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OMundo

Um homed da atdeia Negud, no litoral da Co16mbia, conseguiu subir aos cans.

Quando voltou, contou. Disse que tinha contemplado, Id do alto, a vida humana. E disse que

solos um mar de .fbgueirinhas.

O mundo 6 ipso -- revelou. Um montdo de dente, um mar dellogueirinhas.

Coda pessoa brilha com luz pr6pria entre today as outras. Ndo existed dubs jogueiras

iguais. Existem jogueiras Brandes efogueiras pequenas ejogueiras de today as cores. Exists

genre dejogo sereno, que nem percebe o vents, e dente dejogo louco, que enche o ar de

chiapas. Atgunsjogos, logos bobos, ndo alumiam nem queimam; mas outros incendeiam a

vida com tamanha vontade que & impossi'Pet olhar para des sem pestanqar, e queen chegar

pesto pegaJbgo.

Eduardo GateaKO
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PROLEGOMENOS

O presents trabalho 6 o estudo da minha experi6ncia homo professora na modalidade

EJA, Educagao de Jovens e Adultos, na Escola Estadual de Ensino M6dio Professora Helena

Camara, localizada no bairro Cohab Duque de Caxias da cidade de Sio Leopoldo, no Rio

Grande do Sul. Durante quatro anos desenvolvio trabalho de alfabetizagao, buscando integrar

as demais disciplinas do curriculo escolar obrigat6rio com o fazer teatral na EJA. Nests estudo

relate e analiso minha experi6ncia de professora buscando transformar-se em educadora.

Professor, aquele que professa, ensina e "traz luz ao aluno". Almqjei ser professora,

mas, durante o processo para concretizar o desejo almejado, percebi que serra insuficiente, que

nio serra o bastante. Queria o ensino. Queria tamb6m o teatro. E, de qualquer maneira que

pudesse existir em mim mesma: os doin.

Iniciei meu trabalho na EJA, Educagao de Jovens e Adultos, em 2004. A EJA 6 uma

modalidade de ensino que atende alunos adolescentes e adultos no tumo da noite das escolas,

possibilitando a conclus5o das oito primeiras series do Ensino Fundamental. Meu ingresso na

EJA nio fora uma escolha, mas sim, uma opgao: devido ao curio diumo no Departamento de

Arte Dramftica da UFRGS, necessitei trocar de horirio e p6blico discente. Trabalhava

alfabctizando criangas numa localidade rural do municipio de S5o Sebasti5o do Cai, no Rio

Grande do Sul. Realizei esse trabalho durante tr6s anon antes de ingressar na universidade.

Do trabalho com criangas no interior do Rio Grande do Sul, passei ao trabalho com

jovens e adultos numa localidade de periferia na cidade de Sio Leopoldo, mumcipio

pertencente a area metropolitana da capital do estado.
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Antes de ingressar no curso de Licenciatura em Teatro, lecionava para criangas e

participava de oficinas, montagens e espetaculos, por6m, a educagao e o teatro seguiam vias

distintas e opostas. Existiam a professors e a atriz. O ensino e o teatro. Separados, dada um no

seu nicho, em sua area de conhecimento. Como conjuga-los? Como e em qual momento as

duas viag seriam congruentes? Como a atriz entraria em saba de aula e homo a professora

subiria no palco? Ainda nio encontreia resposta; todavia, o que maid gosto no ensino e no

teatro 6 ter como togo de trabalho o ser humana: gentes de todas as idades e etnias, pessoas

homo eu com hist6rias inicas, por6m semelhantes. A passagem de dada pessoa polo mundo

nio 6 predetemiinada ou preestabelecida; cada uma tem um destino a cumprir e n5o pods se

eximir da responsabilidade de viver e construir a sua hist6ria. Identi6lco-me com o que

escreveu Paulo Freire (1996:58): "gosto de ser gents porque a Hist6ria em que me faso com

os outros e de puja feitura tomo parte 6 um tempo de possibilidades e nio de detemiinismos".

Como afirmei anteriormente, ainda nio encontrei uma resposta, e como ser inacabado

que sou, vigo buscando, aprendendo, errands, consertando e criando.

Este estudo constitui-se em capitulos, relatando o que 6 a EJA e analisando o meu

processo de trabalho na alfabetizagao de jovens e adultos, o encontro dos alunos da EJA com

o teatro, as construg6es teatrais dos alunos e o desenvolvimento da integralidade de conteOdos

do Ensino Fundamental com o fazer teatral na educagao de jovens e adultos.

O presente trabalho 6 o estudo da experi&ncia de uma professors que desejou

alfabetizar e fazer teatro na EJA e aprendeu, com seu desdo e com sua busca, que os

conhecimentos e saberes sio uma fonts de possibilidades ao fazer teatral.



I .AEJA

O adults que ndo tele oportunidade de aprender a ler
cluando crianga, tara por ipso perdido o direito de

atjabetizar-se na idctde madera? [...] Hd que se
aprender a ler. Hd que se tatar pecos nossos direitos, hd
que se utitizar today as formal possiveis para promoter

a iibertagao.

Augusto Boat

1 .1 A EJA no Rio Grande do Sul

A EJA: Educagao de Jovens e Adultos. Implantada nas escolas pOblicas do Brasil em

2002, surge como altemativa para alunos que necessitam da conclusio do Ensino

Fundamental, para ingressarem ou permanecerem no mercado de trabalho. Funcionando nas

escolas no sumo da noite, oferece vegas para a conclusio dos estudos aos alunos trabalhadores

industriarios, aut6nomos, rurais e informais: diaristas, serventes e auxiliares de construgao

civil, dentre tantos outros.

O artigo 208 da Constituigao Federal obriga o Estado a garantir o Ensino Fundamental

para jovens e adultos, a Lei 9.394/96 garante aos jovens e adultos direito ao Ensino

Fundamental com metodologia e cunfculos adequados, ou deja, oferta de educagao regular

com caracteristicas e modalidades adequadas is necessidades e disponibilidades, garantindo

aos alunos trabalhadores as condig6es de acesso e perman6ncia na escola.

A modalidade de ensino Educagao de Jovens e Adultos - daqui por diante chamada

apenas EJA - desenvolveu-se nas escolas estaduais de Ensino Fundamental devido a
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necessidade de propiciar a alunos da faixa etgria posterior a quinze anos, a conclusio do

Ensino Fundamental. A modalidade teve, homo primeiros alunos, pessoas de idade avangada,

na maioria analfabetos, pertencentes is familias vindas de localidades rurais. 0 6xodo rural,

bem como a super lotagao das areas metropolitanas, colaborou para um crescente n6mero de

desempregados sem formagao escolar buscando seu sustento ocupando cargos em servigos

aut6nomos, comerciais e indQstrias.

A EJA possibilita avango nas series mediante verificagao de aprendizado. O avango

escolar assim estabelecido propicia ao aluno a oportunidade de concluir, em manor tempo as

series ou etapas, considerando seu navel de desenvolvimento pessoal. Em um ano, ele pode

avangar da primeira s6rie do Ensino Fundamental para as demais series conforme seu pr6prio

empenho, superando seus graus de dificuldade e sendo avaliado polo seu navel de

desenvolvimento. Alguns alunos concluem uma totalidade - etapa de escolarizagao explicada

mais adiante - em um trimestre, avangando para a totalidade seguinte mediante processo de

veri6lcagao de aprendizagem, e muitos alunos conseguem a conclus5o de oito series em um

periodo muito manor que os oito anos do ensino seriado.

O avango escolar 6 uma estrat6gia de progresso individual e continuo do aluno. A EJA

reconhece os ritmos de aprendizagem diferentes e compreende que o processo do

desenvolvimento de dada aluno nio pods ser tolhido, amarrado a espagos-tempo estanques. A

responsabilidade da equips docente 6 identificar o progresso do aluno e propiciar

oportunidades de avango tanto quanto o pemiitam suas capacidades e esforgos pessoais.

A EJA possui tumlas nomeadas pelo tempo Totalidade, confomle a tabela de

correspond&ncia a seguir:

IF:!SI'iTUTC [E ;.']v=3

Etapas da EJA Etapas do Ensino

Fundamental Seriado

Totalidade I I' e 2' series
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No currfculo constam as disciplinas de Lingua Portuguesa, Matematica, Hist6ria,

Geografia, Ensino Religioso, Biologia, Ffsica, Lingua Inglesa, Educagao Fisica e Educagao

Artistica.

As Totalidades le 2 s5o tumias de currfculo por atividade em carfter unidocente, ou

sqa, um professor com Habilitagao Magist6rio ou Pedagogia Series Iniciais leciona today as

disciplinas: Lingua Portuguesa, Matematica, Hist6ria, Geografia, Ci6ncias, Ensino Religioso,

Educagao Fisica e Educagao Artistica. As Totalidades 3, 4, 5 e 6 sio tumlas de cuniculo por

area, dada professor com formagao em Licenciatura Plena leciona uma das disciplinas do

cun.iculo.

