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1. Resumo 

0 objetivo da pesquisa Dicionario Laban foi coligir, discriminar 

qualificadamente e organizar, alguns dos variados conceitos da terminologia 

estabelecida e utilizada por Rudolf Laban, trazendo-a para a Lingua Portuguesa 

com base em uma bibliografia que se encontra predominantemente em Ingles. 

Apresentamos a pesquisa como o genero dicionario; em ordem 

alfabetica, com verbetes e suas respectivas defini~s. Cada movimento

palavra (sinonimo de conceito e verbete) e apresentado isoladamente com sua 

significacrao, mostrando indice de remissao (v. = veja) que indica seus links. 

Acreditamos ser este dicionario, material basico de aprendizagem e 

conhecimento, pois Laban, no Brasil, carece de estudos especificos que 

expliquem a aludida aplicabilidade da sua Teoria de Movimento, fomegam 

esclarecimentos sobre o uso deste material e atualizem a sua evolucrao. Oeste 

modo, urn amplo segmento de agentes (sinonimo de pessoa, profissional, 

estudante) de Praticas lnterpretativas, podera se utilizar do Dicionario Laban 

em suas atividades, sem prejuizo da origem conceitual. 

Afirmamos que falar e pensar fazem parte do movimento, portanto esta 

pesquisa visa tambem fomecer urn instrumental de termos corporais/verbais 

que possa auxiliar a criacrao, nomeacrao e descricrao de movimentos. 
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2. lntrodu~o 

Esta pesquisa faz uma reuniao da conceitua9iio de movimento de Rudolf 

Laban e se insere na area de Praticas lnterpretativas, como tal. dentro dos 

requisites que esta area exige e por meio dos procedimentos metodol6gicos 

estabelecidos durante as Atividades de Orienta9iio, foi essencialmente te6rico

pratica. 

A compila9iio podera sempre ser ampliada, pois a atualiza9iio das ideias 

de Laban e encontrada nas diferentes praticas e terminologias de profissionais 

que empregam o seu metoda. No Corpo do Trabalho, em algumas defini¢es, 

serao encontrados depoimentos e/ou discrimina¢es conceituais das 

profissionais entrevistadas: 

Analivla Cordeiro - Da~rina, core6grafa, arquiteta. Pioneira do Computer Dance e do 

VIdeo -Dan~a. 

Cibele Cavalcanti - Da~arina, core6grafa e professora, formada por Maria Duschenes. 

Utiliza-se do metodo Laban, acrescido de outras influencias. 

Joana Lopes - Dramaturga, diretora teatral, professora do Instituto de Artes do 

UNICAMP e prafessora visitante do Departamento de MIJsica e Espetaculo do Universidade 

de Bolonha. 

Maria Duschenes - [)isdpula direta de Laban. Professora e core6grafa. Introdutora do 

Teoria de Movimento de Rudolf Laban no Brasil. 

Monica Allende Serra - Pesquisadora da linguagem nllo-verbal, psic61oga e professora da 

UNICAMP. Ex-presidente do Centro Laban do Brasil. 

Valerie Preston-Dunlop - Discfpula direta de Laban. Palestrante, professora e autora. 

Orientadora do Programa de Estudos de P6s-Gradua~lio e Pesquisa do Laban Centre for 

Movement and Dance de Londres. 
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A rede de pensamento de Laban e rica e abrangente e seu legado 

instrumental e bastante versatil, de grande aplicabilidade e permite despertar a 

imaginayao e a criayao de movimentos, auxiliando o ensino e o treinamento do 

corpo na experi!ncia do movimento. 

Entretanto, afirmamos que este metodo e por vezes aplicado de forma 

indiscriminada. A analise de movimento de Laban nao se aplica indistintamente 

a toda e qualquer forma de procedimento do corpo, asseveramos que por meio 

de uma diferenciayao, ou seja, a discriminayao conceitual de urn dicionario de 

Laban, sera possivel empregar em toda sua potencialidade esta forma de 

tratamento do movimento. 

Ao apresentar a pesquisa de Mestrado, na forma de suporte papel, 

cumpre-se a primeira etapa do Dicionario Laban. 0 Mestrado abre caminho 

para urn proximo passo deste projeto: o processo que permite agregar ao 

suporte papel, urn suporte CD-ROM. Por se tratar de urn dicionario sobre 

movimento, este tipo de suporte faz possivel o aproveitamento de componentes 

verbais, corporais, visuais, auditivos, enfim, faz acessivel tudo o que oferece o 

recurso multimidia. Em termos didaticos e comunicativos, a interface de 

linguagens significa urn ganho extremamente positivo concretizayao do projeto 

e nos resultados a serem obtidos. 

No suporte papel, o que e e o como e de urn conceito esta identificado, 

elaborado e definido, porem, no suporte CO-ROM, o como e sera tratado 

integral mente. 

De todo modo, nesta primeira etapa, intentamos os que os conceitos 

verbais aqui expostos, aludam as experiencias corporais experimentadas pelos 

pr6prios eventuais usuarios do Dicionario Laban, fazendo com que a leitura 

possa gerar o proprio processo de discriminayao conceitual, com suporte na 

ayao. 
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Acreditamos que este diciom!irio cumpre o objetivo de tambem auxiliar a 

leitura dos livros de Laban e de seus diagramas. Laban criou imJmeras 

estruturas grcilficas que representam partes do corpo, qualidades de movimento, 

direyoes, nlveis e pianos espaciais. Estes diagramas, encontrados nos livros de 

e sobre Laban, sao explicitados no presente trabalho, constando em algumas 

definiyaes. 

Todo conceito so tern significado dentro de urn contexto. Este e urn 

contexto labaniano, portanto todas as defini¢es sao do proprio Laban ou, por 

serem tomadas e/ou baseadas em seus estudiosos, tern como fonte o 

pensamento dele. Muitas defini¢es sao aqui apresentadas ja incluindo os 

desenvolvimentos realizados atualmente por seus estudiosos. Mesmo nas quais 

ha evolu¢es ou desacordo como tratamento de movimento de Laban, estas 

defini¢es foram feitas a partir de urn enfoque labaniano. 

Parte do procedimento metodologico da nossa pesquisa, foi a 

observayao do uso da linguagem verbal para explicar o movimento. Assim, 

fizemos uma profunda pesquisa sobre a verbalizayao de movimentos e uso de 

metaforas e imagens em aulas de movimento e danya, em ensaios de 

coreografias e de peyas teatrais. 

Tanto imagens quanto metaforas sao representayaes da realidade 

observada, ambas se confundem e se fundem no linguajar do cotidiano. Nao ha 

como nao admiti-las, ate ao se verbalizar o movimento, pois sao inerentes ao 

proprio pensamento. Embora nao seja fundamental nomear metaforas durante 

uma aula de movimento e danya e/ou em ensaios, e necessaria que elas 

possam ser, ao menos, identificadas como mais ou menos apropriadas, para 

cumprir sua funyao. Portanto, a apresentayao do alfabeto de Laban traz em si 

urn objetivo que permeia nosso projeto: desenvolver a partir da pratica e expor 

por meio da teoria, mais urn vocabulario que auxilie a verbalizayao, descriyao e 

elaborayao criativa de movimentos. 

A Teoria de Laban, junto a de outros pensadores, faz parte de urn grande 

e potencial dicionario de movimentos. 
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2.1. Genero Dicionilrio 

0 Dicionario Laban procura seguir as caracteristicas do genera, tais 

como conceitos expostos e definidos em ordem alfabetica. 

Empregamos indicayao de remissao v. (veja), comum a dicionarios, ja 

que e impassive! ignorar a inter-relayaO de grande parte dos movimentos

palavras (movimento-palavra e sinOnimo de conceito e verbete). Quando ocorre 

a remissao, ha o movimento-palavra a se remeter, seu respective numero (n°) e 

a pagina (p.) de referencia. Quando houver a remissao para fator de 

movimento, sugerimos que se leia sobre os quatro fatores: Fluencia, Espa9o, 

Peso e Tempo. 

2.2. Sobre a Criacao de Dois dos Verbetes 

1 - Criamos o termo movimento-palavra, como sinOnimo de conceito e 

verbete, por considerar que remete simultaneamente a pensamento/sentimento, 

fala e ayao. 

2 - Criamos o termo agente, como sinOnimo de: 

pessoa; 

serhumano; 

individuo; 

bailarino; 

at or; 

educador; 

professor; 

diretor; 

core6grafo; 

estudante de artes corporais; 

possiveis usuaries do dicionario. 
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2.3. Abreviaturas e Siglas 

Os movimentos-palavras (v. 2.2., p. 10) do Dicionario Laban estao 

divididos em quatro amplas categorias: 

1. movimentos-palavras Atualizadores - tratam de pensadores e/ou 

professores e/ou core6grafos e/ou estudiosos que se utilizam da Teoria de 

Movimento de Laban e a desenvolveram, criando ou nao novos 

movimentos-palavras; 

2. movimentos-palavras referentes a Coreutica- v. coreutica (n° 36, p. 42); 

3. movimentos-palavras referentes a Eukinetica- v. eukinetica (n° 81, p. 69); 

4. movimentos-palavras referentes a termos Gerais - englobam a grande 

maioria dos conceitos. 

Em cada verbete esta especificado a qual categoria ele pertence, com a 

devida sigla. As siglas sao as seguintes: 

1. Atualizadores (AT.) 

2. Coriutica 

3. Eukinetica 

4. Gerais 

(COR.) 

(EUK.) 

(G.) 

11 



2.4. Sobre Cita~6es e Referencias: 

Cita¢es ou defini¢es especificamente elaboradas a partir de 

entrevistas ou leituras de estudiosos que escrevem ou escreveram sobre 

Laban, seriio devidamente mencionadas junto a pr6pria citayiio ou referencia. 

Na grande maioria das defini9oes evitamos: Segundo Laban; para 

Laban; Laban aponta, etc. Pois, como previamente frisamos, todas as 

defini¢es sao do proprio Laban, ou com base no pensamento de Laban. 

2.5. Esclarecimentos sobre Uso dos Conceitos 

Neste t6pico apresentamos diferencia¢es e esclarecimento no uso de 

certos conceitos: 

I - corpo e corporal 

0 tratamento que Laban faz do movimento, enfatiza o aspecto interior deste. 

v. a~io corporal (n° 1, p. 20). v. esfor~o (n° 73, p. 66). Quando ele (Laban) 

emprega os termos corpo e corporal, esta tratando de todos os aspectos do 

corpo: mente-raziio/mente-emoyiio/corpo-sensivel/corpo-mecanico. Para 

sinonimos desta totalidade de corpo encontramos nos livros de Laban: 

corpo-mente (LABAN, 1978), aspectos espirituais, mentais e emocionais 

do movimento (LABAN, 1966, 1984). 

Valerie Preston-Dunlop (entrevista, Julho/2000), afirma que Laban traduziu 

erlebnis, em Alemao, para bodily, em Ingles. Erlebnis quer dizer 

experiencia//y/experiencialmente. "Erlebnis e um conceito unificador que trata 

do todo de uma pessoa". 

Quando se emprega o termo experienciar, significa experienciar com todos os 

aspectos do agente: "corpo, mente e espirito" (LABAN, 1966, 1975, 1984). 
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II - eixo - plano 

Nao tratamos eixo e plano como sinOnimos. Eixo e uma (mica linha imagimJria 

com duas dire9oes opostas e e elemento da dimensao espacial. v. eixo 

espacial (n° 55, p. 53). v. dimensio espacial (n° 46, p. 49). Plano e composto 

por duas dimensoes, portanto o plano contem eixos, com as respectivas 

direyaes opostas. v. plano espacial (n° 144, p. 105). 

Ill- direto- reto 

Nao tratamos reto como sinOnimo de direto, porque movimento reto, as vezes, 

pode estar direcionado a varios focos no espayo, como tambem a um s6 foco. 

v. direto - unifocado (n° IV, p. 13). v. fator de movimento espac;o 

(n° 85, p. 73). v. foco (n° IX, p. 15). 

IV- direto - unifocado 

Empregamos ambos os termos como sinOnimos. Na Teoria de Movimento de 

Laban, direto refere-se a uma atitude intema em relayao ao fator de movimento 

Espayo. 0 agente foca toda sua atenyao corporal em urn s6 ponto no espayo. 

lmportante ressaltar que nao necessariamente urn movimento reto expressa 

uma atenyao direta ou unifocada. 0 agente pode, por exemplo, ter uma atitude 

de atenyao direta em relayao ao espa9o e estar executando urn movimento 

flex!vel. v. atitude intema (n° 17, p. 33). v. direto- reto (n° Ill, p. 13). v. fator 

de movimento espac;o (n° 85, p. 73). v. foco (n° IX, p. 15). v. movimento 

flexivel (n° X, p.16). 
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V- fator de movimento - esforco - movimento 

Fator e um conceito que engloba os elementos que compOem o movimento e 

como tal, faz parte dos fenOmenos da natureza. Oeste modo os fatores estao 

no agente, naturalmente presentes. No entanto, e preciso uma atitude intema 

ativa do agente para com eles, de outra forma, o movimento permanece 

indiscriminado. A partir desta atitude e gerado, sucessiva ou simultaneamente, 

um modo de o movimento acontecer. Este modo de o movimento acontecer e o 

esfor~o. o qual, com suas qualidades, discrimina modos de expressividade. 

v. atitude intema (n° 17, p. 33). v. esfo~o (n° 73, p. 66). v. fator de 

movimento (n°. 83, p. 70). v. qualidade do esfor~o (n° 146, p. 110). 

VI - flexivel - flexibilidade 

Por vezes, diz-se que um agente e flexivel quando ele tem muita flexibilidade 

nas articulayaes e alongamento muscular. Entretanto, na terminologia de Laban 

flexivel, refere-se a uma atitude de atenyao flexivel e/ou multifocada. Estas 

referencias sao diferentes de flexibilidade articular. 0 agente pode estar 

executando movimentos retos ou movimentos flexiveis e ter muita ou pouca 

flexibilidade. Flexibilidade neste caso refere-se a uma funyao mecanica do 

corpo e nao a uma atenyao flexivel ou multifocada em relayao ao fator de 

movimento Espa90. v. atltude intema (n° 17, p. 33). v. fator de movimento 

espa~o (n° 85, p. 73). v. foco (n° IX, p. 15). 
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VII - flexivel - multifocado 

Empregamos ambos os termos como sin6nimos. Na Teoria de Movimento de 

Laban, como ja foi apontado, flexrvel e/ou multifocado refere-se a uma atitude 

interna em relayao ao fator de movimento Espayo. 0 agente foca toda sua 

atenyao corporal em varios pontos no espayo. lmportante ressaltar que uma 

atenyao multifocada nao manifesta obviamente uma contiguidade de forma. 

Nao necessariamente um movimento flexivel expressa uma atenyao flexivel 

e/ou multifocada. 0 agente pode, por exemplo, ter uma atitude de atenyao 

multifocada em relayao ao espayo e estar executando um movimento reto. 

v. atitude intema (n° 17, p. 33). v. fator de movimento espa~;o (n° 85, p. 73). 

v. foco (n° IX, p. 15). 

VIII - fluxo - fluencia 

Ambos os termos sao empregados como sinonimos, por Laban e estudiosos. 

Em algumas leituras, quando Laban discorre sobre o unificador fluxo universal, 

fluemcia e empregada como uma propriedade deste fluxo. Por exemplo: existe 

um fluxo constante em todos os corpos. A maneira como este fluxo se 

manifesta e com as qualidades de fluencia liberada ou fluencia contida. v. fator 

de movimento fluincia (n° 84, p. 71). v. fluxo do movimento (n° 88, p. 80). 

IX-foco 

Foco, usualmente, e relacionado ao sentido da visao. Na Teoria de Laban, o 

foco nao se restringe a visao. 0 foco pode ser acionado por outras partes do 

corpo, que podem estar "olhando" ou centrando sua atenyao em um ou em 

varios pontos no espa9o. 
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X - movimento flexivel 

Movimento tlexivel caracteriza-se principalmente por ocupar um espac;:o 

tridimensional simultaneamente. As vezes, dependendo da configurayao 

espacial simultfmea em duas dimensees, o movimento e tambem chamado de 

tlexivel. 

XI - nivel espacial - plano espacial 

Nao tratamos nivel e plano como sinonimos. Nivel espacial e uma relayao de 

altura: alta, baixa ou media. Plano espacial e a combinayao de duas dimensees. 

v. nivel espacial (n• 137, p. 101). v. plano espacial (n• 144, p. 105). 
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2.6. Sugestao de Consulta 

Recomendamos o seguinte procedimento de consults antes de uma 

leitura geral do produto da pesquisa. Esta recomenda~o visa apresentar 

primeiramente conceitos que versam sobre pontos seminais da Teoria de 

Movimento de Laban. 

CONSUL TAR: 

• 2.5.- Esclarecimento sobre Uso dos Conceitos (p. 12); 

• as vinte e sete dil'el;oes de orienta!;iO espacial (n° 16, p. 28); 

• atitude intema (n° 17, p. 33); 

• cinesfera (n° 24, p. 37); 

+ coreologia (n° 32, p. 40) 

• coreutica (n° 36, p. 42); 

• esfo~o (n° 73, p. 66); 

• eukinetica (n° 81, p. 69); 

• fator de movimento (n° 83, p. 70); 

• fator de movimento- esfor!;O- movimento (n° V, p. 14); 

• fator de movimento Fluincia (n° 84, p. 71 ); 

• fator de movimento Espa!;O (n° 85, p. 73); 

• fator de movimento Peso (n° 86, p. 75); 

• fator de movimento Tempo (n° 87, p. 78); 

• labanotation (n° 111, p. 92); 

• loca!;iO (n° 112, p. 93); 

• poliedro (n° 145, p. 109). 
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2.7. Os Diagramas 

As ilustrac;oes dos diagramas sao do designer grafico Antonio Robson da 

Silva, com base em LABAN, 1966, 1978; NEWLOVE, 1998 e PRESTON

DUNLOP, 1980. 

2. 7 .1. Como Olhar os Diagramas 

Deve-se olhar para os diagramas como se olha para um mapa, ou seja, 

nossa frente do corpo esta de frente para a figura. 0 agente deve se lembrar 

dos pontos cardeais: de frente para um mapa geografico; teste a direita. 

Para o significado dos sinais (sinais da Labanotation) v. labanotatlon 

(n° 111, p. 92) que constam nos diagramas, consulte as vinte e sete dire~;aes 

de orienta~;io espacial (n° 16, p. 28). 
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3. Dicionario Laban 
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1 a~ao (G.) 

Ayao e/ou ayao corporal e uma sequencia de movimentos onde uma atitude 

intema do agente results num esfor90 definido, o qual, por sua vez, imprime 

uma qualidade ao movimento. v. atitude intema (n° 17, p. 33). v. esfOf90 

(n° 73, p. 66). Laban ressalta que atitude, esfor9o e movimento dao-se 

simultaneamente e que o termo corporal engloba os aspectos intelectuais, 

espirituais, emocionais e fisicos, ou seja, o corpo e uma totalidade complexa. 

A ayao corporal caracteriza-se sempre por ser a projeyao extema de um 

impulso inerente para o movimento, seja ele funcional ou expressive. North 

(1973), demonstra a distinyao que Laban fazia entre os termos corporal e fisico: 

Agio corporal - e a ayao que compreende um envolvimento total da pessoa, 

racional, emocional e fisico. 

Agio fisica - e a ayao que compreende a funyao mec:Anica do corpo. 

