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RESUMO

A inclusao de individuos portadores
de lesäo medular no universo

artistico da danga tornou-se
possivel a partir dos paradigmas

emergentes da modernidade e
modernidade. Neste processo, fica

evidente o aspecto universal da
dance e a sua importância para o
desenvolvimento do ser humano.

ABSTRACT

The insertion of spinal cord injured
people in the dance artistic universe
is possible due to emergents
paradigms of modernism and
postmodernism. In this way the
universal aspect of dancing became
evident, as its great importance to
the mankind development.
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homem procura, a
cada momento, di-
ferentes formas de
interacdo e a inven-
cab de novos sig-
nos capazes de ex-
primi r o que existe
de significativo em
cada epoca. Consi-

derando ser a criatividade inerente ao ser
humano, OSTROWER (1987, p.186) afir-
ma que ao exercer seu potencial cria-
dor, trabalhando, criando em todos os
dmbitos do seufazer, o homem configu-
ra a vida e the cid urn sentido.

No final deste seculo, nos depara-
mos corn uma pequena parcela da popu-
lack) que, ambientada no contexto
sociocultural, vem conquistando de for-
ma significativa novos espacos na so-
ciedade e penetra no universo artistic°
— os portadores de lesdo medular. Estes
individuos encontram na arte um canal
atraves do qual podem desenvolver sua
criatividade e exteriorizar, por meio da
encarnacdo visivel e tangfvel, no so
seus sentimentos e emocOes, como tam-
bem suarelacdo corn o meio que os cerca.

Fechar os olhos para o individuo
portador de les'ao medular dancando não
implicard no seu desaparecimento. Nä.°
ha como bloquear os canais para esta
experiencia que se faz viva e presente. E
por que bloqued-la, se o significado da
arte e o sentimento que ela anima cami-
nham de forma inseparavel e estão pre-
sentes na vida de todos os homens, sem
di stingdo?

Antes de comecar a construir ar-
mas e maquinas, de elaborar conceitos e
normas, o homem criou deuses, pintou
imagens e dancou. Fruto da sua necessi-

dade de expressao e comunicacdo, a
danca sempre esteve presente em sua
vida, construindo urn passado, uma his-
tOria. Como representacdo dos momen-
tos vividos pelo homem, a danca revela,
atraves dos tempos, as transformacOes
sofridas por este homem que descobre,
a todo instante, novas formas de estabe-
lecer contato corn o mundo. Este conti-
nuo processo de mudanga, presente ate
os dias atuais, tern revelado diferentes
formas de express5o corporal.

Desde o comeco da histOria, en-
contramos corpos que dancav am, muni-
dos de espontaneidade e liberdade de
expressao, corpos dancantes escu 1pi-
dos e marcados por c6digos e padrOes de
movimento (Renascimento), bem como
corpos que, no inicio deste seculo, bus-
cavam o resgate da possibilidade de se
expressar livremente, corn movimentos
espontaneos e naturais, como Isadora
Duncan'.

A danca moderna, ao considerar o
movimento como expressao de urn signi-
ficado interno e unindo forma e conteti-
do, aponta para a existencia de corpos
que, livres do encarceramento em mol-
des convencionais, refletem a significa-
cab de urn ser que se expressa e interage
corn o mundo que o cerca. Nos dizeres de
OSSONA (1988, p. 14), nadancamoder-
na a beleza das formas nä() e pre-
estabelecida; urn movimento sera belo
ou ntio, em relactio corn a finalidade
expressiva e corn a veracidade da res-
posta dada ao sentimento que o origi-
na. Diante dessa perspectiva, nos anis-
camos a dizer que, ao negar o culto da
forma pela forma e resgatar a liberdade na
sua express -do, encontramos o primeiro
passo em direcâo a possibilidade de cor-
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pos livres de estereOtiposs (como os
portadores de deficiencia, idosos, etc.)
tornarem-se corpos dancantes.

Hoje, no final do seculo XX, nos
deparamos com uma pluralidade de for-
mas de expressao. COELHO (1986, p. 23)
nos mostra que, contraria a negacao do
amigo, ou do que esta em vigor, carac-
terfstica do moderno, encontramos como
trap da pOs-modernidade a conviven-
cia entre diversas tendencias, tecnicas e
formas de ver erepresentar o mundo, sem
que, para isso, ocorra a superacao de
uma sobre a outra. A superacao da lugar
a adicao. Várias linguagens corporals
coexistem, revelando, muitas vezes, a
hibridacao de algumas tecnicas na for-
maga° do interprete e do produto
artistic°.

Novas experiencias silo real izadas,
ligadas ao contexto atual, revelando uma
epoca onde a multiplicidade estetica
sucumbe a unilateralidade de estilos e faz
emergir novas configuraciies. Nesse
sentido, a liberdade criativa e as imime-
ras possibil id ades de representar o
ecletismo de ideias, que transparecem no
amplo espectro de esteticas, configura a
danca dos dias atuais.

0 carâter de mutabilidade intrinse-
co da danca denuncia o seu dinamismo
e impulsiona o surgimento de corpos
dancantes diferentes daqueles vistos ate
este momento. Pina Baush, expoente da
danca alema, subverte a estetica con-
vencional destes corpos ao utilizar nas
suas obras atores-bailarinos apresen-
tando uma barriga proeminente, costas
curvadas ou usando Oculos. A diversi-
dade dos corpos cenicos encontrada
hoje refere-se nao so a variedade de
tecnicas utilizadas e de gestualidades

que geram diferentes esteticas, como
tambem ao prOprio fisico dos danca-
rinos.

