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Resumo

Corn este artigo tenho a
intencao de discutir a oficina como

modalidade enriquecedora do ato
educativo. Para isto, inicialmente,
apresento como e quando surgiu

o Made° de Alfabetizacao Tecnica,
urn grupo de professores e alunos

que pretendia trabalhar os diversos
tipos de saberes de forma nä.°

disciplinar. Em seguida, exponho
as estrategias de acao das oficinas,

que sao os frutos do
"metabolismo" de urn trabalho,

cuja pratica vem sendo
desenvolvida e o referencial teOrico
corn o qual foi possivel estabelecer

urn dialog°. Por ültimo, discuto a
"Oficina do Corpo e Movimento:

(Des) Construindo o

Abstract

With this article I have the
intention of discussing the
workshop as increasing modality
of educational act. For this,!
preset how and when appeared
the Technical Aprenticeship
nucleus, a teachers and students
group that would intend to work
the several kinds of knowledge in
a non discipline form. As follows,
present the strategies of action of

the workshops that are result of
the mixing of a work, which the
practice was developed and the
reference in which was possible
to establish a dialog. At last, I
discuss the "Body and movement
workshop: (dis) building the
discipline", as a strategy of a
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Disciplinamento" como estrategia
de urn trabalho nao disciplinar na

Educacao Fisica, procurando it
alem dela.

work non discipline in Physical
Education, looking for going
beyond it.

Introducfio: 0 Wide°
de Alfabetizacfio
Tecnica'

0 que me espanta a que em nossa
sociedade a arte so tenha relagdo
com objetos e nao corn os
individuos ou corn a vida; e
tambern que a arte seja urn
dominio especializado, o dominio
dos especialistas que SAO os
artistas. Mas a vida de todo
individuo nao poderia ser uma
obra de arte? Por que urn quadro
ou uma casa säo objetos artisticos,
mas nao a nossa vida?

Michel Foucault

0 NUcleo de Alfabetizacao
Tecnica (NAT/CED/UFSC) surgiu
em 1990, a partir do desejo de urn
grupo de professores e estudantes
preocupados em aprofundar
estudos relativos aos limites
(organizacao hierarquica das
functies, das relacOes e do

conhecimento) impostos pela
escolarizacao a compreensao de
mundo dos que sao por ela
formados. Para o pequeno grupo,
que comecava a sentir o desejo de
instituir sua prOpria caminhada,
havia ja urn fragmento de histOria
que dava condicOes de possibilidade
para pensar e fazer coisas de
natureza diferenciada, sem a
necessidade de modelos e formulas.

ApOs varias investidas tentando
propor alternativas metodolOgicas
para aproximar os temas dos
programas escolares a realidade
vivida pelos estudantes e professores
de escolas piablicas, foi-se delineando
uma outra modalidade de trabalho
educativo, baseada no prOprio
"pensar-fazer-sentir pedagOgico": a
oficina.

Conforme Pey (1997, p. 47-8) a
oficina caracteriza-se por:

projetos vivenciais, onde a
dialogicidade a essencial na
relagdo entre as pessoas. E desse
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tipo de relagao dialOgica que se
obtem uma forga coletiva de
producao de saber superior que a
soma das forgas individuals; que
produzem saberes em autorias e
obras. Na produgao da oficina nao
se parte da reproducao do
conhecimento, mas da producao
de um saber de resisténcia aos
saberes disciplinares, transmitidos
nas instituicOes fourtais de ensino.
0 estimulo a realizacao de atos
poderes, e a liberdade, para o
desejo tomar a dimgao que insistir,
permite as pessoas desenvolver
trabalho de investigagao de
saberes, ao inves de tarefas
rotineiras; que se articulam no
ambito dos saberes praticos,
tecnolOgicos, cientificos, artisticos,
artesanais, intuitivos, literarios e
outros, sem colocar qualquer
ordem hierarquica no trato deles.
1st° significa que acaba ma°
havendo a parcialidade dos saberes
impropriamente designados pela
pedagogia como universais,
utilizados na programagao das
disciplinas curriculares.

Por que oficina? Porque a
prätica da oficina, desenvolvida ao
longo do tempo, foi demonstrando,
cada vez mais, que nela nä() se podia
ficar restrito as informacOes tecnica
e cientifica. Era preciso ir alem, criar
caracteristicas prOprias, diferenciadas
daquelas que ocorriam nas

atividades formais de ensino
tradicional, quebrando com as
amarras e a rigidez dos conteldos
escolares determinados como sendo
propriedade das disciplinas.

A medida que ia se desenvolven-
do o trabalho de oficinas junto a
grupos diferenciados, constituia-se
urn fazer educativo que se afastava,
gradativamente, do fazer escolar-
disciplinar. Dessa maneira, as oficinas
foram se tomando ferramentas de
investigacao, de producao de
saberes, corn vistas a construcao de
uma outra politica de verdade no
discurso da educacao, no qual
saberes locais, desqualificados pelo
discurso educacional vigente
conseguiam se fazer enunciado. 0
grupo que trabalhava corn as
oficinas comecou a desconfiar que
seria conveniente atentar para a
memória do nosso desgosto vivido
nas organizacães institucionais, mais
do que projetar o futuro da libertacao
dos professores.