PRESTON-DUNLOP (entrevista, Julho/2000) afirma que a ayao corporal revels 

a intencionalidade de ser executada, criada e experienciada pelo agente como 

um todo. A ayao fisica nao implies esta totalidade. 

2 a~o basica de esfor~o (EUK.) 

Ayao basics de esfor90 e a ayao na qual fica evidente uma atitude do agente 

perante os fatores de movimento espa90, peso e tempo. v. atitude interna 

(n° 17, p. 33). 

A produyao desta ayao se da na ordenayao dentre as possiveis combinayees e 

integrayao harmoniosa das qualidades de esfor90 que sao imprimidas ao(s) 

movimento(s). v. harmonia espacial (n° 98, p. 84). v. qualidade do esfo1'9o 

(n° 146, p. 110). 
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0 fator fluencia nao e condicionante para a a~o basica, pois qualquer que seja 

a qualidade da fluencia, a a~o acontece. v. fator de movimento fluencia 

(n° 84, p. 71 ). Especificas qualidades de espayo, peso e tempo sao fatores 

essenciais para caracterizar uma a~o basica. 

As ayoes basicas de esforyo tem uma rela~o com termos originarios do bale 

classico, como frappe, jete, battu, etc. Estas ayaes se remetem tambem a 

Teoria das Cores. As ayl5es de esforvo basicas fazem analogia as cores 

primarias. 

Se o agente fizer combinayaes com as qualidades de esforyo dos tres fatores 

(ESPAQO, PESO e TEMPO) condicionantes para a a~o basica, notara que 

sao oito as combinayaes possiveis, portanto sao oito as ay<>es corporais 

basicas: 

1 - Torcer sua qualidade de espayo e flexivel; sua qualidade de peso e 
firme, sua qualidade de tempo e sustentada. 

2 - Pressionar sua qualidade de espayo e direta; sua qualidade de peso e 

firme; sua qualidade de tempo e sustentada. 

3 - Chicotear sua qualidade de espayo e flexivel; sua qualidade de peso e 
firme; sua qualidade de tempo e subita. 

4 - Socar sua qualidade de espayo e direta; sua qualidade de peso e 

firme; sua qualidade de tempo e subita. 

5 - Flutuar sua qualidade de espayo e flexlvel; sua qualidade de peso e 
leve; sua qualidade de tempo e sustentada. 

6 - Deslizar sua qualidade de espayo e direta; sua qualidade de peso e 
leve; sua qualidade de tempo e sustentada. 

7 - Pontuar sua qualidade de espayo e direta; sua qualidade de peso e 
leve; sua qualidade de tempo e subita. 

8 - Sacudir sua qualidade de espayo e flexlvel; sua qualidade de peso e 

leve; sua qualidade de tempo e subita. 
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Outras denomina~aes para ayao de esfor~ basica sao: a(:io elementar; 

a(:io primaria; a(:io de esfor(:o completo; dinimica de movimento e 

a(:io corporal completa. 

"Ayaes nao sao movimentos marcados 

mas categorias de movimentos 

unidades estruturais. 

Ayaes sao estruturas danr;antes 

nao estruturas verbais 

etas nao tem nomes exatos 

etas tem simbotos" 

(PRESTON-DUNLOP, 1979, p. 41). 

3 acao de esforco analoga (EUK.) 

Ayao de esfor~o analoga caracteriza-se pela variayao de uma ou duas 

qualidades de esfor~ imprimidas ao movimento. v. esfor(:O (n° 73, p. 66). 

v. qualidade do esfor(:o (n° 146, p. 110). Tambem denominada de ayao 

complementar. 

4 acao de esforco combinada (EUK.) 

Ayao de esfo~o combinada caracteriza-se por ser uma ayao que faz parte de 

uma sequencia e/ou ritrno de esfor~. As ayOes combinadas se dao nas 

ocupayOes cotidianas, esportes e outras atividades corporais. v. esfor~;o 

(n° 73, p. 66). v. ritrno do esfor(:o (n° 151, p. 112). 
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5 a~o de esfor~o complexa (EUK.) 

Ayao de esforyo complexa caracteriza-se por explorar, ao maximo, as 

possibilidades de movimento de uma parte do corpo. v. esforyo (n° 73, p. 66). 

6 a~ao de esfor~o contrastante (EUK.) 

Ayao de esforyo contrastante caracteriza-se pela variayao de tres qualidades de 

esforyo imprimidas ao movimento. A mudanya se da abruptamente de leve para 

firme - de direta para flexivel e de liberada para contida ou vice-versa. ~ uma 

variayao muito dificil de se realizar em uma sequencia imediata, sem uma 

concentrayao profunda. v. esforyo (n° 73, p. 66). v. tema de movimento 

X- transiyio abrupta (n° 170, p. 123). 

7 a~ao de esfor~o derivada (EUK.) 

Ayao de esforyo derivada caracteriza-se por ser proveniente da(s) ayao/ayoes 

basica(s) de esforyo. Ayao que surge quando se enfatiza uma qualidade de 

esforyo empregada no movimento. v. ayio basica de esforyo (n° 2, p. 20). 

Esta ayao fica bastante evidente na rotina diaria e tambem no manuseio de 

objetos e ferramentas. Maria Duschenes (entrevista, Maio/1998) denomina as 

ayaes completas de a(;OeS maes: "Se enfatizamos uma qualidade e outra menos, ja 

estamos realizando uma a9§o que, sem duvida, nilo e a completa, mas e filha de/a". Laban 

fez uma relayao com as sete notas musicais e suas sucessaes, e com as 

nuances das cores, com base na teoria de Wassily Kansdinsky para 

experienciar e desenvolver as pesquisas sobre as ayoes derivadas. 

"Ainda que haja apenas oito a9oes Msicas ou primarias, pode-se discemir toda 

uma multiplicidade de matizes do mesmo modo que das cores primarias se 

podem obter matizes intermediarios, combinando dois ou mais graus diferentes" 

(LABAN, 1990, p. 102). v. esforyo (n° 73, p. 66). 
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8 a~o de esfor~o incompleta (EUK.- AT.) 

(a partir de NORTH, 1973 e SERRA, 1979) 

Ayao de esfor9o incompleta caracteriza-se pela combinayao de dois elementos 

qualitativos do esforyo imprimidos ao movimento, com predominancia de 

intensidade sobre os dois elementos restantes. As ay6es de esforyo 

incompletas diferenciam-se das a9oes derivadas, porque nas ay6es derivadas 

acontecem combina9oes de tres fatores de movimento. Para que o movimento 

aconteya e preciso uma atitude ativa em relayao a dois fatores. v. atitude 

intema (n° 17, p. 33). v. fator de movimento (n° 83, p. 70). v. fator de 

movimento- esfoiYO- movimento (n° V, p. 14). A qualidade de esforyo em 

relayao a um fator esta obviamente presente, a qualidade em rela9ao ao 

segundo fator "adjetiva" a ayao, enquanto as qualidades em relayao ao terceiro 

e quarto fatores aparentemente desaparecem. v. qualidade do esfor~o 

(n° 146, p. 110). Oeste modo, o agente tern atitude para com todos os fatores 

de movimento, porem ha uma atitude mais determinada para a combinayao de 

qualidades de esfor9o em relayao a dois fatores, dando-se assim a ayao 

incompleta. E praticamente impossivel, na execuyao de uma ayao, aparecer a 

combinayao dos quatro fatores de movimento, todos com a mesma intensidade 

de enfase. As a9oes completas ou quase que completas se dao raramente. 

Estes tipos de ayao podem acontecer em movimentos do trabalho que exigem 

grande concentrayao e no treinamento de artistas do corpo, que buscam uma 

intensa sensayao do movimento. Laban fazia analise de ayees completas, pois 

sua observayao era feita com base nas ayees funcionais e no treinamento de 

artistas. v. a~o basica de esfor~o (n° 2, p. 20). v. esfor~o (n° 73, p. 66). 

v. fator de movimento (n° 83, p. 70). 
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9 a~oes de esfor~ principais (EUK.) 

Ay<;es de esforyo principais sao duas ay5es fundamentais na movimentayao 

humana. Estas ac;:oes sao recolher e espalhar. Ambas se desdobram em 

manifestay5es de movimento amplamente variadas. 

Recolher e espalhar expressam um constante dentro-fora alcanyando todos os 

eixos, dimensoes, pianos, niveis e direy5es espaciais. 

Recolher e uma ac;:ao executada a partir da extremidade do corpo e vern em 

direyao ao centro ou pr6ximo ao mesmo. 

Espalhar flui do centro do corpo ou pr6ximo ao mesmo para fora ou para a 

extremidade. 0 agente pode recolher e espalhar ao mesmo tempo com todo o 

corpo ou com partes dele, independentemente. E possivel verificar, por 

exemplo, num movimento com o pe, os artelhos recolhendo e o calcanhar 

espalhando, ou uma ayao de recolher do quadril e os brayos numa ayao de 

espalhar. 

10 acento ritmico (G.) 

Acento ritmico e a enfase dada a um momento do percurso do{s) movimento{s). 

Os acentos ritmicos podem ser efetuados no inicio, no meio, ou no fim de uma 

frase de movimento. Conforme o grau de tensao, os acentos ritmicos sao !eves 

ou firmes. De maneira geral, os acentos ritmicos sao subitos. v. frase de 

movimento {n° 93, p. 81). 
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11 acento ritmico inicial (G.) 

Acento ritmico inicial e a enfase dada ao movimento no comec;:o da frase de 

movimento. Movimentos com este tipo de acento procuram apenas sair do 

estado presente. Ha uma subita tensao que logo se desfaz e continuayao do 

movimento e resultante da ayao inicial. Movimentos com acento ritmico inicial 

sao considerados de natureza impulsiva. 

12 acento ritmico terminal (G.) 

Acento rltmico terminal e a enfase dada ao movimento no final da frase de 

movimento. Movimentos com este tipo de acento procuram atingir urn estado 

novo, diferente do estado presente. A tensao vai sendo acumulada durante o 

movimento inteiro e chega ao seu climax quando o objetivo se realiza. A 

continuayao do movimento se opera pelo fluir de volta para repetir a ayao ou 

realizar outra ayao. Movimentos com acento ritmico terminal sao considerados 

de natureza determinada, ou decisiva. 

13 acento ritmico transicional (G.) 

Acento ritmico transicional e a enfase dada ao movimento entre o comec;:o e o 

fim da frase de movimento. Movimentos com este tipo de acento o conservam 

constante, oscilando entre dois pontos, como urn pendulo. Em si mesmo o 

pendulo nao e progressivo, mas pode ser usado para impulsionar movimentos 

das outras categorias de acento ritmico. Movimentos com acento ritmico 

transacional sao considerados de natureza regular e harmoniosa. 
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14 anel (COR.) 

Anel e uma sequencia de movimentos que completa urn circuito. Este circuito, 

para ser completo, sempre retorna a seu ponto inicial. Ha inumeros am9is. 0 

primeiro e o anel triplo; sai se uma locagao, passa por uma segunda, passa por 

uma terceira e volta a inicial. v. locac;ao (n° 112, p. 93). Ha aneis quadruplos, 

aneis quintuples, etc. Os aneis sao executados dentro do espago cubico, 

octaedral e icosaedral. v. cubo (n° 40, p. 46). v. octaedro (n° 139, p. 1 02). 

v. icosaedro (n° 99, p. 84). 

15 arquitetura viva (COR.) 

Arquitetura viva e urn movimento-palavra ( conceito) que no imaginario espacial 

de Rudolf Laban, reflete a ideia de movimento e estabilidade da arquitetura de 

sua epoca. A gestualidade e/ou a movimentagao reflete a tridimensionalidade 

dos arcos e pilares da arquitetura. A estabilidade e instabilidade do peso do 

corpo que promovem a mobilidade tern relagao com a nogao arquitetural do 

cubo. 

"Movimento e, por assim dizer, arquitetura viva- viva no sentido de troca de 

localiza9oes assim como de troca de coesao. Esta arquitetura e criada pelos 

movimentos humanos e e constituida por trajet6rias que tra9am formas no 

espa9o. Uma constru9ao s6 pode se manter se suas partes tiverem uma 

propor9ao, a qual e fomecida por um certo equilibria do material do qual ela e 

construida. 

Arquiteturas de sonhos podem negligenciar as leis do equilibria. Do mesmo 

modo acontece com os movimentos de sonhos, mesmo assim urn fundamental 

sensa de equilibria sempre permanecera conosco, mesmo nas mais fantasticas 

aberra96es da realidade" (LABAN, 1966, p. 5). 
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16 as vinte e sete direc;oes de orientac;ao espacial 

(COR.) 

[(Apresentamos em Labanotation as 27 direvoes. v. labanotation (n° 111, p. 92). 

(Nas paginas 29, 30, 31 e 32 seguem diagramas e suas indica¢es. Consulte as vinte 

e sete direcoes de orientacao espacial sempre que vir ilustravoes dos diagramas)]. 

As vinte e sete diregoes espaciais formam a orientagao espacial discriminada 

por Laban. As diregoes indicam locagoes (lugares no espago) de mesmo nome. 

v. locac;ao (n° 112, p. 93). Em rela<;ao ao corpo do agente, a sensa<;ao e que 

estas dire<;oes sao irradiadas a partir do centro do corpo. No centro do corpo 

ocorre a intersec<;ao das tres dimensoes, que formam seis diregoes 

dimensionais. A partir do centro do corpo, entre as dimensoes, correm quatro 

linhas obliquas que formam as oito dire<;oes diagonais. A partir do centro do 

corpo, entre duas dimensoes e duas diagonais, correm seis linhas obHquas que 

formam as doze diregoes diametrais. v. cruz diagonal (n° 37, p. 43). v. cruz 

diametral (n° 38, p. 44). v. cruz tridimensional {n° 39, p. 45). 

ALTO 

~ 
~ ~ 

~ 
~ MEDIC 

~ 

~ 

~ 
BAIXO 

~ 
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AS VINTE E SETE DIRECOES DE ORIENTACAO ESPACIAL 
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Di~oes Dimensionais Diret;6es Diagonais 
---

0 H- "high" alto ~ HRF- "diagonal high-right-forwards" alto-direita-frente 

I D- "deep" baixo 

' 
DLB- " deep-left-backwards" baixo-esquerda-tras 

~ R - "to the right" a direita ~ HLF- II high-left-forwards" alto-esquerda-frente 

~ L - "to the left" aesquerda ~ ORB- " deep-right-backwards" baixo-direita-tras 

~ F- "forwards" a frente ~ HLB- II high-left-backwards" alto-esquerda-tras 

~ B - "backwards" atnis d DRF- u deep-right-forwards" baixo-direita-frente 

B C- "centre" centro G HRB- " high-right-backwards" alto-direita-tras 

• DLF- II deep-left-forwards" baixo-esquerda-frente 

Diret;6es Diametrais 

~ HR -"high-right" alto-direita 

G RB - "right-backwards" direita-tras , BD - "backwards-deep" atras- baixo 

~ DR - "deep-right" baixo-direita 

~ RF - "right- forwards" direita-frente 

• FD - "forwards-deep" frente-baixo 

~ DL - "deep-left" baixo-esquerda 

~ LF - "left-forwards" esquerda-frente 

~ FH -"forwards-high" frente-alto 

~ HL - "high-left" alto-esquerda 

B LB - "left-backwards" esquerda-tras 

~ BH - "backwards-high" tras-alto 
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Dire~aes Dimensionais 

0 H- "high" alto 

I D- "deep" baixo 

~ R - "to the right" a direita 

~ L - "to the left" a esquerda 

~ F- .. forwards" a frente 

~ B - "backwards" atras 

8 C- "centre .. centro 

Dir~oes Diagonais 

~ HRF - "diagonal high-right-forwards" alto-direita-frente 

' 
DLB- II deep-left-backwards" baixo-esquerda-tras 

~ HLF- II high-left-forwards" alto-esquerda-frente 

~ ORB-
n 

deep-right-backwards" baixo-direita-tras 

B HLB-
II 

high-left-backwards" alto-esquerda-tras 

~ DRF- n deep-right-forwards" baixo-direita-frente 

G HRB- u high-right-backwards" alto-direita-tras 

-DLF- II deep-left-forwardsu baixo-esquerda-frente 
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Dire9oes Diametrais 

~ HR -"high-right" alto-direita 

G RB - "right-backwards" direita-tras 

p BD- "backwards-deep" atras- baixo 

~ DR - udeep-right .. baixo-direita 

~ RF - "right- forwards .. direita-frente 

~ FD - .. forwards-deep .. frente-baixo 

~ DL- "deep-left" baixo-esquerda 

~ LF - "left-forwardsu esquerda-frente 

~ FH -"forwards-high" frente-alto 

~ HL- "high-left'' alto-esquerda 

B LB- .. left-backwards" esquerda-tras 

~ BH - .. backwards-high .. tras-alto 

32 



17 atitude interna (EUK.) 

Atitude interna e "A intengao de quem se move em re/agao ao espago, tempo, 

peso e fluxo, criando ritmo e nuances" (LABAN, 1971,1978, 1998). v. fator de 

movimento (n° 83, p. 70). 

"Atitude intema ou atitude refere-se a qualidade subjetiva do movimento" 

(SERRA, 1993). 

NORTH (1973, p. 157) afirma que o conceito de atitude e usado para fazer 

uma diferencia9So entre os aspectos quantitativos e mensuraveis dos fatores de 

movimento e os aspectos qualitativos. 

Apresentamos esquema de NORTH. 

Atitude intema com respeito a: 

1. ao peso do seu corpo; 

2. ao tempo, quer dizer, sua experiencia subjetiva ou pessoal do tempo, nCio 

a dura~Cio mensuravel; 

3. ao fluxo do movimento no seu corpo; 

4. ao espa~o. quer dizer, sua atitude corporal de um unico foco ou multifoco, 

as quais refletem uma atitude mental direta ou multifocada e nCio em 

rela~Cio as formas ou dire~oes do seu movimento. 

v. direto- unifocado (n° IV, p.13). v. flexivel multifocado (n° VII, p.15). 
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Estas atitudes em rela9io a flutmcia, espaCfO, peso e tempo, tern duas maneiras 

de se manifestar: ou se compraz ou se resiste aos fatores com nossas 

qualidades de esforCfOS, gerando atitudes indulgentes ou atitudes lutantes. 

Se com rela9Bo a: 

1-peso 

uso qualidade leve = atitude indulgente, 

ou uso qualidade firme =atitude lutante; 

2-tempo 

uso qualidade sustentada = atitude indulgente, 

ou uso qualidade rapida = atitude lutante; 

3-espaCfO 

uso qualidade multifocada = atitude indulgente, 

ou uso qualidade direta = atitude lutante; 

4 -fluencia 

uso qualidade livre = atitude indulgente, 

ou uso qualidade contida = atitude lutante. 
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18 aulas dadas por Laban (G.) 

As aulas de Laban constavam de repetidos e detalhados treinamentos de 

nuances da eukinetica e de estudos coreuticos. v. coreutica (n° 36, p. 42). 

v. eukinetica (n° 81, p. 69). Seus dangarinos e alunos vestiam pouca roupa, as 

vezes dangavam nus, ao ar livre. No inicio de suas aulas experimentais Laban 

usava piano. Depois explorou as possibilidades dos instrumentos de percussao, 

voz e canto. Muitas vezes trabalhava sem nenhum som exterior, estimulando os 

alunos a ouvirem seus ritrnos intemos. Fazia treinamentos de percepyao de si e 

do outro, de toque, proximidade, relacionamento e sensibilizayao. Laban 

valorizava a improvisa~;ao, nos livros escritos por ele, como por exemplo, 

Principles of Dance and Movement Notation (p. 15), encontramos menyao a 

palavra improvisa!;io. Na maioria de seus livros ha palavras sinonimas e 

correlatas: experimento, explora!;io, experiencia, descoberta, cria~;ao, ideia 

coreografica dada (LABAN, 1956, 1966, 1978 e 1990). 

