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RESUMO: 0 presenle artigo, derivado de parte do Capftulo 3 da minha Tese de Doutorado
intitulada "0 Papel da Universidade na Forma9ao Artfstica, Docente e Cientffica do Profissional
de Dan9a: a Percep9ao de Ex-alunos", tern por objetivo caracterizar os participantes da referida
pesquisa mediante a categoriza9ao de genera. A partir dos resultados obtidos, busca apresentar
algumas considera90es sobre aspectos nela implicados ou deladecorrentes, a luz do processo
hist6rico verificado no ensino de dan9a e, particularrnente, sob 0 recorte do ensino superior.

UNIVERSIDADE E TRANSFORMA<;:AO SOCIAL

A investiga<;:1ioeducacional tern demonstrado de forma clara,
segundo Novoa (1995), a impossibilidade de separar a a<;:1iopedagogic a dos
contextos sociais que a envolvem, 0 que tern permitido construir urn conjunto
de recurs os consistentes para compreender as maneiras pelas quais a escola
produz transforma<;:oes sociais.

Estudos cliissicos de Bourdieu e Passeron (1975) revelaram de
que forma os elementos sociais, culturais e familiares influenciam a trajetoria
do individuo na escola, enfatizando que as diferen<;:assurgidas entre os alunos
se transformam, muitas vezes, em desigualdades devido it estrutura e ao
funcionamento do sistema educativo.

Botome (1988) analisa alguns elementos fundamentais para a
compreensao do que seja essencial na defini<;:aodo ensino como uma das
.manifesta<;:oesdo processo formal de educa<;:1io,entre os quais destaca a urgencia
da caracteriza<;:aodo ensino de nivel superior. Para 0 referido autor, para que
seja atingida completamente a significa<;:aodesse conceito, seriipreciso focalizar
o objetivo de urn ensino que capacite 0 individuo para interagir com a realidade
de forma a estabelecer rela<;:oes,com 0 sentido de compreende-la em diferentes
dimensoes (historica, social, cultural) na tentativa de explicitar e compreender
o real. Urn ensino, portanto, voltado para a qualifica<;:aodo individuo no sentido
de capacitii-lo para apropriar-se do conhecimento, nao apenas para compreender
mas, sobretudo, voltado para a transforma<;:aodo real.

Nesse sentido, 0 ensino de gradua<;:1io,compreendido como uma
modalidade de ensino superior e definido, segundo Piazza (1997), como aquele
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que visa formarprafissionais aptos a compreenderem a realidade, a interagirem
com ela, a int~rvirem nela e a transforma-la, por meio de a<;6escientificamente
fundamentadas, tecnicamente adequadas e socialmente significativas.

QUEM FORAM OS PARTICIPANTES DA PESQUISA?

Participaram da pesquisa, alunos e ex-alunos de uma universidade
publica estadual, a primeira a oferecer urn curso de dan<;ade nfvel superior na
regiao Sudeste do Brasil.

Foram formados dois grupos de participantes: urn, composto por
15 ex-alunos, egressos a partir de 1985 do curso de graduac;ao em danc;ado
departamento de artes corporais e 0 outro, integrado, exclusivamente, por 16
formandos da turma de 1998 do referido curso.

Com a finalidade de apresentar 0 grupo de pessoas que participou
da pesquisa, foram organizadas duas categorias: uma caracterizafao geral e
uma caracterizafao academica dos participantes. Entretanto, para os fins a
que se destina 0 presente artigo, serao apresentados apenas os dados parciais
referentes a questao de genera dos participantes.

A Tabela 1 apresenta caracterfsticas dos dois grupos de
participantes, ex-alunos e formandos do curso de graduac;aoem danc;ae referem
os seguintes aspectos: quantidade de participantes e sua distribuic;aonos grupos
e genera, com respectivos percentuais.

TABELA 1 - Quantidade e distribuic;ao percentual dos participantes
discriminados por genera.

Participan tes

Categorias Ex-alunos (N=15) Formandos (N=16)

Percentuais Percentuais

Genera Masculino 6.7 0

Feminino 93.3 100

Pode ser constatada, examinando a Tabela 1, a predominancia
do genera feminino entre os participantes: 93.3% no grupo dos ex-alunos (em
que a participa<;aodo genera masculino implica em 6.7% do total indicado) e
100 % no grupo dos formandos.

Apple (1988) ao questionar a forma que assume 0 atual trabalho
remunerado feminino, esclarece que e urn trabalho construfdo em tome de
dois tipos de divisao. Primeiro, diz 0 autor, 0 trabalho de mulheres esta
relacionado a uma divisao vertical do trabalho, em que mulheres, como urn

grupo, estao em desvantagem face aos homens no que toea as condi<;6essob
as quais trabalham. Segundo, sua atividade esta envolvida na divisao horizontal
do trabalho, em que mulheres se concentram em tipos especfficos de trabalho
(APPLE, 1988, p. 15).