Na EJA n5o ha uma disciplina especifica para ensino de Teatro, o ensino das Antes nas

escolas p6blicas estaduais flea a cargo da disciplina de Educagao Artistica, sendo que os

profissionais nomeados e contratados para o ensino da mesma possuem, na grande maioria,

formagao em Antes Visuais. Os PCNs, Parfmetros Cuniculares Nacionais, descrevem as

Antes Visuais, Dania, MQsica e Teatro como disciplinas especiHlcas do cuiTfculo de Ensino

Fundamental, por6m a realidade das escolas p6blicas 6 outra: os pro6lssionais de Antes Visuals

lecionam a disciplina de Educagao Artistica, ficando em gerd as areas de Teatro, Dania e

Misica homo linguagens optativas ao trabalho docents.

Totalidade 2 3' e 4' series

Totalidade 3 5' s6rie

Totalidade 4 6' s6rie

Totalidade 5 7' s6rie

Totalidade 6 8' s6rie
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1 .2. A EJA no bairro Cohab Duque de Caxias

No ensino seriado diumo da escola estadual do bairro Cohab Duque de Caxias, o

n6mero de alunos que 6 reprovado constantemente ou se evade 6 grande; disses alunos,

muitos acabam desistindo de freqtientar a escola devido a idade avangada em relagao aos

colegas de classy. Nio raro alunos de 15 e 16 anon freqtientam as quatro primeiras series do

Ensino Fundamental sem grande empenho; a idade avangada toma dificil a adaptagao e

integragao de adolescentes. O ensino seriado diumo encontra uma solugao rapida: enviar os

alunos maiores de 15 anos para a EJA, acreditando solucionar todos os problemas da escola e

dos alunos. Os alunos adolescentes convidados a se retirarem do ensino diumo, ou

simplesmente transferidos para o tumo da noite, deparam-se com outras dificeis adaptag6es:

estudar com colegas que possuem idade para serum sous paid, ingressar no mercado de

trabalho sem direito a carteira de trabalho devidamente assinada, estagios mal remunerados,

carga horgria de aproximadamente sessenta horas semanais, a16m de terem que assimilar

rapidamente a diferenga entry o estudo seriado e o trabalho de interdisciplinaridade na EJA.

Na EJA da Escola Estadual do bairro Cohab Duque de Caxias - daqui por diante

chamada apenas Escola Helena Cfmara - atualmente as Totalidades I e 2 estio unidas,

tomaram-se uma totalidade correspondente is quatro primeiras series do Ensino Fundamental.

Alunos em navel de alfabetizagao e p6s-alfabetizagao estudam juntos em uma totalidade

unidocente at6 o avango para a Totalidade 3.

Em 2004 desenvolvi meu trabalho na Totalidade 1, no ano de 2005, com a unigo das

Totalidades I e 2, passeia desenvolver meu trabalho de alfabetizagao e p6s-alfabetizagao

unidocente com a turma multisseriada Totalidade 2.

O trabalho na EJA, dessa escola, tem homo principios: o planejamento coletivo e

participativo da equipe docents; a interdisciplinaridade, estruturando o ensino em niveis

crescentes e interligados; conteQdos contextualizados, situados na realidade dos alunos, nio

descartando o especifico de dada componente curricular, construindo com os alunos,

habilidades e compet6ncias necessgrias a vida e is exig6ncias do mercado de trabalho ou a

uma empregabilidade, qualificando sua vida e a da comunidade onde vivem.
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A Lei 9.394/96, ja citada anteriomlente, garante aos jovens e adultos direito ao Ensino

Fundamental; no entanto, as escolas pablicas n5o recebem todos os devidos apoios e suportes

para a manutengao da EJA. O notumo da escola em que trabalho funcionou durante os

primeiros quatro memes do ano letivo conente sem profissionais para: atendimento da

biblioteca, secretaria e supervisao pedag6gica. Nessa escola, a EJA, completa sais anos no ano

de 2007; nesse periodo o grupo docents buscou formar uma equipe interdisciplinar para

desenvolver a modalidade focando o bem estar e desenvolvimento da aprendizagem dos

alunos.

A equips de profissionais varia de acordo com a escola e localidade. Existem EJAs em

diversas localidades do estado e do pals; dada uma com caracterfsticas pr6prias provenientes

da localidade, equips diretiva, grupo docents, piblico discente, pianos politicos - pedag6gicos

e regimentos escolares; a 6nica caracteristica que acredito ser comum a today as EJAs 6 a

escolha. Professor que leciona na EJA precisa aprender a educar e ipso nio pods ser uma

opgao, precise ser uma escolha. Quando compreendi que eu precisava entender a EJA homo

uma escolha e nio como uma opgao, minha busca por tomar-me uma educadora comegou. E

dense processo que trata este estudo.
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2. DOS CADERNOS AO ENCONTRO COM O TEATRO

- Peta, eu bem que gostaria de serpoeta!
RapazITodos sdo poetas tlo Chile. E bem mats original

que voc& continue sendo carteiro. [...] E que se eu
fosse poeta poderia dizer o que query. E o que 6 que
voc6 quer dizer? Bom, o problems 6justamente esse.

Como n&o sou porta, ttdo posse dizer.

Antonio Sk&rmeta

2.1 O ato de ler e a leitura do mundo

Meu primeiro encontro com a EJA ocorreu, como ja disse, no initio do ano letivo de

2004, homo professora unidocente. O piblico discente era formado, na grande maioria, por

adultos com o dobro da minha idade. Os adolescentes tomaram-se maid numerosos com o

passar dos dias: a dada aula recebia um novo aluno que fora convidado a se retirar do tumo

diumo, passando a h'eqtientar as aulas na EJA.

O primeiro passe para desenvolver meu trabalho ali foia tomada de consci6ncia de

que meus alunos nio Cram mais criangas com sais anon de idade. O segundo pasco: conhecer

os novos alunos e sua realidade. Terceiro pasco: repensar minha agro pedag6gica e elaborar

uma maneira de desenvolver o conhecimento para que o mesmo fosse significativo no

processo de aprendizagem dos alunos.

Alfabetizar nio significa usar cartilhas e exercicios prontos; nio dove ser um processo

de transmitir o saber a algu6m que nada sage. Paulo Freire construiu um m6todo de

alfabetizagao, partindo da id6ia de dialogo entry o educador e o educando. Sendo assim,

inspirada no m6todo de Freire, procurei estabelecer o dialogo homo m6todo para a construgao

do conhecimento, no entanto, toda e qualquer atividade dialogada era prontamente

interrompida por uma pergunta: - ]lroye vamps zzsar o cczderno? Sim, o cademo, o bendito

cademo, eula espera por usf-lo, para muitos foi grande, para outros era a mica prove de

dedicagao que poderia ser apresentada aos pais e responsaveis.
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Freire (1996:127-128) escreveu: "o educador aprende a dificil ligao de transfomiar o

seu discurso, is vezes, necessdrio ao a]uno, em uma fa]a com e]e [...] ]2 escutando que

aprendemos a falar com des". Da escuta aos anseios dos alunos, deixei as atividades

dialogadas para aulas posteriores e passamos a escrever no cademo. Os cademos Cram

cuidados com esmero, Cram a prova e a conquista de quem busca ser algu6m que saba ler e

escrever.

Saber ler e escrever sio habilidades correspondentes a alfabetizagao escolar. Meus

alunos, quanto a alfabetizagao escolar, elam letrados: conheciam o som e as letras dos sous

nomes, mas ngo seu uso formal na escrita. Elms tamb6m nio conheciam suas capacidades para

aprender e nio percebiam o quanto a vida ja os alfabetizara fora da escola. Era do conteQdo

dessa "alfabetizagao fora da escola" que eu precisava.

Em uma das primeiras aulas escrevi no quadro dual palavras: noms e vida. Todos

registraram as palavras nos sous cademos. Nenhum aluno labia ler o que estava escrito, mas

sabiam exatamente a importancia daquelas dual palavras.

Iniciamos o processo de leitura e escrita estudando o noms de dada um dos alunos, o

uso e o som de cada letra no noms e gravuras correspondentes a dada letra. Dos nomes

passamos is caracteristicas de dada um, sous gostos, prefer6ncias, quem fazia parte da familia

e o tipo de trabalho que realizavam. Eles estavam satisfeitos: os cademos estavam cheios de

letras e palavras. Eu entendia dada vez mais que, se quisesse ensinf-los a ler e escrever,

primeiro terra que saber quem eram meus alunos e homo tinham fido suas vidal at6 chegarem

a EJA

Felizmente, na EJA dessa escola desenvolve-se o trabalho atrav6s de tomas geradores

formulados p6s-investigagao da realidade dos alunos. Chamamos a investigagao de Pesquisa

Participante tendo como objetivo conhecer o pQblico discente a dada novo ano letivo. O

processo da Pesquisa Participante tem homo fonts de inspiragao. o m6todo Paulo Freire de

"levantamento do universo de fda da dente do lugar". Nio realizamos o processo de pesquisa

residindo na comunidade homo no m6todo proposto por Freire, mas investigamos atentamente

buscando n5o molestar o cotidiano da comunidade. A pesquisa 6 feita polos professores com
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os alunos na escola no horirio de aula. Coda professor aborda as quest6es atrav6s de dialogos

com a turma envolvendo a participagao de todos os alunos. Carlos Rodrigues Brand8o

(1981:68) afirma que: "nada maid quadrado, companheiro, do que enquadrar o m6todo. Do

que pensa-]o como uma forma sabre o fazer, e n5o uma fomla de fazer [...] Nada precisa ser

dgido no m6todo. Ele nio se imp6e sobre a realidade, sobre dada caso. Ele serve a dada

situagao". Criamos nossa Pesquisa Participants ajustando o m6todo is possibilidades do grupo

docents e discente da Escola Helena Cfmara.