19 caminho espacial (COR.) 

Caminho espacial e produzido pela locomoyao. Normalmente caminho e 

empregado para trajet6rias tragadas no chao. Os caminhos espaciais podem 

ser retilineos e/ou angulares e/ou curvos e/ou sinuosos. v. trajet6ria 

(n° 178, p. 129). 

20 centro de gravidade (G.) 

0 centro de gravidade, na postura ereta do agente esta situado na zona pelvica 

(regiao do quadril). Qualquer parte do corpo pode produzir urn movimento em 

qualquer qualidade, no entanto, associa-se firmeza com a ativayao deste centro 

edas pemas. 
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21 centro de leveza (G.) 

0 centro de leveza, na postura ereta do agente, esta situado na zona escapular 

(regi!o do osso estemo, regi!o do t6rax). Qualquer parte do corpo pode 

produzir urn movimento em qualquer qualidade, no entanto associa-se a 

qualidade de leveza a ativac;:!o deste centro e dos brayos. 

22 centro do corpo (G.) 

Centro do corpo e denominado a regi!o do umbigo (NEWLOVE, 1993). Esta 

noc;:ao e fundamental no sistema de Laban, pois toda sua conceituac;:ao espacial 

parte deste centro. Toda a orientac;:ao espacial discriminada por Laban irradia 

deste centro. v. as vinte e seta dire~s de orientaQ!o espacial 

(n° 16, p. 28). A regi!o do umbigo forma o centro de dois outros centros, 

tambem muito experienciados no metodo Laban: cintura pelvica e cintura 

escapular. v. centro de gravidade (n° 20, p. 35). v. centro de leveza 

(n° 21, p. 36). 

23 centros do corpo (AT.) 

William Forsythe, core6grafo contemporaneo e profundo conhecedor da 

coreutica de Laban (Improvisation Technologies, CD-ROM, Germany: Digital 

Arts Edition, 1998) amplia, atualiza e enriquece esta forma de orientac;:ao 

espacial. v. coreutica (n° 36, p. 42). Forsythe questiona a premissa de Laban 

de estabilidade e orientac;:ao no espayo a partir do centro do corpo. 

v. centro do corpo (n° 22, p. 36). Para ele o centro pode ser colocado em 

qualquer parte do corpo, criando assim novos e diferentes centros do corpo. 

Estes outros centros do corpo agem simultaneamente ou em sucess!o. 

36 



24 cinesfera (COR.) 

Cinesfera e a esfera dentro da qual acontece o movimento. Tambem e 

denominada de kinesfera. 

E a esfera de espayo em volta do corpo do agente no qual, e com o qual, ele se 

move. 0 centro da cinesfera e o centro do corpo do agente, e/ou o corpo todo 

do agente e a locayao central da cinesfera. v. as vinte e sete dire!;oes de 

orienta!;iO espacial (n° 16, p. 28). v. loca!;iO (n° 112, p. 93). Cinesfera e a 

esfera pessoal de movimento. Determine o limite natural do espayo pessoal. 

Cada agente tern a sua propria cinesfera, a qual se relaciona somente a ele. 

Esta esfera de espayo cerca o corpo, esteja ele em movimento ou em 

imobilidade. A cinesfera e delimitada espacialmente pelo alcance dos membros 

e outras partes do corpo do agente quando se esticam para Ionge do centro 

corpo, em qualquer direyao, sendo imprescindfvel um ponto de apoio. Ela 

determina o limite natural do espayo pessoal. A cinesfera se mantem constante 

em relayao ao corpo. Se o agente se move, mudando sua posiyao, ele "leva" 

consigo sua cinesfera e suas mesmas relayaes de localizayao. Assim, ele 

transfere sua esfera pessoal para urn novo e imprescindlvel ponto de apoio "Na 

realidade, nunca sai de sua esfera pessoal de movimento, mas a leva consigo 

como uma carca9a" (LABAN, 1990, p. 86). 0 corpo e/ou solido geometrico que 

tern mais afinidade com a forma natural da cinesfera e o icosaedro, portanto 

este poliedro e usado para a representayao grafica desta. v. icosaedro (n• 99, 

p. 84). v. poliedro (n• 145, p. 109). 
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25 cinesfera (AT.) 

"Cinesfera e tambem o espar;o psicol6gico, a partir do qual toda expressividade 

guarda coerencia. 0 movimento mais integrado e complexo surge a partir da 

cinesfera-icosaedro enquanto que o movimento mais primitivo e simples surge a 

partir da cinesfera-tetaedro" (SERRA, 1993, 2000). v. cinesfera (G.) 

(n° 24, p. 37). 

26 cinesfera extema (AT.) 

"A cinesfera extema tem relar;ao com a pele e e elastica como a pele e. A 

capacidade de elasticidade da cinesfera permite ao agente interagir com o 

espar;o e outras cinesferas. Por exemplo, a cinesfera encolhe-se no espar;;o 

publico do e/evador, cheio de gente, garantindo o movimento e expande-se 

numa praia deserta ou rua com pouca gente em volta" (SERRA, 1993, 2000). 

v. cinesfera (G.) (n° 24, p. 37). 

27 cinesfera intema (AT.) 

"A cinesfera intema tem relar;ao com o esqueleto. ~ estrutura. Reflete um 

pensamento mais rfgido e ao investi-la o agente se retrai do contato com outras 

cinesferas a/em da pele" (SERRA, entrevista, Novembro/2000). v. cinesfera 

(G.) (n° 24, p. 37). 

28 cinesfera media (AT.) 

"A cinesfera media tem relar;;ao com os musculos. ~ gestual e formal. Reflete 

um pensamento mais comunicativo, mas nao de intimidade. ~ a cinesfera 

usada no espar;;o social" (SERRA, 1993). v. cinesfera (G.) (n° 24, p. 37). 
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29 cinesferas (AT.) 

Para William Forsythe nio existe s6 uma cinesfera. Ele prop5e o conceito de 

multiplas cinesferas, em diferentes partes do corpo. Segundo ele, ate mesmo 

uma falange tem a sua cinesfera. v. cinesfera (G.) (n° 24, p. 37). 

30 coreodramaturgia (AT.) 

(conceito de Joana Lopes) 

Coreodramaturgia: "Sistema de escritura cfJnica para atores, atores-bailarinos, 

performers, arte-educadores. Conceito que nasceu da pesquisa denominada Do 

Movimento a Palavra, da Palavra ao Movimento. Aplicado na criagao 

dramaturgica do Teatro-Danga e nos eventos da Arte do Movimento. Define-se 

como contribuigao a Coreo/ogia de Rudolf Laban e e tundado nos principios 

e/ementares desta teoria. Estilisticamente configura-sa como neo

expressionismo e designa uma obra de perfil interdisciplinar. As atividades 

experimentais da coreodramaturgia foram desenvo/vidas: GRUPARTE 

TEATROIEDUCAt;Ao DE SAO PAULO- 1970-1976; UNIVERSIDADE ESTADUAL 

DE LONDRINA- 1972-1974; UNJVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS- 1987-

1994; UNIVERSIDADE DE BOLONHA - 1994-2000; CIVICA SCUOLA DE 

ANIMAZIONE PEDAGOGICA E TEATRALE-1994-1995. Atualmente e utilizada no 

lnstituto de Artes, da UN/CAMP como disciplina de formagao" (LOPES, JOANA, 

entrevista, Setembro/2000). 

31 coreografia (G.) 

Coreografia significa, literalmente, a escrita da danya. No inicio da 

fundamentayao do seu metodo, era neste sentido que Laban aplicava este 

conceito. Depois Laban serviu-se deste termo, tanto para tratar da notac;:ao 

como da criayao de uma danya. 
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32 coreologia (G.) 

·coreologia e a 16gica ou cifmcia da danqa, a qual poderia ser entendida 

puramente como um estudo geometrico, mas na realidade e muito mais do que 

isso. Coreologia e uma especie de gramatica e sintaxe da linguagem do 

movimento que trata nao s6 das fonnas extemas do movimento, mas tambem 

do seu conteudo mental e emocional. /sto e baseado na crenqa que movimento 

e emoqao, fonna e conteudo, corpo e mente sao uma unidade inseparavel" 

(LABAN, 1966, p.viiii). 

Coreologia e a ciemcia da danya ou 16gica da danya. E uma gramatica e sintaxe 

do movimento que engloba a coreutica v. coreutica (n°36, p. 42) e a eukinetica 

v. eukinetica (n°81, p. 69), o uso instrumental do corpo, o relacionamento (do 

corpo com ele mesmo, do corpo com outro(s) corpo(s) e do(s) corpo(s) como 

espayo) e os sistemas de notayao. 

33 coreologia (AT.) 

A coreologia busca uma abordagem unificada do estudo da danya, propondo 

que pratica e teoria nao devem estar separadas e que o conhecimento 

coreol6gico combina pensamento e sentimento junto ao fazer da danya. 

"A coreologia, atualmente, desenvolveu-se no sentido de incluir as perspectivas 

no movimento oferecidas por outros artistas e pesquisadores desde a morte de 

Laban" (PRESTON-DUNLOP, 1998 ). v. estudos coreol6gicos (n° 80, p. 69). 
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34 coreosofia (G.) 

"Coreosofia e a cren<;a no conteudo espiritual da dan<;a (1920); o conhecimento 

da rela<;ao espiritual do conteudo da dan<;a (1927); a teoria e estetica da nova 

dan<;a e dan<;a-educa<;lio; a fe nos poderes espirituais, curativos e criativos da 

dan<;a; uma missao para o desenvolvimento espiritual do individuo e a cria<;ao 

de uma nova ordem social (1929)" (LABAN, apud MALETIC, 1987). 

35 coreosofia (AT.) 

Coreosofia signifies, literalmente, o estudo do saber e/ou sabedoria e/ou 

conhecimento da danga. A coreosofia situa e trata do conhecimento e do papel 

da danga, seja social, teatral ou religioso, desde a pre-hist6ria ate os dias 

atuais. A coreosofia engloba tambem, a coreutica, a eukinetica e a kinetografia 

e se inter-relaciona com a coreologia. 
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36 coreutica (COR.) 

Coreutica e o estudo da organiza98o espacial dos movimentos que Laban 

desenvolveu como sendo seu sistema de harmonia espacial. Coreutica e 

tambem nomeada de harmonia espacial. v. harmonia espacial {n° 98, p. 84). 

0 estudo pratico da coreutica consiste em exercicios espaciais ou escalas, 

executadas no treino corporal diario v. escala (n° 63, p. 56). 0 espa~ coreutico 

e concebido a partir do corpo. Assim cada pessoa tern urn territ6rio proprio. 

A Coreutica trata do estudo das formas espaciais dentro da cinesfera. 

v. cinesfera {n° 24, p. 37). lnclui a organiza98o espacial da cinesfera eo modo 

pela qual as formas 16gicas e/ou harmonicas, encontradas nesta organiza98o, 

sao materializadas no corpo do agente. Coreutica trata do espa~ no corpo e do 

corpo no espa~. Espa!;O no corpo e tomar o corpo e/ou partes dele como 

ponto de referencia direcional, e definir lugares no espa~ a partir do corpo. 

Corpo no espa!;o e tomar o espal(o {de urn quarto, urn palco, urn jardim) como 

referencia direcional para o corpo. Coreutica nao pode ser aplicada 

separadamente da eukinetica, a rela98o entre os padraes espaciais e as 

dinamicas de movimento, sao duas facetas de uma mesma realidade. 

v. eukinetica {n° 81, p. 69). Segundo PRESTON-DUNLOP (1998 e entrevista, 

Julho/2000), Laban tinha em mente o novo sistema atonal de harmonia musical 

de Arnold Schoenberg, no sentido de abandonar a hierarquia das notas 

musicals. Laban, influenciado por esta ideia, deu importancia a todas as 

direyaes espaciais possiveis. Entretanto a busca de Laban era sempre retornar 

a harmonia, enquanto Schoenberg nao. Laban empregava bastante a 

instabilidade no treinamento de agentes, mas sempre retornando ao equilibria. 

"Juntamente a este aspecto mais visive/. A Coreutica carrega em si o 

conhecimento que Laban tinha da sabedoria dos cristais, dos misterios 

mar;;onicos, os segredos da matematica desde a pre-hist6ria usados pelos 

egipcios e descritos no periodo helenico por Platao e Plotino" PRESTON

DUNLOP (1998, p. 277). 
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37 cruz diagonal {COR.) 

Cruz diagonal e estruturada a partir de oito dire<;oes diagonais. v. diagonal 

(n° 44, p. 48). As dire<;oes diagonais irradiam do centro do corpo em dire<;ao 

aos oito cantos do cubos. v. cubo (n° 40, p. 46). v. escala diagonal 

(n° 67, p. 60). As diagonais desta cruz enfatizam igualmente tres tendencias do 

movimento: dimensao de amplitude; dimensao de comprimento; e dimensao de 

profundidade e mantem igual distancia entre os tres pianos. v. dimensao 

espacial (n° 46, p. 49). v. diagonal pura (n° 45, p. 48). v. plano espacial 

(n° 144, p. 1 05). 
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38 cruz diametral (COR.) 

Cruz diametral e estruturada a partir de doze direyoes obHquas diametrais 

( diametro e um eixo que se situ a entre duas diagonais e duas dimensoes ). As 

dire9oes diametrais irradiam do centro do corpo em direyao aos doze cantos 

dos tres pianos. v. plano espacial (n° 144, p. 105). As sucessoes de um plano 

a outro e as qualidades de movimento que surgem destas passagens sao 

exploradas nas escalas Campanario, Equador e Padrao. v. escala campanario 

(n° 66, p. 59). v. escala equador (n° 69, p. 63). v. escala padrao (n° 70, p. 63). 

A cruz diametral e tambem denominada de cruz dos seis diametros. 
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39 cruz tridimensional (COR.) 

Cruz tridimensional e estruturada a partir de seis direc;oes dimensionais. As 

direc;oes dimensionais irradiam do centro do corpo em direc;ao as seis direc;oes 

das dimensoes. v. dimensao espacial (n° 46, p. 49). A intersecc;ao das tres 

dimensoes que se da no centro do corpo do agente e chamada de cruzamento 

tridimensional. v. escala tridimensional (n° 71, p. 65). 

I 
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40 cubo (COR.) 

Cubo e urn poliedro regular e/ou urn corpo geometrico tridimensional, com seis 

faces, estruturado pela ligagao dos extremos alcangados pelas oito diregoes da 

cruz diagonal. v. cruz diagonal (n° 37, p. 43). v. poliedro (n° 145, p. 109). 

0 centro do cubo corresponde ao centro do corpo do agente. Ha inumeras 

maneiras de se experienciar este solido imaginario, criando-se diferentes 

trajet6rias, com diferentes qualidades de esforgo. v. qualidade do esforfj;o 

(n° 146, p. 110). 0 espago cubico e urn mapa que se baseia no espago 

arquiteturaL E considerado como urn espago afim ao espago da danga e nao 

tanto afim ao espago pessoal. v. cinesfera (n° 24, p. 37). v. icosaedro 

(n° 99, p. 84). 
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41 dan~a livre (G.) 

Dan~ livre •e a danr;a que nao e ilustrada pela musica e nem por uma est6ria. 

Origina-se do ritmo intemo do movimento corporal que encontra sua realizar;ao 

nos componentes espaciais e dinamicos" (LABAN, apud BERGSOHN, 1994). 

42 dan~·teatro (G.) 

Dan~-teatro ou dan~ de palco, termos usados por Laban com o mesmo 

significado. Em alemao, tanzbahne. A fusao do movimento, musica e a palavra 

falada; uma forma de dan~ usada por Laban como tentativa da "intensificar;ao 

formal da expressividade humana na performance artfstica" (Mary Wigman, 

1921, apud PRESTON, 1995). 0 nome da companhia de Laban era TanzbOhne 

Laban. Os experimentos iniciais de Laban, buscando representayOeS desta 

"intensificay&o" em multiplos contextos, como 6pera, vaudeville, musical e 

teatro, muito influenciaram o Tanztheaher de Pina Bausch, a qual foi aluna de 

Kurt Joss que por sua vez foi aluno e colaborador de Rudolf Laban (a partir de 

SANCHEZ-COLBERG, apud PRESTONDUNLOP. 1995 e PRESTON-DUNLOP, 

1998). 

43 dance farm (G.) 

Dance farm eram as dan~s criadas por Laban e os moradores da comunidade 

(Monte Verita) onde viviam, baseadas em atividades ocupacionais. THORNTON 

(1971), afirrna que estas dan~s levaram a criay&o das danyas corais. 

v. movimento coral (n° 119, p. 95). 
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44 diagonal (COR.) 

Diagonal e uma linha inclinada em relayao as tres dimensoes. A diagonal e uma 

linha reta que fica exatamente em igual distancia entre as tres dimensoes. A 

diagonal tern componentes tridimensionais simultaneamente, isto e a diagonal 

passa pelas dimensaes de amplitude, comprimento e profundidade ao mesmo 

tempo. lmportante ressaltar que e possivel visualizar elou sentir/perceber 

espacialmente a configurayao do corpo do agente na diagonal, em todas as 

dimensaes, mas enfatizando mais uma dimensao do que outra ou outras. 

v. cruz tridimensional (n° 39, p. 45). v. dimensio espacial (n° 46, p. 49). 

v. cubo (n° 40, p. 46). v. escala diagonal (n° 67, p. 60). 

45 diagonal pura (COR.) 

Diagonal pura tern as mesmas caracteristicas da diagonal. v. diagonal 

(n° 44, p. 48). A diferenya entre ambas acontece, na terminologia de Laban, 

porque a diagonal pura caracteriza-se por enfatizar igualmente as tres 

dimensoes. E possivel visualizar e/ou sentir/perceber espacialmente a 

configurayao do corpo do agente na diagonal, enfatizando as tres dimensoes na 

mesma proporyao. Este tipo de diagonal ocorre no espayo cubico. A diagonal 

pura e tambem denominada de diagonal cheia. v. cubo (n° 40, p. 46). 
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46 dimensao espacial (COR.) 

Dimensao e uma extensao entre duas dire~es opostas. Dimensao e urn 

elemento basico de orientayao no espayo. Laban (1966) considera as 

dimensaes tendencias do espayo. Sao tres dimensaes: amplitude, comprimento 

e profundidade. Cada dimensao facilita a experienciayao de qualidades de 

esforyo correspondentes a urn dos Fatores de Movimento. v. qualidade do 

esfo~o (n° 146, p. 11 0). 

Na dimensio de comprimento (dire~es cima- baixo) e possivel experienciar 

mais facilmente, em todas as suas gradayaes, as atitudes de esforyo em 

relayao ao fator Peso, ou seja, da qualidade leve a firrne ou vice-versa. As 

a~es espaciais que facilitam a sensayao cinestesica nesta dimensao sao 

emergindo e afundando. 

Na dimensio de amplitude (direyoes lado -lado) e possivel experienciar mais 

facilmente, em todas as suas gradayoes, as atitudes de esforyo em relayao ao 

fator Espat;a, ou seja, da qualidade flexivel a direta ou vice-versa. As a9oes 

espaciais que facilitam a sensayao cinestesica nesta dimensao sao alargando e 

estreitando. 