Encontramos no trabalho de im-
provisaccio, utilizado como um dos cami-
nhos para a criacao, o respeito pelas
diferentes formas de manifestacao dos
interpretes, onde a contribuicao de cada
membro de um grupo torna-se essencial
para a criacao da obra.

Dentro da perspectiva que pri vile-
gia o indivfduo no processo de criacao e
resgata a liberdade de expressao do ho-
mes, descortina-se a possibi lidade de os
individuos portadores de lesao medular
dancarem. 0 potencial artistic° desses
individuos manifesta-se dentro de suas
caracterfsticas e, atraves da exploracao
de suas potencialidades, podem tornar-
se dancarinos. Os movimentos que sao
seus revelam-se na singularidade das
suas existencias.

Assim, individuos portadores de
lesao medular tem fortalecido o sentido
universal da danca, mostrando-nos como

possivel &Ku, quando as pernas nao
obedecem e o tronco nao se equilibra,
quando a locomocao se estabelece so-
bre rodas e quando o corpo nao apresen-
ta a aparencia e a mobil idade convenci-
onais. Reconhece-los como interpretes
dadanca 6, antes de tudo, validar adanca
como manifestagao intrinseca ao ser
humano.

Dandeker (in: STANFORD, s.d.),
referindo-se aos dancarinos portadores
de deficiencia ffsica, afirma quevoce ndo
deveria ter que justificar-se por estar no
palco porque voce tem uma inabilida-
de. E a sua habilidade que conta. 2 Dan-
cando, advogam olhares voltados para o
que sabem e podem fazere nao para o que
nao podem.
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A possibilidade de dancar — e ser
autor do processo de criacao — possibi-
lita ao indiricluo portador de lesao medu-
lar a descoberta de novas possibilidades
de movimento, levando-o ao re-
dimensionamento das suas limitacees
corporais. Ao dancar, estar limitaciies
podem ser vislumbradas como in-
dicadoras de situacees que, reconheci-
das, apontam para outras possibilidades
de descoberta, isto é, o desequilibrio do
tronco pode ser uma queda inusitada ou
pode deflagrar urn movimento desco-
nhecido e transformar-se em possibi-
lidade de criacao. Osacasos podem pro-
porcionar a movimentagao subse-
qiiente.

Dessa forma, a danca, para o indi-
\Quo portador de lesao medular, inclui
todos os conteddos, objetivos e caracte-
risticas inerentes a danca. Sua diferen-
ciayao encontra-se somente na forma de
execucao das propostas por parte dos
indivicluos portadores da lesao, devido
a suas prOprias peculiaridades.

As diversas tendencias e a
hibridacao de estilos e tecnicas, que re-
fletem a danya da atualidade, tornam
diffcil, a nosso ver, definir, categorizar ou
enquadrar a danca para os portadores de
lesao medular em uma tecnica especffica.
Acreditamos qua a abertura de valores
esteticos e a liberdade de expressao e
criacao que encontramos hoje na danca
proporciona a insercao e a contribuicao
destes indivicluos na histOria desta arte.

Refletir sobre os portadores de le-
sac) medular dancando, nos leva a corn-
preender que a restrigao de sua mo-
tricidade tido os impede de perceber, ver
e sentir a danca e, corn isso, emergir num
contexto de manifestacao genuinamente
humana.

Encontrar estes corpos dancantes
descortina a possibilidade de novos olha-
res para a danca, impulsionados pela
ruptura de preconceitos que limitavam
sua prdtica a alguns corpos privilegia-
dos, bem como revela que a danya nao
restringe sua expressao apenas a habili-
dade e plasticidade ffsica. Dessa forma,
podemos pensar na possibilidade do
distanciamento de uma danca enraizada
tao somente em virtuosismos e no resga-
te da danca como manifestacao genufna
do ser, sem moldes em que se enquadrar
e sem padroes a copiar.

Compreendemos que a danca com
individuos portadores de lesao medular
é, acima de tudo, DANCA. Daiwa que,
enquanto vivencia unificada do sensivel
e do inteligfvel, do sentir e do saber, do
corpo e damente, revela a significacao de
urn ser interagindo corn o mundo que o
cerca. Ao inves de imprimir nos corpos a
marca de cOdigos inflexlveis de movi-
mento e privilegiar apenas a apreensao
de habilidades motoras, fragmentando
as experiencias individuais e soterrando
sua criatividade, a danca permite o res-
peito ao individuo e a sua forma singular
de ser e de se expressar no mundo. Seus
corpos dancantes revelam-se tradutores
de ideias e sentimentos atraves do use
dasua prOprialinguagem corporal, sin-
gular e tinica. Nao importa se este corpo
que danca é portador de deficiencia fi gi-
Ca, mental ou visual, se d idoso ou dito
normal. Sob essa perspectiva, o normal
é a prOpria singularidade. E a danca legi-
tima as di ferencas e revela a riqueza con-
tida na di versidade do homem.

A multiplicidade das formas de re-
presentacao e, conseqiientemente, de
criacao, aliada a presenga de diferentes
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corpos dancantes e aqui ressaltamos
a presenca do individuo portador de
lesâo medular—nos faz crer no enrique-
cimento da danca enquanto manifesta-
cao artistica, no momento em que con-
templa uma nova estetica.

Nota

Isadora Duncan (1878-1927), dancati-
na node-americana, consideradaapio-
neira da danca moderna.

2 Celeste Dandeker a dancarina (porta-
dora de lesäo medular) e, juntamente
corn o coreOgrafo Adam Benjamin,
fundadora e diretora artistica da

CandoCo (Can do Company). Celeste

DANDEKER, in: STANFORD, Peter.
Weeler Dearls of Dance Floor (s.d.]
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