As quest6es sio formuladas pda equips de professores, abordando aspectos

significativos da vida do educando, ou deja, o mundo imediato do aluno: o lugar onde nasceu,

origem do nome, registro civil, tradig6es familiares, 6tnicas e religiosas, inf ancia e

brincadeiras realizadas com brinquedos feitos em casa, experi6ncia de alfabetizagao, moradia

e inca-estrutura no local onde residem, experi6ncias com mudangas de escola, casa ou cidade,

migragao do campo para a cidade, aspectos ambientais e sociais do local onde nasceu e do

local onde mora, integrantes da familia, planejamento familiar, emprego, ocupagao e trabalho,

contato com trabalho infantil, rome, desnutrigao e subnutrigao, relag6es com o meio ambiente

e consci6ncia eco16gica, relag6es sociais na comunidade da qual participa.

Os dados resultantes da pesquisa s5o discutidos pda equips, identificando os alunos e

percebendo suas condig6es socioecon6micas e culturais. f o momento de reconhecer os

problemas que precisam ser superados e compreender a realidade da comunidade a qual a

escola faz parte. Conscientes da realidade discente, a equips de professores, atrav6s dos dados

levantados, elabora tomas que podem ser estudados nas diferentes areas de conhecimento em

atividades interdisciplinares. A dada semana o grupo docente re6ne-se para avaliar as aulas de

dada professor na semana anterior e sio planejadas atividades para serum realizadas na

proxima semana.

Ensinar exige pesquisa, n5o ha ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. O

educador enquanto ensina continua buscando, procurando e indagando. O educador devs

pesquisar para poder intervir; intervindo educa nio somente os sous alunos, mas educa a si

mesmo tamb6m. Como professora buscando transfomlar-me em educadora precisava ter

clareza de que meu objeto de trabalho difrio 6 o ser humano e este se constitui de miltiplas
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facetas, algumas mais subjetivas e profundas, outras ftuto de viv6ncias maid imediatas; minha

percepgao deveria abarcar ambas, para que eu compreendesse a diversidade humana de dada

aluno.

Passado o trabalho com as letras, os alunos liam e escreviam palavras e Bases, faltava

a produgao, interpretagao e entendimento da estrutura textual. Inicieio trabalho com um texto,

no qual dada Base tinha uma gravura, ilustrando-a. Utilizei um cd com o texto gravado em

audio. A experi6ncia de associar a palavra escrita com a imagem e o audio funcionou, os

alunos perceberam o texts e iniciaram a leitura timida de trechos da hist6ria. Repetimos o

exercicio com outros textos, e aos poucos alguns alunos liam as fuses antes de ouvir o audio

correspondents. Na continuagao do exercicio retireio audio e ficamos com textos ilustrados,

e, por 61timo, somente o texto.

Continuamos o trabalho com texton; a partir do segundo m6s de eula, diariamente os

alunos realizavam a /cora da /effura, com a duragao de uma hora, os alunos tinham a sua

disposigao uma biblioteca na sala com jomais, revistas, gibis, poesias, contos, romances,

letras de mQsicas e pegas teatrais. Sempre depois da leitura, conversfvamos sobre as mesmas.

A leitura de texton utilizada homo um objeto de aprendizagem nio toma a leitura real,

nem resulta conhecimento do conte6do do texto se o aluno nio se apropriar do ato de ler, 6

preciso que o aluno queira ler, que seja convidado ao universo da linguagem para que dense

universo se aproxime e deseje ler.

Tr&s moses jf se haviam passado, a turma conseguia produzir boas fuses e paragrafos,

mas faltava algo: eu precisava que desenvolvessem a escrita das suas opini6es e pensamentos.

Antes de ser alfabetizado, o aluno ja babe ler, porque homo diz Paulo Freire (1981): "a leitura

do mundi precede a leitura da palavra". Eu desejava que compartilhassem essas leituras

comigo, suas experi6ncias vividas no momento em que ainda nio liam palavras.

Carta noite chegueia sala na aula seguinte com uma caixa fechada. Dentro disse que

havia um presents para cada um, por6m esse presents syria dividido comigo e com os demais.

Cada um foi at6 a caixa e retirou um cademo no formato e tamanho de um diirio. Expliquei

l:j$1 ITI,TC :l. , , :"3
Dit. i..iO I c\..,,i
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que a cada semana o caderno deveria receber um texto sobre a sua vida e o texto poderia ser

lido para a turma. O texto initial era sobre a experi6ncia escolar de dada um, homo era a

escola e a turma antes de estudar na EJA.

Os alunos tinham o puzo de uma semana para produzirem o texto, de uma segunda-

feira a outra segundo-keira. Para a minha surpresa todos os alunos quiseram ler e mostrar sous

textos. Alguns haviam colado fotos e gravuras relacionadas a sua hist6ria. Ao escreverem os

texton os alunos iam percebendo os diferentes momentos em que o ato de ler ocorreu em suas

experi&ncias pessoais. Da leitura dos texton, passamos a dialogos sobre as experi6ncias de

dada um, finalmente, desde o inicio das aulas, ningu6m perguntou se escreveriamos no

cademo de aula. A troca de textos continuou, e toda semana tinhamos um assunto e

experi&ncias novak para dialogar a respeito.

A leitura do pr6prio texto e a escuta do texto dos colegas, desenvolveu a percepgao do

mundo individual de dada um, a possibilidade de expressar crengas, gostos, receios, valores e

principalmente a compreensao de que esse mundo pessoal estava ligado a outros mundos, dos

quads dada um fazia parte: a familia, a escola, a comunidade e a sociedade.

O educador nio dove somente respeitar os saberes que os educandos trazem consigo

quando chegam a escola, 6 preciso que estabelega uma intimidade entre os saberes

cumculares fundamentals aos alunos e as experi6ncias pessoais e sociais que des t6m como

individuos. Na EJA os alunos estio em diferentes estagios de desenvolvimento: a

adolesc6ncia e a vida adulta, mas todos trazem em sua hist6ria a exclusio do sistema seriado

de ensino e o anseio para manter-se ou ingressar no mercado de trabalho.

A exclusgo escolar Beta temores, o individuo jovem ou adulto que nio teve

oportunidade de aprender a ler e a escrever quando crianga acredita ter perdido o direito de

alfabetizar-se. Na medida que o aluno toma-se consciente da importancia do seu mundo

pessoal no processo de aprendizagem, melhor percebe e entende a leitura, a escrita, o universo

da linguagem e os temores v5o diminuindo. Escrever palavras n5o assusta mais, euros de

grafia s5o corrigiveis; o aluno entende que o importante ngo sgo as palavras, mas o que
fazemos com das.
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A compreensao da palavra escrita fluia da leitura do mundo particular.O aluno

tomava-se sujeito da sua leitura e escrita, percebendo que ja sabia ler o mundo, entretanto

algumas leituras desse mundo precisavam da cooperagao de outros mundos particulares, que

assim como o seu, Cram anicos, mas eram mundos semelhantes. Esses mundos semelhantes,

compartilhados atrav6s dos relatos das experi&ncias de cada um, fortaleciam a compreensao

critica do ato de ler e escrever.

A pratica da leitura e da escrita conduzia a aprendizagem dos conte6dos de

Matemftica, Hist6ria, Geografia, Ensino Religioso, Educagao Fisica e Ci6ncias. Faltava ainda

a Arte. Para a grande maioria da tunna, "Arte" era aula de desenho, artesanato, colagem ou

pintura, para alguns, era algo completamente desconhecido. Meu processo de integral

alfabetizagao e Teatro comegava.

2.2. O encontro com o teatro

Inicieio processo apresentando para a turma material grafico e audio visual sobre as

modalidades da Arte: Antes Visuais, Dania, M6sica e Teatro. Expliquei aos alunos que a Arte

situa-se entry o mundo particular e universal da experi6ncia humana, e que pode signiHlcar

coisas diferentes, resultantes da experi&ncia de cada um. Trabalhariamos a modalidade Teatro,

pois fazia parte do meu mundo particular e, assim homo des dividiram sous mundos

particulares comigo, eu desejava dividir o meu mundo particular com des. O meu mundo

particular era o teatro.