Na dimensio de profundidade (direyaes frente- tras) e possivel experienciar 

mais facilmente, em todas as suas grada~es, as atitudes de esforyo em 

relayao ao fator tempo, ou seja, da qualidade subita ·a sustentada ou vice

versa. As ayoes espaciais que facilitam a sensayao cinestesica nesta dimensao 

sao avan(;ando e retraindo-se. v. sentido cinestesico (n° 157, p. 114). 

v. tema de movimento Ill (n° 163, p. 117). v. cruz tridimensional 

(n° 39, p. 45). v. escala tridimensional (n° 71, p. 65). 

lmportante ressaltar que o fator Fluencia entremeia todos os outros fatores. 

v. fator de movimento Fluencia (n° 84, p. 71). 
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47 dinamica {EUK.- AT.) 

(a partir de LABAN, 1975,1978,1984; DUSCHENES, 1970; MALETIC, 1987 

PRESTON-DUNLOP 1979, 1998 e SERRA, entrevista/Maio/2000). 

Dinamica refere-se a combina~o das qualidades de esforyo. Dependendo da 

escolha das qualidades, e gerada urn tipo de dinamica. v. a9io basica de 

esf01'90 (n° 2, p. 20). v. qualidade do esfo1'90 (n° 146, p. 110). No alfabeto de 

Laban, dinamica e vista como urn adverbio qualificando urn verbo de a~o. 

Esforyo e dinamica se inter-relacionam a tal ponto que sao tratados como 

sinOnimos. Dinamica de acordo como conceito de Laban, nao trata apenas de 

mudan9as de tempo e peso, mas tambem de mudan9as de espa~o e fluencia. 

Dinamica e a resultante expressiva do movimento quando duas ou mais 

qualidades de esforyo se organizam simultaneamente. v. eukinetica (n° 81, p. 

69). 
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48 dinamosfera (COR.) 

Dinamosfera ou esfera dinamica e urn diagrama que representa a cruz 

tridimensional embutida dentro do cubo. Este diagrama representa a 

configurac;ao espacial das polaridades das qualidades de esforc;o em 

rela~o aos fatores de movimento e a configura~o espacial harmonica das 

oito dinamicas de movimento. v. ac;io basica de esforc;o (n° 2, p. 20). 

v. cubo (n° 40, p. 46). v. grafico do esforc;o (n° 97, p. 83). v. harmonia 

espacial (n° 98, p. 84). v. qualidade do esforc;o (n° 146, p. 110). 

G sacudir 

pontuar B 
~ flutuar 

direto 

socar' 

~ torcer 

~ talhar 
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49 direc;ao (COR.) 

Diregao e a trajet6ria tragada no espago que estabelece relagoes de 

correspondencia de orientagao dentro dos s61idos geometricos e/ou poliedros 

regulares. v. as vinte e sete dire~oes de orienta~ao espacial (n° 16, p. 28). 

v. poliedro (n° 145, p. 109). 

50 direc;ao diagonal (COR.) 

Diregao diagonal e a orientagao da trajet6ria tragada a partir de um centro e 

caracteriza-se por ter tres componentes direcionais. A diregao diagonal tem 

relagao de correspondencia com as tres dimensoes simultaneamente. Por 

exemplo: alto/direita/frente; ou baixo/esquerda/atras. v. dimensio espacial 

(n° 46, p. 49). v. cruz diagonal (n° 37, p. 43). 

51 direc;ao diametrai (COR.) 

Diregao diametral e a orientagao da trajet6ria tragada a partir de um centro e 

caracteriza-se por ter dois componentes direcionais. A dire~o diametral tem 

relagao de correspondencia com duas dimensoes simultaneamente. Por 

exemplo: alto/direita; frente/esquerda ou baixo/atras. v. dimensio espacial 

(n° 46, p. 49). v. cruz diametral (n° 38, p. 44). 

52 direc;ao principal (COR.) 

Diregao principal e a orientagao da trajet6ria tragada a partir de urn centro e 

caracteriza-se por ser a diregao dominante dentro de uma dimensao. 

v. dimensao espacial (n° 46, p. 49). 
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53 dire~ao secundaria (COR.) 

OireQao secundaria e a orientac;ao da trajet6ria tra~da a partir de um centro e 

caracteriza-se por ser a direQao subsidiaria (submetida a) dentro de uma 

dimensao. v. dimensio espacial (n° 46, p. 49). 

54 dura~o do movimento (G.) 

Ourac;ao do movimento e a medida de tempo que os movimentos levam para 

ser executados. Esta durayao dos movimentos e organizada em metricas de 

ritmo, ou outra organizac;ao de tempo. v. ritmo metrico (n° 153, p. 113). v. 

ritmo nio metrico (n° 154, p. 113). 

55 elxo espacial (COR.) 

Eixo e uma linha imaginaria, que cruza um ponto central, com conteudo 

direcional de tensoes opostas. Um eixo divide um corpo em partes 

aproximadamente equilibradas. Para cada dimensao espacial ha o eixo 

correspondente: 

dimensao de comprimento - eixo vertical; 

dimensao de amplitude - eixo horizontal; 

dimensao de profundidade - eixo sagltal. 

Existem tambem outros eixos, tais como eixos diagonais, diametrais e 

transversais. 
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56 elementos de movimento (G.- AT.) 

(n° 56, 57, 58, 59 a partir de SERRA, entrevista, Agosto/2000) 

Elementos do movimento sao todos os componentes constitutivos do 

movimento, por meio dos quais o movimento pode ser analisado. 

57 elementos da expressao do movimento 

Elementos da expressao do movimento sao elementos qualitativos que revelam 

basicamente a expressividade do movimento. Os principais elementos da 

expressao tern origem nos elementos qualitativos do effort. v. esfor~o 

(n° 73, p. 66). v. eukinetica (n° 81, p. 69). 

58 elementos da estrutura do movimento 

Elementos da estrutura do movimento sao elementos que revelam a estrutura 

da a~o e sao basicamente elementos de organiza~o da a~o. Estes 

elementos revelam frases de movimento completas e incompletas, o ritmo e 

tempo da a~o. v. dura~io do movimento (n° 54, p. 53). v. frase de 

movimento (n° 93, p. 81 ). 

59 elementos da forma do movimento 

Elementos da forma do movimento sao elementos que formam o conjunto de 

elabora~o de conceitos, a partir dos principios que organizam o movimento no 

espavo. v. coreutica (n° 36, p. 42). 
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60 equilibria (G.) 

"FEquilibrio e o resu/tado de duas tensaes contrastantes da mobilidade. FE/e 

nunca e completa imobilizar;lio, existe sempre a absoluta presenr;a do 

movimento"(LABAN, 1966, p. 6). 

61 equilibria estavel (G.) 

Equillbrio estavel caracteriza-se desta forma quando o centro de gravidade do 

corpo (regU!io do quadril) esta localizado numa linha vertical em relaef8o ao 

ponto de suporte. 

62 equilibria instavel (G.) 

EquiHbrio instavel caracteriza-se desta forma quando o centro de gravidade do 

corpo (regii:io do quadril) tende a alterar sua relaef8o vertical normal com o ponto 

de suporte. Quanto mais afastado o centro de gravidade estiver do ponto de 

suporte, mais instavel e o equillbrio. 

55 



63 escala (COR.) 

Escala e/ou escalas sao series graduadas de movimento organizadas em 

formas 16gicas basicas. v. harmonia espacial (n• 98, p. 84). 0 treinamento das 

escalas tern a funyao de materializar a ideia espacial de Laban. Por meio do 

estudo das escalas incorpora-se vivencialmente a harmonia natural da trajet6ria 

do movimento no espa~o. v. coreutica (n• 36, p. 42). Estas series de 

movimento que atravessam o espa~o em uma ordem definida, representam urn 

esquema especlfico de rela~oes direcionais espaciais, criando referencias para 

o corpo em movimento. A execuyao das escalas propCie a experiencia de se 

delinear trajet6rias dentro de poliedros regulares imaginaries e/ou a ligayao de 

loca~Cies especfficas estabelece no espa~ corpos geometricos imaginaries. 

v. Joca~io (n• 112, p. 93). v. poliedro (n• 145, p. 109). Outra experiencia 

vivenciada no treino das escalas e a passagem de equillbrio estavel para 

equilibria instavel e retomando para equilibria estavel. v. equilibrio estavel 

{n° 61, p. 55). v. equilibrio instavel (n• 62, p. 55). Mudan~s nas grada~oes 

das qualidades dos esfor<;os, tambem sao propostas como experimentayao no 

treinamento das escalas. v. qualidade do esfo~o (n• 146, p. 110). A trajet6ria 

pelas dire~oes das variadas escalas podem ou nao passar pelo centro do 

corpo. E possfvel criar outras trajet6rias que liguem loca~Cies no espa~o. 

diferentes das criadas por Laban. v. trajet6ria {n° 178, p. 129). As escalas 

fazem alusao as escalas musicais e aos port de bras do bale classico. As 

escalas podem ser executadas com urn bra~ de cada vez, com ambos os 

bra~s. membros inferiores e/ou diferentes partes do corpo. 

A maioria das series das escalas que serao apresentadas foram aprendidas 

durante treinamento com a Professora Maria Duschenes e revistas em 

julho/2000 com a Professora Doutora Valerie Preston-Dunlop. As sequencias 

das escalas ou ideias de padroes espaciais de como executa-las podem ser 

encontradas nos seguintes livros: 

LABAN, R., 1966. PRESTON, V., 1980. PRESTON, V., 1984 (v. Bibliografia). 
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64 escala A (COR.) 

Escala A e uma serie de doze movimentos que fazem uma trajet6ria ligando 

sequencialrnente loca~es que se alternam entre os pianos da porta, roda e 

mesa, dentro de um icosaedro imaginario. v. loca!;io (n° 112, p. 93). v. plano 

especial (n° 144, p. 105). v. trajetoria (n° 178, p. 129). 

A escala A atribui-se caracterfsticas femininas. Sua origem teve como modelo 

·· movimentos de defesa pr6prios da esgrima. Normalmente a escala A e 

executada com trajet6ria transversal. v. trajet6ria transversal (n° 181, p. 129). 

Contudo, as loca~es podem ser ligadas por movimentos que passam pr6ximos 

ao centro do corpo ou com movimentos que passam pela periferia. v. trajetoria 

central (n° 179, p. 129). v. trajet6ria perlferlca (n° 180, p. 129). 

As loca~oes que a escala liga A sio (Aten!;iO: para atingir maior clareza no 

resultado da execuctao. utilize o lado direito do corpo. Lembrete: quando nao houver 

indicactao de baixo ou alto, entenda nivel medio): 

1. alto-direita; 

2. atrcis-baixo; 

3. esquerda-frente: 

4. baixo-direita; 

5. atrcis-alto: 

6. direita-frente: 

7. baixo-esquerda; 

8. frente-alto; 

9. direita-atrcis; 

10. alto-esquerda; 

11. frente-baixo; 

12.esquerda-atras. 

Volta para numero um novamente. 
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65 escala 8 (COR.) 

Escala B e uma serie de doze movimentos que fazem uma trajet6ria ligando 

sequencialmente locayaes que se altemam entre os pianos da porta, roda e 

mesa, dentro de um icosaedro imaginario. v. loca!;iO (n° 112, p. 93). v. plano 

espacial (n° 144, p. 105). v. traietoria (n° 178, p. 129). 

A escala B atribui-se caracterlsticas masculinas. Sua origem teve como modelo 

movimentos de ataque pr6prios da esgrima. Normalmente a escala B e 

executada com trajet6ria transversal. v. trajetoria transversal (n° 181, p. 129). 

Entretanto, as locayaes podem ser ligadas com movimentos que passam 

pr6ximos ao centro do corpo ou com movimentos que passam pela periferia. 

v. trajet6ria central (n° 179, p. 129). v. trajet6ria periterica (n° 180, p. 129). 

As loca¢es que a escala liga B sao (Aten!fio: para atingir maior clareza no 

resultado da execuyAo, utilize o !ado direito do corpo. Lembrete: quando nao houver 

indicayAo de baixo ou alto, entenda nivel medio): 

1. alto-esquerda; 

2. frente-baixo; 

3. direita-atras; 

4. baixo-esquerda; 

5. frente-alto; 

6. esquerda-atras; 

7. baixo-direita; 

8. atras-alto; 

9. esquerda-frente; 

10. alto-direita; 

11. atras-baixo; 

12. direita-frente. 

Volta para numero um novamente. 
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66 escala campanario (COR.) 

Escala Campanario e uma serie e/ou circuito de movimentos que ao ligar 

locag09s formam um tragado espacial pontiagudo durante a sua trajet6ria. 

v. loca~io (n° 112, p. 93). v. trajet6ria (n° 178, p. 129). 

Apresentamos uma escala Campanario (Aten9io: para atingir maior clareza no 

resultado da execuQ8o, utilize o lado direito do corpo. Lembrete: quando niio houver 

indicayiio de baixo ou alto, entenda nivel medio): 

1. alto-d i reita; 

2. atras-baixo: 

3. frente-direita: 

4. frente-baixo; 

5. esquerda-baixo; 

6. frente-alto. 

Volta para numero um novamente. 
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67 escala diagonal (COR.) 

Escala diagonal e uma serie de movimentos que fazem uma trajet6ria ligando 

locayees que correspondem aos vertices das diagonais do cubo. Esta escala e 

composta pelas oito direyees da cruz diagonal. v. cruz diagonal (n° 37, p. 43). 

A execuyao das escalas diagonais se da dentro do espayo cubico, o qual pode 

ter qualquer tamanho. A escala diagonal possibilita a colocayao do corpo nas 

diagonais mais instaveis. v. equilibrio instavel (n° 62, p. 55). Nao existe 

apenas uma escala diagonal, existem tantas quantas possam ser tra9adas pelo 

agente, explorando diferentes trajet6rias e experienciando diferentes 

sensayaes. 

Apresentamos alguns exemplos: 

1 - Escala diagonal que liga loca~Oes opostas em uma mesma diagonal. Nesta 

escala as diagonais enfatizam igualmente as tres dimensoes e os movimentos 

passam pelo centro do corpo. Nesta escala as transi~oes entre as a~oes 

basicas de esfor!;o sao contrastantes. v. a~o de esfo~o contrastante 

(n° 6, p. 23). 

2 - Escala diagonal que liga loca~oes de duas diagonais diferentes, com 

transi~o de uma qualidade de esfor~o. Nesta escala as diagonais 

enfatizam igualmente as tres dimensoes e os movimentos podem passar pelo 

centro do corpo ou serem movimentos perifericos. Nesta escala a transi~ao 

entre as a!;oes basicas de esfor~o e complementar ou analoga. A transi~ao se 

da entre uma qualidade de esfor~o em rela~ao a um fator de movimento. 

v. a~o de esfor90 analoga (n° 3, p. 22). 
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3 - Escala diagonal que liga loca!;oes de duas diagonais diferentes, com 

transi~Cio de duas qualidades de esfor~o. Nesta escala as diagonais 

enfatizam igualmente as tres dimensoes e os movimentos podem passar pelo 

centro do corpo ou serem movimentos perifericos. Nesta escala a tranSi!;ao 

entre as a!;oes bOsicas de esfor!;o e complementar ou anciloga. A transi!;ao se 

dci entre duas qualidades de esfor!;O em rela!;ao a dois fatores de 

movimento. v. a~o de esfo~o analoga (n° 3, p. 22). 
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68 escala do eixo (COR.) 

Escala do eixo e uma serie de movimentos que fazem uma trajet6ria ligando 

todas as inclinayOes transversas possiveis, relacionadas a uma mesma 

diagonal. v. inclina~o (n° 104, p.87). Ha uma escala do eixo em volta de cada 

uma das diagonais cheias, ou seja, nao existe s6 uma escala do eixo. 

v. diagonal pura (n° 45, p. 48). As escalas mantem uma ordem de transiyao de 

plano a plano. v. plano espacial (n° 144, p. 105). Cada transiyao de plano para 

plano da-se com uma passagem denominada de: 

1. Plana; 

2. Pontiaguda; 

3. Continua. 

v. inclina9io continua (n° 105, p. 88). v. inclinayio aplanada (n° 106, p. 89). 

v. inclinayio pontiaguda (n° 107, p. 90). 

Apresentamos uma escala do eixo que ocorre em tomo da diagonal 

alto/direlta/frente - baixo/esquerda/atras: (Atenyio: para atingir maior clareza 

no resultado da execut;ao, utilize o lado direito do corpo. Lembrete: quando nao 

houver indicat;ao de baixo ou alto, entenda nivel meclio): 

1. direita-atras; 

2. alto-direita; 

3. frente-baixo; 

4. direita-frente/; 

5. baixo-esquerda; 

6. frente-alto. 

Volta para numero um novamente. 
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69 escala do equador (COR.) 

Escala do Equador e uma serie e/ou circuito de movimentos que, ao ligar 

loca~;oes no espa~;o, forma um tra~;ado ellptico durante a sua trajet6ria. 

Apresentamos uma escala do Equador: (Aten~;io: para atingir maior clareza no 

resultado da execuyAo, utilize o lado direito do corpo. Lembrete: quando niio houver 

indicayAo de baixo ou alto, entenda nivel medio): 

1. direita-atrcis: 

2. atras-alto: 

3. alto-esquerda; 

4. esquerda-frente; 

5. frente-baixo: 

6. direita-baixo. 

Volta para numero um novamente. 

70 escala padrao (COR.) 

Escala padrao ou escala primaria e uma serie de doze rnovimentos que fazem 

uma trajet6ria ligando loca~;ees adjacentes num icosaedro imaginario. Ha uma 

escala primaria ou padrao para cada uma das quatro diagonais cheias. 

v. diagonal pura (n° 45, p. 48). Estas escalas tra<;am uma trajet6ria acima e 

abaixo de um eixo, passando de um plano para outro sequencialmente. 

v. plano espacial (n° 144, p. 105). 0 trac;o-forma da trajet6rias destas escalas 

forma um desenho espacial de ziguezague arredondado. v. tra1;o-forma 

(n° 177, p. 128). Estas escalas sao o fundamento da maioria das outras escalas 

e am3is (ou circuitos). v. anel (n° 14, p. 27). 
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Apresentamos uma escala padrao ou primaria que tern como eixo a diagonal: 

alto/direitalfrente - baixo/esquerda/atras: (Atenglio: para atingir maior clareza 

no resultado da execu9lio, utilize o Jado direito do corpo. Lembrete: quando nao 

houver indica9llo de baixo ou alto, entenda nivel medio): 

1. alto-direita; 

2. direita-atras; 

3. atras-baixo; 

4. baixo-direita; 

5. direita-frente; 

6. frente-baixo; 

7. baixo-esquerda; 

8. esquerda-frente; 

9. frente-alto; 

10. alto-esquerda; 

11. esquerda-atras; 

12. atras-alto. 

Volta para numero um novamente. 

64 



71 escala tridimensional (COR.) 

Escala tridimensional ou escala dimensional e uma serie de movimentos que 

fazem uma trajet6ria ligando loca¢es que correspondem as seis dire¢es da 

cruz tridimensional. v. cruz tridimensional (n• 39, p. 45). A ideia de 

experienciayao desta escala e proporcionar estabilidade; ambas as pemas 

criam um suporte no chao durante a sua execuyao. De acordo com o conceito 

de harmonia espacial esta escala propOe o seguinte experimento: 

na dimensiio de comprimento, com eixo vertical e dire(;ao cima- baixo 

= movimento leve para cima - movimento firme para baixo; 

na dimensiio de amplitude, com eixo horizontal e dire(;ao lado - lado = 

movimento flexlvel para fora do corpo- movimento direto cruzando o corpo; 

na dimensiio de profundidade, com eixo sagital e dire(;iio frente -

trds = movimento Iento para frente - movimento rcipido para trds. 

v. coriutica (n• 36, p. 42). v. harmonia espacial (n• 98, p. 84). 

lmportante ressaltar que as qualidades de esforyo em relayao ao fator Fluencia 

estao subjacentes a todas as outras. 

