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1. Introducao

firmativas como: "o
homem rid° chora; o
homem nAo sente
dor; o homem a do-
minante, racional; a
mulher é submissa,
ft-4H, intuitiva," en-
tre outras afirma-
cOes, nos fazem re-

fletir e questionar muito sobre os proble-
mas de preconceitos, discriminacaes e,
conseqllentemente, sobre mu itas injus-
ticas existences em varios setores da
sociedade.

Ate que ponto .cdo verdudeiras
estas afirmaceies?

Seto embasaduA em que valores?

E um assunto muito extenso, com-
plex° e, ate mesmo, i I im itado.

Sendo assim, para del imitarmos este
trabalho, trataremos do preconceito sob
o aspecto do homem que danca.

Mesmo corn todo o "progresso e
avanco" do nosso tempo, muitos de

nossos modos de agir e pensar, ainda
tern raizes num passado conservador e,
por sua vez, retrOgrado e antigo.

Acreditamos existirem, ainda, pes-
soas com concepOes, como por exem-
plo, "a menina nasce para bailar, ser

ser domestica e o homem para
jogar, trabalhar e endurecer," e ainda
"...se meu filho for bailarino eu o deserdo".
Colocamos aspectos fortes, porque exis-
tem e predominam, ate nossos dia.s, influ-
enciando as pessoas, cada vez mais, a
pensarem e agirem desta forma e sequer
procuram saber as razOes que as fazem
pensar-agir assim.

0 objetivo deste estudo é procurar
identificar a possivel existencia dos pre-
conceitos e asjustificativas em relacão
ao homem que se prop& ao ato de dan-
car e, inclusive, comprovar que não se
restringe apenas ao sexo feminino.

Atraves dos primOrdios histOricos
e culturais da danca, pudemos constatar
que esta não era funcfto ou Nä° absoluta
do sexo feminino. Com sua evolucão,
porem, evoluiram tambëm comportamen-
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tos sociais que, de alguma forma, podem
ter condicionado certos valores que
al icercaram o que temos hoje, em termos
de cultura ocidental.

E necessario, tambem, esclarecer
as singularidades, como as sensibilida-
des prOprias que estao presences nos
individuos, tanto do sexo masculino como
no feminino, membros integrantes de
uma sociedade, nao como diferencia-
caes ou desigualdades, mas como afir-
macOes relacionadas as virtudes de cada
urn.

As diferencas existem, biolOgica e
anatomicamente, pordm, nao a por isso
que deve haver segregacao do cresci-
mento e conhecimento que ambos po-
dem ter em comum quanto ao universo
do qual pertencem. Faz-se necessario
colocar, tambem, alguns aspectos que se
referem a escola como sustentadora des-
ta segregacao.

Se tratarmos de privilegiar as desi-
gualdades apenas, promoveremos as-
sim o abandono da expressao, da emo-
cao, da sensibilidade e, ate mesmo, das
aches. Por outro lado, se tratarmos ape-
nas das igualdades, desprezaremos as
singularidades e particularidades.

Em face dos conceitos que predo-
minam em nossa sociedade quanto
estipular papdis ou funcOes diferencia-
das pars homens e mulheres, nos depa-
ramos corn a problematica dos precon-
ceitos, os criamos em relacao ao traba-
lho, a profissao ou as nossas atitudes e
tambem em relacao a danca que e nosso
terra de estudo.

Em relacao a danca, porexemplo, o
preconceito contradiz os seus objetivos,
ou seja, proporcionar a I iberdade de ex-

pressar as diferencas, as individualida-
des, unir o corpo, espirito e coracao,
estimular a comunicacao, os sentimen-
tos, o ritmo, sociabilizando e integrando
o ser humano de forma emancipadora.
Enfim, seu campo abrangente que ilimi-
tado, torna-se restrito a privilegios de
uns, enquanto deveria ser tratada e de-
senvolvida como forma de movimento
universal, corn sua linguagem corporal,
criativae mUltipla.

2 -Partindo da HistOria
da Daiwa pelo Mundo,
com sua Evolucio ate
os nossos Dias

A pr6pria palavra danca, em todas
as linguas europeras - danza, dance, tanz
- deriva da raiz "tan" que em sanscrito
significa "tensao".'