Para Ferrigno (1990, p. 47), uma prafissao predominantemente
feminina [...] decorre da condic;ao recente de emancipac;ao da mulher na
conquista de mercado de trabalho remunerado.

Galheigo (1988, p. 84) aborda esse aspecto relacionando-o a
uma concepc;ao de sociedade machista e classista, na qual algumas areas [...]
sac preponderantemente femininas e outras [...] masculinas.

Autores como Achcar (1980), Sucena (1988) e Stinson (1994)
relacionam 0 aspecto do genera na danc;aa determinados valores proprios da
cultura ocidental e, talvez mais especificamente a cultura latino-americana,
identificada historicamente com crenc;ase comportamentos que nao comungam
da mesma valorizac;aosocial acerca do papel ocupado pelo homem na danc;a
percebida em outras culturas. Especialmente em relac;ao a danc;a classica,
Achcar (1980) comenta: "Pensa-se, erradamente, que 0 ballet e uma carreira
so para moc;as. Na verdade, a figura masculina e indispensavel a danc;a e,
portanto, ao ballet". Apesar de, nos primordios do ballet, a participac;ao ser
exclusiva dos homens, 0 numera maior verificado na atualidade de meninas
que aprendem ballet, pode estar relacionado, segundo aquela autora, ao fato
de que, para essas, a associac;ao corrente datecnica diz respeito a "grac;a e
elegancia de movimentos, ajudando inclusive a desenvolver praporcionalmente
o corpo" enquanto que 0 homem dedica-se a esse estudo, na maioria das vezes,
apenas quando tern pretens6es de uma carreira profissional definida "ja que 0

ballet em alguns pafses ainda nao e considerado como uma forma de
treinamento ffsico" (ASHCAR, 1980, p. 32)

Klauss Vianna (1990, p. 10) confirma em seu depoimento:

Quando me apaixonei pela dan<;a e pelas possibilidades expressivas
do movimento, eu era quase urn adolescente. Ao longo dessa liga<;ao,
que ja dura mais de quarenta anos, procurei perceber e questionar os
gestos e movimentos humanos em sua profundidade - sempre orientado
por minhas inquieta<;6es, em parte provocadas pelas inumeras lacunas
que urn bailarino brasileiro enfrenta em sua forma<;ao.

Em relac;ao ao papel da mulher na danc;ana cultura ocidental,
Stinson (1994), ao discutir as diversas correntes pedagogicas identificadas no
ensino da danc;a, considera que, apesar de 0 modelo de uma pedagogia
autoritaria estar presente na maioria das aulas de tecnica e, portanto, para turmas
mistas, ° impacto e diferente sobre as alunas do sexo feminine: "Amaioria das
mulheres comec;am a estudar danc;a quando pequenas [...] Este tipo de
treinamento as ensina a silenciar e a fazer aquilo que lhes e mandado, reforc;ando
as expectativas culturais para ambas, crianc;ase mulheres" (sip).



Ao contrario, os homens tendem a dan<;armuito mais tarde, ja
na adolescencia ou na idade adulta, quando ja desenvolveram algum sentido
de identidade :individual. Alem disso, comenta a autora, os limites para os
homens parecem existir para que sejam superados, inclusive no caso da dan<;a:

Para urn hornern jovern, 0 treinarnento em danya pode ser cornparado
ao serviyo rnilitar, no qual a obediencia e urn rito de passagern e nao
urn estado permanente. Quando esse jovern se torna born 0 suficiente,
podeni dizer aos outros 0 que fazer, reconceitualizar aquilo que
aprendeu, criar arte e nao apenas reproduzi-Ia. (STINSON, 1994, sIp)

Tal impacto, alem de diferenciar 0 tipo de treinamento recebido
par homens e mulheres, pode contribuir para as diferen<;:asque sac observadas
no aspecto de lideran<;as no campo de trabalho da dan<;:a.Apesar dos homens
constituirem minoria entre os dan<;:arinos,eles tern ocupado a maioria dos postos
de poder e influencia, alem de serem, nos Estados Unidos, os maiores
beneficiados com patrocfnios, as melhores bolsas e premios (VAN DYKE,
1992).

Apesar da preponderancia das mulheres no campo da dan<;a,
Stinson (1995) identifica a pedagogia tradicionalmente usada no ensino da
dan<;:acom valores de uma sociedade dominada pel os homens, na qual a
separa<;:aoe a competi<;ao imperam.

