do espetciculo se fez. 

Inicialmente a proposta era cumprir, durante um semestre, a carga horciria 

das aulas prciticas, num total de 240 horas de trabalho. Essa meta nao so foi 

atingida como superada. 0 grupo conseguiu dobrar a sua carga horciria de 

trabalhos prciticos em aula e ensaios. 0 envolvimento dos integrantes do Ile

Axe foi absoluto. Durante o semestre, todos se dedicaram em tempo 

integral ao trabalho. Mesmo nos momentos de dispersao do grupo, os 

interpretes individualmente se ocupavam de assuntos e prciticas ligados ao 

tema do novo trabalho. 
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0 processo de aulas seguia sempre o mesmo horario. Das ShOO as 16h00, o 

grupo desenvolvia aulas tecnicas, de improvisa!;ao e laboratories de dan!;a. 

Ao final do dia, por meio de estudos em video do material registrado, 

discutlamos sobre alguns pontes marcantes daquele dia de trabalho. 

As aulas tecnicas partiram de uma movimenta!;ao espedfica da dan!;a Rap, 

que um de nossos interpretes era responsavel em organizar e ministra-las. 

Em seguida utilizavamos os movimentos da capoeira em dinomicas de 

improvisa!;ao de grupo. Dessa forma, com a diversidade das tecnicas 

corporais, o grupo criava sequencias de movimento que expressavam 

sentidos ligados ao universe de pesquisa ao ritmo da musica Rap. 

No inlcio do processo contavamos com o adolescente Nilton Dias da 

Concei!;OO, que nos sugeriu o tema do Hip-Hop como proposta para a 

montagem do novo espetaculo. Atualmente nao esta no elenco do espetaculo. 

Para a maioria de n6s, a imagem desse interprete ficou no palco em suas 

ultimas apresenta!;oes publicas com o !le-Axe antes de ir para a cadeia, mas 

em mementos de reflexoes trazemos um cenario imaginario, onde 

gostarlamos de encontra-lo, nao tao mal, mas ainda esperan!;oSo. 
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Descobrindo um Cenario 

Em meio as imagens dos laborat6rios, OS adolescentes traziam para 0 corpo 

as sensa9oes provindas do cenario urbano criado pelo grupo. A cidade 

representava, para a maioria dos personagens, uma amea9a tanto para os 

personagens vindos de fora, do interior, como para aqueles que viviam nela e 

nao encontravam espa9o para manifestar-se. 0 corpo reprimido e outras 

vezes agressivo representava a nao aceita9Cio do indivfduo na sociedade, por 

suas condi9oes de miserabilidade. 

Em outros momentos os corpos exploravam movimentos por meio de 

sensa9oes de acolhimento. Demonstravam com o contato humano o 

acolhimento na periferia, ou favelas. 0 povo nesse Iugar pobre, estava 

disponfvel a receber o outro, em condi9oes de igualdade e necessidades de 

sobrevivencia. Por outro lado, a periferia aparecia no cenario do espetaculo 

como gueto, Iugar onde sobrevive o mais forte e adaptado. Os personagens 

carregavam movimentos de resistencia humana provindos do desamparo das 

lutas, das drogas e desamores. Os corpos pediam por liberdade atraves dos 

movimentos agressivos e do cenario triste da periferia. A necessidade de 

espa9o flsico, a I uta pelos direitos basicos do homem, aparecem no corpo em 

movimentos energicos, nos encontros dos corpos em atropelo e nos 

empurroes das brigas pela conquista desse espa9o. 

A movimenta9Cio construlda pelos interpretes para simbolizar o acolhimento, 

o compartilhar, dividir o mfnimo, aparecia no espetaculo, como uma massa de 
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modelar, os corpos em momentos de calma se aconchegavam e ocupavam ao 

mesmo tempo espa~os pequenos. Dan~avam energicamente contra a falta de 

espa~o, de tempo e de condi~oes de prazer. 

0 espa~o dentro do espetaculo, foi trabalhado respeitando diretamente a 

rela~ao dos interpretes com seus espa~os reais. Na vida dos adolescentes, o 

espa~o e distribuldo constantemente de forma dinomica e criativa. Na casa 

onde uma cama abriga varios corpos ao mesmo tempo, encontramos 

cotidianamente uma transforma~ao de cenario. A cama que vira mesa, banco, 

cobertor, que fica em pe apoiada na parede, que suporta muitas pessoas 

juntas pulando ou sentando ou deitando, e uma cama criativa. Da mesma 

maneira os interpretes lidaram com o espa~o cenico do espetaculo, onde a 

disputa pelo espa~o e real e dinomica, pois ao mesmo tempo que o 

personagem necessita de espa~o e capaz de dividl-lo com o outro. Essa 

necessidade de lutar por espa~o na vida real, acabou criando nos corpos dos 

interpretes, uma movimenta~ao espedfica em empurrar e puxar uns aos 

outros constantemente, como quem precisa conquistar seu espa~o, e ao 

mesmo tempo e capaz de "estar" junto do outro. Os corpos que desejam 

espalhar-se pelo vazio que encontram, imediatamente ajustam-se em 

pequenos espa~os com facilidade, como por exemplo, dentro de um latao de 

lixo. Dessa forma o grupo elaborou cenas a partir das rela~oes criadas entre 

as personagens e suas rela~oes com o espa~o comum a todos. As a~oes 

acontecem ao mesmo tempo e no mesmo cenario, assim como o movimento 

dos corpos no cotidiano dos adolescentes. Percebemos no depoimento da 
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interprete Silmara, como as a~oes se compoem dentro de um pequeno 

espa~o: 

"LQ na nossa favela e assim, tudo acontece ao mesmo tempo. Se voce ligar 

pra mim e ficar esperando alguem me chamar, vai ouvir pelo gancho do 

telefone e vai imaginar. E um radinho de pilha falando, a televisao do vizinho 

ligada, gente cantando, gente gritando, mulher dando escandalo, crian!;a 

brincando, voz de homem de tudo quanto e idade, cachorro latindo, tiro de 

revolver, gato miando, barulho de caminhao, de moto e de carro, igual na 

musica de Rap do MVB." 16 

Elementos Cenicos e Figurino 

Durante o processo de cria~ao, apareceram elementos cenicos, que foram 

utilizados por alguns dos interpretes ou por todos, como por exemplo; 

peda~o de cano de a~o, latao de lixo, cordas penduradas no teto e 

cobertores. 

Assim como na vida dos interpretes as a~oes das personagens estao todas 

interligados por algum ponte, e os elementos cenicos ajudam a clarear essa 

movimenta~Cio. Por exemplo o cobertor que e usado para esquentar os 

personagens de rua, passa por a~oes distintas e por corpos diferentes, e 

disputado e dividido o tempo todo, mas esta sempre sob a responsabilidade 

de um dos interpretes que em seu roteiro dentro do espetaculo, provoca a 

transforma~Cio constante desse elemento. 0 cobertor surgiu em imagens do 

16 Silmara da Silva Santos - adolescente do lie-Axe 
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adolescente em laborat6rios e resgata sensa!;O'es corporais de desamparo e 

frio, vivenciadas anteriormente em vida. Esse elemento cenico transforma

se em roupa e simbolicamente na capa que abriga outros corpos 

necessitados, servindo como protetora ajudando a resolver conflitos das 

personagens durante a hist6ria do espetaculo. Na verdade partimos da 

imagem real de um menino que sai das ruas e transforma seu manto em capa 

de super homem, ajudando, abrigando, acolhendo e lutando para auxiliar as 

supera!;O'es das hist6rias de cada personagem. 