Para Garaudy (1980, p.14) "clamor
e vivenciar e exprimir corn o maxim° de
intensidade a relaccio do homem corn a
natureza, corn a sociedade, corn ofuturo
e com seus deuses. "2

Segundo Nanni (1995, p.05), a dan-
ca, sob o prisma de Ourkheim, "e um dos
universals da cultura. Delineada por
simbologias diversas a atraves dos mo-
vimentos ritmicos que a ciencia tem
decifrado alguns dos misterios da hist6-
ria da humanidade."

A danca surgiu atraves dos gestos
e movimentos que, corn expressao e sen-
t ido, supriam as necessidades do homem
prim itivo de exaurir as emocOes, os sen-
timentos, alem de agradecer, suplicar a
seus Deuses, a sua sobrevivdncia.

Aindapara Nanni (1995, p.14),



, 'o movimento em sua genese, se
caracteri:ou em carater pura-
menle emocional - permit ir ao
homem ter experiencias de exia-
se e cornunhao corn os Deuses em
suas dancas onde a essencia das
mesmas possibilitou a cornuni-
cacao do homem consigo ou corn
suas entidades superiores-.3

Para o ser humano prim itivo, a dan-
ca era o elo de comunicacAo corn seus
Deuses, para acalma-los ou para
homenagea-los. Desta forma, este elo
gerou o que chamamos de danca ritual, e
este mostra-se desde então, urn ser
mistico.

Como nos diz Ramos (apud Nanni,
1995, p.14), sobre as dancas rituais,

"...as sociedades primitivas vi-
viam aterrorizadas pot- ludo que
as cercava, considerando a sua
sobrevivencia como favor dos
Deuses, dando a sua vida conse-
guinle urn sentido ritual de va-
rias forms, que empregando a
danca, man ifestava seu mist i-
cismo".

No entanto, corn o decorrer da evo-
lucào dos povos, das crencas misticas e
mitos, surge atravës do ato voluntario,
do gesto ritmado, da cadencia, a trans-
formacäo do ser humano-individuo,em
ser coletivo, que buscava a sintonia corn
seu viver prOprio, corn seu ritmo biolOgi-
co, corn sua esséncia.

Garaudy (1980) narra, de forma
belissima e contagiante, alguns trechos
que retratam essa busca do ser humano
pelo gesto ritmado, a danca transcen-
dendo a sua consciência, indo ao desco-
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nhecido e, ainda, unificando o ser huma-
no ao seu meio, ao seu grupo, ao seu
corpo, ao seu espirito.

Eis alguns trechos:

"...Alenas, quando esta ncio era
mais que uma aldeia de agricul-
tores e todo o trigo era trazido
praca para a debulha e as uvas
para a pisa. Os cachos de uva
eram acumulados em lugares
(tanques onde se expremem as
uvas), para serem esmagados corn
o pes. Para tornar-se mais eficaz
e coordenado, os pisadores se-
guiam seu ritmo, formando uma
rondo (danca de roda) acompa-
nhada em versos por seus pro"-
prios cantos. Assim faziam ate a
ofuscacao dos sentidos pela fa-
diga, quando entravam em Iran-
se e rodopiavam ate a vertigem.
Os outros aguardavam sentados
para substituir os que estavam
em accio e a populaccio assistia
em volta, formando värias rodas,
panic ipando dessas dancas,
dosses cantos, dessa possesscio".4

Desde a origem das sociedades é
pelas dancas e pelos cantos que o ho-
mem se afirma como membro de uma
comunidade.(Garaudy, 1980).

Outro trecho diz que:

"...durance seculos, todas as ve-
zes que cadenciamente mari-
nheiros icavam a vela ou davam
voltas ao cabrestante, que bar-
queiros sirgavam suas barcas ao
longo dos rios, queferreiros ma-
lhavam corn o mesmo ritmo, o
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mesmo ferro, a forma do grupo,
uma vez coordenada e ritmada,
mostrava-se superior a soma das
formas individuals dos partici-
pantes, gerando uma comunheio
de ritmos, e uma cumplicidades
entre esses homens".5

A danca pode propiciar esta trans-
formacao, impondo aos movimentos
poderes que levam o ser humano a par-
ticipar e a tomar parte de um caminho que
ele nao conhece, aproximando-os uns
dos outros.