Nada impede que esta escala seja experienciada de outra maneira. 

72 escrita do motivo/motif writing (AT.) 

(conceito de Valerie Preston-Dunlop) 

Escrita do motivo e uma maneira de nota9ao do movimento. atraves de sinais 

que representam o esquema e/ou esboyo do(s) movimento(s). A exata 

execuyao fica a cargo da interpretayao do agente. v. labanotation 

(n° 111, p. 92). v. nota!;iO do movimento (n° 138, p. 101 ). 
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73 esforco (EUK. -AT) 

(a partir de LABAN, 1974, 1978; BARTENIEFF, 1980; DELL, 1970; DUSCHENES 

(1970 e 1977-1999); NORTH 1973; PRESTON-DUNLOP 1963, 1980, 1998, 2000; 

RUSSEL 1958 e 1975 e SERRA 1977, 1979 e 1993, 2000). 

Esforco e a pulsao resultante das atitudes internas que ativam o movimento, 

imprimindo-lhe variadas e expressivas qualidades. v. atitude intema 

(n° 17, p. 33). v. qualldade do esfo~o (n° 146, p. 110). Esfor~o e 0 ritmo 

dinamico do movimento do agente. v. dlnamlca (n° 47, p. 50). A partir de uma 

atitude interna do agente para com os fatores de movimento e de sua maneira 

de responder ao mundo, desenvolve-se o esforco que comunica a qualidade 

expressiva do movimento. Atitude, esforco e movimento nao se dao 

necessariamente em sucessao, ao contrario, ocorrem simultaneamente. 

Esforco e tanto intelectual, emocional, quanto flsico. 0 movimento pode ser 

descrito em termos de qualidade de esforco. Ha uma rela~o intrlnseca e 

especlfica entre esforco e forma que se manifests no movimento. v. coriutica 

(n° 36, p. 42). v. eukinetica (n° 81, p. 69). v. sistema effort/shape 

(n° 159, p. 115). Esfo~o nio foi formulado no Metodo de Laban em termos 

quantitativos, refere-se a aspectos qualitativos, a caracteristicas unicas a 

cada agente e vistas em diferen~as de uso de tempo e peso, de padroes 

espaciais e fluencia que o agente demonstra em suas preferincias 

pessoais, em sua atividades de trabalho ou elabora criativamente. 

Laban usou o termo antrieb = propulsao, impulso, impeto pela primeira vez, em 

1910. Durante a II Guerra, antrieb foi traduzido por Laban para o lngl~s como 

emort e este termo foi empregado por ele para nomear as mudan~s de 

qualidades que os trabalhadores aplicavam ao movimento e continuou a ser 

usado no teatro, dan~. na avalia~o da personalidade e na terapia corporal. 

Em KESTEBERG (1977) "effort e sinonimo de tension", que em lngl~s alem de 

significar tensao, e tambem expansao e for9a eletromotriz (WEBSTER'S 

Diciomirio de Ingles- Portugues, 1998). 
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74 esfor~o congelado (EUK.) 

Esforyo congelado e a denomina~o de Laban para a natureza constitucional 

do ser humano. Para ele, a estrutura: cabe9a, maos, face, etc., estabelece uma 

condi~o natural do corpo, de ser disposta desta forma "congelada". De acordo 

com Laban, esforgo congelado nao e manifesta~o suficientemente 

reveladora de atitudes internas. v. esforgo (n" 73, p. 66). 

75 esfor~o humanitario (EUK.) 

Esforyo humanitario e a denomina~o de Laban para o que ele acredita ser a 

capacidade do agente de desenvolver "bons" habitos de esfor90 mesmo em 

circunstancias adversas, tais como tendencias herdadas e instintos 

considerados "negatives". Para Laban, o agente e capaz e quase que obrigado 

a fomentar este tipo de esforyo, em razao da vida em sociedade. Contudo, 

Laban afirma que este esfor9o nao e somente explicado como uma adapta~o 

as circunstancias, resulta em grande parte do processo educacional e do 

dominio consciente dos esforyos. v. esfor9o (n" 73, p. 66). 

76 espa~o-movimento (COR.) 

Espar;o-movimento traz o conceito de unidade entre dois aspectos (espar;o e 

movimento) envolvidos em mesma realidade. " ... o movimento e constituido pelo 

trajeto entre diferentes pontos no espar;o e nao por uma sucessao de poses. 0 

espar;o e um aspecto oculto do movimento e o movimento e um aspecto visivel 

do espar;o" (LABAN, 1966). 
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77 espaco vazio (G.) 

Espayo vazio e uma ideia negada por Laban. " ... o espago e uma localidade. 

Entretanto n6s nao podemos olhar para esta localidade como uma sa/a vazia, 

separada do movimento, nem o movimento como um ocasional acontecimento 

somente, porque o movimento e um continuo fluxo dentro da localidade e ele 

mesmo e um aspecto fundamental do espat;o" (LABAN, 1966). 

78 espaco vazio (AT.) 

"Espago nao e vazio. Espago e junto com o universo, c6smico. A respirar;ao 

a/tera o espar;o, intemo e extemo. Qua/quer pessoa que esteja se 

movimentando modifica o espar;o, em grau pequeno ou grande. 0 espar;o esta 

sendo modificado o tempo todo, as pessoas, os animais, o ar que passa, 

modificam o espar;o. 0 espago e uma coisa viva" (CAVALCANTI, CIBELE, 

entrevista, Fevereiro/2001 ). 

79 estado de animo (EUK.) 

Estado de animo e a sensayao derivada de atitudes intemas. 0 estado de 

animo espelha o mesmo conteudo da ayao e e provocado pela qualidade 

expressiva da ayao. 0 estado de animo e expressado pelo corpo usando 

variedades de combinayoas de qualidades de esforyos. v. atitude intema 

(n° 17, p. 33). v. esfor~o (n° 73, p. 66). 
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80 estudos coreol6gicos (AT.) 

(conceito de Valerie Preston-Dunlop) 

Estudos coreol6gicos: "Um estudo te6rico-pratico intrinseco da forma e 

conteudo da dan9a, focando num estudo estrutural do meio da dan9a, isto e, o 

performer, o movimento, o som e o espa~o, usando quatro interdependentes 

modos de investiga9ao: experiencia/, explorat6rio, analitico e documental. A 

polltica da dan9a, a sociologia da dan9a, a estetica da dan9a, a semi6tica da 

dan9a trazem suporte e sao comp/ementares a este estudo intrinseco, por meio 

de suas pr6prias metodo/ogias" (PRESTON-DUNLOP, 1995). 

81 eukinetica 

Eukinetica e o estudo dos aspectos qualitativos do movimento. E o estudo do 

ritrno e dinamicas do movimento. E o estudo das qualidades expressivas do 

movimento. Eukinetica e parte integrante da Teoria dos Esfor9os. A Eukinetica 

levou Laban a conceitua~o da palavra esfor~ e dos quatro fatores de 

movimento. v. coreologia (n° 32, p. 40). v. dinamica (n° 47, p. 50). v. esfor9o 

(n° 73, p. 66). v. fator de movimento (n° 8 3, p. 69). v. qualidade do esfor9o 

(n° 146, p. 110). Laban criou o termo Eukinetica no inicio de sua carreira (1910). 
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82 experimenta~oes como espa~o teatral (G.) 

Experimentayaes com o espayo teatral e uma das ramifica~oes dos estudos de 

Laban. Sempre que posslvel, Laban fazia suas apresentayaes criando urn Iugar 

como teatro de arena; uma arte tridimensional nao poderia acontecer num 

espa~o que parecia bidimensional. Criou praticaveis de diferentes nlveis e 

formas, colocando-os tanto no palco como na plateia. Explorou diversos modos 

de retacionamento; muitas vezes, seus performers misturavam-se as pessoas 

da plateia. Nao era muito a favor de cenarios, preferia apresenta~oes ao ar 

livre. 

83 fator de movimento (G.- AT.) 

(a partir de LABAN, 1948, 1963, 1966, 1974, 1978, e 1990; BARTENIEFF, 1980; DELL, 

1970; DUSCHENES 1970 e 1977-1999; KESTENBERG 1977; NEWLOVE, 1995; 

NORTH 1973; PRESTON-DUNLOP 1963, 1980, 1998 ; RUSSEL 1958 e 1975 e 

SERRA 1977, 1979 e 1993). 

Fatores de movimento sao componentes que foram identificados por Laban 

como FLUENCIA, ESPA~O, PESO e TEMPO, ao observar as atitudes 

corporais na experiencia do movimento. Como estes fatores pertencem a 

pr6pria natureza do fato de existir, o agente com eles se relaciona, de uma 

forma integral. Esta rela~o e aparente no movimento e se estrutura por meio 

da capacidade mental emocionallracional e flsica, de forma consciente ou nao. 

0 movimento, portanto, e ativado e expresso com grada~ees de qualidades de 

esfor~o por meio desta capacidade de multiplas atitudes intemas que se tern 

perante os fatores de movimento. v. atitude intema (n° 17, p. 33). v. esforqo 

(n° 73, p. 66). v. fator de movimento - esforqo - movimento (n° V, p. 14). 

v. qualidade do esforqo (n° 146, p. 110). 
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84 fator de movimento Fluencia (G.- AT.) 

E o primeiro fator observado no desenvolvimento do agente. Ao se observar urn 

be~. e possfvel ver seus movimentos de expansao e contrac;ao, e a fluencia se 

manifestando com qualidades de esforyo liberadas e/ou controladas. Ele 

apenas "flui", sem muito dominio deste fluir do movimento. A tarefa do fator 

fluencia e a integra~;io (tarefa refere-se ao aspecto que o fator de movimento 

auxilia a desenvolver). A integrac;ao do movimento traz sensac;ao de unidade 

entre as partes do corpo. A atitude relacionada a fluencia e a progressio do 

movimento, que pode ser livre ou contida, informando (informa!;io refere-se ao 

aspecto de participa<;ao de atitude intema no movimento) o como do 

movimento: mais ou menos integrado (liberado) ou mais ou menos fragmentado 

(contido). A Fluencia apoia a manifestac;ao da emoc;ao pelo movimento, pois os 

extremos e/ou as gradayaes entre urn alto grau de abandono do controle ou 

uma atitude de extreme controle, manifestam no movimento os aspectos da 

personalidade que envolvem a emo~;io. 0 agente pode enfatizar, num 

determinado treino corporal, a vivencia mais consciente da fluencia e perceber 

que ela pode gerar atitudes intemas oniricas, imaginarias, m6veis, criativas. A 

liberac;ao da Fluencia demonstra, por exemplo, expansao, abandono, 

extroversao, entrega, proje!j:ao de sentimentos. 

0 controle da Fluencia demonstra, por exemplo, cuidado, restri<;ao, contenc;ao, 

retrair-se. 

0 conceito de Fluencia tern duas formas qualitativas basicas de ser 

experienciado, assim denominadas: 

1. livre e/ ou liberada; 

2. controlada e/ou contida e/ou limitada. 

E possivel descrever a qualidade de esforyo em rela9ao a Fluencia em urn 

movimento, bern como na sucessao de urn movimento para outro. 
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Todo movimento requer tensao muscular, seja em que grau for. Para as 

mudanyas nas qualidades de Fluencia tambem e necessaria tensao, porem, 

Fluencia trata da relayi!io entre os musculos tensionados e nao propriamente da 

presenya da tensao no corpo. Mudanyas na qualidade de fluencia sao mais 

vistas em um movimento do que as mudanyas de qualidade dos outros fatores 

de movimento. A Fluencia e considerada como alimentadora dos outros 

fatores, porque, por vezes, e possivel observar em movimentos que 

qualidades de Espaqo, Peso e Tempo permanecem cristalizadas e so a 

Fluencia muda. 

A qualidade livre: 

A qualidade de Fluencia livre e descrita como fluente, abandonada, continuada, 

expand ida. 

A qualidade controlada: 

A qualidade de Fluencia controlada e descrita como cuidadosa, restrita, contida, 

cortada, limitada. 

Nem sempre em um movimento e possivel discemir caracteristicas de Fluencia, 

isso se deve ao fato de outras qualidades ou considerag6es estarem mais 

imprimidas ao movimento. v. aqio de esforqo incompleta (n° 8, p. 24). 
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85 fator de movimento Espa~o (G.- AT.) 

~ o segundo fator observado no desenvolvimento do agente. Por volta do 

terceiro mills de vida, o bebe ja tern seus 6rgaos perceptivos mais 

desenvolvidos, ele manifests esfor90 para focalizar sua mae e objetos. Por 

intermedio dessa focaliza98o e a consequente locomo98o para objetos e 

pessoas, come~ a experiencia com o fator Espac;:o, com qualidades de esfor90 

que ja come~m a acontecer de forma direta (urn unico foco no espa90) ou 

flexivel (multifoco). v. direto - unifocado (n° IV, p. 13). v. flexivel -

multifocado (n° VII, p. 15). Primeiro o contato como espac;:o pessoal, depois o 

parcial e o geral. Quando o agente come~ a focalizar para fora, nao existe 

mais a ideia de que tudo e uma coisa s6 (como acontece como fator fluencia). 

E estabelecido o que se denomina "principio de realidade"; quem sou eu e 

quem e o outro. A tarefa do fator espa90 e a comunicac;io. A comunica98o que 

faz o agente se relacionar com o outro, o mundo a sua volta. A atitude 

relacionada ao espac;:o e a atenc;io, afeta o foco do movimento, informando 

sobre o onde do movimento. Caracteristicas do fator Espac;:o trazem ao 

movimento um aspecto mals intelectual da personalidade, pois localizac;:Des 

no espac;:o sao complexes. Estas localizac;:Des requerem aten98o tanto num 

unico foco como em dois - aten98o bidimensional - ou aten98o em mais focos 

ao mesmo tempo, gerando uma configura98o no espa90 nas tres dimensoes 

simultaneamente. 0 treino com o fator espa90 e suas qualidades gera, por 

exemplo, atitudes internes alertas ou explorativas. Em geral movimentos 

flexiveis demonstram mais adaptabilidade, aten98o multifocada, menos rigidez. 

Em geral movimentos retos podem revelar tanto objetividade como 

convencionalismo. 0 conceito de Espac;:o tern duas formas qualitativas basicas 

de ser experienciado, assim denominadas: 

1. direta; 

2. ffexlvel. 
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Fatos do uso do Espaoo sao vistos como urn continuo de linhas diretas e 

lineares para linhas torcidas e polineares (ou plasticas). Focar e visualizar 

relacionam-se as qualidades espaciais. As qualidades de esfo.yo em relayio 

ao fator Espa~;o sao concementes ao tipo de concentra~;ao ou foco no 

espa1;0 e nio tanto ao aspecto da forma do movimento. 

A qualidade direta e/ou de um (mico foco: 

0 movimento direto e definido como mantendo-se estritamente em uma 

trajet6ria ou em direyao a urn ponto. Para reter uma trajet6ria nao desviada a 

atenyao e mantida no Iugar de chegada ou pontos percorridos durante uma 

curva, por exemplo. E: urn uso restrito do espaoo. Foco direto ocorre com uma 

retilinea concentrayao visual. Foco direto ocorre com uma retillnea 

concentrayao visual. Atenyao direta no Espac;o usualmente emprega 

movimentos retos e lineares, nao ha torc;ao dos membros e do tronco. 

Relaciona-se a direyao periferica do movimento. v. movimento periferico 

(n° 131, p. 99). Entretanto, na arte da forma, as afinidades sao deliberadamente 

ignoradas. 

A qualidade flexivel e/ou multifocada: 

0 movimento flexivel e definido como arredondado, ondulante, plastico, indireto. 

Varias partes do corpo indo em diferentes lugares ao mesmo tempo. E urn uso 

mais amplo do espac;o. Foco flexivel ocorre com uma concentrayao por todo o 

espaoo tridimensional. Atenyao flexivel no Espaoo usualmente emprega 

movimentos torcidos. Relaciona-se a direyao central do movimento. 

v. movimento central (n° 118, p. 94). Entretanto, na arte da forma, as 

afinidades sao deliberadamente ignoradas. 

Nem sempre em urn movimento e possivel discemir caracterfsticas de EspaOQ, 

isso se deve ao fato de outras qualidades ou consideray(ies estarem mais 

imprimidas ao movimento. v. a~rao de esfor~ro incompleta (n° 8, p. 24). 
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86 fator de movimento Peso (G.- AT.) 

E o terceiro fator observado no desenvolvimento do agente. Este fator auxilia na 

conquista da verticalidade. E posslvel observar como o be~ deixa cair objetos 

varias vezes, descobrindo a forya da gravidade. Depois ele a experimenta em si 

mesmo, ate ficar de pe sustentando seu corpo. As qualidades de esforc;o do 

fator peso sao leve e firme, com todas as nuances de peso possiveis entre 

estas polaridades. A tarefa do fator peso e auxiliar na assertividade. Ela da 

estabilidade ao agente, proporciona seguranc;a. A atitude relacionada ao peso e 

a intenc;io, a sensayio. 0 peso informa sobre o o que do movimento. Peso 

traz ao movimento um aspecto mais fisico da personalidade. 0 fator peso 

auxilia o desenvolvimento do domfnio de si pr6prio, ao transportar o corpo sem 

ajuda do outro, daf ele gerar a afirmayao da vontade. Movimentos leves sao 

mais faceis para cima, revelam suavidade, bondade, e em outro polo, 

superficialidade. Movimentos firmes sao mais faceis para baixo, demonstram 

firmeza, tenacidade, resistencia ou tambem poder. 0 conceito de Peso tem 

duas formas qualitativas basicas de ser experienciado, assim denominadas: 

1. leve; 

2. firme. 

Em Peso temos quatro fatos a serem considerados: 

1 - for~a de gravidade - para que o corpo se mantenha na posiyao vertical e 

necessario que se exerya uma forya em direoao para cima e igualmente em 

direyao para baixo. A forya de gravidade pode ser superada de forma !eve ou 

firme, com todas as gradac;oes possiveis entre ambos os extremos; 

2- for~a cinetica- a forya (ou energia) que e necessaria para mover o corpo 

no espac;o. 0 corpo ou partes do corpo pode ser movido de forma !eve ou firme, 

com todas as grada<;Oes possfveis entre ambos os extremos; 
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3- for~a estatica- a forya (ou energia) que e exercida quando uma posiyao e 

mantida em urn estado de ativa tensao muscular. Esta forya nao e para mover o 

corpo e sim mantida no corpo. Esta forya e sentida como se uma resistencia 

intema esta sendo acrescentada ao movimento. Resistencia intema pode 

acontecer de modo leve ou firme, com todas as graday6es possiveis entre 

ambos os extremes; 

4 - resistencia externa - a resistencia oferecida por objetos ou pessoas. Urn 

parceiro, urn m6vel podem resistir ao corpo ou tambem suportar o corpo. 

Resistencia externa e suporte podem acontecer de modo leve ou firme, com 

todas as gradag6es possiveis entre ambos os extremes. 