Sabiamos o que nao queriamos,
ou seja, nao queriamos mandar,
nem ser mandados, o que
significava nao (in) formar, nem
sermos (in) formados; nao
queriamos basear o trabalho
pedageigico exclusivamente nos
conhecimentos sistematicamente

elaborados"; nä° queriamos que o
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fib condutor de nosso trabalho fosse
de matriz teOrica alheia (Pey, 1997).

Alicercando-nos nos principios
libertarios2, buscamos romper corn
os mecanismos que condicionam a
acao escolar, procurando promover
situagOes convivenciais nas quais
pudessem circular diversos tipos de
saberes, autorias, criatividade, auto-
realizacao, solidariedade, liberdade
e dialogicidade, possibilitando o
desenvolvimento de individuos
autOnomos.

Procurando ser coerentes corn a
filosofia libertaria, as oficinas corn
base na dialogicidade buscam dar
conta da producao de urn saber que,
resguardando as autorias coletivas,
assegure em seu desenvolvimento a
nao hierarquia de funcOes e o
estabelecimento de relacOes mais
horizontais entre as pessoas.

A investigacao dessas possibi-
lidades, ate agora desenvolvida pelos
pesquisadores associados ao Wide°
de Alfabetizacao Tecnica, evidencia
tres eixos basicos: concepcao
libertaria da educacao, abordagem
nao disciplinar do processo
educativo e relaceles dialOgicas no
ato de conhecer em interacao.
Esses eixos de investigacao foram se
consolidando ao longo dos illtimos
anos, fazendo avancar a pesquisa
corn o trabalho das oficinas.

Possibilidades instituintes passaram
a se instaurar a medida que, nas
nossas praticas educativas, nos
dispünhamos a construir espacos de
liberdade enquanto estudavamos,
elevando o ato de estudar a escala
humana.

A vontade de saber agucava em
nOs leituras "condenadas" pela
racionalidade cientffica aceita em
nosso meio academico. 0 que nos
interessava ler nao era apenas o que
os autores defendiam, mas tambern
as suas vidas, para que pudessemos
compreender a coerencia entre o
que dizem e o que fazem.

Enquanto isso, institufamos uma
modalidade de trabalho educativo,
produziamos oficinas, pensando
seus limites e possibilidades na
escola e fora dela. Continuavamos
nos experimentando no desafio de
urn trabalho educativo que procurava
resistir aos mecanismos disciplinares
da organizacao institucional.
Buscavamos e fomos/somos
procurados para interlocucOes corn
grupos, os mais variados. Convi-
vemos corn os grupos, produzindo
oficinas e ampliando saberes em
funcao daqueles que conosco
protagonizam a mesma oficina (Pey,
1977).

0 NAT já desenvolveu varias
oficinas como: Entendendo o CLIC
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da Maquina Fotografica; As Cores da
Sombra; Producao e Reciclagem de
Papal; Producao de Saba() e
Derivados; Sexualidade Nossa de
cada Dia; Explorando o Corpo; A
Invencao dos Nárneros; Etnobo-
tanica; Oficina do Pao; Resicluos
Saidos Urbanos - uma Questa()
Ambiental e Oficina do Corpo e
Movimento: (des) Construindo o
Disciplinamento. Tais saberes
permitem invencOes, imprimindo
uma diferenca que a acentuada
pelas possibilidades iguais que cada
urn possui de buscar as formas de
compreender, atraves da fotografia,
das cores, do papal, do sabfio, da
sexualidade, do corpo, dos niimeros,
das plantas, do pa°, do meio
ambiente, a existancia da diversidade
para conviver corn ela, sem precisar
fazer use do juizo de valor.

Nossas experiancias corn
oficinas, permitiu-nos aprender os
limites da igualdade, da liberdade, da
solidariedade, da autoformacao, da
auto-organizacao e das relace)es
dialOgicas no ambito educacional,
fazendo corn que pudessemos
experimentar o oposto das relace)es
baseadas nos mecanismos
disciplinares. Isto tern nos levado a
conviver em nircleos de investi-
gaga°, substituindo as anglistias, as
culpas e os medos, pela seguranca
e pela independencia.

Sao os resultados positivos
dessa pratica como contribuicao a
educacao que nos animam a
divulgar os principios desta
experiéncia. Uma educacao que
trabalhe no sentido do "cultivo de
modos de expressao", permitindo
ao individuo tomar deciseies a partir
das suas caracteristicas, da
compreensao de seus limites e de
suas possibilidades.