Seria interessante poder descrever
aqui todos os trechos citados por
Garaudy (1980), mas tornaria muito ex-
tenso e acabaria por desvincular a real
atencao que pretendo dar aos mesmos.
Pordm, ainda ha urn trecho que trata da
relacao de vigor fisico, mascul in idade e
homem guerreiro, conjugada ao sentido
de &nor: nas dancas das guerras des-
critas por Homero no canto XVI I da I I iada,
"... dancavam coma habilidade neces-
saria para escapar dos golpes clue po-
deriam os levar a morte ou nao nos
com bates ".6

A danca se fez presente atraves
dos povos antigos, nos rituals, nas fes-
tas, nas colheitas e nas guerras. Fazia
parte dos homens e das mulheres, sem
distincao, da mesma forma que corpo e
mente nao se dissociavam.

Transcendia desde a alma, desde o
maior dos sentimentos, o amor, ate a
plenitude, o transe, a experiéncia da car-
ne, buscando a sensacao de romper os
prOprios limites.

Porem, todos estes sentidos sofre-
ram transformacOes, uma vez que as so-
ciedades tambem se transformaram.

Na nossa histdria ocidental, a dan-
ca tomou outras caracterfsticas, deixan-
do de ser a matriz da cultura para se
tornar, sob alguns aspectos, decadente,
trouxe aos nossos dias muito da repres-
sac) exercida no passado, transforman-
do-se num "academicismo e num
virtuosismo" sem nenhum significado
humano. (Garaudy, 1980).

No sec. XV, o primeiro grande pro-
fessor de danca da Italia foi Guglielmo
Ebreo, que implantou o estilo, a elegan-
cia, a grata e a precisao que urn bailarino
deveria ter. Sua obra originou a criacao
do futuro bald.

No decorrer de sua histerria, a dan-
ca atravds do bald, se caracterizou pelos
seus efeitos visuals, corn movimentos
acrobaticos, cada vez mais aperfeicoa-
dos e, ainda, gestos !eves, graciosos,
procurando passar uma leveza que o
povo, ate entao, nao usufrufa, pois a
situacao econiimica era de crise.

Analisando esta histOria, foi no
sec. XIX, que os homens, como bailari-
nos, tornaram-se bibelOs do palco, ele-
vando as bailarinas as quais tornavam-
se as estrelas.

A danca tranforma-se, neste secu-
lo (XIX), numa arte decorativa e sem
emocao. Seguindo este raciocfnio, acre-
ditamos que os homens, ao fazerem o
esforco de tornar seu gesto gracioso,
leve, e assim parecido corn o da bailarina
deslumbrada, foram submetidos a
esteriotipar movimentos que diziam res-
peito a mesma.

Corn isso, outros conceitos sobre
a danca surgiram, como arte puramente
visual, de belas e geometricas formas.

A sociedade que era patriarcal, corn
uma burguesia conservadora, pode ter



sido a responsdvel por criar ou sustentar
o preconceito em relacao ao homem bai-
larino.

A danca, pobre danca, tornou-se a
espada de sua prOpria morte. Pordm, nem
tudo estava perdido. A danca, por ser
arte, a expressao da vida, nao poderia
morrer, a ink) ser que todos morressem
ou se tornassem maquinas.

N i j inski, o mais extraordindrio bai-
larino classic°, consumiu sua vida na
procura de algo de significativo para
dizer e acabou mergulhando, antes dos
30 anos, na loucura e na morte, por nao
ter pod ido expressar nesta lingua morta,
a mensagem que transbordava em seu
coracao.(Garaudy, 1980)

Corn urn nova linguagem no sec.
XX, principalmente ape's a 2a. guerra
mundial, os bailarinos tinham a necessi-
dade de exprimir seus sentimentos, sua
epoca e a si mesmos. A mudanca do
seculo nao poderia ser expressa atraves
de uma linguagem fria, sem significado.

Surge a danca moderna e, posteri-
ormente, o bale moderno, jazz, enfim
outras dancas que hoje tern grande as-
cendéncia, tentando revelar a realidade
atraves da arte.