Iniciei contando a origem do teatro. Os mitos e trag6dias gregas com as familias e

her6is em conflito encantaram a burma. A chegada do teatro ao Brasil com a agate catequ6tica

dos jesuitas integrou-se com o conte6do da formagao do povo rio-grandense, gerando textos e

causes para os cademos da turma. Os alunos mais velhos vindos do campo relembravam as

encenag6es liMrgicas e a via safra; os adolescentes recordavani as "pegas teatrais" feitas

somente em datas comemorativas durante o ano letivo. A origem do teatro e sua chegada ao

Brasil os alunos entenderam, por6m, ainda nio entendiam o que era uma pena teatral que nio

fosse safra ou comemorativa.
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Fizemos nossa primeira visita ao teatro, uma apresentagao realizada na Unisinos,

Universidade do Vale dos Sinos, dentro do projeto "Sempre is Tergas"; a pegs, o mon61ogo

.Borbo/e/as de .Slo/ de ,4sas JUagoadas: um travesti, professional do sexo, contando a hist6ria da

sua vida. Quando olheia programagao, pensei: o pr6ximo espetaculo seria dois moses depois,

a pena era gratuita, pr6xima a escola e no horfrio da aula. A Unisinos localiza-se no bairro

vizinho: o bairro Cristo Rei, ou "bairro dos endinheirados'' como dizem os alunos.

A temftica da pena me deixou apreensiva, mas resolvi amscar o primeiro contato com

um espetaculo teatral. A reagao dos alunos foi maravilhosa, gostaram do local, do cenirio e

principalmente da hist6ria da garota de programa tentando veneer na vida. Nada maid justo -

pensei- CIGS tamb6m, dada um do seu modo, tentavam fazer o mesmo.

A conversa sobre a pena na aula seguinte ao espetaculo foi longa, com muito mais

questionamentos e interesses do que pensei. Na conversa sabre o espetaculo, os alunos

expuseram suas opini6es relatando hist6rias sobre parentes, vizinhos ou conhecidos,

relacionadas com o tema da pena. Esse primeiro contato com o teatro criou possibilidades para

a construgao da opiniao critica de cada aluno; os textos dos cadernos gradativamente

apresentaram opini6es pessoais sobre tomas geradores e assuntos trabalhados em aula.

Recebi critical de alguns colegas, que afirmaram ser o espetaculo e a temftica do

mesmo inadequados: "os alunos n8o vgo entender a pena, sio pessoas simples, de classe

baixa, vivem na periferia e nio t6m acesso a cultura". Nio t&m acesso porque nunca Ihes foi

oferecido - respondi. Bod (1985:22-23) defende que:

(2uantas vezes se ouviu dizer que o povo de deterlnlnadas cidades nio este preparado para

carta pena ou espetaculo.[...] O teatro deve modificar o espectador, dando-]he consci&ncia do

mundo em que viva e do movimento desse mundi. O teatro da ao espectador a consci6ncia da

realidade; 6 ao espectador que cabs modiHlca-la.[...] Dove-se mostrar as coisas coma sao, sim,

mas dove mostrar tamb6m porque sio coma sio.

O texto da pena poderia ser representado na pr6pria escola. O teatro 6 uma conte de

comunicagao entry os homens; e as formas teatrais se desenvolvem correspondendo a

mementos hist6ricos e sociais. Vs6volod Meyerhold, segundo Roubine (1 998:61) considerava
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que o sentido de um texto teatral pods modificar-se de uma 6poca para a outra, de um piblico

para o outro. O piblico acad6mico da universidade, na qual foi encenada a pena, apesar de

toda a sua erudigao cultural talvez nio tenha compreendido a questao fundamental da pena:

"sobreviv&ncia". Os alunos "de classe baixa, sem acesso a culture '' entendem dessa quest5o

muito bem.

Os alunos domesticados e amestrados para aprender a gostar de formas teatrais - sacras

e comemorativas que nada t6m em comum com des comegavam a perceber que o teatro

podia mostrar as coisas homo sio e tamb6m por que s5o homo sio. O contexts das

experi&ncias cotidianas decide as escolhas de dada individuo. Os alunos compreenderam as

escolhas da personagem do mon61ogo assistido: ela era humana, e, como todo ser humano,

buscava sobreviver.

O encontro da tumta com a hist6ria da personagem iniciou a transfomiagao da relagao

dos alunos com o teatro. Antes visto homo entretenimento para a elite, pratica destinada ao

sacro e &s datas comemorativas, comegava a ser entendido coma uma forma de expressao e

linguagem artistica acessivel a todo ser humano.

Continuamos visitando o projeto "Sempre &s Tergas" durante o ano letivo, assistindo

os espetfculos teatrais. Citando outra pena, assistida e muito comentada pda tumia, o

espetfculo guar dfssfmo Ca/za//za. O consenso gerd da tumla foi que o cenirio e o figunno

Cram maravilhosos, a m6sica muito boa, por6m a pena poderia terminar no meio: os atores

entregam num erro de galas, o final da hist6ria acabando com todo suspense do conflito. Os

espectadores da Totalidade 2 comegavam a ficar mais criticos e exigentes com os espetfculos

que assistiam, o que de certa fomla demonstrava que os alunos estavam familiarizando-se

com o teatro e sua fomla de expressao e linguagem artistica. Jerzy Grotowski(1987:50)
escreveu:

O teatro 6 uma agro engendrada pdas reag6es e impulsos humanos, polos contatos entry as

pessoas. [...] Por que estudamos a Odissdfa e a /7z'ada atualmente? [...] As personagens da

Odlssdia sio ainda atuais porque ainda existem peregrinos. N6s tamb6m somos peregrinos. A

peregrinagao doles 6 diferente da nossa, e 6 por ipso que langam uma nova luz sabre a nossa

pr6pria condigao.
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O encontro com os espetfculos teatrais auxiliou a percepgao dos alunos. A turma

compreendeu a capacidade do teatro de friar e recriar contextos de hist6rias de sores humanos

com os quaid se identificam. O pr6ximo passe: construir possibilidades de desenvolver o fazer

teatral com os alunos.

3. O FAZER TEATRAL

O teatro, para ser "popular", tem de ser
revoluciondrio", ndo importando olde se realize o ato

teatral. E o teatro chega ao seu maier gran
revoluciondrio quando o proprio po'PO o pl'Utica,

quando o poco delia de ser apenas o inspirador e o
consumidor para passat a ser produtor. Quando se

comunica atraxfs do teatro.

Augusto Baal

3.1 0 ensino de teatro nas escolas pOblicas

O curdculo do Ensino Fundamental, tal como deHinido nos PCNs, tem homo objetivos

capacitar o aluno para: conhecer e utilizar diferentes linguagens - grafica, verbal, matemftica,

plastica e corporal; saber utilizar diferentes fontes de infomiag6es e recursos tecno16gicos para

adquirir e construir seu conhecimento; resolver problemas utilizando raciocinio 16gico,

capacidade de anflise, intuigao e criatividade; conhecer, cuidar e valorizar seu compo;

comunicar-se com os demais, respeitar a pluralidade cultural presents na comunidade e

sociedade na qual vive e compreender a cidadania como participagao social e politica,

exercendo seus direitos e deveres politicos, avis e sociais.
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Na EJA o desenvolvimento dos conte6dos e de deus respectivos objetivos 6

interdisciplinar. Nesta modalidade, como mencionado no capjtulo 1, nio se educa de fomla

seriada com disciplinas independentes e separadas por area de conhecimento; o planejamento

das aulas dove construir uma redo de infomaag6es que possibilite ao aluno compreender o

conhecimento de fomla integralizada, por6m, nio basta ser interdisciplinar para ser

interessante, precise fazed parte do cotidiano para ser pertinente. O fundamental 6 o professor

ter um compromisso de aprendizagem com o aluno.

O ensino das Artes na maioria das escolas piblicas brasileiras ainda 6 confuso e

presario. O primeiro aspecto a destacar 6 a malta de compreensao dos objetivos do ensino da

Arte nas escolas; os PCNs detemiinam que a educagao em Arte propicie o desenvolvimento

do pensamento artistico, e que aprender Arte involve, basicamente, fazer trabalhos artisticos,

apreciar e refletir sobre des; o tempo "basicamente '' imp6e a Arte um espago periferico, n5o

abarcando toda a sua importancia e significado para a formagao do aluno homo ser humano

capaz de desenvolver todas as suas capacidades biopsicosociais. O segundo aspecto aponta

para a origem da Arte no curricula escolar; passaram-se apenas vinte e cinco anos entry a Lei

de Diretrizes e Bases da Educagao Nacional de 1971 , que detemiinava a Arte homo ''atividade

educativa" e nio uma disciplina, e a nova Lei n. 9.394/96 que revoga as disposig6es

anteriores, passando a Arte a ser considerada obrigat6ria na educagao bfsica.

Considerando-se que muitos professores unidocentes obtiveram sua formagao e

habilitagao antes da nova LDB, a adaptagao de sua pratica pedag6gica aos novos parametros

consists em um processo de carfter individual de acordo com o interesse, disposigao e

possibilidade de cada professor.

As agnes individuais e isoladas de professores unidocentes e licenciados em Educagao

Artistica confimiam a precariedade do ensino de teatro nas escolas. A fomlagao deficiente

para o ensino do Teatro reforga a sua indefinigao em relagao, is demais disciplinas do

cuiTiculo escolar; sem a compreensao e entendimento do Teatro homo parte integrante desse

curriculo, os professores nio formulam uma metodologia para sua agro pedag6gica.
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O ensino do teatro na EJA da Escola Helena Camara, iniciou-se a partir do meu

trabalho nas Totalidades I e 2; anteriormente o teatro na escola nio era desenvolvido homo

um conhecimento especifico, mas homo um recurso didftico utilizado para assimilagao de
conte6dos de outras areas de conhecimento.