Estrategia de acfio das
oficinas

A oficina a fruto do
"metabolismo" entre urn trabalho,
uma pratica sendo desenvolvida, e
urn referencial corn o qual se possa
estabelecer urn dialogo. A oficina
rejeita o esquadrinhamento do
tempo, do espaco, dos caws e dos
saberes, partindo de curiosidades,
indagacties, exploraciies, vivencias,
"situacOes limite" de quem participa.
Convida as pessoas a se afastarem
do modelo de organizacao
hierarquica, da classificacao, dos
discursos hegerntinicos. Por isso
mesmo, ela pressupOe a experiencia
pessoal, abrindo possibilidade de
nao se generalizar/universalizar,
valorizando a histOria e a mernOria,
o que exige troca de experiancias
corn grupos de reciprocidade, de
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interesses e respeito ao mundo
cultural do outro. Como pratica
"convivencial", a oficina é"... uma
ferramenta modema que esta a
seruico da pessoa integrada na
coletiuidade e ndo a servigo de urn
corpo de especialistas"(Illich, 1993,
p. 10). Para esse autor, a
AS convivencialidade" designa o
oposto do que se chama
produtividade, isto é, baseia-se em
relacties autOnomas e criadoras
entre as pessoas e sua ambiencia.

Compreender os diversos tipos
de saberes sob o prisma das
relacOes convivenciais é se permitir
a producâo e a invencäo de
existencias, de possibilidades e
limites, onde cada urn de nOs é
modelo de si mesmo.

Conforme Preve (1997) conviver
é exercitar a capacidade de cada urn
se constituir como pessoa livre,
solidaria e autemoma, uma
capacidade de instituir os desejos,
rompendo corn a institucionalizacâo
das necessidades, produto de uma
sociedade consumista, que se utiliza
do corpo e do movimento como
dispositivo de consumo, perdendo
seu valor como pratica corporal que
faz parte de urn modo singular de
expressâo e, portanto, da prOpria
cultura.

A oficina proptie-se a romper
corn a separacdo disciplinar entre
trabalho e lazer, teoria e pratica,
porque pressupOe uma atividade
diversificada e prazerosa, ndo se
reduzindo a sucessäo de tarefas
rotineiras que caracterizam a
chamada tarefa escolar.

Pey (1997) salienta que para
haver compreensâo da separacâo
entre teoria e pratica é necessario
que se tenha claro todas as formas
iniciais de civilizaCao, ou seja, que o
momento tecnico é anterior ao
conhecimento cientifico e,
provavelmente, o momento artistic°
the é anterior. Esta diferenca entre
teoria e pratica, o trabalho corn
oficinas pretende reverter, ja que os
saberes praticos cotidianos das
pessoas deixam suas impressOes
histOricas na producdo do saber. 0
prOprio ato de fazer alguma coisa
faz corn que o individuo tide corn
varios tipos de saberes, tecnicas e
percepcães, ou seja, possibilita a
interacäo entre teoria e pratica.
Finalmente, e mais importante de
tudo o que já foi dito, a oficina
procura romper corn a organizacao
curricular dos contealos por
disciplinas.

A escola, utilizando mecanismos
disciplinares, caracteriza-se por uma
tecnologia que, aplicada ao dominio

/
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da pedagogia, frustra as
multiplicidades, compromete o ato
de conhecer a partir de conjuntos
de praticas que submetem, o mais
eficientemente possivel, os
individuos as normas institucionais;
estimula o desenvolvimento de
atitudes que bloqueiam suas pulsties
de liberdade, autoconfianca e
autodeterminageo. Sob varios
aspectos, a oficina procura alargar
os estreitos caminhos por onde a
educaceo escolar se move. As
pessoas sao criativas no momento
em que conseguem dizer o que
gostam, e ver pontes entre o que
gostam e o que poderiam fazer.
Comecam, enteo, a imaginar o que
querem fazer, comecam a criar, a
produzir (Correa, 1997).

Concretamente, os educadores
que desejarem desenvolver a
modalidade educative em
instituicOes escolares, em forma de
oficina, terao de lutar por urn
espaco-tempo curricular mais
flexivel, diversificacao dos pianos de
estudo e autonomia de gestäo sua
e dos estudantes. Precisardo alargar
as fronteiras da escola para urn
espaco de produce° e circulacao
dos conhecimentos, conforme seus
desejos.

Para Barenblitt (1984,

p. 163)

o desejo E essencial e
imanentemente produtivo, gera e
é gerado no processo mesmo de
invencao, metamorfose ou
criagdo do novo (...) Instituinte é
o processo mobilizado por forgas
produtivo-desejante-revolucio-
narias que tende a fundar
instituivies e transforma-las,
como parte do devir (las potencias
e materialidades sociais. No
transcurso do funcionamento do
processo de institucionalizagäo, o
instituinte inventa instituidos e
logo os metamorfoseia ou
cancela, de acorde corn as
exigéncias do devir social.

A expanse° democratica do
conhecimento para todos depende,
fundamentalmente, de assegurar a
sua socializaceo e comunicaceo,
pondo-o a disposiceo de todos, e
nao do cumprimento de programas
uniformes pensados por alguns,
para todos.