Nomes como Isadora Duncan, Ruth
Saint-Dennis e Ted Shawn, Maurice
Bej art, Rudolph Laban, conduziram suas
artes para a evolucão da criacao artisti-
ca,. procurando harmonizer o ser huma-
no corn a sua natureza, corn ele mesmo ou
corn sua sociedade. Recuperaram a dan-
ca, corn dimensbes reais, retomando o
corpo unificado, a forca, a expressao e a
identidade. A danca reencontra a espe-
rano, a vida coletiva, como de fato foi
uma vez.
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Os movimentos dos bailarinos tor-
naram-se amplos, devolvendo a danca
sua forca viril, exaltando a forca criadora
da fecundidade, tornando a sexual idade
uma forca integradora do homem em sua
total idade.

Com a busca da sensibilidade, do
conhecimento do corpo, dos movimen-
tos naturais e criativos, a danca pouco a
pouco retoma sua forca. Que vird agora,
nesle conturbado final de seculo para
nutri-la neste renascimento?

Hoje, mesmo em uma sociedade
dita moderna, os preconceitos ainda fa-
zem partem da heranca cultural adquirida
em relacao ao homem que danca.

2.1 - Analisando as Diferencas

Procuraremos, corn este tOpico,
aclarar as iddias no que se refere a género
humano, a sexo masculino e a sexo femi-
nino, buscando tracar os perfis do ho-
mem e da mulher quanto a forma que sac)
desenvolvidas suas sensibilidades, ca-
racteristicas, preferacias, enfim, suas
igualdades e desigualdades.

O sexo, de acordo corn os sexdlogos,
o conjunto de caracteres, estruturais e

funcionais, segundo os quais urn ser
vivo e classificado quanto aos ge'neros
masculino e feminino, macho ou
A cada sexo, anatomicamente falando,
corresponde determinada morfologia
somatica, genitalia externa, gOnadas e
gametas e, tambern, caracteristicas psi-
colOgicas e de comportamento especifi-
cos, moldados pela sociedade.

Os hormOnios elaborados pelas
gOnadas, acentuam as diferenciacOes
somaticas, contribuindo e reforcando o
efeito sexualizante do meio social.
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Anatomicamente as diferencas bio-
lOgicas e funcionais ex istem, porem, não
quer dizer que ex istam para afirmar as
desigualdades ou tracar os criterios im-
postos pela sociedade que, muitas ve-
zes, as impOem de forma discriminadora
em relacdo ao genero humano.

Estes criterios discriminatOrios, em
primeiro piano, levam a mulher a escon-
der-se, inferiorizar-se, sujeita a segrega-
cdo do mundo masculino. Por outro lado,
a segregacdo acontece tambem corn o
homem que, por sua racionalidade, mui-
tas vezes, torna-se gerador de uma cul-
tura equivocada e superficial. Uma vez
superficial, sequer percebe a muti lack)
de suas emocOes, sentimentos e ex-
pressaes.

Para Soares e Goel lner( 1994,  p.263),

"homense mulheres em suas mar-
cas inscritas nu cultura, expres-
sam vicios e virtudes do gênero
humano; experimentam desejos,
paixOes, sentimentos, exercitam
sua inteligência e suas lingua-
gens, aprimoram ou embrutecem
seus sentidos, desenvolvem ou
mutilam sua sensibilidade e ima-
ginacdo criadoras.

Os papeis e comportamentos, atri-
buidos universalmente no decorrer de
tantas geracides, podem ter sido gerados
pelas disfunceles artificiais criadas pela
cultura das diversas sociedades.

O assunto a gerador de analises,
reflexOes e, tambem, de muitas contro-
versias e polemicas. Por isso, acredita-
mos que, como futuros educadores, de-

vamos ter o conhecimento destas dife-
rencas, singularidades e igualdades, para
argumentarmos e esclarecermos, tanto
aos pais como aos alunos, gird° impor-
tante e, para o desenvolvimento total do
potencial de movimento, a fluencia natu-
ral, sem delimitacOes culturais dos pa-
peis do genero.

Genero aqui, segundo Cardoso
(1994, p.15) "trata-se de construcOes
simbOlicas do feminino e masculino em
nossa sociedade, sem desconsiderar as
diferencas biolOgicas *teas de uma
especie dimOrfica: o 'home sapiens".

A escola exerce, tambem, influén-
cia na persuasdo destes papdis e com-
portamentos, considerando que se ini-
ciam na familia e se estendem a escola e

sociedade.