Segundo Gilligam (1982), tambem 0 objetivo que norteia a
pedagogia tradicional no ensino de tecnicas de dan<;:ae 0 de obter ganhos
individuais - ser 0 melhor - com pouca enfase no grupo e na rela<;:aointerpessoal,
valores estes geralmente considerados femininos.

ALGUMAS CONSIDERAl;OES

Em rela<;:aoaos aspectos que parecem interferir na obten<;:aode
um entendimento hist6rico e abrangente sobre 0 campo da dan<;:ae as quest6es
de genera dai decorrentes, pode ser importante salientar que eles constituem
importantes objetos uma vez que podem favorecer, por meio da sua investiga<;ao"
melhores condi<;:oes para a analise e para a produ<;:ao de conhecimento
sistematizado nesse campo de conhecimento. Nesse sentido, os seguintes
aspectos parecem ter sido evidenciados: 1) Existe uma quantidade maior de
mulheres do que de homens atuando nesse campo. Pode ser simplista ou
insuficiente justificar essa realidade apenas relacionando-a aos aspectos
culturais, por mais que esses possam ter exercido importante influencia em
determinados contextos. Especialmente, no que diz respeito ao ballet classico,
os padr6es culturais parecem figurar entre as causas que conduzem a associa<;ao
dessa forma de arte, principalmente com 0 genera feminino; 2) E importante
que sejam conhecidos os motivos pelos quais homens e mulheres optam pela
dan<;:a.As raz6es dessa op<;:aosao, geralmente, diferentes entre os homens e as
mulheres. Uma das variaveis evidenciadas pela experiencia do cotidiano e,

aparentemente, confirmada pela pesquisa, parece indicar referencias as
diferentes faixas etarias em que 0 aprendizado da dan<;:ae iniciado por meninas
e meninos.2 E importante observar que algumas iniciativas e empreendimentos
que come<;:ama ser instal ados no pais, podem representar, em medio prazo,
mecanismos fundamentais para a ado<;:aode novas concep<;:oes culturais,
promovendo mudan<;:asimpartantes, se n~o no sistema de ensino de dan<;:a
como um todo, pelo menos em parcelas significativas do sistema vigente. A
inclusaCYdo ensino de dan<;a nas universidades e investimentos tais como a
instala<;:aode escolas no pais, filiadas e trabalhando em parceria com institui<;:oes
tradicionalmente geradoras de conhecimento no campo da dan<;:a,parecem
configurar importantes quest6es de pesquisa na area. A Escola do Ballet Teatro
Bolshoi, instalada em Joinville no estado de Santa Catarina, os diferentes
estabelecimentos filiados em diversos niveis ao Laban Centre for Movement
and Dance ou a Royal Academy of Dancing, entre outrbs, sac alguns dos
exemplosque podem propiciar efetivas transforma<;:6esna realidade brasileira,
verificada no final do seculo XX, em rela<;:aoa dan<;:a;3) Parece importante
compreender como a "educa<;:ao"em dan<;:a,caracteristicamente autoritaria, e
de maneira especial no ballet, tem impacto diferenciado nos homens e nas
mulheres. Possivelmente, uma das razoes esteja relacionada ao fato das
mulheres estarem submetidas desde cedo a formas de controle autoritario, mais
precocemente do que os homens, pois esses geralmente dedicam-se adan<;:a
mais tarde; 4) Compreender por que geralmente os homens recebem mais
privilegios profissionais do que as mulheres, embora sejam em mimero menor,
pode significar urn res gate fundamental da hist6ria da dan<;:a,capaz de nortear
outras form as de apropria<;ao dessa forma de arte, diferentes e, talvez, menos
parcializadas em compara<;:aocom as que tern sido proporcionadas pela cultura
ocidental.

E oportuno, sobretudo, considerar que a consolida<;:aode uma
identidade profissional constitui urn requisito fundamental para a afirma<;:aoe
credibilidade, nao apenas frente ao corpo profissional do qual e integrante mas
de maneira geral, aos demais grupos sociais com os quais interage.

Neste sentido, e fundamental a analise sistematizada sobre 0 que
essa categoria profissional tern a revelar, de maneira a favorecer com que a
exposi<;:aode suas experiencias, por intermedio da pesquisa sobre parte de sua
percep<;:aoacerca do seu processo de forma<;aouniversitaria, constitua e amplie
as perspectivas sociais sobre a prafissao e os seus principais atores. Essa talvez
seja uma forma de explicitar a concordancia e ao mesmo tempo, responder a
provocativa observa<;:aode Maurice Bejart quando afirma: "Dizemque eupense
[...] Eu digo que dan<;:oe que, como a todo ser humane, me acontece pensar [...]".

2 Maiores esclarecirnento sobre 0 aspecto rnencionado pode ser verificado no CapItulo 4 -
Forrnayao Basica para a danya, da referida pesquisa. Nota do Autor.
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