A oficina procura trabalhar corn
relacOes nä° hierarquicas, nas quais
é possivel viver "atos-poderes", ou
seja, revestir de poder o ato de quem
age, resgatando o sentido da
poesia3, edgindo que a subjetividade
humana se tome visivel.

Através da livre expresseo, os
saberes, as formas de ver e sentir
Vern a tona junto corn as fantasias e
sonhos.
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Saberes que se produzem nas
relagdes. Relacties que se
produzem quando se constituem
de formas diferentes. Diferencas
que se produzem nas convivencias.
Convivencia. Um jeito de
caracterizar uma pratica chamada
oficina, onde as pessoas juntas,
independente de qualquer rOtulo
que as associe a uma fungdo ou a
uma qualificagdo, possam
pensar, desenvolver e produzir
saberes ao mesmo tempo que säo
produzidas pelos saberes que
produzem(Preve, 1997, p. 169-70).

Abrem-se, portanto, as portas da
percepcao e da imaginacao,
alimentadas muito mais pelas
thavidas que pelas certezas. A
duvida afirma a liberdade; nao a uma
suspensao da realidade, mas urn
poder contra a figura mistificada do
real, contra a preponderancia do
poder e das suas formas ilusOrias.
A fe, o erro e a falsidade
existencia &Ica da verdade podem
existir somente a partir da destruicao
da prisao do conhecimento. 0 poder
estä, pois, antes do conhecer. Esta
em todos os casos.

A investigacao, por meio de urn
trabalho corn oficinas, a urn trabalho
possivel como atitude e postura
que procuram permitir aos
individuos libertarem-se das cadeias
das disciplinas e do disciplinamento.

Foucault (1978) explica que,
para recusar e criticar o que somos,
devemos ter descoberto como
fomos constituidos e refletir sobre
que "novo sujeito podemos ser",
experimentando outras alternativas
de organizacao educacional que
promovam novas formas de
construir a subjetividade. Este autor
salienta ainda que a preciso
questionar nossa tendencia em "nao
ver esses processos" acontecendo,
em achar que tudo e "natural.
Questionar a evidencia de uma
forma de experiencia significa
liberty-la para nossos fins, abrir
novas possibilidades para o
pensamento e acao.

Interrogado sobre essa questa°,
Foucault (1984, p. 13-5) escreve:

De que valeria a obstinacâo do
saber se ele assegurasse apenas a
aquisicâo dos conhecimentos e
nao, de certa maneira, e tanto
quanto possivel, o descaminho
daquele que conhece? Existem
momentos na vida onde a questa°
de saber se se pode pensar
diferentemente do que se pensa, e
perceber diferentemente do que se
ve, a indispensavel para continuar
a olhar ou a refletir (...) Parece-
me que seria melhor perceber
agora de que maneira, urn tanto
cegamente, e por meio de
fragmentos sucessivos e diferentes,

1'
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eu me conduzi nessa empreitada
de uma histOria da verdade:
analisar, nâo os comportamentos,
nem as ideias, näo as sociedades,
nem suas	 mas as
problematizagOes das quais o ser
se cla como podendo e devendo ser
pensado, e as praticas a partir das
quais essas problematizacties se
formam.

Essa arte de ver os problemas,
Foucault relaciona a "escolha
politico-etica" que urn individuo faz,
determinando qual é o reai perigo
que ele precisa enfrentar, a escolha
de ver aquilo contra o qual nOs
temos de lutar para libertarmo-nos.
A beleza de nossa liberdade,
portant°, esta no perigo. Ver o que
se faria n:ssas situagOes é mudar o
prOprio modo de vida, mudanca
que envolve o pr6prio mod° de ver.

Lutas contra o processo de
trabalho e os seus modos de
sobre-codificagdo do tempo; lutas
para urn outro habitat e uma outra
maneira de conceber a socialidade
dorn6stica, a vizinhanga, a
cooperagdo entre os segmentos do
socius (...) Trata-se de coryugar
positivamente a critica da ciéncia
e a contestagão da exploragäo
(Guattari e Negri, 1984, p. 51).

A liberdade consiste ern
apresentar uma diversidade que é
essencial num mundo onde toda e

qualquer possibilidade de liberdade e
de verdade chegou a desaparecer de
outro modo, absorvida como estava
na totalidade do poder. "So a erupgio
do outro, de uma ontologia
altemativana esfera institucional do
politico pode entdo permitir uoltar a
dar sentido a libertagdo e
consequentemente fundar uma
pratica social de transforma-
gdo"(Guattari e Negri, 1984, p. 103).

Para Foucault, definir as condicties
nas quais o ser humano
"problematiza" o que ele 6, e o
mundo no qual ele vive, é a tarefa
de uma histOria do pensamento.
Para ele, pensar é problematizar.
1st° 6, pensar é fazer corn que o
ver e o falar atinjam os seus
limites prOprios, de tal forma, que
os dois estejam no limite comum
que os relaciona urn ao outro,
separando-os. Pensar 6, portanto,
aquilo que se faz no entremeio do
ver e do falar. Ele esclarece que
pensamento é liberdade quanto
aquilo que se [az, o movithento
pelo qual nos diferenciamos dessa
agd o , a estabelecemos como um
objeto e refletimos sobre elaicomo
urn problema.