Assim como a capa do homem que ajudava seus companheiros da rua, 

contavamos com o cano da menina que, claro, como elemento guerreiro 

estava presente em toda movimenta!;Cio de luta por espa!;O, por droga, por 

comida e por conforto. 0 cano, elemento que jamais sal da moo da 

personagem, surgiu em imagens de laborat6rio, foi incorporado pela 

interprete como parte do corpo, portanto sua movimenta!;ao foi criada a 

partir da rela!;Cio com esse elemento. 

Da mesma maneira contamos como latoo de !ixo que e usado por mais de uma 

personagem, pois veio em imagens de varios interpretes em laborat6rios. 0 

lixo que e sujo, aproximava-se muito das personagens que sentiam-se sujas e 

tinham em comum essa caracterfstica de abandono. Portanto o lixo, 

tornando-se elemento semelhante aos corpos descuidados, acabava 

transformando-se em espa!;O de prote!;ao, de aceita!;Cio e ate de esconderijo 

comum. Na ultima cena, esse latao de lixo ganha um espa!;o nobre em nossa 

hist6ria pois e protegido por todas as personagens, como se dentro dele 
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tudo que vivemos em cena tivesse sido armazenado. Para nos, juntamente 

com a historia do espetaculo, ele carrega tambem a memoria dos amigos aos 

quais dedicamos nossa cria!;Cio artlstica. 0 lixo, representou em slntese, o 

menor espa!;o dentro de nosso cenario e aquele que ofereceu maior 

possibilidade de receber e preservar memorias das historias humanas. 

Assim como os elementos cenicos, o figurino do espetaculo foi surgindo em 

decorrencia das imagens de laboratorio de coda interprete e sempre 

apareciam no corpo a partir de um sentido claro como, por exemplo, os bones 

e boinas ou ate mesmo camisetas amarradas no cabe!;a dos personagens, que 

depois de descobertos e incorporados no personagem tornavam-se sagrados 

e nCio podiam faltar mais. 0 sentido para coda personagem era diferente 

mas todos apresentavam uma caracterlstica comum em rela!;Cio ao uso 

desses panos no cabe!;a que, alem de representor prote!;Cio, tambem 

simbolizava poder. 0 personagem que vestia sua propria cabe!;a sentia-se 

poderoso, assim como nos gangues todos apresentavam algo em comum, e 

todos escolheram cores vermelhas e pretas. Sem nada no cabe!;a tornavam

se expostos e fracos e, dessa forma, muitas rela!;oes de conflito surgiram 

durante o desenrolar do espetaculo. A unica personagem que nCio traz 

nenhum pano ou prote!;Cio sob a cabe!;a e aquela que vern de fora da cidade e 

do favela. Ela chega no espa!;o do espetaculo como viajante que vern do 

interior e procura um Iugar para sobreviver, vern com uma trouxa de roupas, 

mas com a cabe!;a descoberta. Essa trouxa de roupas e um outro exemplo de 

figurino que esta em transforma!;Cio durante o roteiro, pois a historia do 

espetaculo tern inlcio com a chegada dessa personagem e suas roupas. 
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Durante o decorrer da historia a personagem como quem troca de pele, vai 

trocando de roupa. Sua historia come{;a com a violencia sexual, onde seu 

vestido e rasgado e outra roupa vem substituf-lo. Em seguida, sua camisa 

transforma-se no elemento sedutor e vem simbolizar a sexualidade eo infcio 

de uma nova vida, trazendo a supera{;ao em seu corpo da violencia sexual e 

promovendo novas violencias como um grande novelo de Ia que vai 

aumentando e parece nao ter mais volta. As roupas vao ajudando a 

personagem a superar seus conflitos dentro do roteiro do espetaculo, ela vai 

transformando-se ate o momento onde se encontra com os limites dessa 

realidade urbana e principalmente da vida na periferia. Nesse momento 

veste-se com as duas ultimas pe{;as de roupa, as menores pe{;as, como se 

coda vez mais seu corpo fosse se cobrindo com menos valores. Sua morte e 

provocada por mais um peda{;o de pano, sendo enforcada. Para o grupo talvez 

essa seja a unica morte, que acaba valendo para todos nos como a morte de 

nossos companheiros que nao conseguiram sobreviver nesse cenario da vida. 

Movimenta{;ao Sugerida pelas Personagens 

Durante a cria{;ao de movimentos, algo muito presente foi o uso da parede 

da sola. Os corpos se jogavam nela, batiam, se escondiam e sentiam-se 

presos . A movimenta{;ao dos interpretes foi montada, em parte, com o uso 

da parede do fundo do teatro. Coda corpo relacionava-se com o fim do 

espa{;o como se daquele ponto nO:o passasse ninguem e tambem jamais 

entrasse pessoa alguma. A parede representou o grande obstaculo, muitas 
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vezes simbolizando as cadeias que acompanhavam as imagens dos 

interpretes. 

Ja o uso das cordas trazia uma outra caracterlstica. Normalmente os 

movimentos realizados nelas simbolizavam fugas e, em outros momentos, voo. 

Algumas cordas se transformaram em pequenas bala~as. outras em tetos 

de predios, galhos de arvores e telhados de casas. 

Para melhor utiliza~ao das cordas em cena, os adolescentes contaram com a 

orienta~ao do professor de Artes Circenses, Lulz Rodrigues Monteiro 

Junior. As aulas ministradas pelo professor aconteceram no proprio 

Externato e tinham como objetivo dar suporte aos adolescentes para que 

pudessem aplicar tecnicas circenses aos movimentos criados por coda 

personagens. Para a elabora~ao das aulas, o professor Monteiro participou 

de alguns encontros do grupo a fim de entender o processo de trabalho e as 

fun~oes das personagens, dentro do roteiro do espetaculo. 

Nesse cenario urbano, os movimentos da capoeira aparecem nos corpos dos 

interpretes em diferentes momentos vivenciados pelos personagens. Estao, 

muitas vezes, na agressividade da dan~a Rap, em sentido de luta e poder. 

Outras vezes aparecem em situa~ao de total liberdade e prazer, onde o 

corpo e capaz de transmitir leveza, paz, seguran~a. esperan~a. alem de 

outras sensa~oes prazeirosas por meio dos amores vividos nas hist6rias dos 

personagens. 
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Os movimentos da capoeira e do Rap apresentam semelhan~as no que diz 

respeito ao sentido de liberdade dado ao corpo em atividade. Essa liberdade 

observada nos corpos dos dan~arinos e capoeiristas tem base no limite de 

comportamento de coda praticante. No dialogo tra~ado entre dois corpos na 

dinomica da roda de capoeira, como na roda da vida, o conteudo das 

movimenta~oes ligados a protestos e resistencia aparecem no improvise a 

partir da criatividade gerando condi~oes de sobrevivencia. Normalmente os 

indivfduos aprendem com a capoeira e a dan~a do Rap no~oes de limites que 

na maioria das vezes a vida nao lhes ensinou. Nos duos praticas existe uma 

regra que e dada aos corpos em movimento pelos pr6prios corpos, que 

entram em constantes dialogos e se comunicam sem grandes atritos. Nao 

temos julgamento para o melhor ou o pior praticante do Rap ou da Capoeira; 

o que existe e uma familia que naturalmente se aceita e se rejeita de acordo 

com a dinomica proposta pelos corpos, criando dessa forma uma hierarquia 

humana que transcende a regras fixas e codificadas encontradas em outras 

atividades artisticas de dan~a e !uta. 