A qualidade leve e as quatro informa96es sobre o peso: 

1 - exer!;Cio anti-gravidade leve - e a forya para cima, suficiente para manter a 

estrutura do esqueleto aprumada; 

2 - for~a cinetica leve - e a exeryao anti-gravidade leve enquanto o corpo ou 

partes do corpo se movem em qualquer direyao. A real quantidade de forya 

usada depende do tamanho do corpo ou parte do corpo e da a9ao sendo 

executada, mas em todos os cases a forya cinetica e suficiente para manter 

esta sensayao de leve sustentayao em movimento; 

3 - for~a estatica leve - e a sustentayao que se da entre tens5es e contra

tens5es minimas; 

4 - intera~ao leve-e produzida com a resistencia que e fornecida por pessoas 

e/ou coisas. Uma forya minima e produzida em direyao oposta a resistencia 

oferecida. 

Estas minimas foryas podem ocorrer independentemente, simultaneamente ou 

sucessivamente. 
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A qualidade firme e as quatro informa~oes sobre o peso: 

1 - exer(;ao anti-gravidade firme - ocorre na dire~o para cima de tal modo 

que a estrutura do esqueleto e conduzida muito alem de sua natural postura 

leve; 

2 - for(;a cinetica firme - e produzida quando o corpo ou partes do corpo de 

movem firmemente. A exer~o anti-gravidade em dire~o para cima pode estar 

presente ou ausente, em cada caso uma certa firmeza ou sensa~o de 

momento de firmeza esta presente; 

3 - for(;a estatica firme - ocorre quando ha contra-tensoes internas 

produzindo uma firme condi~o de sustenta~o. Estas tens5es estaticas firmes 

podem ser usadas em posi~es ou acompanhar a forya cinetica firme. A forya 

cinetica estatica pode ocorrer em qualquer dir~o e e experienciada como uma 

resistE!ncia interns; 

4 - intera(;ao firme - e produzida diretamente contra a resistE!ncia que esta 

sendo fornecida. Nao existe uma contra-tensao interna. 

Leveza e firmeza podem ser produzidas num movimento inteiramente. Neste 

caso o movimento por complete sera leve ou firme, analisado como tal e sentido 

como tal. Entretanto, por vezes o que se percebe, se analisa e se sente sao 

mementos de leveza ou firmeza durante o movimento. 

Nem sempre em urn movimento e possivel discernir caracteristicas de Peso, 

isso se deve ao fato de outras qualidades ou considera~s estarem mais 

imprimidas ao movimento. v. a~o de esfor~o incompleta (n° 8, p.24). 
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87 fator de movimento Tempo (G.- AT.) 

!: o quarto e ultimo fator a ser observado no desenvolvimento do agente. A 

no~o de tempo, na vida do agente, comeQa a surgir por volta dos cinco ou seis 

anos de idade. Antes desta epoca e vaga a ideia de tempo. E muito comum 

frases como: "Eu vou ontem". Nesta idade (cinco ou seis anos) e que as 

brincadeiras comeQam a ter comeyo, meio e fim. 0 agente empresta urn 

brinquedo porque sabe que depois vai tS-Io de volta, ou nao chora quando os 

pais saem porque, agora, sabe que eles vao voltar. 

As qualidades de esforyo do fator tempo sao sustentada e subita (sem duvida, 

com todas as nuances, como em todos os fatores). 

lmportante ressaltar, que se usa tambem Iento e n3pido para referir-se a tempo 

sustentado ou tempo subito. Laban preferia sustentado e subito por achar que 

rapido e Iento sao termos quantitativos, enquanto sustentado e subito 

requerem uma atitude intema de sustenta~o do tempo ou de acelera~o do 

tempo, gerando deste modo, aspectos qualitativos. 

0 tempo traz ao movimento, urn aspecto mais intuitivo da personalidade. A 

tarefa do fator tempo e auxiliar na operaclonalidade, isto e proporciona 

elementos para execuyao. A atitude relacionada ao tempo e decisio, 

informando sobre o quando do movimento. Em termos de atitudes intemas, o 

treino e dominio das qualidades do fator tempo ajuda, por exemplo, a que os 

limites nao sejam tao rigidos. Auxilia, ainda a maior mobilidade e tolerancia em 

relayao as frustrac;:oes; se o agente nao tern algo agora, talvez seja possivel 

obte-lo depois. 
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0 conceito de Tempo tern duas formas qualitativas basicas de ser 

experienciado, assim denominadas: 

1. subita; 

2. sustentada. 

Em Tempo tr~s fatos a serem considerados: 

1 - a dura<;ao processa-se num continuo de muito curta a muito Iongo; 

2 - a velocidade processa-se num continuo de muito rapido a muito Iento; 

3 - a velocidade nao e constante no movimento. Durante um movimento ha 

momentos de acelera<;ao e desacelera<;ao. 

As qualidades subita e sustentada e os tris fatos do Tempo: 

1 - qualidade subita e percebida em movimento(s} rapido(s} de curta 

dura<;ao; 

2 - qualidade subita e percebida em acelera<;ao de curta dura<;ao; 

3 - qualidade sustentada e percebida em movimento(s} lento(s} de Iongo 

dura<;ao; 

4 - qualidade sustentada e percebida em desacelera<;ao de Iongo dura<;ao; 

5 - movimentos rapidos de longa dura<;ao; 

6 - acelera<;ao de Iongo dura<;ao; 

7 - curtos movimentos lentos; 

8 - desacelera<;ao curta. 

Nem sempre em urn movimento e possivel discemir caracteristicas de Tempo, 

isso se deve ao fato de outras qualidades ou considera9(5es estarem mais 

imprimidas ao movimento. v. a~ao de esfo~o incompleta {n° 8, p. 24). 
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88 fluxo do movimento (G.- AT.) 

Fluxo do movimento e uma ininterrupta conexao de ayoes do universe que se 

dao em tridimensionalidade: a natureza e/ou os elementos e/ou os seres 

emergem e afundam, alargam e se estreitam, avanyam e se retraem. 0 fluxo 

nao tern aspectos internos e/ou externos. 0 fluxo e dentro e fora 

simultaneamente. 0 fluxo pode ser mais ou menos libertado ou mais ou menos 

controlado, entretanto nunca para. Laban tern uma perspectiva universal sobre 

o emprego do fluxo do movimento, no sentido de haver semelhanyas de 

manifestayao de fluxo do movimento no universe e em todos os corpos. 

89 fort;a de gravidade (G.) 

Forya de gravidade e atrayao que a forya gravitacional da terra exerce sobre 

todos os corpos. 

90 forma coriutica (COR. -AT) 

Forma coreutica e urn tipo de arranjo espacial que tern uma energia direcional e 

urn intervale espacial (intervale e a tensao entre uma direyao e outra). As 

formas coreuticas sao as dimensoes, diagonais e diametrais, as inclinay<>es, 

pianos, nlveis. (a partir de PRESTON-DUNLOP, 1980, 1984, 1995). 

91 forma estavel (COR.) 

Forma estavel caracteriza-se por ocorrer em uma ou duas dimensoes 

v. escala tridimensional (n° 71, p. 65). Como o proprio nome diz, esta forma 

tende a estabilidade. 
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92 forma instavel (COR.) 

Forma instavel caracteriza-se por ocorrer no espa9Q entre as dimensaes. Como 

o pr6prio nome diz, esta forma tende a instabilidade e a continua troca de 

equilibria. v. escala diagonal (n° 67, p. 60). 

93 frase de movimento (G.- AT.) 

Frase de movimento e o desenvolvimento de uma ayao que responde a uma 

estrutura de organizayao intrinseca. Apesar de fazer um analogia a linguagem 

verbal, ao usar a palavra frase, Laban enfatiza nitidamente que: ·o significado 

dos componentes dos movimentos ni!lo e convencional como acontece com as 

palavras e as sequencias idiomaticas. Pode-se entender o sentido das frases 

de movimento como a expressi!lo de modos de aqi!lo definidos" 

(LABAN, 1990, p. 47). SERRA (entrevista, Outubro/2000), afirma que o mais 

importante na linguagem nao-verbal e a diferenciayao entre frase de movimento 

e frase de palavras. Segundo SERRA, a linguagem verbal explica de maneira 

linear; a linguagem gestual expressa de maneira instantanea. 

94 frase de movimento completa (G.) 

Frase de movimento completa caracteriza-se por ser a sequencia de 

movimentos de uma ayao, composta de tres partes: 

1. prepara~o; 

2. a~lio; 

3. recupera~iio. 
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95 frase de movimento incompleta (G.) 

Frase de movimento incompleta caracteriza-se por ser a sequencia de 

movimentos de uma a9ao, onde nio se apresenta ou a prepara9ao ou a 

recuperayao. Geralmente, a frase de movimento incompleta nao exibe a 

prepara~io, ou seja, e composta de a~io e recupera~io. 

96 func;oes naturais do corpo (G.) 

FunQOes naturais do corpo sao as fun¢es mecanicas basicas do movimento: 

dobrar, esticar e torcer. 
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97 grafico do esfor~o (G.) 

Grafico do esforc;o e um diagrama que representa o conteudo de esforc;o de um 

movimento. Este diagrama e desenhado por meio da combinac;ao de trac;os 

horizontais e verticais que indicam a configurac;ao espacial das qualidades de 

esforc;o dos fatores de movimento. A curta linha diagonal no grafico do esforc;o 

e chamada de sinal de esforc;o. Toda notac;ao dos esforc;os tern esta linha 

diagonal, ela identifica claramente que esta se tratando do grafico de esforc;o. 

v. esforc;o (n° 73, p. 66). v. fator de movimento (n° 83, p. 70). v. qualidade do 

esforc;o (n° 146, p. 110). 

P = Peso; E = Espac;o; F = Fluincia; T = Tempo. 

FLEX[VEL 

LEVE 
p 

E DIRETO 

F LIVRE 

T SUSTENTADO SUBITO 

LIVRE 
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98 harmonia espacial (COR. - EUK.) 

Harmonia espacial e urn conceito de Laban para designar o que ele via como 

16gica e/ou harmonia existindo entre a estrutura espacial e os conteudos 

dinamicos do movimento (a partir de MALETIC, 1987). 

v. coreutica (n° 36, p. 42). v. dintmica (n°47, p. 50). v. eukinetica (n° 81, p. 69). 

99 icosaedro (COR.) 

lcosaedro e urn corpo geometrico de estrutura tridimensional, com vinte faces 

triangulares unidas por doze vertices, estabelecido pela ligayao periferica dos 

tr!s pianos. v. plano espacial (n° 144, p. 105). v. poliedro (n°145, p. 109). 

v. trajetoria periferica (n° 180, p. 129). 0 icosaedro e mais esferico que o 

octaedro e o cubo. 0 icosaedro tern mais afinidade com a forma natural da 

cinesfera. v. cinesfera (n° 24, p. 37). 0 centro do icosaedro e o centro do 

corpo do agente, e/ou o corpo todo do agente e a locayao central do icosaedro. 

v. loca~ao (n° 112. p. 93). 0 espa90 coreutico s6 e possivel de ser 

experienciado, em toda sua potencialidade, devido ao conceito de espa9o 

icosaedral. E posslvel experienciar o espayo icosaedral perifericamente, ao 

Iongo dos cantos, ou transversalmente. v. trajetoria transversal 

(n° 181, p. 129).Trajet6rias centrais dentro do icosaedro s6 ocorrem quando o 

agente permanece em urn diametro de urn mesmo plano. v. cruz diametral 

(n° 38, p. 44). v. trajetoria central (n° 179, p. 129). As transi9oes de urn plano a 

outro dentro do espayo icosaedral sempre empregam movimentos com as tr!s 

tendencias espaciais das dimensaes. v. dimensiio espaclal (n° 46, p. 49). 

Todas as escalas e varia9oes no icosaedro, utilizam movimentos que tern os 

tres componentes dimensionais, os quais nunca tern a mesma importancia. 

v. inclina~ao continua (n° 105, p. 88). v. inclina~o aplanada (n° 106, p. 89). 

v. inclina~o pontiaguda (n° 107, p. 90). Figura a pagina 84. 
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100 impeto de acao (EUK.) 

fmpeto de a~ao e a denomina~o dada a combina~o de qualidades de esfor~o 

em rela~ao a Peso, Tempo e Espa~o. "/sto acontece numa agao basica de 

esforgo, quando a Fluencia se mantem latente" (LABAN, 1978, p. 129). v. ac;ao 

basica de esforc;o (n° 2, p. 20). v. fator de movimento (n° 83, p. 70). 

v. qualidade do esforc;o (n° 146, p. 110). 

101 impeto de encanto (EUK.) 

lmpeto de encanto e a denomina~ao dada a combina~ao de qualidades de 

esfon;o em rela~ao a Peso, Fluencia e Espa~o. A Fluencia substitui Tempo. 

"Repousa a atitude interns relativa a Tempo e o movimento irradia uma 

qua/idade de fascinio" (LABAN, 1978, P. 130). v. ac;io basica de esforc;o 

(n° 2, p. 20). v. atitude interna (n° 17, p. 33). v. fator de movimento 

(n° 83, p. 70). v. qualidade do esforc;o (n° 146, p. 110). 

102 impeto de paixao (EUK.) 

lmpeto de paixao e a denomina~ao dada a combina~ao de qualidades de 

esfor~o em rela~ao a Peso, Fluencia e Tempo. A Fluencia substitui Espa~o. 

"Nao se esboga nenhuma atitude referente a forma, ou seja, quando se acham 

adormecidas as qualidades espaciais, as agoes corporais se tomam 

particularmente expressivas das emogoes dos sentimentos'' (LABAN, 1978, p. 

130). v. ac;ao basica de esforc;o (n° 2, p. 20). v. atitude interna (n° 17, p. 33). 

v. fator de movimento (n° 83, p. 70). v. qualidade do esforc;o (n° 146, p. 110). 
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103 impeto de visao (EUK.) 

lmpeto de visao e a denomina~o dada a combina~o de qualidades de esforyo 

em rela~o a Espayo, Fluencia e Tempo. A Fluencia substitui Peso. " ... m1o M 

uma atitude ativa em relagao a Peso, tendo reduzido consequentemente o 

significado ffsico do movimento" (LABAN, 1978, p. 130). v. a~o basica de 

esfOJVO (n° 2, p. 20). v. atitude intema (n° 17, p. 33). v. fator de movimento 

(n° 83, p. 70). v. qualidade do esfoJVO (n° 146, p. 110). 

104inclina~ao 

lnclina~o e uma linha transversal que se situa entre dois pianos. Caracteriza

se por ser uma digressio (desvio) em rela~o a uma norma de estrutura 

especial dada, como e a cruz tridimensional. A inclina~o tern em si a 

combina~o de componentes dimensionais e diagonais. v. cruz tridimensional 

(n°39, p. 45). v. plano espacial (n° 144,p. 105).v. transversal (n° 183, p. 130). 
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105 inclina~io continua (COR.) 

lnclinayao continua (flowing inclination) e um movimento transversal que passa 

entre o plano da roda e o plano da mesa. v. inclina9io (n° 104, p. 87). 

v. plano espacial (n° 144, p. 104). v. transversal (n° 183, p. 130). Caracteriza

se por enfatizar a dimensao de profundidade (com dire~es frentelatras). Ha 

oito inclina~es contfnuas e durante sua execu~o e possfvel perceber seu 

tra~o fluido no espayo entre o corpo do agente e a periferia do espayo do 

icosaedro. Este tipo de inclinayao s6 acontece dentro do espayo icosaedral. 

v. lcosaedro (n° 99, p. 84). 

Apresentamos as oito inclina~es contfnuas (Aten~o: para atingir maior ctareza 

no resultado da execuQAo, utilize o lado direito do corpo. Lambrete: quando ni!o 

houver indicat;i!O de baixo ou alto, entenda nivel medio): 

1 - de frente-baixo para esquerda-atras 

2 - de frente-baixo para direita-atras 

3 - de frente-alto para esquerda-atras 

4 - de frente-alto para direita-atras 

5 - de atras-baixo para esquerda-frente 

6 - de atras-baixo para direita-frente 

7 - de atras-alto para esquerda-frente 

8 - de atras-alto para direita-frente 
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106 inclina~io aplanada (COR.) 

lnclinayao aplanada (flat inclination) e um movimento transversal que passa 

entre o plano da mesa e o plano da porta. v. inclinac;io (n° 104, p. 87). 

v. plano espacial (n• 144, p. 105). v. transversal (n• 183, p. 130). Caracteriza

se por enfatizar a dimensao de amplitude (com dire<;oes ladollado). Ha oito 

inclina<;oes aplanadas e durante sua execuyao e possivel perceber seu tra<;ado 

aplanado e/ou achatado no espa<;o entre o corpo do agente e a periferia do 

espa<;o do icosaedro. Este tipo de inclinayao s6 acontece dentro do espa<;o 

icosaedral. v. icosaedro (n° 99, p. 84). 

Apresentamos as oito inclina<;Oes achatadas (Aten~o: para atingir maior clareza 

no resultado da execuyao, utilize o lado direito do corpo. Lembrete: quando nao 

houver indicac;i!io de baixo ou alto, entenda nivel medio): 

1 - de esquerda-atrcis para alto-direita 

2 - de esquerda-atrcis para baixo-direita 

3 - de direita-atrcis para alto-esquerda 

4 - de direita-atrcis para baixo-esquerda 

5 - de esquerda-frente para alto-direita 

6 - de esquerda-frente para baixo-direita 

7 - de direita-frente para alto-esquerda 

8 - de direita-frente para baixo-esquerda 
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107 inclinac;ao pontiaguda (COR.) 

lnclinaQiio pontiaguda (steep inclination) e um movimento transversal que passa 

entre o plano da porta e da roda. v. inclinaQiio (n° 104, p. 87). v. plano 

espacial (n° 144, p. 105). v. transversal (n° 183, p. 130). Caracteriza-se por 

enfatizar a dimensao de comprimento (com dire¢es cimalbaixo). Ha oito 

inclinay()es pontiagudas e durante sua execuQiio e possivel perceber seu 

tral(ado que sobe e desce, formando pontas acentuadamente agudas no 

espayo entre o corpo do agente e a periferia do espa~o do icosaedro. Este tipo 

de inclina~ao s6 acontece dentro do espa~o icosaedral. v. icosaedro 

(n° 99, p. 84). 

Apresentamos as oito inclinay()es pontiagudas (Aten~ao: para atingir maior 

clareza no resultado da execu~o. utilize o lado direito do corpo. Lembrete: quando 

nao houver indica~o de baixo ou alto, entenda nivel medio): 

1 - de alto-direita para frente-baixo 

2 - de alto-direita para atras-baixo 

3 - de baixo-direita para frente-alto 

4 - de baixo-direita para atras-alto 

5 - de alto-esquerda para frente-baixo 

6 - de alto-esquerda para atras-baixo 

7 - de baixo-esquerda para frente-alto 

8 - de baixo-esquerda para atras-alto 

90 



108 instrumento-corpo (G.) 

lnstrumento-corpo e urn conceito que traz a ideia de aprimoramento do corpo 

como um instrumento de expressao. Envolve a ideia dos corpos humanos 

serem ferramentas criativas e/ou instrumentos "vivos", sensiveis e expressivos, 

capazes de manifestar relayao mutua entre mundo interior e exterior. 

Compreende a noyao de os corpos humanos serem um instrumento que produz 

movimento e forrnas de arte do movimento. 

109 labananalise (G.) 

"t um sistema de observagao, descrigao e notagao de todas as formas de 

movimento, derivado do traba/ho de Rudolf Laban, seus co/egas e seus a/unos. 

Um vocabulario sistematico e metodologia de descrigao do movimento" 

YOUNGERMAN, 1978, apud PRESTON-DUNLOP, 1998. 

110 labananalise (AT.) 

Labanalise e combinayao da Anotayao de Laban (labanotation ou kinetografia) 

com a Analise de Movimento de Laban; a eukineticaleffort, e a 

coreuticalshape. 

v. coreutica (n°36, p. 42) v. eukinetica (n°81, p. 69). 