A escola possui uma Equips Diretiva formada pda diretora gerd da escola e tr&s vice-

diretoras, dada uma responsfvel por um tumo: manha, tarde e noite. No ensino diumo da

escola, manhi e tardy, o teatro visa is comemorag6es de datas civicas. O cuniculo por

atividade diumo - primeiras quatro series do Ensino Fundamental- tamb6m 6 unidocente, n5o

ha um professional especifico para o ensino do teatro. As possibilidades do fazer teatral nas

tumias de curdculo por atividade dependem da pr6pria iniciativa e pesquisa de dada professor

unidocente. Nas series finais do diumo, quinta a oitava s6rie, o teatro flea sob a tutela do

conteQdo de Educagao Artistica, e tamb6m depends da iniciativa do professor desenvolv6-1o

na respectiva disciplina.

3.2. O corpo e a expressao

Na Totalidade 2, ap6s quatro moses de aulas, os alunos avangavam no processo de

alfabetizagao e melhoravam sua compreensao dos demais conteOdos gradativamente. Logo

ap6s o encontro da tumia com o teatro, inicieio processo de fazer teatral com os alunos.

Minha pratica teatral na EJA foi baseada na proposta pedag6gica de Bod

cozzhecfmen/o d corps, /omar o corps expressfvo e rea/ro coho //nguagem. (1988:143-144)

A primeira etapa para o fazer teatral foio conhecimento do pr6prio compo; primeiro

conhec&-lo para depois toni-lo expressivo, somente conhecendo seu compo e as possibilidades

de expressar-se com ele, dada aluno libertar-se-ia da condigao de espectador teatral e

assumiria sua condigao de sujeito atuante: passaria a ser ator.

Os exercicios realizados foram retirados do livro de Bod "200 exercicios e jogos para

o ator e n5o-ator com vontade de dizer algo atrav6s do teatro", o objetivo dos jogos era tomas

dada aluno consciente do seu compo, de suas possibilidades corporais e das deformag6es que o
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seu corpo so6eu devido ao trabalho e atividades que desenvolveu durante sua vida. Os

primeiros exercicios tinham por finalidade analisar, desmontar e veriHlcar as estruturas

musculares de dada um, para que esse compreendesse seu compo determinado polo trabalho

que realizava.

No initio os alunos entendiam as atividades corporais apenas homo exercicios fisicos;

quando conseguiram "desmontar" suas estruturas musculares e "montar" estruturas referentes

a outras atividades e proniss6es, compreenderam a proposta dos jogos e perceberam que
estavam comegando a fazer teatro. Elms demonstraram interesse e participagao nos jogos e

improvisag6es; divertiam-se e incentivavam os colegas que realizavam as agnes para a tuima.

Os jogos foram realizados e repetidos semanalmente, a dada semana as agnes desenvolviam

mais qualidade c&nica, e os alunos mais disposigao parajogarem.

Passamos a segunda etapa: tamar o compo expressive; possibilitar ao aluno, expressar-

se atrav6s do compo, abandonando outras formas de expressao mais cotidianas. Os alunos

estavam acostumados a comunicarem-se apenas pda palavra oral e escrita, deixando de lado a

capacidade de comunicagao corporal. O trabalho com os jogos de Bod focou o
desenvolvimento do compo coma fomta de expressao. Os alunos Cram convidados a jogar e

nio a interpreter, por6m, quanto mais jogavam, mais sous corpos apresentavam

expressividade c6nica e capacidade de inteipretagao.

A utilizagao do compo, suas agnes e inteng6es, informa claramente o modo homo dada

ser humano funciona. Cada aluno possui, em sous movimentos, caracteristicas pessoais e

express€5es particulares originadas nas suas experi&ncias e mem6rias empirical. O compo se

aliena ou se expressa conforms o trabalho e a vida de dada individuo. O conjunto de pap6is

que uma pessoa desempenha ao longo de sua vida imp6e uma forma de coma se mover, homo

amir e homo se comportar.

Rudolf Laban (1978) abordou a importancia do compo no espago: a necessidade de

saber onde se coloca o compo individualmente e coletivamente. No teatro, existem o espago da

cdna, o espago individual e o espago entry uma pessoa e a outra. A relagao no espago 6
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fundamental para perceber como o compo se movimenta. O reconhecimento do compo e da

gestualidade desenvolveram a capacidade de expressividade dos alunos.

No processo de alfabetizagao, des descobriram que o modo de falar e escrever

modificam a qualidade do texto, o mesmo se aplica ao movimento: 6 importante o que eu digo

com o meu corps e a maneira homo eu digo. Ao realizar um movimento no espago, a

qualidade com a qual se efetua muda seu significado e efeito. Laban dizia que quanto mais se

tem conhecimento e experi6ncia do pr6prio corpo e dos movimentos, mais se conhece a si

mesmo, desenvolvendo a expressividade. Assim homo na alfabetizagao, quanto maid

vocabulirio os alunos conheciam, maid conseguiam exprimir id6ias, no fazer teatral quanto

maid conheciam sous corpos, maid conseguiam desenvolver suas capacidades de expressao.

O faber teatral compreende o comportamento humano, abrangendo o que os alunos

pensam e sentem; os jogos desenvolvidos com a tumla n5o propuseram minimizar a

importancia da palavra falada e escrita como meio de comunicagao e expressao, mas sim

buscavam enfatizar os aspectos expressivos e comunicativos do compo. Era essential dada

aluno perceber as in6meras maneiras pdas quais as pessoas se movem e homo estes

movimentos transmitem pensamentos e sentimentos.

Anteriomiente a prftica teatral, os alunos compreendiam a linguagem e a comunicagao

apenas baseadas nas palavras escritas e na sua pronancia, movimento e gesto nio Cram uma

linguagem e nio comunicavam. Os jogos de Bod desenvolveram nos alunos a percepgao do

gusto homo agro fisica que involve uma ou mais areas do compo para expressar ou enfatizar

uma id6ia, uma emogao, uma atitude ou transmitir uma infomtagao.

Ap6s os jogos, conversfvamos e discutiamos as atividades. As conclus6es

apresentadas polos alunos sobre o compo expressivo foram as seguintes: mu{/as vezes, ndo

dizemos o que recltmente pensamos ou sentimos, podemos mentor, ndo dizemos exatamente o

que queremos dizer, mas o compo, ele Keio monte, 6 s6 olhar e -ver o que a pessoa este

se/zffndo. O corps, &s vezes, diz o gaze n8o queremos dizer. As agnes realizadas pecos alunos

nos jogos e improvisag6es muitas vezes expressaram .coisas que os alunos nio queriam
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mostrar ou dizer, mas expressavam o que des sentiam: a vontade de romper com o modo e

ousar aprender.

O ato de sentar, caminhar, ou qualquer outro movimento ou pesto n8o 6
fundamentalmente expressive, muitas das atividades humanas diirias sio puramente

funcionais e sio praticadas sem intengao expressiva, por6m, no teatro, o ator expressa a

motivagao e intengao do personagem, qualquer movimento 6 expressivo, toda e qualquer agro

no fazer teatral expressa algo. Os alunos entenderam que qualquer atividade fisica pods ser

realizada conscientemente para portar significado expressivo. Entretanto, eu kinda buscava

que os alunos percebessem o teatro como uma fomla de expressao, homo uma linguagem e

compreendessem o contexts do fazer teatral. No mundo "real '' podemos estar ou nio

conscientes do contexts do qual fazemos parte ou estamos inseridos, a vida acontece

independents da nossa agro ou intervengao. No teatro 6 primordial saber que as agnes, os

movimentos, o gestual e a intengao fazem parte de um contexto onde a expressao boca um

objetivo, e o meu objetivo era fazer os alunos se expressarem atrav6s da linguagem teatral.

No initio do iltimo trimestre do ano letivo de 2004, perfodo correspondente aos moses

de outubro, novembro e dezembro; a equips diretiva, comunicou que a 6poca da realizagao do

Sarau anual da escola chegara. O sarau 6 o momento de mostra de talentos e trabalhos

realizados por alunos e professores. A participagao nio 6 obrigat6ria, a escolha de temas 6

livre e cada aluno pods participar individualmente ou coletivamente. As apresentag6es

oconem nos tr&s tumos: manha, tardy e noite, 6 aberta para a comunidade escolar comparecer

e assistir as apresentag6es. O sarau ocorre todos os anon desde o ano de 2002, na escola em

questao.