0 ritmo forte do Rap pulsando os corpos, proporciona aos participantes a 

descoberta de ritmos internes ligados as batidas do cora~ao, a respira~ao, a 

resistencia do tonus muscular, do eixo e, finalmente a resistencia da propria 

vida. 
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Figura 17- rnterpretes do espetaculo "Terra do Sacode" 

em atividades de ensaios no Externato Sao Joao. 
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A Temcitica Persistente das Drogas 

As sensa~oes de drogas espedficas no corpo de alguns interpretes, exibiam 

um estado de tremor constante, um tonus elevado e a desarticula~ao de todo 

o corpo. Apresentavam a constante perda e recupera~ao do eixo e um 

deslocar do peso. Como se o corpo quisesse ir, mas sempre volta para o 

mesmo ponto. Um eterno estado de alerta, um olhar fixo, estatelado em 

busca desesperada do desconhecido, de ajuda, de amparo e de amor. 

Outra caracterlstica constante desses corpos era o sono, o corpo letargico 

sob efeito de determinadas drogas, que vai e volta e nao cai. Esta sempre 

pedindo e nilo recebe. 0 tonus sobe e desce, como um boneco de pano 

pendurado porum mastro firme. 0 corpo responde a tudo que passa por ele, 

mas nao e capaz de se impor. NCio sabe nem o que quer. Esta entregue, mas 

firme. NCio morre facil, pois nilo consegue nem morrer, vive a constante 

sensa~ilo de ser inUtil. 0 desamparo assumido e a conformidade dessa 

situa~ilo provocam o corpo a saltar, cair, tanto faz, pois tudo representa a 

mesma coisa. 0 prazer do movimento inconsciente, respondendo ao 

emocional machucado, ferido e sem muita esperan!;O de transforma~ilo. 

A supera!;ilo do uso das drogas no corpo de alguns adolescentes, se deu 

rapidamente em meio ao processo de descobertas individuais nos 

laborat6rios de dan~a e na cria~ilo dos personagens. Observamos mudan!;a 

de habitos no cotidiano dos interpretes, na escolha de seus companheiros e 
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espa~os a frequentar. As sensa~oes vivenciadas pelos interpretes em 

laborat6rio, desmistificou a sensa~ao desses corpos em situa~ao real sob 

efeito das drogas, proporcionando um estado de tranquilidade nos 

adolescentes anteriormente comprometidos com o vlcio. A partir do 

momento em que cada interprete escolhe seu personagem e do a ele o 

direito de experimentar a supera~ao de um vlcio em movimento criativo, e 

como se esse indivlduo propusesse em vida uma transforma~ao da realidade 

anteriormente obscura em que se encontrava. 

No processo criativo, as ideias e vontades dos interpretes apareceram de 

forma desordenada e muitas vezes inconsciente. Exigiu-se da dire~ao do 

espetaculo uma participa~ao intensa, onde ser interprete e diretora 

confundia-se e completava-se em suas fun~oes. Como forma de ilustrar 

nosso pensamento, citamos as palavras de Inaicyra Falcao dos Santos: 

• ... e imposslvel afirmar os momentos espedficos nos quais muitas ideias iam 

surgindo enriquecendo a experiencia e os momentos que outras eram 

removidas por falta de consistencia do argumento corporal e intelectual. Ou 

seja, houve, toda uma "ginga" um "negaceio, "vai-mas-nao-vai". Um jogo de 

cintura, para dar origem a "esperteza" do trabalho."17 

Acreditamos que falar sobre assuntos mais recentes da vida , pode parecer 

facil para quem faz uma analise a distoncia de problemas sociais como a 

violencia sexual, as drogas e outros. Porem, para os adolescentes que 

vivenciam as situa~oes em diferentes nlveis, no percurso de sua existencia, 

17 DosSantos. Inaicyra Falcao, in Pluralidade Cultural e Educacilo, 1996. Op. Cit. P. 128. 
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esses temas sao, em sua maioria, responsaveis pela dificuldade que tem em 
, 

desenvolver a auto - estima. E importante nesse momento lembrar o artigo 

18 do ECA: 

• Art .lB. E dever de todos velar pela dignidade da crian~a e do adolescente, 

pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, 

vexat6rio ou constrangedor."18 

Em geral, no decorrer do processo, os interpretes mudaram visivelmente, 

noo s6 em rela~oo a postura na sola de aula, como tambem quanto a postura 

na vida. Amadurecimento, individual e de grupo, foi a conseqi.iencia mais 

evidente. Alem disso, acreditamos que esse amadurecimento proporcionou 

uma supera~ao significativa de questoes, as ve:zes traumaticas, de 

experiencias individuais dos adolescentes. 

Concordamos com Lia Robatto : 

'( ... ) o artista atraves de seu trabalho, tem a fun~O:o de revelar, refletir e 

transformer as condi~oes do ser humano na sociedade."19 

18 Estatuto da Crianca e do Adolescente. Brasil: Ministerio do Bern- Estar Social, 1993. p.20 
19 Robatto, Lia, 1994. Op. Cit. p.39. 
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Sobre o Espetciculo: 

A estreia do espetaculo se deu no dia 16 de agosto, no Teatro Dom Nery 

dentro do Externato Sao Joao, em homenagem ao dia de Dom Bosco. Em 

comemora~ao ao mes do folclore, 0 grupo deu continuidade as apresenta~oes 

artlsticas nos dias 17, 18 e 19, com cursos e batizados de Capoeira e 

apresenta~oes artlsticas culturais, contando com a participa~ao de 

aproximadamente 400 adolescentes envolvidos no Projeto de Consciencia 

Negra Ile-Axe. 

Pelo fato dos personagens construldos pelos interpretes, estarem muito 

pr6ximos de nossos adolescentes de hoje, mesmo aqueles assistentes que 

aparentemente nao faziam parte desse universo ca6tico, urbano e 

periferico, mostraram-se de certa forma envolvidos em emo~oes e mem6rias 

recentes de suas experiencias de vida, ao assistirem ao espetaculo. 

As situa~oes humanas de nosso mundo contemporoneo, exploradas dentro do 

universo do Hip-Hop e repassadas, em essencia, para o corpo dos 

interpretes, inspirou a cria~ao do grupo em seu novo espetaculo que leva o 

nome "Terra do Sacode", escolhido pelo proprio grupo inspirado na letra da 

musica II A Fuga"' do compositor Escadinha, selecionada para fazer parte da 

trilha sonora do espetaculo. 

0 corpo do interprete serviu como vefculo para uma narrativa artlstica 

desenvolvida pelo grupo em laborat6rios de dan~a, a partir das rela~oes 
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tra(;adas entre as personagens. As hist6rias ligadas ao inconsciente, 

retrataram o cotidiano brasileiro em tempos modernos repleto de 

sofrimentos, alegrias e supera(;oes de experiencias negativas como a morte, 

por exemplo. 

Para a surpresa do grupo, o desenrolar do trabalho alcan(;ou um resultado 

extremamente gratificante e em tempo inesperado. De acordo com a 

dedica(;ao dos adolescentes e do forte envolvimento com o contexte da 

pesquisa corporal, o espetaculo se fechou em agosto de 2000, cinco meses 

depois do inkio do trabalho, de elabora(;oes do corpo e do material coletado 

em pesquisa pratica. Concordando com Graziela Rodrigues, acreditamos que: 

• Como um grande quebra-cabe~a as pe~as vao 

se encaixando - neste jogo nao cabem as 

casualidades e sim intera~oes - revelando a 

coerencia do percurso construido."20 

Durante o espetaculo, tratamos de assuntos comuns a qualquer sociedade do 

mundo. De situa(;oes ca6ticas onde e necessaria grande for(;a espiritual e 

humana para supera(;ao. A for(;a de resistencia humana vem num senti do bem 

amplo, independente de situa(;oes culturais ou sociais, mas inerente ao 

indivfduo solitario mergulhado na complexidade do mundo atual. 