Labanalise e empregada para anotar, reproduzir e ensinar movimentos e/ou 

dan~s e/ou coreografias. E:, tambem, usada clinicamente nas terapias 

corporais para documentar caracteristicas de movimentos de pacientes. 
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1111abanotation (G.) 

Labanotation e urn sistema de sinais graficos criado para registrar o movimento. 

Os diagramas da Labanotation, ou Kinetografia, sao linhas verticais e 

horizontais, pontilhadas e/ou cheias. Os diagramas sao tambem pequenos 

circulos vazios e/ou cheios que descrevem tanto esquemas como detalhes das 

ayaes, partes do corpo isoladas e em conjunto, direyaes, nfveis espaciais, 

come~. durayao e final do movimento. Estas estruturas de movimento (ou 

diagramas) sao configuradas numa pauta, como ada notayao da musica, s6 

que esta pauta e desenhada verticalmente e a leitura e/ou o registro do 

movimento sao feitos de baixo para cima. A pauta e dividida em quatro colunas. 

Esta divisao se da do centro para fora da pauta. 

A Labanotation possui princfpios graficos de Beauchamp e Feuillet (ambos 

maftres de ballet do seculo XVIII). 

Segundo PRESTON-DUNLOP (1998), a kinetografia foi desenvolvida afim de 

ser uma nova forma de coreografia (escrita da danga) e este termo tambem foi 

criado com o intuito de ser distinto de Coreografia, o metodo de Feuillet, 

publicado em 1700. 
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1121ocac;ao (COR.- AT.) 

Locagao e urn Iugar de mobilidade reconhecido dentro da cinesfera, o qual tern 

urn definido valor direcional, como alto/direita ou baixo/frente, ou centro. Uma 

locagao nao e urn ponto rigido no espago. E, acima de tudo, uma pequena area 

em urn ponto. 

"Existe na /ocat;iio uma liberdade de acordo de onde o movimento vem e para 

onde e/e vai" (PRESTON-DUNLOP, 1984, p. viii). 

•o conceito de /ocat;iio garante ao movimento sua natureza flsica de nunca 

parar'' (SERRA, entrevista, outubro/2000). 

·o centro que e uma das diret;oes espaciais, niio e um ponto, e um Iugar, uma 

locat;iio. 0 centro e como uma esfera, ele gira em tomo dos seus eixos, ele se 

move um pouco, se abre em 45°" (CAVALCANTI, CIBELE, entrevista, 

fev./2001 ). 

113 metrica (G.) 

Metrica e o tempo dividido em unidades mensuraveis. v. ritmo metrico 

(n° 153, p. 113). 

114 movimento assimetrico (G.) 

Movimento assimetrico caracteriza-se por urn lado do corpo se movimentar ou 

estar im6vel diferentemente do outro, a partir de uma divisao natural definida 

pela coluna vertebral. As colocagOes direcionais dos ombros diferem uma da 

outra. Da mesma maneira, pode acontecer assimetria nas colocagOes 

direcionais do quadril, maos, pemas ou pes. Ha urn incalculavel numero de 

posigOes, movimentos e trajetos assimetricos. 
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115 movimento ativo (G.) 

Movimento ativo caracteriza-se pela atitude que o agente tem em relayao a 
for~ de gravidade. Se o agente tem uma atitude de resist~ncia a esta for~. o 

movimento e chamado de ativo. Tanto movimento leve como movimento firme 

podem ser ativos; o agente pode resistir a for~ de gravidade com qualidade 

!eve ou qualidade firme e/ou com todas as gradayt;es possiveis entre estes 

extremos. 

116 movimento cardial (G.) 

Movimento cardia! caracteriza-se por ser um movimento de transi9ao. E o 

mesmo que movimento intermediario. Movimento que fica entre duas a90es 

ditas principais. 

117 movimento causal (G.) 

Movimento que caracteriza-se por exprimir um objetivo. E principalmente 

consciente. 

118 movimento central (G.) 

Movimento central caracteriza-se por ter origem ou envolver ativamente o 

centro do corpo. v. centro do corpo (n° 22, p. 36). v. trajet6ria central 

(n° 179, p. 129). Tende a dirigir-se deste centro as extremidades. Mesmo 

iniciado na periferia, atinge o centro do corpo. E integrado por um fluxo 

continuo, ajustando cada parte do corpo no processo da ayao. (a partir de 

DELL, 1975 e SERRA, 1993). 
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119 movimento coral (G.) 

Movimento coral e o nome dado a uma forma de dan~ que buscava urn 

sentido coletivo e comunitario, festivo, criativo e terapeutico. Entre 1920 e 1933, 

Laban, Albrecht Knust e Martin Gleisner fizeram inumeros movimentos corais 

ou dan~s corais (este termo e similar a urn coro de cantores, com varias 

vozes), nas suas escolas, com seus alunos e com muitas outras pessoas, 

principalmente com trabalhadores de diversos ramos. A Teoria de Movimento 

de Laban era aplicada nestas dan~s por meio do que ele denominou de 

epis6dios expressivos, os quais sao temas ou propostas de caracteristicas 

de movimentos para. serem improvisados. Havia dan~rinos profissionais 

(hoje chamados de animateurs de dan~) entre amadores. Eles eram treinados 

para expressar os epis6dios expressivos e, a partir desta estrutura e/ou 

estlmulo, as outras pessoas criavam seus pr6prios movimentos. THORNTON 

(1971) relata que as dan~s ocupacionais e as festividades que ocorriam em 

Monte Verita (comunidade em que Laban viveu), deram origem aos movimentos 

corais e/ou dan~s corais, pois o publico, no fim das apresentayaes, juntava-se 

a estas dan~s. 

120 movimento c6rdico (G.) 

Movimento c6rdico caracteriza-se por ser executado em tres direyaes 

simultaneamente. Este tipo de movimento pode ser realizado em qualquer 

dir~o e por qualquer e/ou quaisquer partes do corpo. 
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121 movimento, corpo e saude (G.) 

Movimento, corpo e saude e uma das ramifica¢es dos estudos de Laban. Ele 

estudou a estrutura anat6mica do corpo humano, ossos, musculos e sistema 

nervoso. Afirmava que o movimento continua dentro do corpo, como o 

movimento dos pulmoes, das batidas do cora~o. do fluxo sanguineo, dos 

sistemas digestivos e excret6rios, etc. Fez estudos sobre respira~ao. Em 

rela~o a alimenta~ao, afirmava que ela deveria ser tao variada quanto as 

nuances qualitativas dos esfor~s. Era a favor de tratamentos medicos 

altemativos. v. qualidade do esfor~to (n" 146, p. 110). 

122 movimento de sombra (G.) 

Movimento de sombra caracteriza-se por ser urn movimento reflexo. Tern esta 

denomina~o. pois acompanha, a maneira de uma sombra, o(s) movimento(s) 

da a~o com objetivo. E urn movimento executado inconscientemente. 

123 movimento do balanceio (G.) 

Swinging movement caracteriza-se porter uma qualidade de natureza pendular, 

combinando uma fase relativamente relaxada, com outra relativamente tensa. v. 

acento ritmico transiclonal (n"13, p. 26). 
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124 movimento dramatico (G.) 

0 movimento dramatico caracteriza-se por ser um movimento feito para o palco, 

artlstico. 

125 movimento e educa~ao (G.) 

Movimento e educagao e uma das ramifica9oes dos estudos de Laban. Ele 

nunca foi um especialista em Educagao no sentido academico, porem, 

usufruindo do contato com pioneiros como ele, come9ou a formular sua Teoria 

de Educagao pelo Movimento. Para Laban o essencial e nao tolher o impeto 

natural para a movimentagao e o desenvolvimento do sentido cinestesico de 

que todos os agentes sao dotados, junto a um processo social, expressivo e 

criativo. Seus Dezesseis Temas de Movimento sao cartilha basica para 

educadores de varios pafses. v. tema de movimento (n° 160, p. 116 a p. 128). 

126 movimento e terapia (G.) 

Movimento e terapia e uma das ramificayoes dos estudos de Laban. 

PRESTON-DUNLOP (1990) destaca pontos da Teoria dos Esfor9os 

(Eukinetica) com relayao a Teoria das quatro funyoes da mente de Carl Gustav 

Jung (sabemos pela biografia de Laban que ele e Jung conviveram durante um 

periodo): 

JUNG LABAN 

1. Pensamento Espayo; 

2. Sentimento Fluencia; 

3. Sensa gao Peso; 

4. lntuigao Tempo. 
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Laban fez observayaes sobre disturbios mentais em relayao ao movimento 

corporal veriticando desequillbrios nos padroes de movimento. As primeiras 

abordagens de Psicologia Experimental na Europa, por volta de 1910, a partir 

dos primeiros escritos de Laban foram feitas por Wilhelm Wundt (BARTENIEFF, 

1973). A partir de 1940, com a fundayao do Dance Notation Bureau, os 

conceitos de movimento de Laban comeyaram a ser aplicados a Terapia, nos 

Estados Unidos. Nenhuma publicagao de Laban a respeito de Movimento e 

Terapia foi editada, apesar de ele estar trabalhando em urn livro sobre este 

tema no final da sua vida (HODGSON e PRESTON-DUNLOP, 1990 e 

THORNTON, 1971). Muitos de seus estudos foram seminais para toda uma 

teoria e pratica desenvolvida ate os dias atuais, notadamente no Laban Centre, 

em Londres, no Saint Elizabeth Hospital, em Washington, na Hahnemann 

University Filadelfia, no trabalho de formayao e terapeutico da Professora 

Doutora Monica Allende Serra, em Sao Paulo. 

127 movimento e trabalho (G.) 

Movimento e trabalho e uma das ramiticayaes dos estudos de Laban. Ele 

destaca que o agente usa as mesmas formas de movimentayao no trabalho, na 

danya ou em qualquer outra atividade, apenas as dispoe de modos diferentes. 

Laban experienciou em si mesmo formas de adaptayao a trabalhos variados. 

Durante os anos 1899-1900, em que serviu o exercito, aprendeu a construir 

ferrovias e a manusear maquinas. Em 1929, em Viena, quando foi dirigir urn 

grande movimento coral, estudou varios offcios e trabalhou com lavadeiras, 

chapeleiras, ferreiros, sapateiros, alfaiates, padeiros, e com muitos outros 

trabalhadores. v. movimento coral (n° 119, p. 95). Durante a II Guerra, Laban 

trabalhou em fabricas inglesas e junto com F.C. Lawrence, escreveu o livro 

Effort. Este livro e resultado de um estudo meticuloso das qualidades de 

movimento manifestadas nas ayaes do trabalho e da contigurayao destas ayaes 

no espayo. 
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128 movimento funcional (G.) 

Movimento funcional caracteriza-se por ser urn movimento associado a 

operayao de trabalho ou urn objetivo especifico. Tern uma funyao objetiva. 

129 movimento gestual (G.) 

Movimento gestual caracteriza-se por ativar somente partes do corpo, 

quaisquer que sejam. E urn movimento associado a expressao de 

pensamentos. 

130 movimento passivo (G.) 

Movimento passivo caracteriza-se pela atitude que o agente tern em relayao a 

forya de gravidade. Se o agente tern uma atitude de entrega a esta for9a, o 

movimento e chamado de passivo. Tanto movimento leve como movimento 

flrme podem ser ativos; o agente pode se entregar a forya de gravidade com 

qualidade Jeve ou qualidade firme e/ou com todas as grada¢es possiveis entre 

estes extremos. 

131 movimento periferico (G.) 

Movimento periferico caracteriza-se por ter origem, quase sempre nas 

extremidades do corpo. 0 fluxo desta caracteristica do movimento envolve as 

extremidades do corpo (dedos, maos, pes, cabeya), a periferia. v. trajet6ria 

periferica (n° 180, p. 129). 
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132 movimento postural (G.) 

Movimento postural caracteriza-se por ativar o corpo como um todo com a 

mesma qualidade de esforc;:o e forma. Um pequeno movimento de cabec;:a, mas 

que ative o corpo como um todo, e considerado um movimento postural. E um 

movimento associado a expressao de emoc;:Oes (a partir de LAMB, 1965 e 

SERRA, M. A.1993). 

133 movimento ritual (G.) 

Movimento ritual caracteriza-se por expressar um significado religioso, sagrado. 

134 movimento simetrico (G.) 

Movimento simetrico caracteriza-se pela correspondencia em forma, desenho e 

arranjo de ambos os lados do corpo, a partir de uma divisao natural, definida 

pela coluna vertebral. A colocac;:ao direcional de ambos os lados e a mesma. 

135 movimento simultineo (G.) 

Movimento simultaneo caracteriza-se por ser executado em sincronia por varias 

articulac;:oes de partes do corpo, ou pelo corpo por completo. E iniciado e 

finalizado ao mesmo tempo. 

136 movimento sucessivo (G.) 

Movimento sucessivo caracteriza-se por ser executado de maneira sequencia!. 

Cada articulayao e/ou parte do corpo inicia o movimento ap6s a outra e cada 

articulayao e/ou parte atinge a posic;:ao final em tempos diferentes. 
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137 nivel espacial (COR.) 

Nivel e a rela9ao de posi<;ao espacial que ocorre em duas instancias: 

- de uma parte do corpo em rela<;ao a articula9ao na qual ocorre o movimento. 

Por exemplo, urn bra<;o pode estar alto, medio ou baixo, em rela<;ao a 

articula9ao do ombro; 

-do corpo como todo em rela9ao a urn objeto, outro(s) corpo(s) ou ao espa9o 

geral. Por exemplo, o corpo do agente esta baixo em rela<;ao a uma cadeira ou 

outro agente. 

138 nota~ao do movimento (AT.) 

"Notagao da danga tern muitos elementos aberlos. A notagao nunca e 

reprodugao do movimento, nao pretende ser uma reconstituigao exata. A 

notagao da poucos elementos, ela e criativa, pressupoe um tom pessoal. Ela 

abrange uma faixa, mas ela tenta preservar alguma coisa depois que o 

movimento acaba. Devem existir muitas notagoes, uma s6 nao faz sentido. 

Podemos usar todos os recursos existentes para fazer notagao" (CORDEIRO, 

ANALiVIA, entrevista, novembro/2000). v. escrita do motivo (n° 72, p. 65). 

v. labanotation (n° 111, p. 92). 
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139 octaedro (COR.) 

Octaedro e urn corpo geometrico de estrutura tridimensional, com oito faces, 

estabelecido pela ligayao dos extremos alcanc;ados pelas seis direc;oes da cruz 

tridimensional. v. poliedro (n° 145, p. 109). Ha inumeras maneiras de se 

experienciar este solido imaginario, criando-se diferentes trajet6rias, com 

diferentes quaiidades de esforc;o. v. cruz tridimensional (n° 39, p. 45). 

v. qualidade de esfor~o (n° 146, p. 110). 

I 
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140 oficina de pensamento e a~io (G.) 

Oficina de pensamento e a<;ao e a denominayao da atividade didatica de Laban. 

Esta oficina traz a ideia de que o aperfei<;oamento tecnico esta unido a uma 

compreensao do conteudo do movimento. Nesta oficina, a prioridade dada por 

Laban, de inlcio, e a atuayao das caracterlsticas intemas da ayao do que a 

habilidade da execuyao externa, como uma forma de provocar uma reflexao de 

como e executado o movimento e nao qual movimento e feito. 

141 ordem coreol6gica (G.) 

Ordem coreol6gica: '~s regras ocu/tas e estruturas no movimento, as quais, 

quando conscientemente dominadas, fazem o movimento penetravel, 

significativo e compreensivel" (LABAN, apud PRESTON, 1998). v. coreologia 

(n° 32, p. 40). v. estudos coreologicos {n° 80, p. 69). 

142 pausa (G.) 

Pausa e o periodo de parada da ayao e/ou movimento. A durayao da pausa 

pode ou nao ser medida por unidades de tempo proporcionais a dos 

movimentos que introduzem e concluem o periodo de parada. 
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143 pensar por movimentos (G.) 

"Talvez nao seja inusitado introduzir aqui a ideia de se pensar em termos de 

movimento, em oposir;ao a se pensar em palavras. 0 pensar por movimentos 

poderia ser considerado como um conjunto de impressoes de acontecimentos 

na mente de uma pessoa, conjunto para o qual falta uma nomenclatura 

adequada. Este tipo de pensamento nao se presta a orientar;ao no mundo 

exterior, como o faz o pensamento atraves das palavras mas, antes, aperfeir;oa 

a orientar;ao do homem em seu mundo interior, onde continuamente os 

impulsos surgem e buscam uma valvula de escape no fazer, no representar e 

no danr;ar': (LABAN, 1978, p. 42). 

"A 16gica exigida para se pensar em termos de movimento deveria em primeiro 

Iugar ser desenvolvida a partir da observar;ao e da descrir;ao de movimentos 

simples ... " (LABAN, 1978, p. 86). 

"Uma analise que se baseie nos fatores de movimento propicia o pensar em 

termos de movimento ... "(LABAN, 1978, p. 88). 
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144 plano espacial (COR.) 

Plano espacial e a combina~o de duas dimensoes. Os pianos espaciais sao 

visualizados quando e feita a ligac;ao dos extremos alcanc;ados pelas doze 

direc;oes diametrais. v. cruz diametral (n° 38, p. 44). No plano, uma das 

dimensoes e a dominante (principal) e a outra dimensao e a secundaria. Laban 

denominou estes pianos de plano da porta, plano da mesa e plano da roda. 

p 

105 



- plano da porta - Neste plano a dimensao de comprimento que combina as 

direc;oes cima - baixo e a dominante. A dimensao de amplitude que combina 

as direc;oes lado - lado, e a secundaria. No plano da porta e possfvel 

observar e experienciar a postura do eixo vertical (cima e/ou baixo) e a 

capacidade da coluna de dobrar lateralmente. 
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- plano da mesa - Neste plano a dimensao de amplitude que combina as 

diregoes lado - lado, e a dominante. A dimensao de profundidade que 

combina as diregoes frente - tras e a secundaria. No plano da mesa e 

possfvel observar e experienciar movimentos que se abram e fecham em 

relagao ao corpo e a capacidade da coluna de torcer. 
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- plano da roda - Neste plano a dimensao de profundidade que combina as 

dire9oes frente - tras e a dominante. A dimensao de comprimento que 

combina as dire9oes cima - baixo e a secundaria. Neste plano e posslvel 

observar e experienciar movimentos com os membros superiores e 

inferiores e a capacidade da coluna de arquear e arredondar, para frente e 

para tras. 

' 
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145 poliedro (G.) 

Poliedro e urn corpo e/ou s61ido tridimensional que apresenta superficies planas 

(poli = varios; edro = face). Os poliedros sao tambem conhecidos por s6lidos 

platonicos e poliedros regulares. As superficies dos poliedros sao denominadas 

faces. As faces dos poliedros sao poligonos ou figuras geometricas planas. Os 

lados das faces recebem o nome de arestas e os pontos onde as arestas de 

encontram sao denominados de vertices. Duas faces consecutivas formam urn 

Angulo diedro (di = dois, edro = face).Os poliedros recebem denomina96es de 

acordo com o numero de faces que apresentam. (a partir de PENTEADO, 1970). 

A arquitetura de Laban se constr6i com base nos poliedros, pois ve neles "leis 

universais c6smicas" que refletem a semelhan~ entre este fluxo universal e o 

movimento humano em todos os niveis: "mental, fisico e espiritual" (LABAN, 

apud NEWLOVE, 1999). 