Chegueia sala na aula seguinte e comuniqueia tumla sobre o sarau, muitos ficaram

animados, outros desconfiados. Perguntas foram surgindo: - Faz .par/e da ava/fafao? --

Podemoslazer qua/guar coisa? - .AZeus.P//zos modem assfs/Ir? Respondidas as perguntas - nio

faz parte da avaliagao e nio 6 obrigat6rio, pods escolher a forma de apresentagao e sim,

familia e amigos poderao assistir - a turma decidiu que queria participar, mas, ainda nio

sabiam ''o que" apresentariam.
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Naquela semana continuamos a trabalhar com texton, os alunos leram pegas infantis e

contos de ladas. O trabalho com texton foi realizado desde o segundo m6s de aula;

diariamente os alunos realizavam a .17ora da /ef/ura, homo ja foi citado no capitulo 2. Sempre

depois da leitura, conversfvamos sobre o que fora lido.

Naquela ocasiio conversamos sabre os contos de ladas, discutindo a origem dos

contos e a intengao de transmitir hist6rias, mantendo costumes e tradig6es em comunidades. A

discussio contou com a participagao total dos alunos, todos comegaram a contar hist6rias do

interior do Rio Grande do Sul, olde o ato de contar hist6rias e causes is criangas tinha o

intuito de proteg&-las e ensinf-las. Dense debate sobre contar causes e a discussio sobre as

hist6rias infantis representadas para as criangas, a turma comegou a discutir a possibilidade de

apresentar uma hist6ria infantil no sarah.

Continuamos com os jogos e improvisag6es. A expressao corporal dos alunos mudara:

realizavam as agnes com clareza, initio, meio e fim, conduziam suas improvisagdes

colaborando uns com os outros, estabelecendo um trabalho de grupo. Os alunos passaram a

perceber o teatro come uma fomla de expressao acessivel a todo e qualquer ser humano e n5o

apenas a atores profissionais. Coma afimla Bod (1985:18): "chega de exigir das pessoas

comportamentos e respostas predeterminadas pda clause social a qual pertencem".

Aos alunos foi dada, atrav6s do fazer teatral, a possibilidade de se tomarem os

protagonistas da sua expressividade; nio expressando somente o que devem ou o que 6

necessirio ao trabalho que realizam, mas reconhecendo as ferramentas concretas e conscientes

que os transfomlem de espectadores oprimidos a protagonistas atuantes. Eu buscava com o

fazer teatral erradicar o corpo mecanizado e as respostas prontas, as quaid os alunos foram

obrigados a aceitar durante todo o seu processo educational e social anterior.

Os alunos ainda Cram timidos em relagao a plat6ia extema, entenda-se aqui plat6ia

extema a/u/zos e pessoas /zdo per/e/zce/z/es Zo/a//dade 2. Quando a tumla era dividida em

doin ou tr&s grupos e os espectadores eram os pr6prios colegas, tudo corria bem. A timidez era

em relagao aos demais alunos da escola que nio faziam teatro. Como resolver a questao do
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compo c&nico pronto e preparado para o piblico com o dono dense compo ainda timido para

expor o que sabia e podia fazer?

Levei para said de aula no dia seguinte um lengole um retroprojetor. Experimentamos

improvisag6es utilizando o retroprojetor na sala, produzindo sombras e logo passamos a

trabalhar a leitura do texto escolhido pda tumla, O C/zapeuzi/z/zo Herve/;zo.

Os alunos escolhiam os pap6is e os que nio tinham um papal de6lnido foram

agregando sons e amimando o cenfrio para a cdna. O processo foi divertido e muito

produtivo. Ensaigvamos uma vez por dia dentro do horatio de aula. A sonoplastia da pena foi

criada e realizada polos alunos com latas, chocalhos, garrafas com agua, apitos e folhas. A

apresentagao do sarau foi recebida com respeito e admiragao dos demais colegas da EJA e

familiares, os 6tlhos viram sous pals contando uma hist6ria conhecida por des e muitos pais

dos adolescentes estavam presentes na plat6ia. No final desse primeiro ano de trabalho, as

Totalidades I e 2 foram unidas, homo ja fora citado no capitulo I.

Inicieio segundo ano de trabalho na EJA, no ano de 2005, lecionando para meus

antigos alunos, agora pertencentes a terceira e a quarta series e recebi na burma alunos n5o

alfabetizados para iniciar o processo de alfabetizagao numa tumia multisseriada. O trabalho de

alfabetizagao foi desenvolvido na turma com diniculdade, os alunos ja alfabetizados

realizavam atividades em gupo enquanto os alunos em etapa de letramento recebiam maior

atengao no infcio do processo.

Acredito que a turma multisseriada somente funcionou com a colaboragao dos alunos

jf alfabetizados; o respeito e a cooperagao que demonstravam com os colegas n5o-

alfabetizados foi fundamental para a realizagao do trabalho com alunos em niveis diferentes

de desenvolvimento da leitura e escrita. A tumla nio era um conjunto de alunos, era uma

equips, um grupo de trabalho que ouvia e escutava uns aos outros, colaborando com o

desenvolvimento de dada um. Essa equips de alunos se originou nos jogos teatrais. Nos jogos

aprenderam a escutar, manter o loco e a atengao na sua agro e na agro do outro,

contracenando e trabalhando em grupo. A dada semana, os novos alunos entendiam que os

jogos nio eram atividade fisica, mas sim, teatro. Os jogos propostos tinham por objetivos: a
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cooperagao, improvisagao de agnes e situag6es, exploragao e organizagao espacial, expressao

corporal e sonora.

Na continuagao do trabalho teatral, seguimos com mais pegas infantis, trabalhando

com sombras, bonecos e fantoches. Iniciamos a leitura de textos de Luis Fernando Vedssimo:

,4s/zis/arias do a/za//s/a de Bczgd. As hist6rias foram representadas nos .Sarazzs da escola

durante o ano letivo. .Straus, pois no ano de 2005 a escola passou a contar com saraus

trimestrais, e a Totalidade 2 apresentou em todos des pegas infantis, teatro com bonecos e

Eantockles e As hist6rias do analista de Bags.

Um momento importante para o trabalho do grupo de alunos da Totalidade 2 ocorreu

em 2005, ano do primeiro mandato do novo prefeito da cidade. Como o candidato vencedor

era conhecido da comunidade, fez uma grande campanha no bairro e, depois de eleito nas

eleig6es de 2004, no ano seguinte retomou a comunidade para agradecer os votos. Foi

recebido e surpreendido com uma pena teatral realizada polos alunos da Totalidade 2,

parodiando a hist6ria Os Zr2s -Porgy//laos.

Na hist6ria parodiada, o lobo 6 um politico que tanta convencer todos a votarem nell.

O lobe paisa de casa em casa e promote "mundos e fundos", por6m, o Qltimo dos tr&s

porquinhos cobra do candidato compromisso e responsabilidade depois de eleito.

A apresentagao foi recebida com entusiasmo pelos alunos. O atual prefeito agradeceu

num longo discurso e afirmou n5o esperar uma pena t8o politica. Mas a escola 6 politica. O

teatro 6 politico. Baal (1985:26) afirma que: ''aio nosso teatro serf valido, nio na medida que

for aceito, mas na medida em que posse ser utilizado polos explorados contra os

exbloradores". A Totalidade 2 iniciava seu processo de compreensao do Teatro como

linguagem.

3.3. O Teatro como linguagem

O teatro na Totalidade 2 continuou, e os cadCmos de textos pessoais tamb6m

continuaram. E quando os alunos avangavam para a Totalidade 3, deixavam os sous cademos
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como parte integrante da biblioteca da Totalidade 2. O ensino e o teatro comegavam a ocupar

o mesmo espago: a sala de eula; e, aos poucos, o resultado dessa uniao, expandia-se para o

ambiente escolar e a comunidade.

Eu ainda buscava o fazer teatral como uma possibilidade para o aluno construir seu

conhecimento atrav6s da associagao de suas experi&ncias pessoais com os conhecimentos

adquiridos na escola, compreendendo seu papal homo ser atuante em seu desenvolvimento.

Faltava proporcionar situag6es onde os alunos pudessem questionar suas experi&ncias

pessoais e sua estadia na escola, compreendendo que o processo de integragao disses saberes

pode ser desenvolvido por des mesmos com autonomia.

Nos anos de 2006 e 2007, o trabalho com os alunos n5o teve homo taco a montagem

de pegas para serum apresentadas nos saraus. Limitar o ensino do teatro na escola focando a

montagem de espetaculos vulgariza-o. Em sous estudos e reflex6es sabre o teatro de grupo,

Eugenio Barba (1991:145) afirma que: "para compreender o valor social do teatro, nio basta

olhar somente para as mercadorias, os espetaculos produzidos; dove-se olhar tamb6m as

relag6es que os homens estabelecem produzindo espetaculos"

O teatro na EJA dove ser uma aprendizagem vivenciada produzindo desenvolvimento

do educando e nio apenas resultados quantitativos e um produto final. A experimentagao e a

exploragao dos elementos da linguagem teatral permitem ao aluno desenvolver suas

capacidades e possibilidades pessoais; 6 o momento de liberdade que permite o jogo, a

descoberta da expressao sem o loco especifico na montagem para o sarau escolar. Como diz

Ingrid Koudela (1984:146):

Em Minha Vida na Ane, StaMslaviski prop6e que o teatro nio 6 uma arte se nio preencher a

condigao de questionar, incessantemente, seus pr6prios processos. Casa contrario, cai na

categoria de um conjunto de efeitos convencionais ou se degrada homo imitagao pura e simpler.