20Rodrigues Graziela E. F., 1998. Op. Cit. P. 150 
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No universo urbano, o grupo aborda temas como o estupro, as drogas, a 

sexualidade, as brigas e prisoes, a prostitui~Clo e a morte, e as supera~oes 

humanas atraves do sofrimento, em forma de brincadeiras, companheirismo, 

partilha e te, sempre enfocando a situa~Clo dos agrupamentos sociais, os 

bandos, as gangues, ou ate familias que se formam na sociedade, por suas 

semelhan~as e necessidades. 

As famllias que, na realidade dos adolescentes, se formam com muita 

naturalidade. Quando a necessidade da vida propoe uma aproxima~Clo do 

outro, esse outro passa a fazer parte de uma hist6ria que noose consegue 

mais esquecer. Alguem que te oferece abrigo, comida e apoio em situa~oes 

graves, transforma-se em pessoa Intima, portanto quase seu parente, s6 noo 

e por noo ter o seu sangue, mas representa um ser de confian~a. 

Em nosso trabalho podemos dizer que formamos uma familia. Somos ligados 

por uma profissao que e a arte, mas por tras disso o que nos mantem juntos 

e 0 companheirismo, as trocas e a confian~a que criamos entre nos. 

"Levando em conta essa familia que vern se formando no mais de dez anos, 

reconh~o a importancia de minha participa~Clo nao apenas como diretora do 

espetciculo, mas principalmente em cena como interprete. As personagens 

assim como os interpretes respeitam uma rela~Clo de fun~oes que vern sendo 

desempenhadas na vida e no palco." 21 

21 Lara Rodrigues Machado 
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A Escolha da Trilha Sonora 

A trilha sonora tem dura~ao aproximada de 50 minutes, e composta por 

musicas pre- existentes, devidamente selecionadas para atender a cada uma 

das sete cenas do roteiro. 

As musicas foram escolhidas pelos interpretes em laboratories de dan~a, 

portanto representam escolhas ligadas ao emocional, em processo de 

movimenta~ao dos corpos a partir da dan~a e com pouco envolvimento do 

racional dos interpretes. 56 depois de analisarmos o conteudo das letras das 

musicas escolhidas e que fomos capazes de perceber que as escolhas eram 

coerentes com o sentido dos movimentos e das hist6rias individuais de cada 

personagem. Por exemplo, o compositor Escadinha foi selecionado pelo grupo 

em varias cenas e as letras das musicas retratam bem o conteudo, como a 

problematica das drogas no mundo dos jovens, as dificuldades da vida nas 

favelas, a violencia sexual, o abandono das crian~as pobres e a vida curta dos 

traficantes, bandidos e assassinos. 

0 disco "Traficando Informa~ao", do MVBil, foi bastante usado como 

estlmulo sonoro em nossos laboratories e acabou sendo escolhido para iniciar 

a hist6ria do espetaculo. Para todos nos o ritmo proposto sugeria uma 

imagem adequada aos interpretes, como se estivessemos entrando num 

cenario imaginario e que se transformaria com o decorrer do roteiro. Foram 

selecionadas duas musicas, "Introdu~ao" e "Traficando Informa~ao", que 

retratavam bem o espa~o onde vivem os adolescentes em seus cotidianos, o 
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que colaborou para que o publico se localizasse naquilo que o grupo sugeria, 

enquanto cenario. Dessa forma, convidamos todos a uma Iongo viagem, nem 

tanto ao inferno, nem tampouco ao parafso. 

Durante o processo de laborat6rios, sugeri diversas musicas que de alguma 

maneira estavam relacionadas ao tema do Hip-Hope a propria trajet6ria do 

grupo de adolescentes. Uma de minhas sugestoes foi o disco "OKAN AWA", 

interpretado por Inaicyra Falcao dos Santos, que em uma de suas musicas 

propunha um ritmo que se aproximava do balan!;o do Rap. Com essa 

experiencia os adolescentes encontraram afinidade com os ritmos propostos 

e selecionaram duos musicas para cenas espedficas. Uma das cenas foi 

montada a partir da musica "SESE KURUDU", um Contico para Oxum,22 e 

nesse momento as personagens masculinas mostravam sua sensualidade em 

movimentos sedutores, suaves, delicados e que acabavam trazendo 

novamente ao grupo de homens um poder de gangue. Ainda do disco "OKAN 

AWA"' 0 grupo escolheu a musica II AJ ALE"' Prindpio da Existencia, que 

ofereceu aos interpretes a sensa!;i'io de prazer, de renascer e recome!;ar 

uma nova hist6ria a partir de descobertas e da supera!;i'io de coda 

personagem, algo parecido com um sonho preenchido de amor e paixao. Essa 

cena do recome!;O representou o momento de allvio para as personagens que 

durante todo o roteiro do espetaculo nao encontraram espa!;O para viver o 

lado mais tranquilo de sua hist6ria. 

22 OXUM. Orixa das Aguas doces, dos rios e das fontes. 
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"Enxergue seus Pr6prios Erros", do grupo "Consciencia Humana", foi outro 

disco bastante pesquisado que nos acompanhou noo s6 em laborat6rios como 

tambem durante nossas experiencias em pesquisa de campo. Em determinado 

momento da hist6ria desses personagens, sentimos a necessidade de 

retratar o abuso de poder do masculino sob o feminino, e para tanto o grupo 

selecionou a musica "Tiro de Oitao" como o limite do que poderlamos trat;ar 

enquanto luta. No momento do tiro, nada mais pode ser feito, apenas 

descrever o acontecido. 

Como fechamento de nosso trabalho escolhemos a musica "Da Minha Terra" 

de Nilson Chaves e Jamil Damous, que fala sobre varias regioes de nosso 

pals. Retrata o Brasil de uma maneira poetica com suavidade, leveza, dando a 

cena a caracterlstica de prazer em estar vivo e poder falar sobre pequenas 

coisas da vida, como comidas, paisagens, costumes, dant;as e outros sentidos 

que sugerem muita cor e superat;ao de conflitos. A escolha da musica foi uma 

das ultimas decisoes do grupo e a partir desse momento a ultima cena do 

espetaculo vem se transformando a cada dia, talvez por fazermos parte de 

um pals realmente muito grande e complexo, ou talvez por sentirmos 

prazeres dinomicos que se transformam de acordo com as descobertas 

conscientes da vida. Talvez, ainda, por sera proposta do grupo entrar numa 

longa viagem sem ponto de chegada, senao o inferno nem tampouco esse 

suposto paralso. 
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Roteiro do Espetciculo 

Primeirc Cena 

Nossa hist6ria tem infcio com a chegada de alguns personagens no cenario da 

favela e da cidade. Uma mo~a vinda do interior, e alguns homens que chegam 

do centro da cidade para a periferia, morro, favela. Nesse momento coda 

personagem se apresenta, alguns moram nas ruas, outros comandam a favela 

com o poder do trclfico das drogas, outros dinamizam as rela~oes das 

pessoas na favela por respeito, sabedoria e experiencia de vida que 

carregam em seus corpos. Essa cena desenvolve temas como o estupro, o 

acolhimento, o companheirismo, o abandono eo vfcio das drogas. 