Ousar a inovacao, portant°, é
assumir o diferente, resistindo
hegemonia. Resistir ao poder
disciplinar é opor-se a capacidade
de produzir, de deixar-se produzir, de
produzir-se.
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Trata-se de ativar os saberes
locais, descontinuos, desquali-
ficados, nao legitimados, contra
a instancia que pretenderia
depura-los, hierarquiza-los,
ordena-los em nome de urn
conhecimento verdadeiro, em
nome dos direitos de uma ciencia
detida por alguns. Trata-se da
insurreicao dos saberes, nao tanto
contra os conteados, os metodos
e os conceitos de uma ciencia,
mas de uma insurreicao dos
saberes, antes de tudo, contra os
efeitos de poder centralizadores
que estao ligados a instituicao e
ao funcionamento de urn discurso
cientifico organizado no interior
de uma sociedade como a nossa
(Foucault, 1978, p. 171).

0 que interessa produzir nas
oficinas sao espacos de resistencia,
a nivel das correlaciies de forcas
(poder); e, espacos de liberdade, a
nivel do pensar (saber) e do viver,
identificando os procedimentos
precisos de governo que o sujeito
objetivado para si e para os outros
(subjetividade).

Nesse papel de propor
estrategias, de detectar tecnologias,
de desafiar o instituido, de pensar
o passado-presente-futuro, Foucault

urn eminente educador: utilizando
ferramentas metodolOgicas do
pensamento que desmistificam o
caminho Unico das verdades

MotriviAnia
universals, totalitarias, aponta-nos
uma gama infinita de pequenas
possibilidades concretas, isoladas,
particulares, de relacties diferen-
ciadas que levam a buscar
compreender saberes que, ao longo
do tempo, foram "desqualificados",
instigando-nos a empreender uma
aventura em relacao a nossa prOpria
experiencia cotidiana.

E na histOria real que tencionamos
explorar e experimentar a
imensiddo de universos do possivel
que nos sdo solicitados de todo o
lado. Que mil especies de fibres
desabrochem nos terrenos que
pretendem minar a exploracao
capitalistica! Que mil especies de
maquinas de vida, de arte, de
solidariedade e de acäo varram a
arrogancia estiipida e esclerOtica
das velhas organizacOes! (Guattari
e Negri, 1984, p. 69).

Resumindo, conforme Pey
(1997) dependendo do carater que
a ela se dé, a oficina pode ser uma
pratica de educacao organizacional
autogerida (abolindo hierarquias,
autoritarismo e eiferenciacao de
salarios); de educacao organiza-
cional de democracia direta (na qual
nao se confunde participacao, como
ato que esta revestido de poder, corn
representacao, ou seja, delegacao
do poder a outrem); de educacao
dialOgica (na qual nao se desautoriza

I	 11
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o saber de ninguern); que relaciona
vivenciar, o pensar e o sentir

(envolvendo experiéncias do
cotidiano, do pensamento e de
sentimentos); que possibilite
repensar a distincao entre ciencia e
saber, instituido e instituinte, poder

saber (ampliando o sentido da
informagao académica para alem
das ideias dominantes — ocupando

espaco do nao dito, esquecido,
desconfiando dos consensos).

A oficina do corpo e
movimento: (des) cons-
truindo o disciplina-
mento

Meu interesse especial por esta
tematica da corporeidade se
confunde corn a construcao de
minha acao pedagOgica como
professora de Educagao Fisica.
Minha paixao pelo estudo da
corporeidade moveu-me sempre na
direcao de superar os limites dos
contendos escolares de uma
Educacao Fisica tradicional. Minha
formacao profissional havia me
ensinado a deixar a vida para depois,
confundia retalhos de informacao
corn saber, ,educacao corn
escolarizacao. A medida que, por
urn lado, convivia corn a arte, a
poesia, a tecnologia e a histOria

sobre o corpo e, por outro, convivia
corn profissionais de värias areas
que viviam e produziam oficinas,
questionava cada vez mais a
instituicao escolar e seus
mecanismos disciplinares.

Por ter trabalhado muitos anos
corn a disciplina de Recreacao no
curso de formacao de professores
de Educacao Fisica, muito cedo
iniciou o meu questionamento
sobre a forma de urn ensino apenas
tecnico e mecanicista.