Conforme a colocacdo de Romero
(1994), na escola, meninos e meninas
apresentam comportamentos diferentes,
podendo ate mesmo serem gratificados
ou punidos segundo as suas atitudes. E
importante observar que estes condi-
cionantes sdo transmitidos de uma gera-
cdo a outra e a escola atua reforcando
estes estereOtipos, inclusive, atraves da
Educacdo Fisica.

0 espaco das aulas de Educacdo
Fisica pode ser uti I izado para uma contri-
buicAo na transformacdo destes padroes
estabelecidos. E a "danca", por ser urn
dos conteirclos culturais desta disciplina
aplicada nas escolas, pode vir a ser um
dos caminhos para a libertacdo do pre-
conceito que a sociedade impOe, em re-
lack) ao menino, adolescente ou homem
que danca.
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2.2 - A Educacio Implantada
nas Aulas de Educaciio
Fisica: Masculino X
Feminino

A histOria da Educacao fisica mos-
tra que ela foi sempre discriminatOria,
mantendo os papeis sexuais distintos e
determinados, caracterizando, deste
modo, os comportamentos tipicamente
femininos e masculinos (Cardoso, 1994,
p.267).

Infelizmente, esta situacao, hoje
em dia, nao mudou muito. Muitos profes-
sores de EducacAo Fisica ainda nao con-
seguiram encontrar uma forma pedagO-
gica de superar esta heranca cultural.
Uma das razdes para as dificuldades de
superar estes preconceitos esta na sepa-
raga() dos sexos para a pratica da Educa-
cap Fisica, pois ha dificuldade de traba-
lhar ambos os sexos num 95 conjunto.

Temos uma educacao que abaste-
ce os individuos do sexo masculino corn
valores artificiais, superficiais e materi-
ais como: os fortes, os melhores, os du-
nks, os bons de bola, etc. Talvez, por
isso encontra-se homens sem conscién-
cia de como se expressar, conduzir ou
administrar seus desejos e afetos
(Nolasco, 1990). E, ainda por estas ra-
zOes, estejam I imitados ou bloqueados
quando as atividades relacionadas
danca, ritmo e harmonia, lhes sac) sol ici-
tadas e suas atitudes sao de negl igencia-
las, uma vez que estas atividades podem
vir a afetar sua identidade sexual ou
masculinidade.

Segundo a teoria de Rudolph
Laban, denorninada a Danca Moderna
Educacional, aplicada a educacao de
criancas ou adultos, baseia-se no princi-

pio de que todo o ser humano tern uma
aptidao de experimentar, no contato corn
outras pessoas corn objetos, ou corn uma
forma do seu corpo ou seus ritmos, um
tipo especial de emocao, urn prazer este-
tico. Quando a criatividade ocorre, existe
uma excitacao fisica e emocional muita
intensa, urn sentimento de éxtase
satisfatOrio ao artista criador.

Logo, sao exploradas as s ngulari-
dades, pois estas sao as fontes
inspiradoras do movimento prOprio de
cada um. Os alunos se baseiam em suas
experiéncias e em imagens subjetivas,
naquilo que esta presente em seu pensa-
mento, no mesmo momento em que cri-
am. As individualidades, particularida-
des, deverao deixar de ser tratadas como
desigualdades ou diferencas.

0 homem como a mulher possuem
a necessidade de equilibrar seu IN e
YANG, corn isso, urn necessita das carac-
teristicas do outro, para atingi rem tal
equilibrio. 0 homem somente forte é de-
sequil ibrado, assim como a mulher es-
sencialmente fraca tambem e.

De acordo corn este pensamento,
afirmamos que: o homem pode apropriar-
se da sua forca, do rendimento, do poder
da luta (sentido literal), da mesma forma
que se apropria da leveza, da sutileza, da
expressao, da danca..

2.3 - A Formacäo,
Identificacio e Superacão
dos Preconceitos
sob Ponto de Vista dos
Homens que Dancam

Estas andlises foram desenvolvi-
das atraves dos depoimentos de alguns
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homens que dancam, podendo, entao,
constatar que os preconceitos säo cria-
dos pela influent is do meio em que vivem
(sociedade).

Sem exce0o, todos enfrentaram
problemas discriminatOrios quando re-
solveram viver na danca uma maneira
saudavel de lazer, de escudo ou de extra-
vaso e, ate mesmo, como profissAo.