Por ipso, propus o trabalho com textos dramfticos, com o objetivo de aprofimdar o

conhecimento da linguagem escrita teatral, a estrutura narrativa, o contexto hist6rico e

personagens dos texton dramfticos. A atividade focava o desenvolvimento da leitura,

investigagao das agnes e inteng6es de cada personagem dos textos.
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No ano de 2006 realizamos a leitura e anflise dos textos: ,4u/o da Co/npadecida, de

Ariano Suassuna e O .Bi//ze/e Premfado de Anton Tchekhov. Em 2007 os texton lidos foram O

Car/afro e o /'oe/a de Antonio Shfrmeta e O .Bem .4mado de Dias Gomes.

Primeiro dada aluno realizava a leitura individual durante a Hora da Leitura, depois

comentfvamos e conversfvamos sabre os texton.

Durante as aulas de Lingua Portuguesa, os alunos realizavam o estudo dos textos em

grupo, analisando a linguagem, estrutura narrativa e dada personagem. No desenvolvimento

dos conteQdos de Geografia e Hist6ria, pesquisavam informag6es sobre a localidade

geografica e o contexto hist6rico do texto.

Os jogos de Baal continuavam, os alunos experimentavam o fazer teatral, quando

jogavam, iniciavam a compreensao do teatro homo linguagem quando assistiam seus colegas

jogarem e contextualizavam o fazer teatral durante a avaliagao coletiva, avaliando seu

processo individual e agro no grupo. Paralelamente aos ./egos parcz a/ores e n o-adores, a

terceira etapa comegou: fazer o espectador intervir na agate, abandonando sua condigao de

objeto e assumindo o papel de sujeito. A conversio do espectador em ator ja era concreta, o

"palco '', espago privativo de atores profissionais fora democratizado nos anos anteriores 2004

e 2005. As duds primeiras etapas focaram o corpo e a expressao dos alunos, o pr6ximo pasco

era desenvolver a capacidade dos alunos compreenderem o tema a ser discutido e intervirem

na agro.

Como ja mencionado, minha pratica teatral na Escola Helena Cfmara foi baseada na

proposta pedag6gica de Bod: co/zhao men/o do corps, /omar o corps expressive e /ea//"o

coma /{ngzzagem. O Teatro homo linguagem foi desenvolvido a partir das propostas de

Z)rama/urgia .Sfmu/r8/zea, Zea/ro-imaged e Zeafro#3rum (1988:152-1 65). Na Z)rczma/urgia

Sf mu/fd/zea a cdna 6 representada at6 o ponto em que se apresenta o problema central que

precisa ser solucionado. Nesse ponto os atores param de representar e a plat6ia apresenta

solug6es possiveis; no Zea/ro-fmagem, os espectadores interv&m usando composigdes

corporais representando seu ponto de vista sobre um determinado problema social; e o Zeafro-

d3rum 6 semelhante a Dramaturgia Simultanea, por6m nessa modalidade os espectadores

1:!$1 ]TUTC [. . '"]
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atuam, today as pessoas da plat6ia podem propor uma solugao e mostrf-la por meio da atuag5o

cenica.

A proposta de Dramaturgia Simultfnea foi realizada da seguinte maneira: dada aluno

escreveu em um pedago de papal um problema para ser representado em cdna, depositando-o

numa lata. A turma foi dividida em doin grupos, um grupo representaria a dena e o outro

grupo serra a plat6ia a intervir. Um dos integrantes do grupo retirava e lia o papal, depois

improvisavam a dena. A plat6ia intervinha sem interromper as galas. A mediagao era realizada

por mim quando havia interveng6es da plat6ia. Primeiro o aluno precisava levantar o bravo,

esperar a dena pausar e depois apresentar a id6ia para a cdna.

A Dramaturgia Simultinea foio processo maid demorado de todo o ensino de teatro na

Totalidade 2; funcionou efetivamente no final do m6s de agosto de 2007, quando os alunos

conseguiram representar cenas, pedindo a plat6ia, sem a minha mediagao, solug6es possiveis e

improvisando as propostas da mesma.

O Teatro-hnagem foi desenvolvido com os alunos representando os problemas sociais

apresentados nos textos de Anton Tchekov e de Dias Gomes. O doin textos foram estudados e

analisados pda tumla durante os anos de 2006 e 2007 respectivamente. Acredito que a

escolha dos textos ocorreu devido a familiarizagao com a temgtica das hist6rias: relagao

homem e mulher no casamento e as campanhas polfticas em comunidades perif6ricas.

Grotowski(1987) afirmou que o texto 6 uma esp6cie de bisturi, que possibilita ao leitor uma

abertura para encontrar dentro de sio que este escondido e assim encontrar os outros,

transcendendo a sua solidio. Ambos os textos possuem problemas cotidianos tio familiares

que os alunos se identificaram com des.

Os alunos usaram composig6es corporais representando os problemas sociais, imagem

real, e, ap6s um consenso, representavam a solugao do problema em discussao, compondo a

imagem ideal. A transigao entre imagem reale a imagem ideal foi discutida e debatida entre a

turma at6 chegarem a um consenso sobre homo resolver concretamente o conflito. Os alunos

registravam em sous cademos suas opini6es pessoais e propostas para a solugao dos conflitos

e registravam tamb6m a decisio gerd da turma em dada cdna.
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A turma percebeu a importancia do consenso e da coletividade na resolugao dos

conflitos apresentados. Como diz Bod (1985:21): ''a necessidade social pode inclusive, entrar

em conflito aberto com a vontade individual; o que se dove mostrar 6 que a necessidade 6

sempre uma forma dominante"

A necessidade de solucionar os conflitos nas cenas uniu os alunos; mas o que eu

desqava realmente era transferir essa aWaD solucionadora para a vida real delis; tomb-los

sujeitos transfomladores da realidade, atrav6s do estudo, da participagao politica e do teatro.

O desenvolvimento do Teatro-forum foia iltima etapa do fazer teatral realizado na

Totalidade 2 no ano de 2007. Posteriomiente ao Teatro-lmagem envolvendo os textos

dramfticos, segui trabalhando com a tumia as quest6es de relacionamento homem-mulher,

marido-esposa. No texts de Dias Gomes as mulheres sio representadas por personagens

femininas cortes e independentes, no texto de Anton Tchekov, Macha 6 submissa ao marido.

Ambas as situag6es inflaram discuss6es na sala de aula; os causes e experi6ncias pessoais

foram trazidos e compartilhados entre os colegas. Questdes como div6rcio, pensao, vio16ncia

e traigao vieram a tina, e a questao primordial foi "come criar os filhos" em situag6es de: mie

solteira, vi6va, segundo casamento, filhos de casamentos anteriores, marido desempregado,

casos extraconjugais e emprego sem carteira assinada.

As dQvidas entry as alunas e alunos sobre direitos avis Cram muitas, desconheciam o

que a lei poderia fazer por des cidadios. Sendo assim, como meu conhecimento juddico 6

leigo, solicitei auxilio ao Centro Jacobina, centro de apoio a mulheres em situagao de

vio16ncia dom6stica vinculado a Delegacia da Mulher, Conselho Tutelar e Secretaria da SaQde

do municipio de Sio Leopoldo. O contato foi feito em outubro de 2007 e, no initio do m&s de

novembro, a escola recebeu a visita das integrantes do Centro Jacobina. O Centro Jacobina 6

fomlado por uma equipe de profissionais: psic61ogas, advogadas, assistentes sociais e
enfemleiras.

As profissionais do Centro Jacobina realizaram uma palestra sobre direitos avis,

viol&ncia contra mulheres e criangas e orientagao sobre homo conseguir apoio junto aos
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6rgaos competentes. A palestra esclareceu dQvidas e fomeceu material para novak

improvisagoes.

Ap6s a palestra, os alunos encenaram situag6es sobre vio16ncia, ass6dio e maud tratos,

ocorTidos na comunidade; dada cdna era debatida e apresentavam-se solug6es para serum

encenadas, resolvendo o conflito. Cada aluno propunha sua solugao entrando em dena e
atuando.