A compreensao que me
proporcionou o estudo da ludicidade,
do jogo, do lazer, transformou o tema
corporeidade em meu objeto de
pesquisa em educacao. A pratica,
que inicialmente era apenas mais
uma atividade para dar conta de urn
contend° escolar, foi se ampliando
e corn ela a necessidade de buscar
informacOes em outras areas de
conhecimento, nas experièncias de
vida das pessoas e nas minhas
relacties corn os outros. Sentia a
necessidade de trabalhar urn tipo de
expressao corn o corpo que nä°
dependesse de modelos. Precisava
buscar, na histOria dos discursos
sobre o corpo, o seu submetimento
as formas nas relacOes de poder que
se estabeleciam e como era
construida a subjetividade dos
individuos.
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Na oficina que venho desen-
volvendo, desde 1990, juntamente
corn os outros integrantes do NAT,
ora existe a busca pela histOria do
corpo no que se refere ao	 e
ao privado, ora existe a busca pela
memória da oficina, ora existe a
busca por mim mesma, como eixo
de orientacdo para a investigacdo.
Nessa perspectiva de trabalho, o
corpo deixa de ser objeto e passa a
ser compreendido como urn campo
vivo de observacdo e acdo,
possibilitando desfazer as certezas
cristalizadas pela histOria universal,
permitindo propor a reflexdo no
ambito do corpo como producdo
social

A oficina que se propi3e discute
os diversos tipos de saberes corn as
pessoas, na qualidade de indivicluos
que possuem experiencias a serem
trocadas, numa relacdo de respeito
por sua histOria de vida. Parte-se,
portanto, de urn saber/fazer,
procurando relaciona-lo corn a vida.
0 papel mais importante da oficina
é o de questionar acerca dos nitulos
que sac) inventados sobre o corpo e
o movimento, frutos de uma
construed° histOrica que produz urn
determinado tipo de subjetividade.
E uma experidncia, portant°, que faz
urn trabalho diferenciado,
sugerindo formas de andlise que
interroguem as evidencias e as

familiaridades sobre o corpo, ate
entdo, aceitas como "naturals". E
uma pratica corporal que procura
resgatar corn os participantes a
visa() de ser humano ern sua
multidimer Isionalidade — 	 a
corporeidade.

Dentre as pessoas que
participam da oficina, é possivel
identificar alguns "corpos mutantes"
ou "eus antinimos", que ndo se
deixam subjetivar facilmente,
resistindo contra os jogos de poder
institucional, desmanchando certos
discursos de verdade, isto é,
procurando alternativas de
sobrevivencia fora das regras e
padthes usuais de funcionamento
da sociedade (Guerra, 1994).

Busca-se produzir, através da
oficina, uma pratica educativa, urn
outro saber sobre o corpo e o
movimento como corporeidade,
levando ern conta outras dimensOes
da subjetividade que se baseiam na
express:do corporal, na ludicidade, na
motricidade, na mirsica, na
dramatizacdo, na arte e na poesia.
Essas praticas sdo trabalhadas como
"ferramentas metodolOgicas" ou
formas de criacdo e comunicacdo
dialOgica de expressdo da corporei-
dade.

Por essa razdo, o termo atividade
ndo dá mais conta dos inirmeros



Ano XI, n2 13, Novembro/1999 95

desdobramentos possiveis dessa
pratica vivencial. Corn cada grupo
preciso agir de forma diferenciada,
problematizando questOes referentes
ao corpo e ao movimento, ao longo
da vivencia. Nessa experiencia, o
fazer torna-se saber-fazer. Todo o
processo a compartilhado e as
discussães ocorrem no momento
em que as pessoas participantes
atribuem razao de ser as oficinas, ou
seja, discute-se o que se deseja no
momento em que o desejo ocorre.
Sendo assim, o desejo e o construtor
do caminho trilhado pelo grupo e,
como forca criadora que 6, faz corn
que grupos diferentes trilhem
caminhos diferentes (Sartori, 1997).

0 trabalho realizado inicia-se
sempre tomando como referencia
o corpo e o movimento, no entanto,
o que muda nos grupos sao os
valores dados as coisas, as dirvidas,
aos modos de busca de respostas e
de expressao, aos interesses. Afinal,
as pessoas sao diferentes, portanto,
tern histOrias de vida diferentes e
maneiras singulares de ser. A
corporeidade tern, assim, uma
intencionalidade que e dialOgica,
isto 6, age de acordo corn suas
intencifies. 0 movimento humano 6,
pois, a manifestacao viva da
corporeidade.

Conforme Santin (1994) 6
necessario ter uma verdadeira

compreensao de corpo, de
movimento, de sensibilidade e de
ludicidade, comecando pela
tentativa de redimensionamento do
"sentido do humano". Precisa-se,
portanto, transformar a situacao
opressora das aulas de Educacao
Fisica, desobstruindo o caminho da
autonomia, identificando as
situacaes opressoras, descobrindo
o que impede a comunicacao e
reforca a submissao dos individuos.
Pensa-se que as circunstancias que
estao sendo tratadas podem
transformar-se em "assuntos" que
servirao para atuacao dos
participantes deste processo.
Qualquer interacao comunicativa
pressuptie que os homens se
reconhecam mutuamente como
individuos criativos e autOnomos,
que "falam, sentem e atuam" por
meio de experiencias significativas.