Segundo Cena 

Essa cena, bastante agil, com movimentos agressivos e rapidos, simboliza o 

amanhecer tumultuado da periferia e o cenario confuse que se forma com 

tantos corpos disputando o mesmo espa~o e lutando por melhores condi~oes 

de sobrevivencia. A cena tem o objetivo de apresentar uma grande 

quantidade de informa~oes de movimento e sensa~oes. Nesse momenta as 

rela~oes entre as personagens come~am a ficar daras, quem e companheiro 

de quem, ou inimigo, ou apaixonado, etc. 

Terceirc Cena 

Ap6s sofrer um estupro a personagem vinda do interior retorno ao palco e ja 

com algumas transforma~oes apresenta movimentos mais seguros e 

agressivos, vive uma cena de sedu~ao com um dos homens da periferia e 

come~a a entrar para um novo mundo, onde inicia uma hist6ria de supera~ao. 
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Quarta Cena 

Todos os personagens vivem a noite, simbolizando os bailes, a sexualidade 

das personagens e as rela~oes entre eles. Nesse memento enfocamos a falta 

de eixo das pessoas que se encontram em ambientes noturnos para 

descarregar suas magoas e sofrimentos. E uma cena que propoe movimentos 

sensuais e sugere rela~oes de prazer entre as personagens. Nesse memento 

do espetaculo, mostramos a figura da prostitute, tanto a prostitute de mais 

idade e experiente como aquela adolescente que por falta de oportunidade 

na vida acaba entrando para esse mundo. A mo~a vinda do interior 

finalmente transforma-se na menina prostitute. 

Quinta Cena 

Essa cena da continuidade a noite vivida pelas personagens depois dos bailes. 

A rua tem vida propria e cada um se defende como pode. Esse memento do 

espetaculo trabalha com o abuse de poder masculine sobre o feminine, a 

movimenta~oo e violenta e mostra a for~a flsica como arma contra as armas 

do meio da rua , os peda~os de cano e outros. A personagem feminina que 

aparece nesse memento iuta sozinha contra tres homens e conquista seu 

espa~o no meio da rua e seu direito as drogas, apresenta movimentos 

agressivos e tem comportamentos masculines, como as meninas de rua que se 

confundem com meninos. 

Sexta Cena 

A cena mostra a prostitute e seu comportamento, as vezes de dominic da 

situa~oo e outras de fragilidade. Na opinioo dos interpretes, as pessoas que 

vem das cidades do interior para OS grandeS centreS urbanos dificilmente 

sobrevivem nos ambientes das favelas e morros. 
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Nesse momento nossa personagem vinda do interior finaliza sua hist6ria de 

sofrimentos simbolizando a morte das prostitutas adolescentes que 

normalmente acabam com suas pr6prias vidas entregando-se a violencia e 

muitas vezes aos assassinatos. Ela morre enforcada, como se tivesse 

sufocada com tanta dor e necessidade de respirar, naquele mundo em que 

vivia e jd noo encontrava mais espa~o para continuar vivendo. Com a morte 

dessa personagem todas as outras personagens tem simbolicamente uma 

morte, para dar espa~o dentro de si a outra vida. 

Sitima Cena 

Esse momento do renascer, inicia-se e vem desenvolvendo movimentos 

suaves onde cada personagem vive o outro lado de sua hist6ria. Para os 

interpretes o renascer simboliza o momento de vida atual de cada um. A 

tomada de consciencia permite que se respire e propoe uma descoberta de 

valores individuais dentro de um processo como seres humanos. Para cada 

um, ter conseguido finalizar um espetdculo que fale da vida de todos nos e 0 

renascer, representa a tomada de consciencia de cada um o que, para outros 

colegas, noo foi possfvel pois a eles noo lhes foi dado 0 tempo da respira~ao. 
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Primeira Cena 

Fotos: Ronalda Ferreira da Silva 

Arte: Luciano NObrega 
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Segunda Cena 
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Terceira Cena 

Arte: Luciano NObrega 
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Quarto Cena 
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Quinta Cena 
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Sexta Cena 
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Setima Cena 
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Alguns questionamentos do Grupo Ile-Axe, sabre o proprio espetaculo. 

A morte foi um conteudo presente no roteiro do espetaculo desde o lnicio. 

Para muitos interpretes a historia tinha inlcio com uma morte imaginaria que 

desencadeava todo o roteiro seguinte. Isso e compreensivo tendo em vista a 

proposta do proprio Rap em protestor o acontecido. 0 grupo Ile-Axe, 

encontrava-se numa situa;;ao onde varies de nossos colegas ja estavam 

mortos e nao poderiam se colocar ali em nossa historia. Portanto os 

interpretes traziam de antemao o sentido da morte de alguns de seus 

melhores amigos, em memoria, que se confundia com as imagens do 

inconsciente vindas em laboratorios. Dessa maneira, o que para nos come;;a 

com o protesto dos assassinates de outros adolescentes, esta simbolizado 

nas cores preta e vermelha de sangue dos figurines e cenario, que nao sai da 

memoria de cada um de nos. 

A morte tambem aparece no decorrer do roteiro do espetaculo como modo 

de transforma;;ao, onde o interprete sugere a morte de um personagem para 

o renascer do mesmo. Na verdade todos os interpretes acreditam na 

supera;;ao das historias individuais e na transforma;;ao dos personagens 

criados para o espetaculo. Mas ao mesmo tempo o grupo assume a morte da 

personagem que vem de fora daquele cenario e nao e capaz de sobreviver na 

cidade, muito menos na favela. Essa sugestao do que seria a morte fica 

como proposta para o publico. 0 grupo nao sente a necessidade de deixar 

daro o que realmente acontece com alguns personagens, mesmo porque nao 

temos nenhuma certeza e sim muitas duvidas em rela;;ao a transforma;;ao' a 
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supera~ao e principalmente a morte. Com o depoimento a seguir, podemos 

perceber alguns questionamentos: 

11 
Como posso entender a supera~ao de meu personagem e da 

minha pessoa, quando tomo consciencia de que essa 

transforma~ao aconteceu somente dentro de mim e nao fora, no 

mundo onde continuo vivendo? 11 

11Porque o mundo ficou pior ainda agora que consigo ver coisas 

horrfveis que antes nem via, pois nao entendia?11 

" Como explico que quando minha personagem morre me sinto 

bem, como se tivesse agradecendo por estar viva e dan~ando ? 11 

Atualmente o grupo segue suas apresenta~oes pub!icas do Espetaculo "Terra 

do Sacode", que tem provocado rea~oes diversas, fortes e significativas nos 

interpretes e no publico. Mesmo encontrando muitos obstaculos em seu 

caminho, o grupo esta sendo capaz de superar as condi~oes de rejei~ao 

social com o tema do espetaculo, e de apresentar seu real conteudo, em 

fun~ao de desejos e necessidades individuais de comunica~ao. Foram 

grandes as primeiras dificuldades encontradas pelo grupo em vespera de sua 

estreia. Porem, com mudan~as sutis nos cenas de maior impacto, onde 

mostramos a rela~ao dos interpretes com o estupro e a morte, segue 

apresentando-se publicamente apesar de vislveis incSmodos e desassocegos 

no comportamento e postura das pessoas em geral, diante de assuntos 
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delicados como a violencia sexual, as drogas, assassinatos e outros. Essas 

situa~oes de desconforto que 0 espetciculo propoe, sao intencionais pois 

foram vivenciadas anteriormente por cada um dos interpretes. 

