
1- FORMACZO PROFISSIONAL

i) Dados PEssQais

NomE : MARINA FEDOSSEJEVA

Datas~ * 24 /07 / 1913

Natural idadE: LEningrado - R~ssia

Fil ia~io= Nicolau FEdossejEv E Maria Galk ina

Instruçio= SUPErior

2) Qual a influincia da família na dECisio de dan~ar?

IngrESSOU por decis~o dos pais no Inst ituto Coreográfico de

Leningrado quando ainda menina

arte em todas as suas fermas. Tinha um tio que trabalhava no
T f:·~i':\ t I"~o i'1<!'. I"~ j 1'1!::. k i de Leningrado e sua irmi Tat lana também

estudava no mEsmo Instituto.

3) Como é que iniciou SEUS Estudos dE dança? Em que época?

Em 1923 passou o exame dE sele~go ao qual C o n c o r I"~ i <:\ 1.1m

grande n0mero dE crianças (EntrE 200 p 300) E no qual Eram

aprovadas aproximadamEnte -'''0 l'"·3 ~ li c.m an o ";)")
.•.lI:..

crian~as das quais somentE 8 concluiram.

4) Qual o panorama da dan~a na época?

Excelente. Leningrado era a capital cultural

dan~a • a 6pera e o teatro floresciam.
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5) Ouais foram os seus primeiros mestres e respect ivos

(':~!:;.t i l o s d e t rab a l h o ?

~::;;1.1,,1. P I" i n c i p c\ "1 Agripina Vasanova, ql..iem C I" i C)U um

mcitodo prdprio de ensino da dan~a clássica, que influenciou

a formaçio de bailarinos em todo o mundo.

6) Local das aulas~

Instituto Coreográfico de Leningrado vinculado ao Teatro

Marinsk i de Leningrado.

7) Como Era o acompanhamento musical das suas aulas?

o acompanhamento era feito com piano.

8) Qual a incid~ncia semanal das aulas?

As aulas eram diárias, pela manh~ e a tarde.

9) Qual o n{vel social das pessoas que frequentavam as aulas

o n ív el intelectual era muito alto.

n(vEl social ci dif{cil eSPEcificar pois na cipoca o comunismo

10) Quais as faixas etárias dos Estudantes?

Aproximadamente dos 10 aos 19 anos.

11) Qual a participaçio dos homens nas suas atividadES de
d ,:\n ç: til .,;)

ingressavam da mesma forma qUE as meninas no



12) A Escola costumava fazEr aprEsEnta~aEs p~bl icas? Como

Eram os ESPEt~culos E sua part icipa~50 nElES?

A Escola fazia aprEsenta~aEs p~b] icas e desdE cEdo se

participava dos Espet~culos do TEatro Marinsk i em ÓPEras e

bal~s que exigissem a part icipa~io de crianças.

pequena tomou parte nesses espet~culos.

13) Diga as caracter{sticas do p0bl ico que assist Ia aos

o p0bl ico aficionado a dança e à ópera que frequenta os

teatros da Europa.

14) Como era a produç50 dos eSPEt~culos de dan~a na época.

Em tErmos dE montagEm, cEn~rios. ilumina~io. sonoplasatia.

divulgaçâo. patroc{nios ? E hoje?

POI'· t r a t arr-s e de aprEsentaçaEs teatrais Era a mesma qUE

grandEs teatros da Europa. com

patroc(nio do GOVErno e os recursos mais sofist icados da

époc,·:\•'-
Hoje em dia Essa mesma dist inçio deve SEr feita. As Escolas

privadas carecem de rEcursos para a montagem de

aprEsEntaç3es. enquanto que os teatros reCEbem. subvenç5es E

tim recursos para a apresentaç50 de espet~culos.
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1) O que o/a levou a montar uma escola de dança?

Tendo dEixado a profiss~o dE bailarina na ArgEnt ina E tEndo

uma grande voca~io para o Ensino. começou a dar aulas.

ComE~ou sua at ividadE como profEssora dE dan~a E corEógrafa

em Buenos Aires e Rosário na ArgEnt ina. mais tardE VEio para

1951 para Urugua~ana E Em 1958 para Porto

Alegre. ondE permaneceu at~ sua morte em 1984. quando sua

filha Olga Fedossejeva fEChou sua AcadEmia de Dança. Em 1961

recebeu a ofErta de um contrato para trabalhar como MaitrE E

CorE6grafa no TEatro Municipal do Rio dE JanEiro. RECUSOU-o

pois amava Porto AlEgre E o povo 9a~cho E a elE qUEria

dedicar seu trabalho.