Urn dos nossos entrevistados diz
que "a danca ainda e vista, par muitos,
como umafuncdoexclusiva de mulher".
Para ele, o preconceito 6 muito grande,
pois "dificilmente ye rapazes procura-
rem academias para dancar. Situacdes
dificeis foram encontradas ate mesmo
corn seus amigos, pois os mesmos consi-
deram que 'homem deve praticar espor-
tes mais viris '

Mesmo corn isso, nâo se deixa le-
var e prossegue, pois gosta do que faz.
Para ele, "a danca deveria ser ensinada
e vista como uma forma de diversdo,
relaxamento e ainda para perder a tim i-
dez e, tambem, pot- ser uma forma de
aprender sobre cultura e costumes de
outros paises".

Ja, urn segundo entrevistado afir-
ma, que o preconceito da danga surge da
falta de consciència que as pessoas tern
em relacao ao ato de &Kw "...o corpo
todo trabalha, alem de interar-se corn
os limites e as potencialidudes. A danca
expresso liberdade e nem today as pes-
soas observam isso. A danca e u expres-
sdo da alma e esse tipo de coisa parece
que ndo tem valor." 0 mesmo danca e
joga volei, mas a descriminado, quando
diz que danca, por outro lado, quando
joga volei, tudo esta perfeito.

A histOria da danca, de um terceiro
entrevistado, comegou quando arrumou

uma namorada bailarina e ele era lutador
de Taekwondo. Considerava-se duro
para qualquer tipo de danga e tinha o
preconceito que clang& era coisa de ...

Por6m, mal sabia que um dia, essa
expressào do corpo em forma de movi-
mento que chamamos de danga, the pe-
garia de surpresa. Foi contagiado pela
arte e hoje gosta e "muito" de dancar.

Para este, foi preciso revere anali-
sar seus conceitos e preconceitos. Não
foi faci I, pois a cultura a qual fora criado
talhou os homens de acordo corn todos
seus principios e padrOes estabelecidos
pela sociedade. Enfrentou um desafio
corn a familia, principalmente corn o pai.
Os amigos tamb6m participaram deste
desafio, discriminando-o. Mas, mesmo
assim, ele se sente feliz, realizado e cons-
ciente do que ainda ira passar. Acredita
que uma mudanca ainda podera vir. Es-
pera que as pessoas passem a analisar a
situacao, vivendo mais a danca, tirando
as mascaras que regem esta sociedade
machista, buscando sentimentos e pro-
curando se conhecerem melhor.

No aspecto profissional sabemos
que, mesmo os bailarinos do Bale Muni-
cipal do Rio de Janeiro, sofrem, althn do
preconceito geral, da ma remuneragao
dos seus trabalhos.

Sera() como escravos? Da danca
ou do sistema implantado pela so-
ciedade?

Vimos assim que o preconceito esta
presente nas varias situacOes de convi-
vio social, como por exemplo: no circulo
de amigos, todos corn discursos moder-
nos, pensamentos modernos, portm, que
guardam numa redoma os pensamentos
velhos e as ideias ultrapassadas.
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Todos estes preconceitos e impo-
sicOes tornam a sociedade taxativa, o
homem ndo pole donor porque é coisa
de mulher, porque o salario e insustenta-
vel, porque a familia ilk) apoia ou, ainda,
por nao conseguirem se desprender des-
sas amarras.

Esta concepcao, estes preconcei-
tos devem ser combatidos por serem
conservadores e por Fla° se
desvincularem de um contexto ultrapas-
sado. E necessario a sua superacao.

E preciso manifestar a danca sob
todos os seus aspectos educativos, cri-
ativos e libertadores. Concordo corn Kunz
(1994), quando afirma ser a danca uma
das manifestacaes da cultura do movi-
mento mais importante e relevante em
todo o mundo.

A danca na escola, nas aulas de
Educacao Fisica, podera contribuir, e
muito, para a interacao de homens e
mulheres, os quais poderao viver corn
suas diferencas sem anular suas singu-
laridades, tornando-se pessoas inteiras
e de livre expressao.

Notas

Garaudy, Roger. Dancar a vida, pag.
14,1980.

Ibid idem

Nanni, Dionisia. Dario Educacao,
pa& 14, 1995.

Garaudy, Roger. Dancar a Vida, pag.17,
1980.

Idem, pag. 19.
6 Ibid Idem.

Ibid idem
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