Na maioria das vezes em que o Grupo se apresentou, percebemos no publico 

dificuldades em entender as hist6rias dos interpretes, talvez por serem tao 

comuns mas aparentemente distantes daqueles que assistem ao espetciculo. 

Ouvir o outro e estar presente, participativo, nos parece ser um exercfcio 

que exige dignidade e disponibilidade humana. Em vista disso, os 

adolescentes pretendem encorajar o publico a se reconhecer diante das 

situa~oes de descaso humano frente a miseria em que nosso mundo se 

encontra. 

Quando conseguimos nos colocar diante de nossas pr6prias hist6rias de vida, 

superar posslveis traumas e falar sobre eles de forma poetica, como fazem 

os adolescentes do Ile-Axe, percebemos quanto distanciamento e 

passividade acompanham a todos nos, dificultando dessa maneira as 

rela~oes entre os homens. Segue uma fala de Thaide DJ Hum, personagem 

de nossa pesquisa que na letra de Rap, comenta sobre o assunto: 

·Quando saimos da infoncia e entramos na adolescencia com~amos a 

descobrir nosso !ado revolucioncirio e todos nos acham rebeldes e fazem 

vcirios julgamentos sobre nossas atitudes. Porem, na:o sabem que esta e a 

parte mcigica da vida : percebemos o que acontece, mas nao entendemos 
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tudo. Por isso crescemos escolhendo "que caminho seguir". Agora que somos 

adultos, com tantos problemas "e cada um pensa no seu problema" 

aposentamos o revolucionario e ativamos o operario padrao. Se for isso que 

queremos da vida tudo bem. Se nao, vamos apenas envelhecer de pele e 

deixar o revolucionario sempre jovem e ativo dentro de nos. Cidadania nao e 

apenas uma palavra bonita tambem tem que ser praticada."23 

23 Thaide DJ Hum - Depaimento retirado de pagina da internet sobre Hip Hop. 
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4.4. 0 Palco e a Arte da Transforma~o Humana 

•o processo inteiro e trabalhado no fio limite de exigencia em rela~Cio a cada 

bailarino-pesquisador-interprete. Porem a pessoa e mais importante do que o 

produto artistico, uma vez que a qualidade estetica depende de sua 

integridade. 

A estrutura e frclgil , necessitando que o bailarino-pesquisador-interprete 

de vida a cada fragmento que o compoe. A capacidade de transforma~Cio da 

estrutura do espetclculo e decorrente da conquista do interprete, quando ele 

aprende a compartilhcl-lo com o publico, mesmo diante de rejei~oes. Neste 

estclgio, vivido em profundidade, o bailarino reconhece o tributo a pagar pelo 

proprio desenvolvimento, quando 0 aplauso nao e a forma mais esperada de 

reconhecimento pelo que e feito."24 

24 Rodrigues, Graziela E. F., 1998. Op. Cit. p. 149. 
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0 palco torna-se o Iugar magico, onde todo o processo vivenciado pelos 

adolescentes ate agora, se fechara. No momenta desse fechamento, quando 

0 interprete se comunica com 0 publico, OS sentidos vem todos a tona. Nesse 

momenta o corpo sagrado fala. Sua voz movimenta emo~oes e provoca, 

atraves de um dialogo, sensa~oes e situa~oes muitas vezes ja vivenciadas 

anteriormente. Cada apresenta~ao e um novo momenta. Os sentidos estao 

vivos e os corpos podem, entao, se expressar sem que suas hist6rias os 

reprimam, pois elas ja foram decodificadas e podem, assim, ser contadas 

sem tirar o eixo e a estrutura maior do indivlduo que ali se apresenta. 

Para Miranda: 

"Os sentidos existem para nos despertar para realidades situadas alem dos 

sentidos. 0 apelo dos sentidos e de nos levar alem dos sentidos. Nao fixar, limitar 

ou reduzir a pessoa aos sentidos e aos desejos que a alimentam. A tragedia e a de 

tamar por unica realidade o que os sentidos e desejos percebem. Existe uma 

Realidade, bem maior e mais extraordinciria do que as pessoas chamam 

cotidianamente de realidade. Quem identifica o Real com o mundo e a experiencia 

dos sentidos esta destinado ao sofrimento. E na foro;;a do desejo impulsionado do 

interior, do eros, do deus alado do Amor, que vern o convite para de olhos vendados, 

ver-se alem dos sentidos. A liberdade estci em entender o campo dos sentidos como 

slmbolos e sentimentos interiores desse corpo, reduzido par tantos a uma grandee 

esteril exterioridade. Munamo-nos de area, flechas e carccis"25 

Nesse momenta, como conseqi.iencia do trabalho desenvolvido ate entao, os 

adolescentes ja se apresentavam de forma bem mais flexlvel diante de 

25 Miranda, Evaristo Eduardo de. Corpo - Territ6rio do Sagrado. Campinas. Edi~oes Loyola, 2000. 

p. 35. 
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situa~oes de conflito com outras pessoas do seu ambiente. A dan~a, mesmo 

nesse curto espa~o de tempo, ja fazia parte da vida dos meninos e era 

capaz de proporcionar mudan~as significativas no comportamento dos alunos, 

tanto dentro da escola como nos ambientes familiares. Porem o que ficou 

mais evidente e concreto no processo de desenvolvimento humano desses 

adolescentes, foi a ocupa~ao do tempo, antes extremamente ocioso e agora 

quase sagrado. Os adolescentes deixam de estar a toa e procuram ganhar 

cada vez mais tempo para a produ~ao e apresenta~oes de seu novo trabalho. 

A capoeira e a dan~a trouxeram a esse grupo jovem um objetivo: "Ainda 

estavam vivos, e queriam falar sobre isso". Subiram ao palco e atraves de 

uma linguagem brasileira de dan~a, apresentaram-se naquele que foi 

considerado o momenta mais importante de suas vidas. Por meio da vontade 

de cada adolescente, o desejo de sempre estar criando algo novo satisfazia 

a cada um e os mantinha num estado de alerta constante. 

Segundo Inaicyra Falcao dos Santos: 

·o ser humano brasileiro precise trabalhar sua auto - estima, sua plenitude, 

alem de modelos exteriores. Se ficarmos apenas no que existe, nao haverci 

inova~Cio; copiar modelos, e negar a cria~ao." 26 

As apresenta~oes publicas dos espetaculos do grupo Ile-Axe ate o presente 

momenta, despertaram nos interpretes a capacidade de lidar melhor com 

26 Dos Santos, Inoicyra Falcao. Da Tradiciio Africana Brasileira a Uma Proposta Pluricultural de 

Danca-Arte-Educaciio. Tese de Doutorado. FEUSP. Sao Paulo, 1996.p.31 
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suas emo~oes e transforma-las em movimento de comunica~ao. Como 

artistas, come~avam a se realizar, pois tomavam consciencia de que toda a 

sua individualidade s6 tem sentido para aproxima-los de outros seres 

humanos, em condi~oes de igualdade. Levando em considera~ao a similaridade 

de valores humanos, onde os corpos se comunicam em um unico dialogo, o da 

existencia divino que aproxima os seres humanos, desmistificam-se , nesse 

momento, as diferencia~oes atribuldas aos homens pelos pr6prios homens. 