O teatro na Totalidade 2, no m6s de novembro de 2007, efetivou-se como uma

linguagem utilizada polo aluno que assume um papal protag6nico, transformando a agro

dramftica initial; ensaiando solug6es possiveis, debatendo e discutindo propostas para

solugao de conflitos reais. As agnes humanas modificam a sociedade; primeiro modificam o

mundo pessoal de dada individuo, depois sua relagao com os outros individuos e por fim essay

relag6es modificadas podem revolucionar a sociedade. Concordo com o que escreveu Bod

(1988:139): "o teatro nio 6 revoluciongrio em si mesmo, mas certamente pods ser um

excelente ensaio da revolugao. O espectador liberado, um homem integro, se ganga a uma

agaol" Assim homo o sis/ema de./egos /barra/s de Viola Spolin permits reivindicar o espago

do teatro homo conte6do relevante em si na formagao do educando, os jogos para atores e

n5o--atores de Bod possibilitaram um espago para a interagao e comunicagao entre os alunos,

bem homo a compreensao do teatro homo uma linguagem e ferramenta de expressao. O teatro

na EJA da Escola Helena Cfmara ofereceu ferramentas concretas para que os alunos

deixassem a fungao de espectadores e assumissem seu compromisso de protagonistas em suas

vedas, inseridos na comunidade e na sociedade da qual fazem parte. O fazer teatral na escola 6

necessgrio porque 6 uma forma de comunicagao criadora e itil nas transformag6es sociais; e o

papal da escola e do educador 6 auxiliar o processo de aprendizagem do educando, fazendo-o

perceber a sua importancia e capacidade homo ser humano que n8o somente conclui seus

estudos, ingressa e permanece no mercado de trabalho, mas sim um ser humano que

transforma seu mundo particular e o mundo no qual viva.
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coNSIDEnAgoES FINALS

O mundo 6 ipso - um montio de gents, um mar de fogueirinhas. Retomo is palavras de

Galeano: dada pessoa brilha com luz pr6pria. Nio existem duds fogueiras iguais. Nio existem

experi&ncias iguais, as experi6ncias podem ser semelhantes, mas nio iguais. Esse estudo se

centrou na minha experi6ncia, na minha busca e na concretizagao de um grande desejo:
alfabetizar e fazer teatro.

AHlrmo que aprendia ver a educagao de jovens e adultos homo um ato politico e

criador. Alfabetizar na EJA syria impossivel utilizando um m6todo de memorizagao mecinica

das letras e silabas, restrito ao ensino das palavras. Como ato criador, o processo de

alfabetizagao tem no aluno o seu sujeito. A alfabetizagao 6 a signiHlcagao e a montagem da

expressao escrita ftuto da expressao oral, por ipso ela 6 uma agro criadora. A alfabetizagao na

EJA ensinou-me a ouvir e estar aberta a mudangas, compreendia necessidade de estar atenta a

diversidade cultural e humana dos alunos; somente construindo um espago democrftico com

escuta e troca posco encontrar possibilidades para fazer teatro. A busca por encontrar essas

possibilidades continuarf, mas nio do mesmo modo: meus alunos no final do ano de 2007

avangarao todos para a Totalidade 3. Elms ter5o um professor para dada disciplina, o fazer

teatral na sala de aula estarf restrito novamente a disciplina de Educagao Artistica dependendo

da pratica do professor responsavel pda mesma, bem coma da sua iniciativa em realizar um

trabalho interdisciplinar. Cape aqui ressaltar que muitos professores iniciam o ano letivo na

EJA e, por n5o aderirem a prftica interdisciplinar e ao trabalho docents em equips,

abandonam a modalidade por escolha pr6pria. Ratifico que trabalhar na EJA devs ser uma

escolha consciente e n5o uma escolha por malta de outra opgao, porque os desafios sio muitos.

No initio do ano letivo de 2007, houve malta de profissionais para atuarem nas EJAs em todo o

estado do Rio Grande do Sul. Muitas escolas comegaram o ano com malta de professores de

diversas disciplinas, bibliotecArias e supervisao pedag6gica. As Coordenadorias da Educagao

permitem somente doin sgbados letivos durante todo o ano para desenvolvimento de

atividades especificas para a modalidade EJA, portanto oportunidades para a realizagao de

oficinas, passeios de estudos e projetos sio minimas, toda e qualquer atividade extraclasse
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depende da organizagao e disposigao dos docentes da EJA em conjunto com a equips diretiva

da escola.

Neste ano letivo, contamos ainda com a questao do ''entumlamento", turmas de Ensino

Fundamental e M6dio com menos de 30 alunos estio sendo agregadas umas as outras

fomiando turmas de at6 50 alunos. Nas EJAs a previsao 6 a extingao de classes de

alfabetizagao e p6s-alfabetizagao, reduzindo a modalidade is quatro series finais do Ensino

Fundamental. Os alunos nio alfabetizados precisarao procurar proJetos de alfabetizagao

oferecidos por prefeituras municipais ou servo incluidos na Totalidade 3, sem um pr6vio

preparo para acompanhar o grau de dificuldade da quinta s6rie.

Manter a EJA nas escolas deixou de ser uma questao apenas pedag6gica para tomar-se

social e politica; os conselhos escolares, gr6mios estudantis, grupos docentes e equipes

diretivas em diversas escolas piblicas estaduais ja mobilizam alunos para reivindicarem junto

is Coordenadorias e Secretarias de Educagao o cumprimento da legislagao que obriga o

Estado a oferecer e manter o Ensino Fundamental para jovens e adultos.

Como ja afirmei anteriormente, a busca de possibilidades continuara, afinal o teatro,

assim homo a alfabetizagao, 6 um ato criador. O teatro modificou meus alunos, estio se

tomando transformadores que atuario na vida real; os alunos e alunas da Totalidade 2, a partir

do Teatro-forum, comegaram a formag5o de um grupo de Combe/e d Hlo/d/zc a e dpo/o s

Kz'/imax de ..4buso e .duress o /za Comunfdade. Partindo de improvisag6es e debates, querem

conscientizar os alunos de toda a escola sobre sous direitos a protegao e apoio. Receberao, no

initio do ano de 2008, orientag6es em saide e juridicas do Centro Jacobina para realizarem o
trabalho na escola.

Peter Brook (1993:64) escreve que: "o teatro sempre busca uma significagao, bem

homo um modo de tomb-la significativa para os outros". Os alunos da Totalidade 2 estio

buscando uma signi6tcagao para o seu fazer teatral: atuar na comunidade auxiliando-a. Em

2008, des nio servo mais meus alunos, eu serei atriz junto com des, participando do grupo de

apoio, homo sujeito atuante, fazendo o uso do teatro homo linguagem transformadora da
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comunidade. Richard Schechner (1995:248) afirma que: "os grupos fundem-se na maid forte

fidelidade que uma cultura pods oferecer".

Os alunos deixaram de ser uma turma, sio um grupo de ceres atuantes com vontade de

dizer algo atrav6s do teatro. Cada um dense seres atuantes que conheci durante os anos de

trabalho na EJA contou-me a sua hist6ria e mostrou-me a sua luz pr6pria. Na vida sio Joaos,

Marias, Jos6s; na sala sio educandos que buscam, buscam muitas vezes o que jf sabem,

por6m s6 precisavam relembrar.

Eu, tu, des...n6s. "Eu": aluno buscando concluir estudos e ingresso no mercado de

trabalho. ''Tu": professora, meio, instrumento para a viabilizagao e concretizag5o de objetivos.

''Elem": a sociedade na qual vivem, trabalham, por6m da qual participam perif6rica e

apaticamente. O teatro realiza o encontro: ''eu" e "tu" observam e questionam "des"; afinal

nio 6 possivel viver a deriva num mar de fogueirinhas. Quando o teatro possibilita

compreendemios que "des" sio "eu" e "tu" juntos, n8o existimos maid individualmente, a

visio do mundo e a comunicagao ampliam-se e se descobre a exist6ncia do "n6s".

Como ser incomplete que sou, vigo buscando a dada dia de trabalho o "n6s", criando

dentro do processo ensino-aprendizagem escolar um local para o fazer teatral. Nio tenho a

minha disposigao um palco italiano, meus atores s5o estudantes, diaristas, pedreiros,

metalirgicos, serventes, donas de casa e desempregados. Pessoas com luz pr6pria, repletos de

togo sereno e louco. "Sim a arte de representar homo manifestagao possivel para todos os

homens'' homo escreveu Bod (1985:17).

Se exists algo sagrado, perdoem-me a ousadia, mas nio acredito que sqa o teatro e sim

a vida humana. ]! da vida humana que se originam os dramas, trag6dias e com6dias tgo

belamente representadas atrav6s do teatro. Meus alunos, pessoas com hist6rias semelhantes is

hist6rias dos personagens da dramaturgia universal, por6m com um diferencial: s5o de came,

oslo e sangue; e o langue que corre em suas veias 6 cheio de furia, desejo e sonhos. Sonhos

esses compartilhados comigo a dada trabalho realizado. O mundo 6 mesmo um mar de

fogueirinhas, ha logos que incendeiam a vida com tamanha intensidade que ao chegarmos
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porto, pegamos togo. Meus alunos sgo as fogueirinhas que fizeram meu desqo de fazer teatro

pegar togo.

37 

perto, pegamos fogo. Meus alunos são as fogueirinhas que fizeram meu desejo de fazer teatro 

pegar fogo. 
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ANEXO I

CENAS DA DRAMATURGIA SIMULTANEA E TEATRO-IMAGEM
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O BILHETE PREMIAD
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O BILHETE PREMIADO 
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O BEM AMADO
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O BEM AMADO 



44

ANEX02

AUTOKiZAGAO PARA USO DE IMAGEM

Escola Estadual de Ensino M6dio Professora Helena CAmara

autorizo o uso da minha

imagem parte integrante das fotograflas da Totalidade 2 do ano letivo de 2007, para uso no

trabalho acad6mico da professora Luciano Benites Hersing.

S8o Leopoldo, dezembro de
2007

Assinatura