Qual a mcidia de alunos?

o n~mEro dE alunos variou dEPEndEndo do .lDcal

encontrava. Em Porto AlegrE. nos ~ltimos anDS. eSSE n0mero

variava Entre 200 e 400.

s é c i o+e c o n o m ic o ?

Dos mais abastadDs - filha E esposa do Governador do Estado.

L E' o n E 1. B I" i z o 1 ê.i ~ sobrinha-neta dD presidentE M~dici; filhas

do Gov ern ad01" filhas E parentEs

deputados e senadorES e pessoas do mais alto n(vel social do

Estado, at~ os mais humildes a quem deu um nJmEro muito

grande de bolsas de estudo. formando-os E ajudando-os at~
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com a confEccio dE suas roupas para a part icipa~~o em

Quantos anos de forma~io b~sica compreendE sua

A Escola compreEndia aproximadamente 9 anos de forma~~o.

dEPendendo das habilidadEs f{sicas E da dEdicaç~o do aluno,

entre outros fatores.

0uais os recursos materiais util izados Em sua

Recursos prdprios. Todos aqueles pert inentes a uma escola de

d a n ç a:: b (:\1'- r- (:\ !;> T f~S P €- 1 h o ~i r V e s;t: i á I~ i C) 5 :' 9 1'-a 'v' a d o I" E- Si- y (~t c •

Quais as t~cnicas dE dança qUE adotou?

Dif.'- i n ~c i o •. a t~cnica criada por Agripina Vaganova para as

aulas dE dança clássica. para a dan~a modErna •.

alemi. Para as aulas de ginást ica a Escola SUEca.

Adaptou E modificou m~todos para atender

a l un OSJf_ •

2) Como SE desenvolvEu a Escola p quais os trabalhos mais
importantEs apresentados~

A Escola se desenvolveu muito bem • Contou com alunos de

excelEntes aptid~es e com o reconhecimento da comunidade na



inserida. Dentre os trabalhos mais importantes

apresentados citarei:
lj' .' .mu r:; 1 c:r.\ d ~::.

Chopin. Pas de Deux de Dom 0uixote " de Minkus "A Branca

de Neve U de Grieg •
1.')60 l,' C'J i ~:;.E~1 '1 (:.~ i." ballet em dois atos com m~sica de Adam.

1961 - ti O Pescador" • ballet completo com m0sica d8

1.964 - ti O Quebra Nozes H. ballet completo com m0sica de

Tchaikowsk i e ~ O Homem e a Vida li de Prokofieff.

1.966 - "A Sagra~io da Primavera" • ballet completo com

m0sica de Stravisnksi

1.967 - "Suite do Ballet A Bela Adormecida H com m0sica de

1969 - "8allet Sideral" com a trilha sonoras do filme 2001

de Stanley Kubrick

1970 - "Concerto" de Tchaikowsky.

"Orbis Factor n com m~sica de Aylton Escobar

"Sinfonia Clássica N com m0sica de Prokofieff.

1.976 - "Trrade" de Prokofiev Granel Pas do Ballet La

di!.:· Minkul!;y l r (31" an d

Raimonda " de Glazounov e N Adagio ti de Albinoni ••

i97El ....li Bu i t e ~1a'!.:;qt.!.el'·,,1.cil~':·li d e i<h<:\ch.:\t:ul'· i an

d ~:..GClunod (.:: lI' 1...<:\ d (.:~
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3) Guais os nomES que se sal ientaram na Escola e qUE se

projetaram fora delaM?

i'1 i I" i i,\fI'I T o i 9 c' • atualmEntE nos lstados Unidos. qUE passou

no In~::.t: i tt ..it o

Leningrado E no TEatro Marinsk i.

Pedro Bish • morando na França.,
Antonio Carlos Cardoso P()I"

TEatro Municipal dE S~o Paulo

Carlos MoraEs • professor e corEógrafo do 8allet da 8ahia.

Lige Fin • morando na Alemanha.

Ana Maria PfitschEr • bailarina do TEatro Municipal dE S~o
P a I.! 1 C) •

C{lio Trigo AlvarEz • profEssor dE dan~a no Rio dE Janeiro.
G~:~I"\,,1 do 1...,,\<:: h i n i • bailarino do TEatro Guaira de Curit iba E

hojE profEssor dE dan~a Em Porto A1E9rE •

JanE BurmEistEF Oi<::kiE • bailarina e profEssora dE dan~a em

.Ja c í r a C. f31"uc k 1"1 el" r E1 ianE E ReJanE REis. VEra Oomin9as

Comerlato, Maria Ang{l ica A. M. dE Souza, Luciana Oariano

Maria AnSEIa Athanazior profEssorEs de dan~a no Estado.