Novamente, Miranda: 

"Privado da for~a e da energia de seus "arquetipos", o Homem vive na confusao, 

na desordem, na nega~ao dos prindpios fundadores, na separa~ao do divino, na 

anarquia (na arche), sem arquetipo. Cortar o homem de seus arquetipos e 

condena-lo a uma cronica enfermidade ffsica e metaffsica.( ... ) Nisso reside a 

verdadeira sabedoria: descobrir a riqueza do que vem de dentro para fora, ao 

contrario do conhecimento exterior penoso, que vem de fora para dentro."27 

Mesmo vivendo nesse mundo desordenado, quase perdido nos seus 

isolamentos , acreditamos que a dan~a esta ainda muito viva, apenas espera 

que o homem a redescubra a partir e dentro dele mesmo. E que se de o 

direito de vivencia-la sem segmenta-la, como faz com tudo nesse mundo. 

Se o palco tem em si a magia da transforma~ao humana, o que constatamos 

pela pratica de alguns anos , temos esperan~a de que muita arte e muito 

movimento, ainda possam levar aos palcos seres humanos disponfveis a 

27 Miranda, Evaristo Eduardo de. Como- territ6rio do sagrado. Sao Paulo: Loyola, 2000. p. 23. 
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vivenciar suas hist6rias de supera~oes, too simples, tao comuns e que apenas 

nos devolvem o sentido de estarmos vivos. 

Conforme Fayga Ostrower coloca:: 

"A criatividade, como a entendemos, implica uma for~a crescente; ela se reabastece 

nos pr6prios processos atraves dos quais se realiza."28 

28 Ostrower, Fayga. Criatividade e processes de cria~Cio. Petr6polis, Vozes, 1987. p. 27. 
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5. 0 Artista e sua Consciencia 

• E proprio da tradi(;ilo cartesiana pensar na consciencia 

como algo inerente a cabe!,:a, como se a cabe!,:a fosse o 6rgilo 

gerador de consciencia. Nilo e. A cabe(;a e um 6rgilo que 

orienta a consciencia numa certa dire!,:ilo ou em fun(;ilo de 

determinados prop6sitos. Mas existe uma consciencia aqui, no 

corpo. 0 mundo inteiro, vivo, e modelado pela consciencia." 1 

1 Campbell, Joseph. 0 ooder do mito. org.por Betty Sue Flowers; tradu~ao de Carlos Felipe Moishes.

sao Paulo. Palos Ahena, 1990. p. 15. 
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A Palavra dos Adolescentes 

• A dan!;a e uma liberdade de expressao que a gente tem no nosso corpo. E mais facil 

dan!;ar do que falar. Com a dan!;Q eu descobri muita coisa que estava guardada em 

mim, muito vem dos meus antepassados. A dan!;a surgiu desde que surgiu o homem. 

Entao ela estava Ia guardada dentro dos homens, e como trabalho do grupo Ile-Axe, 

entendi que sao muitas coisa que o corpo tem pra dizer, nem consigo explicar 

direito. "2 

"Quando fiz a pesquisa de campo parecia que nunca mais eu seria a mesma pessoa. 0 

grupo inteiro depois que come!;ou a dan!;ar e pesquisar mudou muito. Antes eu nao 

tinha horario pra nada nem pra comer, nem pra dormir pra nada, com a dan!;a tudo 

ficou diferente ela, me ajudou a ter disciplina e entender porque a gente tem 

horarios pra fazer as coisas na vida. Antes de fazer qualquer coisa penso duas vezes 

e ainda assim fa!;O muita coisa que nao devia, mas antes nem pensava no que fazia, 

era tudo meio sem sentido. Hoje tenho regras e disciplina. Ainda estou mudando 

porque a gente muda a vida inteira, mas ja melhorei bastante perto do que eu era. 0 

que e mais legal e a adrenalina que voce sente antes de entrar no palco, o nervosismo 

que da ... tipo assim ... sera que vai dar certo? Sera que nao vai? Mas depois que voce 

entra ... ou vai ou nao vai... ai a gente pega e faz. Nessa hora fico procurando fazer 

alguma coisa a mais do que ja fiz, por exemplo, se fui sempre capaz de dar um pulo 

pra ca tenho vontade de dar dois pra Ia e assim por diante."3 

"Tenho dezenove anos de idade fa(;o parte do grupo a tres anos e meio, e amanha 

quero estar no palco de novo com meus colegas onde estiverem, dan!;ando e 

mostrando a nossa cultura para todo o povo. Em qualquer Iugar eu tenho vontade de 

dan!;ar, na favela, em cima do morro, no meio da cidade, no meio do mato, seder pra 

dan!;ar eu vou. Gosto de dan!;ar com o grupo, porque todo mundo influencia na nossa 

dan!;a e todo mundo ajuda a fazer uma historia. Queria que as pessoas a 

2 Nilton Eugenio Dias da Conceil'iiO - adolescente do lie-Axe 
3 Silvia da Silva Nunes - adolescente do lie-Axe. 
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entendessem, mas s6 quem ja passou por isso e que sabe da sensa~Cio de dan~ar no 

palco e sentir o grupo inteiro participando e dividindo a emo!;CiO do momento."4 

• Hoje em dia tudo e midia, o povo so fala em computador e esquece o lado humano. 

Nosso sentimento fica sufocado e se continuar assim daqui uns trinta anos, so vai 

ter roubo, sem dan!;a sem cultura a gente fica Ia em baixo. Nosso grupo pensa de 

outro jeito, que nossa hist6ria tem que ser lembrada e nossas dan!;as tem que 

aparecer sempre, ate no modo da gente caminhar e falar. Por exemplo; brasileiro 

anda de um jeito, japones anda de outro, isso e cultura e o corpo da gente que 

mostra. Pra mim n1io foi facil come!;ar a dan!;ar, primeiro tive que me conhecer um 

pouquinho e depois acreditar no meu potencial. 56 depois e que consegui colocar em 

prdtica o que aprendi. E como andar de bicicleta, voce tem que cair pra pegar o 

equilibria. NCio importa o tipo de dan!;a que voce aprende pode ser o bale, o 

sapatiado, as dan!;QS do Brasil, sempre tem que encontrar seu equilibria, e e muito 

dificil porque a gente tem dentro da gente muita coisa acumulada. E assim, vou 

explicar como foi comigo: durante dezesseis anos fui acumulando a vontade de me 

expressar, o sofrimento foi acumulando dentro de mim, a tristeza foi acumulando, 

outras coisas ruins foram acumulando, chega uma hora que tudo aquilo tem que sair 

por algum canto, ai ja era .. ."5 

• 56 quem mora na periferia e que sabe que n1io e facil sobreviver com dignidade, 

respeito e paz Ionge da violencia. Na periferia tudo que e ruim esta na sua porta, 

roubando a sua paz. Nunca tinha ouvido falar em capoeira com doze anos de idade, 

quando conheci, achei tudo o que eu queria, dan~a, luta e musica, parecia um sonho e 

as mulheres podiam fazer."6 

4 Eliomar Motta Laurindo- adolescente do De-Axe 
5 Niltofi Eugenio Dias da Concei~ao- ex- integrante do De-Axe 
6 Silmara da Silva Nunes - adolescente do De-Axe 
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6. Conclusaes 

A presente Disserta~ao descreveu o percurso de trabalho do Grupo 

Ile-Axe, e por meio desse registro pretende marcar a hist6ria dos 

adolescentes como inlcio de um Iongo caminho a ser ainda percorrido por n6s. 

Pretendemos, a partir desse memento, dar continuidade ao trabalho 

desenvolvido no Externato sao Joao, durante quatro anos com o grupo Ile

Axe, cujos componentes em sua maioria, hoje, ultrapassam os dezoito anos 

de idade e portanto deixam de fazer parte do Programa Pedag6gico do 

Externato. 

