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Tecnicas Corporais na Arte da Danca

Maria Jose Fazenda

No ambito de uma Antropologia da Danca, 0 objecto corpo abre uma
nibrica ternatica cujo estudo aponta para multiplas vias possfveis,

Para alern das marcas permanentes, temporarias ou efemeras sobre 0 corpo
- as tatuagens, a pintura, a maquilhagem - dos envolvimentos do corpo - a indumentaria,
as mascaras, os adornos -, do corpo perfurado ou seccionado, do corpo como possibili
dade de ficcoes metam6rficas como as de Kafka ou do "cinema fantastico ", do corpo
objecto de multiples discursos , exegeses e repr esentacoes simb6licas, da projeccao ges
tual do corpo, penso no corpo construido, configurado, modelado, marcado para urn fim,
no corpo simultan eamente instrumento e objecto, penso, portanto, nas tecnicas corpo
rais,

Quando Marcel Mauss afirma que "0 corpo e0 primeiro e mais natural
instrumento do homem, e 0 primeiro e rnais natural objecto e meio tecnico do
homem"(l), ele definitivament e concebe e anuncia a possibilidade de urn particular dis
curso sobre 0 corpo, discurso que a categoria "Tecnica do Corpo" intitula .

As tecnicas corporais, tal como Marcel Mauss as define , sao as formas
como 0 homem se serve do seu corpo e 0 especificam para determinado fim. Sao "actos
de ordem mecanica, ffsica e psico-qufrnica" que se materializam em formas corp6reas
dinamicas , em gestos especificos. Estes actos pressupoem antes uma montagem, uma
construcao ditada do exterior que 0 individuo assimila, ou melhor, que 0 corpo receptor
apreende e memoriza atraves da imitacao, da educacao ou de uma rigorosa aprendiza
gem e treino.

Corpo arqui tectado a partir de urn duplo projecto: vocacao ou finalidade
- nfvel das diferentes tecnicas corporais -; regras, valores esteticos e estilos - nivel dos di
Ierentes contextos culturais.

Num jogo de accoes - accao sobre 0 corp o (interiorizacao de urn acto que
se imp6e de fora) , accao da cultura e inscricao do indivfduo nessa cultura partilhada,
accao do corpo (exteriorizacao de urn acto) - as tecnicas corporais determinam uma ex
periencia corp6rea que se inicia, se derenrola e se finda no pr6prio corpo, e dotam-no de
uma habilidade, virtuosidade e eficacia gestual finalista nao s6 ffsica, mas tambem sim
b6lica.

Perfilhando a tipologia das tecnicas corporais que Eugenio Barba esta
belece, distinguem-se, numa cultura, por urn lado as tecnicas quotidi anas de uso do corpo
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e, por outro, as tecnicas extra-quotidi anas, isto e, "as tecnicas que nao respeitam os con
dicionamentos habituais da utilizaca o do corpo."(2)

Na rit ualidade da vida quotidiana inscrevem-se numerosos actos e tecnicas
corporais para as quais Mauss prop oe dois tipos de classificacao: uma classificacao por
sexo, por ida de, por rendimento e pela natureza da sua aprendizagem; e uma "enumera
cao biografica" que segue 0 percurso da vida dum homem. Aparecem assim as tecnicas do
nasci mento, da infancia, da adolescencia e da idade ad ulta, estas ultimas necessitando de
uma subdivisao de que sao exemplos as tecnicas de andar, de correr, de comer, de beber,
de repouso e de sono . Sao tecnicas que rea lizam movimentos, gestos, ati tudes e postu ras.
Sao "habitus"adquiridos pela aprendizagem, cuja form a, e sem negligenci ar a var iacao in
dividual, varia sobretudo de cultura pa ra cultura. Corpo ed ucado, disc iplinado, endocul
tur alizado.

Pa ra alem destas Iorrnas de como a individuo se serve do seu corpo no qu o
tidiano, des tes habitos motores, e porque inscri tos numa memoria, 0 individu o executa
sern ter consciencia de como 0 faz, ha ainda outros nfveis de tecnica s corporais qu e impli
cam urn dominic particular do corpo. Este e0 universo das tec nicas corporais extra-quo
tidianas, tecn icas de "amplificacao'' como lhes chama Grotowski (3) . Tais sao as tecn icas
gestuais do xaman, do magico, do actor ou as tec nicas desportivas.