Santin (1994) explica que a acao
comunicativa, pela qual o homem
se torna visivel aos outros, acontece
pelo "gesto" e pela "palavra", que
sac) feneimenos corporais e
possuem significado. Portanto, o
gesto e a palaura sao mediadores
do universo intencional do ser
humano, implicando "comunicacao
expressivas". A perspectiva dessa
concepcao menos autoritaria 6 a
ampliacao do significado do
movimento para significados mais
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expressivos, mais comunicativos,
mais exploratOrios.

0 objetivo das oficinas é a
extincáo das relacães de dominacdo
e exploracdo que subsistem entre os
diferentes grupos que trabalham e
vivem dentro e fora das instituicOes,
de forma a permitir que a liberdade
e a responsabilidade possam
emergir para configuracOes sociais
integradas num modelo cada vez
mais autogestionario. Os fenOme-
nos de reacao contra urn modelo
de corpo/movimento produzido na
sociedade capitalista implica a
emergencia de conflitos entre
grupos, favorecendo o apareci-
mento de outrosgrupos informais.

A Oficina é urn espaco que ndo
pretende preencher,as lacunas
deixadas pela escola. E urn jeito de
caracterizar uma pratica na qual as
pessoas juntas, independente de
qualquer reitulo que as associe a
uma fungdo/qualificagao, possam
pensar em desenvolver e produzir
saberes ao mesmo tempo em que
sâo produzidas pelos saberes que
produzem. Tanto para os oficineiros,
quanto para aqueles que fazem a
oficina, a necessidade para criar é
essencial, pois isto propicia o
transitar pelos saberes (autorizados
ou nao) sem que haja os limites
impostos pelas disciplinas,

refletindo, pensando e sentindo as
harmonias possfveis (Prey& 1997).
Essa autora explica que a Oficina
um modo de fazer diferenciado, que
marca alguns lugares e pessoas por
onde passci, apontando para a
possibilidade de produzir vontades
de saber/fazer com liberdade,
autonomia e solidariedade. Vontade
de instituir de poder o ato de quem
faz, sem a necessidade de exercer
dominios sobre aquele que näo
sabe, mas que pode apreender na
relacâo corn o grupo, isto é, numa
pratica de convivencia, em que o
fazer humano nâo se distancie da
sua producao, da sua autoria.

Para urn trabalho de oficina
essencial, portanto, que o oficineiro
tenha claro qual a linha que vai
nortear o seu trabalho, por conhece-
la profundamente e/ou nela
acreditar, para, em conseqilencia
disso, a utilizar. Se isso rido ocorrer,
os participantes rido conseguirao
compreencle-la, por falta de sentido,
impossibilitando que aponte para
tire	 diregab	 e que sej a
desencadeado um processo que
contribua para a transformacao
social.

Nesse momento, uma das
alternativas viaveis pode ser a de
instituir coisas singulares em
termos de corpo/movimento corn

I
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funcâo educativa dentro ou fora da
escola, ou seja, a partir de urn
processo de autoformagdo e
autodidatismo poderao surgir — da
compulsoriedade do encontro na
escola e do desejo da convivéncia a
partir dela — esses novos saberes
(Pey, 1997).

Temos proposto/realizado,
principalmente em espacos
instituintes, a oficina do Como e
Movimento como pratica
convivencial e modalidade educa-
tiva, corn os seguintes objetivos:
fazer corn que os participantes
percebam, através de vivéncias corn
o seu corpo e de seus corn-
panheiros no espaco e no tempo,
as diversas linguagens (agir) e
emocties que os mesmos podem
expressar, como modo de ser do
homem (sentir); fazer corn que
percebam o corpo humano como
suporte de signos sociais e suas
relacOes corn as questOes de saber-
poder na sociedade (pensar),
principalmente no que se refere
areas medica, militar, religiosa,
escolar, esportiva entre outras. Alem
disso, preocupamo-nos, tambem,
em apontar caminhos para a
modificacâo de algumas relacOes
corn o corpo, em que cada urn
pode se permitir produzir coisas
significativas junto corn outras

pessoas, de acordo corn seus
desejos, suas opc5es de vida.

Esta experiencia abre-se aos
desafios, aos desejos, a curiosidade,

vontade de resistir, de ousar,
instiga os seres humanos na busca
constante do desconhecido.
Estimula os individuos a nao se
contentarem apenas corn a
aquisicâo de habitos, mas a
desvincularem-se dos modelos, das
culpabilidades, das marcas que a
racionalidade escreveu em seus
corpos. Lima visa() reuolucionaria
do corpolmouimento precisa
comecar pela tarefa de sua
desmistificacao, buscando os
elementos reflexivos que auxiliem
na interpretacäo e decodificagao dos
signos sociais que estdo nele
impregnados (Guattari, 1987).