Em vista dessa caminhada em rela~ao as varias reflexoes sobre a arte 

e o adolescente em seu processo de desenvolvimento humane, percebemos 

que os movimentos expontoneos do corpo humano se interligam com o 

sagrado. A fun~ao de educadora que naturalmente me e designada pela vida, 

acaba por me levar ao universo dos corpos inconscientes e necessitados de 

cuidados. Corpos que sofreram pelas condi~oes de sobrevivencia , mas que 

em contrapartida sempre estiveram vivos e repletos de fe e dignidade. 

Talvez os corpos desses adolescentes desprivilegiados que tanto agradecem 

pela aten~ao e amor que lhes foram dados, assim tambem se fizeram uteis e 

necessaries a minha forma~ao ' pois neles fui capaz de decodificar 0 

verdadeiro sentido de estar viva. Os adolescentes em situa~ao de risco , 

integrantes do grupo Ile-Axe do Externato sao Joao de Campinas, campo de 

minha pesquisa, passaram a representor o alimento de meu trabalho e, 
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consequentemente, a complementa~ao de meu processo de forma~ao humana. 

Diria que, na rela~ao professor-aluno, o fundamental esteve na troca de 

experiencias e no reconhecimento desse aprendizado conjunto, pois acredito 

que cada ser humano pode encontrar o adequado trabalho que necessita em 

vida. 

"Hoje o meu corpo em processo se confunde com milhoes de outros corpos e isso me 

da a sensa~ao de prazer e de amor a tudo, como se tudo valesse a pena nessa vida, 

como se meu corpo transcendesse e ganhasse infinidade. Quando chegamos ao palco, 

o corpo arrepia, os pes ficam enormes o rosto fica limpo e forte, o olhar vai tao 

Ionge que parece que nao vai voltar mais, as partes do corpo formam um s6 desenho 

que e tao claro como se fosse unico e capaz de atrair todos os olhares que estao em 

volta. A sensa!;ao e de que aqueles que observam estao compreendendo, emboro 

alguns par~am negar. Porem, o corpo do interprete tem tanto confian~a no que diz, 

que sabe que pode continuar dizendo, pois a linguagem pode se tornar comum, 

humana e compreensiva a qualquer pessoa que o observa. Talvez os movimentos 

sejam conhecidos ou estejam sendo ainda vivenciados, mas o corpo ja os conhece, e 

o tempo todo nos diz alguma coisa que na maioria das vezes nao somos capazes ou 

nao queremos compreender. Os momentos sagrados que pude vivenciar em processo 

de trabalho artfstico como Bailarina-Pesquisadora-Interprete me fazem sentir viva 

sendo, em parte, responsciveis pela minha conquista da auto- estima. 

Hoje, sinto um vazio enorme quando por algum momenta tenho necessidade de 

interromper o trabalho como grupo desses adolescentes. Nao o considero como uma 

dependencia, mas como um alimento. Nos mementos de ferias, por exemplo, ja 

observei nao apenas em meu corpo, mas no de outros alunos, tambem, o quanto a 

interrup~ao momentonea desse processo de trabalho causa um mal estar, um vazio 

espiritual. 
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Tenho esperan~a de que ocorra, em futuro proximo, uma abertura do campo de 

trabalho em rela~ao as apresenta~oes publicas de espetciculos. Mas o que me deixa 

realmente confiante em dar continuidade ao trabalho, e a consistencia criada no 

grupo em que me encontro hoje. Mesmo com alguns desencontros, nos percursos de 

cada indivfduo, acredito no bern que esse trabalho causa pora os seres humanos que 

tern podido vivencici-lo. Portanto, tenho bastante vontade e esperant;a de que o 

grupo possa continuar em processo de descobertas e produ~oes de obras artfsticas. 

Sinto que quando caminhamos sozinhos o processo e muito diffcil, por isso minha 

op~ao pelo grupo. 

Os pontos positivos de nosso percurso com o grupo Ile-Axe, sao muitos. Em 

primeiro Iugar citaria, como de maior importancia, o fato desse processo possibilitar 

ao indivfduo o seu crescimento interno e, consequentemente, a recompensa de 

sentir-se vivo diante do mundo de hoje, tao desconfortante. Tambem representa um 

poderoso metodo de trabalho para a recupera~ao do adolescente desprotegido, que 

com a busca da sua auto- estima e capaz nao apenas de sentir-se vivo, mas tambem 

de ajudar o mundo da arte a tornar-se mais verdadei ro 

Apesar de todos os resultados positivos obtidos nesses quatro anos de atividade 

educativa, alguns fatos nos entristecem, mas a propria dan~a nos resgata de 

sensat;oes de perdas, quando nossa memoria nos tras imagens de colegas 

desaparecidos no decorrer do processo. Por eles nos dedicamos ainda com mais 

vontade, como se pudessemos revelar a cada um deles que hoje temos a 

compreensao de que o tempo que precisavam pora chegar onde estamos nao lhes foi 

dado. Mas acreditamos que, da mesma forma, todos eles lutaram bastante e 

verdadeiramente. Sentimos imensamente a falta desses adolescentes presos ou 

mortos, mas tambem nos sentimos como um segmento deles, quando nossos 
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movimentos se confundem no palco e trazem a dan~a da memoria corporal de um ser 

unico, sagrado e ardente de desejos.•o7 

7 Lara Rodrigues Machado 
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8. Apendice 

A Arte do Corpo na Arte de Educar 

Quando penso no funcionamento do corpo humano imagino uma 

circunferencia girando em movimento, tra~ndo caminhos distintos em 

variadas dire~oes e com velocidade que se altera a todo momento. Girando 

em caminhada continua, porque a vida tem seu percurso natural do 

nascimento o morte e nada do que acontece volta a acontecer exatamente da 

mesma maneira. A velocidade seria condizente com o regulamento de todos 

os sistemas do corpo humano funcionando juntos ao mesmo tempo. Hora 

tudo se passa equilibradamente e a circunferencia gira em velocidade 

regular. Em outras horas a velocidade pode diminuir ou aumentar por 

desequillbrio de um ou mais sistemas que coordenam o funcionamento do 

corpo como um todo. 

Como todos os sistemas do corpo constantemente estao se relacionando, 

· tra~am uma dependencia de um para com o outro. 0 homem fala, ri, chora, 

anda, dan~a ... Isso e um conjunto de caracterlsticas propria de cada indivlduo 

e representa uma proje~ao do seu corpo interior integrado (sistemas 

digestivo, circulat6rio, nervoso, hormonal, respirat6rio etc.). 
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A circunferencia que giro com o funcionamento interno do corpo, deixa 

marcado na terra um rasto representando sua proje<;oo. Esse rasto tem um 

tom de voz, um olhar, uma temperatura, um caminhar, um estado de espfrito, 

que dependeroo da velocidade de sua trajet6ria interior. 

0 corpo, que representa todo o existir de um indivfduo esta sujeito a 

convivencia em sociedade, trilhando seu caminho em hist6rias distintas. 0 

homem s6 podera se encontrar quando for capaz de compreender seu corpo 

em movimento. 
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9. Anexo 
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Batizado de Capoeira - 1997 
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Espetaculo Batuquere- 1997 
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Espetaculo Azeviche 1998 
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Banda Sabao de Coco - 1998 
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Espetaculo Mare Cheia - 1999 

163 



Espetaculo Expressoes e Impulses - 2000 
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