4) Quais os eventos qUE a Escola part icipou ? (cívicos r

mil itares r culturais reI iglosos. benEficientes.etc.)



o principal deles E ~nico no pais

quando com SEUS alunos levou POI"

i n i c i a t i v a PI'·Ór:Hrj.:\, a dança E a cultura para um grande

n~mero dE cidades F munic{pios do NordEstE. RECEbEU por ISSO

um agradecimEnto ESPEcial da PrEsidincia da REP0bl ica ~ e

muitos outros Em Porto AlEgrE E no interior do E!::.ta d o Ern

bEnEf{cio dE Associa~HEs E por sol icita~~o das DivisHes dE

Cultura do Estado E do Munic(pio.

5) Guais as suas principais cria~HEs corEográficas?

o HomEm E a Vida. com muslca dE ProkofiEff.

A Sagraç~o da PrimavEra. com m0sica dE Stravisnski

Orbis Factor , com m~sica dE Awlton Escaobar.

6) Em qUE situaçHes seu trabalho SE projetou no interior do

estado E/OU altm dE nossas fronteiras?

Primeiramente como bailarina na R~ssia. Alemanha. Austria.
01' t '1 ..i t ':\. I ;:1. ~2 ;:1. ti" ,:\V é!:;. d C'C:' PElo

Pr o.ic~t o RondCln. por Espetáculos promovidos PEla Sra. Maria

Moritz. DirEtora da Divisio dE Cultura do Estado Em 1959.

1961 F pela atua~âo dE seus alunos no pa(s E no

7. Nomes ilustrEs que visitaram a Escola E qUE contribuiram

com o SEU trabalho \ conhEcimEnto na formaçâo dE SEUS

,:1 Lun o s s

Bailarinos do Royal El<:1.11et de I.on dre s ~:~m

corEógrafo KennEth i"ici"li 11 an ql.J.0~ cClnvidaram-na para i ,r

- 0··_· _



tEVE contribuiçUES dE outras

culturais E art(sticas. como flguirinistas.

CErtamEntE, tanto Em SEUS trabalhos corEográficos Em sua

AcadEmia. como tamb6m na TEIEVisio E quando profEssora do

curso dE ArtE Dramát ica da FaculdadE dE Filosofia de

UniVErsidadE FEdEral do Rio GrandE do Sul.

9) Part icipou dE programs Em VE{culos dE comunicaçâo ? CitE'-
C) ~:;

PrincipalEmEntE Em programas da T.V. GaJcha ondE trabalhou

na d6cada dE 1960 part icipando rEgularmEntE dE dOIs

programas dE maior audiincia • Um programa sEmanal SEU dE

fEiras E um programa variado chamado SEMPRE AOS DOMINGOS do

qual tamb6m part icipavam E1 is REgina r como tamb6m RobErto

CarIos. E tantos outros nomES ilustrEs da mJsica popular

bra s i Le i 1",;\

10) Já publ icou algum 1 ivro E lou similar sobrE dança?

N~\ou

ou premiaçio por trabalhos



i. Homenagem como personal idade de Porto Alegre na Exposl~io

Caras e Coroas promovida por Leonid Strellaev e Sérgio

Axelrud em Porto Alegre e sio Paulo em 1976.

2. Troféu GAdCHO HONOR~RIO em 1978.

3. Medalha CIDADE DE PORTO ALEGRE a mais alta comenda

mun i c i p a l tradicionalmente conferida c:omo reconhecimento

p~bl ico para premiar pessoas destacadas por suas atua~aes

nos diversos campos da at ividade humana, recebida em 1983

do Prefeito Guilherme S. Villela.

12) Acrescente outras informa~aes que julgar necessárias

sobre seu trabalho c

Desde que se estabeleceu em Porto Alegre gest ionou junto ~s

autoridades governamentais a cria~~o de um corpo de baIle

o~icial do Estado. Chegou a montar um projeto para a cimara

de Vereadores que Mart im Aranha Filho arresentou e defendeu

In~el izmente , seus esfor~os foram infrut (feFos.

Contou com a boa vontade de governadores e prefeitos, mas a

r e sp os t a final que recebia era sempre a falta de recursos,

seja para um corpo de baile, seja para uma escola oficial de