Apanagio de certos especialistas que cultivam uma grande virtuos idade sao
as tecnicas corporais que veiculam uma excentrica e insolita man ipulacao do corpo . Refi
ro-me por exemplo as proezas dos contorcionistas, dos equilibristas ou a virtuosidade e
destreza no manusear do corpo dos bailarinos acrobatas do ba ilado classico, da Opera de
Pequim ou do Kab uki, ou aind a de algumas dancas africanas.

A danca e outro continente de tecnicas corporais. Ouanto as tecnicas da
danca Marcel Mauss coloca-se na categoria intitulada "tecnicas de act ividade e de mo
vimento", ao lado de tecnicas quotidianas como a marcha ou a corrida, admi tindo Mauss
a divisao, que 0 consagrado historiador Curt Sachs (4) estabelece entre da ncas de repou
so e dancas de accao, Porem, esta e uma tipologia que diz res peito nao a tecnica, mas a
-qualidade do movimento. Di riamos que, mais do que tecnicas de movimento, as tecnicas
da da nca sao tec nicas extra-quotidianas, amplificadoras do habi tua l e utilitario movimen
to do corpo, adqu iridas por uma aprendizagem form al, por urn treino objectivado, par urn
tratamento extr aor dinario do corpo. Corpo que se forma deformando.

As tecnicas da Danca Classica moldam 0 corpo de acordo com urn arqueti
po ideal: corpo exte nsfvel, alongado, vertical, corpo projectado para 0 exte rior e para 0

alto. Ilusoria ascensao que 0 artiffcio das sapatilhas de pontas, coladas ao corpo como se
dele fizessem parte, ampliam. Representacao corporea do etereo, do inatingfve l, que 0

Bailado Rornantico elevou,
As tecnicas da Da nca Moderna rompem com 0 pr ivilegio da verticalidade.

Assiste -se agora a uma outra visao do corpo: corpo que pode contrair-se, que se torce,
que se dobra e redob ra, que toea e utiliza 0 chao , que se articula tambern na horizontal.
No permanente equilfbrio da verticalidade introduz-se tamb ern a possibilidade do desi
quflibrio, Aos des enh os rectilineos e sinuosamente arredondados, acrescentam-se as for-
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mas concavas e convexas, as linhas obliquas , circulares e as espirais. As tecnicas da Danca
Mode rna exploram as possibilidades articu latorias e digitais do corpo. Formas que se
transformam noutras diversas: corpo proximo da metamoforsc.

Metamorfico C0 corpo na Danca Buto. Corpo que, contrariamente aexten
sao e ao "en dehors" da danca ocide ntal, se fecha sobre si e adq uire posicoes "en dedans",
ombros encolhidos e pernas arq ueadas : arquetipos de Buto, danca que priviligia 0 baixo,
o chao, e quando se ergue e para que de novo desca a terra. Corpos em perm anentes
metamorfoses, "corpos encarquelhados, meio sfrnios, meio repteis, sempre perto do solo,
mantidos por uma energia feroz, flexfveis, desumanos, canibais." (5)

Metam6rficos sao tanbem os corp os nas dancas "mimeticas, que concreti
zam 0 aspecto de uma coisa, de urn animal ou de urn outro ser e que destes tomam a
forma. Ou ainda as transformacoes e 0 estrebuchar do corpo nas dancas de possess ao que
se ere serem provocadas por manifestacces do sobrenatural.

Na danca 0 carpo e urn reservatorio de c6digos de sentido, e 0 simb6lico e
o imaginario tornados movimento, inscr itos numa forma transit6ria, efernera. A este
corpo as tecn icas da danca sao 0 meio, e nao 0 fim, para Ihe proporciona r a habilid ade, a
destr eza, a eficacia no articular de tallinguagem investida de sent ido .

Formas incorporadas, investidas de sentido, 0 corpo na danca reserva em si
uma Intima e curnplice relacao com a forma como 0 corpo se presenta no quotidiano e
com a cuItura que 0 prod uziu. 0 corpo e uma configuracao projectada e influenciada pela
cultura. E urn objecto "fabricado pela comun idade particular, como projeccao social e
cultural" (6) e de que a sua componente biol6gica nao e senao a base ou 0 suporte.

Dentro da proposta de Levi-Strauss no sentido da construcao de urn "inven
tario de todas as possibilidades do corpo humano e dos metodos de aprendizagem e
exercfcio empregues para a montagem de cada tecnica (7), uma transcultural descricao e
contextualizacao de cada tecnica de danca informar-nos-ia acerca da cultura que a
construira.
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