A prâtica educacional nä° pode
se basear Unica e exclusivamente
em conteódos fechados. Eta precisa
desenvolver urn processo de relied°
de educadores e educandos sobre
as suas realidades concretas.
Acredito que so assim é possivel
reconstruir constantemente urn
novo saber. Neste sentido, é
necessario que haja urn processo
dialOgico, no qual o principal loco
seja a mudanca de atitude. Lima
mudanca que se pode atingir corn
a "tematizacäo das questOes
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sociais," atraves de oficinas
educativas. Assim, os educandos
passam a ver os fatos como algo
que pode ou nao existir. E, refletindo,
comecam a distinguir entre as
normas em vigor numa sociedade
e aquelas que sac) consideradas
validas. Isso possibilita o debate
sobre os problemas de interacao
social, entendidos pelas categorias
do "PENSAR-FAZER-SENTIR".

E preciso apontar para a
possibilidade de urn nao
autoritarismo pedagOgico, am-
pliando os limites estreitos dos
programas, a rigidez de horarios e
a organizacao disciplinar do espaco
escolar, que tornam os alunos seres
passivos e submissos. Constr.Oi-se,
de outra forma e coletivamente, os
saberes atraves de praticas
educativas em que se possa
experimentar a "convivencialidade",
adotando uma prance de educacao
dialOgica, autOnoma, na qual o
trabalho coletivo e superior a soma
dos saberes individuals. Possibilita-
se, conseqUentemente, o exercicio
da autonomia, da liberdade de agir,
de fazer e de criar das pessoas,
como tambern a pratica de
repensar as relacOes entre as
pessoas, assegurando a diversidade
de conhecimentos (Guerra, 1997).

0 que desejamos a desenvolver
uma experiencia de grupo, em que
se valorize a autonomia e o direito a
auto-realizacao; o apelo ao amor, a
sensualidade, a expressao corporal
sem entraves; a	 expressao
espontanea dos sentimentos; a
desalienacao das relacOes entre os
individuos; a formacao de
comunidades; o direito de todos a
todos os meios de existencia; o
repildio ao mundo da mercadoria,
do artificial e do que ele oferece; a
pratica do auxin° miituo; o
conhecimento de tecnicas e a
elaboracao de contra-tecnicas; urn
novo respeito pela vida e pelo
equilibrio da natureza; a substituicao
do trabalho como dever pelo
trabalho como	 prazer; a
reivindicacao do prazer.

Logo que urn individuo elimine
os entraves pelos quais a
dominacao abafa a sua atividade
autOnoma, ele age, sente e pensa
de forma mais livre. A liberdade nao
exclui nem a organizacao, nem a
estrutura, pelo contrario, engendra
habitualmente formas de
organizacao nao hierarquicas,
autenticamente	 organicas,
autocriadas, voluntarias (Bookchin,
1998). Conforme este autor, na
sociedade hierarquica, nao a apenas
o modo de agir e de comunicar que
esta hieraquizado; a tambem o

I
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entendimento e a sensibilidade que
aplicam principios hierarquicos no
seu trabalho de organizacâo do
enorme e diverso material fomecido
pelos sentidos, pela memória, pelos
valores, pelas paixOes e pelos
pensamentos. 0 desejo é o
sentimento humano do possivel,
que emerge ao mesmo tempo que
a vida, e o prazer é a concretizacäo
deste possivel.

Neste sentido, é	 preciso
considerar concretamente as
altemativas que podem transformar
o trabalho arduo num jogo
agradavel e hidico, porque o mesmo
trabalho pode, em condigOes de
liberdade e na auséncia de
condicionamentos	 sociais
relevantes, ser executado corn
alegria, corn imaginacfio, corn
criatividade e, ate mesmo, de uma
forma artistica.

Notas

1 0 denotativo de Alfabetizacao
Tecnica se deve ao fato do trabalho
corn oficinas ter sido iniciado por
pessoas que tinham formacao
academica em Ciencias, gerando
na pratica educativa urn programa
de base que permitia as pessoas
decidir, julgar e avaliar no dorninio
tecnico-cientlfico. 0	 Mcleo
mantem, convenio corn varias

instituicOes no Brasil e no exterior,
corn a finalidade de intercambio
cientifico, entre eles corn o Museu
Interativo "Espaco Ciencia Viva", no
Rio de Janeiro; o Museu de Me,
Ciéncia e Percepcao Humana"
ExploratOrium, em Sao Francisco
— CA — USA; a Universidade de
Ciencias da Educacao em
Mocambique	 — Africa; a
Associacao PedagOgica "Paideia"
de Merida — Espanha e corn o
Institut° de Economia e Geste() da
Universidade Tecnica de Lisboa,
em Portugal.

2 Entendemos por educacao
libertaria todas as experiencias
educativas que pensem e vivam a
liberdade, a solidariedade e a
autogestao entre individuos e
grupos, corn vistas a autoformacao
e a autonomia dos mesmos.

3 Na sua origem, o termo poesia
significa "poiesis" e é, de fato,
fazer produzir. Poesia refere-se ao
ato de poder e de fazer.
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