Laban faz uma abstra~o. ao criar uma analogia entre os corpos fisicos e os 

corpos geometricos. Seu estudo de harmonia espacial concentra-se em 

poliedros de seis faces (hexaedro), oito faces (octaedro) e vinte faces 

(icosaedro). 

"As formas poliedrais embutem-se uma dentro da outra como bonecas russas" 

(NEWLOVE, 1999, p. 29). v. cubo (n° 40, p. 46). v. dinamosfera (n° 48, p. 51). 

v. octaedro (n° 139, p. 102). v. icosaedro (n° 99, p. 84). 
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146 qualidade do esfor4;o (EUK.) 

"Qualidade do esforr;;o e o componente primario da dinamica de movimento, a 

qual tem elementos polares em tempo (sustentado - stfbito), em espar;;o 

(direto - flexfvel), em peso (/eve - firme) e em flu&ncia (livre - /imitada)" 

(LABAN, 1971). v. dinamica (n°47, p. 50). v. eukinetica (n° 81, p. 69). 

Qualidade refere-se a atributos que indicam distinc;:oes que nao sao de ordem 

quantitativa ou mensuravel. As mudanc;:as qualitativas do esforc;:o no movimento 

ocorrem dentro de uma gama entre dois opostos. v. esfof'9o (n° 73, p. 66). 

Qualidade do esforc;:o e urn aspecto do comportamento e pode ser considerada 

como urn produto do metabolismo, da aprendizagem e da percepyao do meio 

ambiente. Resulta de uma atitude interior (consciente ou inconsciente) da 

pessoa que se move em relayao aos os fatores de movimento. 

As quatidades do esforc;:o tern uma rede infinita e complexa de nuances, as 

quais derivam das inumeras relac;:Oes e combinac;:Oes que podem acontecer no 

movimento. 

A qualidade do esforr;;o tambem e denominada de elemento do esforr;;o, ou 

elemento constitutivo do esforr;;o, ou elemento constituinte do esforr;;o, ou 

elemento qualitativo do esfof'90, ou ainda, elemento do esforr;;o. 

147 relaxamento (G.) 

Relaxamento e movimento, pois compreende esforc;:o como qualquer outro 

movimento. Nao confundir com repouso. v. repouso (n° 149, p. 111 ). 
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148 repert6rio individual de movimentos (AT.) 

"Repert6rio individual de movimentos e a maneira como uma pessoa combina, 

a seu modo, as qualidades constitutivas do esforgo em rela9ao aos fatores de 

movimento" (SERRA, 1993). v. fator de movimento (n° 83, p. 70). 

v. qualidade do esfor~;o (n° 146, p. 110). 

149 repouso (G.) 

Repouso e considerado como relativamente sem esforyo. E associado a 
cessayao do movimento. v. retaxamento (n° 147, p. 110). 

150 ritmo corporal (G.) 

"Ritmo corporal e a adequa9ao do homem as diferentes situa¢es da vida, que 

e diferente para cada pessoa. E a forma de lidar com o tempo nas transi9oes 

entre movimentos ou a90es" (CORDEIRO, 1998, p. 54). 0 ritmo corporal nao se 

processa com regularidade absoluta, embora constitua um conjunto fluente no 

tempo. A harmonia do ritmo corporal auxilia na adaptayao ao ritmo extemo, 

resultando na execuyao de movimentos eficientes, com economia de esforyo. 

111 



151 ritmo do esfor~o (EUK.) 

Ritmo do esforyo e o ritmo das ayaes corporais manifestado nas mudanyas e 

variedades de qualidades de peso, tempo, espayo e flu~ncia. Consiste nas 

diferentes pontuayaes de esforyo. v. esfor~o (n° 73, p. 66). Ritmo do esfor9o 

esta relacionado a uma temporalidade primordial, ou seja, ele acontece sem 

uma organiza~o de tempo de acordo como ritmo metrico. v. ritmo metrico 

(n° 153, p. 113). v. ritmo nio metrico (n° 154, p. 113). Nas operayaes 

atividades de trabalho, na vida cotidiana e no experimento dos esfor9os, 

observa-se variantes que transcorrem de sutis ate abruptas, ou entao 

absolutamente radicais. E possivel perceber, tambem, que duas pessoas 

fazendo a mesma coisa, t~m diferentes ritmos de esforyo. 

152 ritmo-espa~o (G.) 

Ritmo-espayo e a maneira como o agente vai estruturando o Tempo enquanto 

vai mapeando o espayo que circunda seu corpo, afim de criar urn certo dominio 

e uma adequada esfera pessoal de esforyo a sua volta. Trata-se tambem da 

maneira como o agente vai manipulando objetos a sua volta, afim de atingir a 

melhor posi9ao para seu esforyo. v. cinesfera (n°24, p. 37). v. esfor~o 

(n° 73, p. 66). Ritmo-espayo e o caminho que o agente vai trayando atraves de 

todas as combina90es de esforyo necessarias ao seu trabalho e a seu 

comportamento geral. Esta sempre associado aos outros ritmos, apesar de 

poder estar mais enfatizado em uma dada a~o. Origina-se do uso de direyaes 

relacionadas entre si, resultando em forrnas e configurayOes espaciais. 
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153 ritmo metrico (G.) 

Ritmo metrico e o ritmo executado em conformidade a unidades de tempo 

mensuraveis. E o ritmo medido, quantificado, restringido a batidas e contagens. 

Agentes cuja movimentayao utiliza mais saltos e/ou pulos sao movedores 

naturalmente metricos. v. metrica (n° 113, p. 93). 

154 ritmo nao metrico (G.) 

Ritmo nao metrico e executado em conformidade com o ritrno intemo ou 

biol6gico: a pulsayao cardiaca, o ritrno respirat6rio, o fluir da corrente 

sanguinea. Agentes cuja movimenta~Jtao utiliza mais gestos, sao movedores 

naturalmente nao metricos. 

155 ritmo-peso (G.) 

Ritmo-peso e a maneira como o agente utiliza os acentos ritrnicos da(s) frase(s) 

de movimento. v. acento ritmico (n° 10, p. 25). Para que este tipo de ritrno 

aconte~Jta, e necessaria a fusao de acentuayao (peso) e durayao (tempo). Esta 

sempre associado aos outros ritmos, apesar de poder estar mais enfatizado em 

uma dada a9ao. Origina-se das associa9()es breves e longas com partes mais 

acentuadas e nao acentuadas, ou pouco acentuadas, de uma frase ou 

sequencia de movimentos. 
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156 ritmo-tempo (G.) 

Ritmo-tempo e a maneira como o agente lida com o fluxo continuo do 

movimento. Esta sempre associado aos outros ritmos, apesar de poder estar 

mais enfatizado/destacado em uma dada ayao. Origina-se dos ritmos 

produzidos pelos movimentos corporais. Estes movimentos podem ter durac;:oes 

regulares ou irregulares. v. ritmo do esfo~o (n° 151, p. 112). v. ritmo metrico 

(n° 153, p. 113). V, ritmO na0 metriCO (n° 154, p. 113). 

157 sentido cinestesico (G.) 

Sentido cinestesico e o sentido mediante o qual percebe-se o esforyo muscular, 

o movimento e a posiyao do corpo no espayo. 

158 sequencia de movimentos (G.) 

Sequ~ncia de movimentos e organizayao da combinayao de frases de 

movimento. Em uma seqooncia, prepara!;io e recupera!;io se juntam e 

formam uma transiyao. v. transi!;io de frase de movimento (n° 182, p. 129). 
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159 sistema effort/shape (G.) 

Sistema effort/shape e urn metodo de descri~o das mudangas das qualidades 

do movimento em termos de modos de manifesta~o e em termos de modos de 

adapta~o do corpo no espaoo. Este sistema permite a analise e a anota~o da 

dinamica expressiva do movimento. Esta anota~o e realizada a partir de 

diagramas que permitem especificar: 

1 - a qualidade do movimento = e o esfort;o/effort; 

2 - a configura~o que o movimento toma no espa9o tridimensional = 
forma/shape. 

A coreutica - principios espac1a1s do movimento - e a eukinetica -

prlncfpios qualftatlvos do movlmento - sao a base desse sistema (SERRA, 

1990). 

Warren Lamb desenvolveu o Sistema Effort/Shape. Lamb formulou o conceito 

shape como correlate a effort fundamentado na codifica~o de Laban das 

afinidades de rela~o das qualidades de esforoo com especificas dimensoes do 

espaoo, apresentadas no livro Choreutics (1966). Lamb criou urn conjunto de 

sinais para shape que se referem a effort, ampliando mais ainda os diagramas 

de Laban. Este metodo de nota~o e de analise tornou-se urn sistema 

estabelecido e utilizado de varios modos e para diferentes fins, todavia, sem 

perder sua origem na Eukinetica e na Coreutica. 
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160 tema de movimento (G. -AT.) 

(definigao dos dezesseis Temas: a partir de LABAN, 1948, 1963 e 1990; 

DUSCHENES, apostilas e anota9(ies de aulas- 1977 a 2000 e PRESTON-DUNLOP, 

1963 e 1980). 

Tema(s) de movimento(s) sao urn instrumental didatico, de aprendizado da 

teoria de movimento. Cada urn dos temas, trata de urn conceito e/ou uma ideia 

de movimento e corresponde a uma etapa na progressao da sensa~o e 

compreensao mentaVemocional do movimento. Urn Tema e sempre 

desenvolvimento de outro(s). 

161 tema de movimento I - relacionado com a 

consciencia do corpo (G. -AT.) 

Trata de conscientizar para as possibilidades do uso do corpo e partes do corpo 

para se mover ou danr;ar. Este Tema trata de como coordenar as bases 

mecanicas constituintes do movimento, as quais sao dobrar, esticar e torcer e 

de funt;<>es cineticas elementares. v. sentido cinestesico (n° 157, p. 114). Este 

Tema tern sub-temas a serem experienciados: 

• corpo em movimento e imobilidade; 

• Uso simetrico e assimetrico do corpo; 
A 

• Enfase em partes do corpo; 

• Liderando o movimento com partes espedficas do corpo; 

• Transferencia do peso e gestual; 

• Rela~oes entre partes do corpo. 

116 



162 tema de movimento II - relacionado com a 

consciencia do peso e do tempo (G.- AT.) 

Trata de conscientizar para as possibilidades da experiencia do movimento 

sustentado ou subito, firme ou !eve, de qualquer parte do corpo. Este Tema eo 

primeiro, entre varios que !ida com dinAmicas e ritrnos do movimento. 

v. dinamica (n° 47, p. 50). v. ritmo metrico (n° 153, p. 113). v. ritmo nao 

metriCO (n° 154, p, 113). 

163 tema de movimento Ill - relacionado com a 

consciencia do espa~o (G.- AT.) 

Trata de conscientizar para as possibilidades de uso do espayo. E o primeiro 

tema no qual o foco nao eo agente, mas sim o seu meio ambiente. Este Tema 

tem sub-temas a serem experienciados: 

• Usando o espa~o- explorando, preenchendo, penetrando, envolvendo, etc.; 
, 

• Areas espaciais - tres areas fundamentais: baixa, media e alta. v. nivel 

espacial (n° 137, p. 101 ); 

• Zonas do corpo - cada parte tem seu Iugar. Explorar as possibilidades de 

harmonia natural do corpo, mas tambem uma parte "conhecer" o Iugar da 

outra; 

• Extensao no espa~o - trata da mudanya de foco: para perto do corpo e para 

Ionge do corpo; 

• Palavras espaciais - palavras que oferecem indicayoes espaciais e que 

estimulam a explora9ao do movimento no espa~. Sao, em geral, 

preposiyaes: por cima; por baixo, ao redor, atraves, Ionge, etc.; 
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• A~oes espaciais bcisicas - ayees que resultam de movimentos nas direvoes 

das tres dimensoes: emergindo (para cima), afundando para baixo), 

alargando (para o lado abrindo), estreitando (para o lado fechando), 

avan~ando (para frente), retraindo-se (para trcis). Estas ayaes 

proporcionam sensayoes cinestesicas basicas. v. dimensio espacial 

(n° 46, p. 49). 

164 tema de movimento IV - relacionado com a 

consciencia da fluencia do peso corporal no espa~o e 

no tempo (G. -AT.) 

Este Tema trata da fluencia e suas qualidades e completa a explanayao e 

experienciayao dos quatro fatores de movimento. Este tema tambem lida com 

momentos no movimento. Estes momentos sao identificados como as 

qualidades de esforvo associadas aos fatores: !eve, firme, sustentado, subito, 

direto, flexivel, livre, controlado. v. fator de movimento (n° 83, p. 70). v. tema 

de movimento VII (n°167, p. 121). 
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165 tema de movimento V - relacionado com a 

adaptacao a parceiros (G.- AT.) 

No presente Tema, o ambiente torna-se outra(s) pessoa(s). No Tema Ill o 

ambiente era o pr6prio espa~o. Este Tema tem sub-temas a ser experienciados: 

• Fazendo o mesmo - o mesmo que brincar de espelho; 

• Conversa~oes em movimento - perguntas e respostas em movimento; 

+ Dan~ando junto - a ideia principal e criar algo que nCio possa ser feito por 

s6 um agente; 

• Dan~ando para o parceiro - treinar a observa~Cio de movimentos; 

• Dan~ar em duos, trios, quartetos, etc. 
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166 tema de movimento VI - relacionado com o uso 

instrumental do corpo (G.- AT.) 

0 prop6sito deste Tema e favorecer a conscil!ncia geral ganha por meio do 

Tema I. Primeiramente a aten~o e dada ao que o corpo e capaz de fazer, 

atuando como urn instrumento. Depois, procura-se construir urn vocabulario 

tecnico por meio da pratica de diferentes atividades. As a¢es sao mimeticas, 

como por exemplo usar a mao como uma faca, entretanto a medida que ayao e 

experienciada e aumentada, o elemento mimetico se dissolve. Este Tema 

tambem lida com as denominadas cinco a¢es do corpo: 

1. gestos - incluem todos os movimentos do corpo, os quais nao estao 

concernentes em suportar o peso; 

2. passos - incluem todas as transferencias de peso de um suporte para 

outro; 

3. locomo~Cio - inclui maneiras de transportar o corpo de um Iugar para 

outro; 

4. pular - inclui todos os movimentos nos quais nao ha ponto de suporte; 

5. virar - inclui todos os movimentos nos quais e feita uma mudan~a de 

frente. 

Todas estas a¢es podem ser executadas com diferentes combina¢es entre 

elas. Este tema tambem trata da imobilidade, relacionando-a primordialmente 

as qualidades da fluencia do movimento e a forma e equillbrio do corpo. 
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167 tema de movimento VII - relacionado com a 

consciencia das oito a~oes de esfor~o basicas 

(G.- AT.) 

Este Tema e uma progressao dos Temas II e IV. Na dan9li as oito a¢es de 

esforvo basicas nao aparecem de uma maneira absolutamente completa. 

Entretanto, as a¢es de esforvo sao capazes de acentuar importantes 

momentos do movimento e este Tema trata de identificS-Ias, experiencia-las e 

domina-las isoladamente, buscando demonstrar as suas diferen9lis de 

qualidades. v. ac;ao de esforc;o basica (n° 2, p. 20). 
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168 tema de movimento VIII - relacionado com os 

ritmos ocupacionais (G.- AT.) 

Este Tema faz uma liga9So entre os Temas V, VIe VII e prepara para o Tema 

X. 0 objetivo deste Tema e ligar movimento criativo com movimento de 

trabalho, mostrando que os mesmos principios e caracteristicas estao 

envolvidos em movimentos praticos e expressivos. Originalmente este Tema 

correspondia a aprender a compor a partir de cany(ies e de sons produzidos no 

trabalho. Este Tema tern sub-temas a ser experienciados: 

• A~oes mimicas de trabalho - experienciar e analisar e o que acontece na 

a~ao: 

• Trabalhos em pares ou grupos - a~oes e jogos em conjunto; 

• ritmo da a~ao- prepara~ao, a~ao e recupera~ao. v. frase de movimento 

(n° 93, p. 81): vcirias a~oes dentro de uma a~ao principal: 

• Estados de animo e a~oes de trabalho. v. atitude interna (n° 17, p. 33). 

v. estado de animo (n° 79, p. 68). Diferentes atitudes ou estados de 

animo podem ser imprimidos as a~oes, buscando assim diferentes formas 

de executa-las; 

• Traduzindo o trabalho em dan~a - repeti~ao do ritmo, elabora~ao do 

padrao de movimento. 
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169 tema de movimento IX - relacionado com as formas 

do movimento (G.- AT.) 

Este Tema e uma progressao das ideias contidas no Tema Ill. 0 prop6sito 

deste tema e que padrOes e formas imaginados, sejam transformados em 

movimentos guiados e controlados pela rede cinestesica. v. sentldo 

cinestesico (n° 157, p. 114). Este Tema tem sub-temas a ser experienciados: 

• Padroes espaciais basicos- Linhas retas, curvas e torcidas; 

• Progressao especial e tensao especial: 

• tamanho do movimento - Configura~oes do corpo, grandes e pequenas e 

suas inumeras grada~oes, experienciadas em rela~ao a formas e padroes 

de movimento: 

• Formas corporais- Como-agulha, como-muro, como-bola, como-parafuso. 

170 tema de movimento X - relacionado com os ritmos 

dinamicos e as transi~oes das oito a~oes basicas 

(G. -AT.) 

Este tema e um desenvolvimento dos temas II e IV, nos quais as ayaes foram 

identificadas separadamente e do Tema VII. 0 objetivo deste Tema e 

experienciar, para reconhecer e dominar mudanyas de uma qualidade de 

esfor~ para outra. v. ac;ao baslca de esforc;o (n° 2, p. 20). v. qualldade de 

esforc;o (n° 146, p. 11 0). 
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Apresentamos tabelas de transi~Oes de esfo~os: 

Transi~io gradual 

Mudan92 Mudan92 Mudan92 

de Tempo de Peso de Espac;:o 

Flutuar Sacudir Torcer Deslizar 

Socar Pressionar Pontuar Talhar 

Deslizar Pontuar Pressionar Flutuar 

Talhar Torcer Sacudir Socar 

Pontuar Deslizar Socar Sacudir 

Torcer Talhar Flutuar Pressionar 

Sacudir Flutuar Talhar Pontuar 

Pressionar Torcer Deslizar Torcer 

Transl~io menos gradual 

Mudan92 Mudan92 Mudan92 

de Peso e Tempo de Tempo e Espac;:o de Espac;:o e Peso 

Flutuar Talhar Pontuar Pressionar 

Socar Deslizar Torcer Sacudir 

Deslizar Socar Sacudir Torcer 

Talhar Flutuar Pressionar Pontuar 

Pontuar Pressionar Flutuar Talhar 

Torcer Sacudir Socar Deslizar 

Sacudir Torcer Deslizar Socar 

Pressionar Pontuar Talhar Flutuar 
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Transi~o abrupta 

Mudanya de 

Espayo, Peso e Tempo 

Flutuar Socar 

Socar Flutuar 

Deslizar Talhar 

Talhar Deslizar 

Pontuar Torcer 

Torcer Pontuar 

Sacudir Pressionar 

Pressionar Sacudir 

171 tema de movimento XI - relacionado com a 

orientacao espacial (G.- AT.) 

Este Tema contem os principios dados no Tema Ill e esta estreitamente 

conectado ao Tema IX. Este Tema trata de criar urn esquema para transformar 

o espa9o em uma estrutura, com a qual o movimento se relaciona e se orienta. 

Neste estudo da organizayao espacial, Laban apresentou vinte e sete dire9oes 

espaciais basicas. Seis dimensionais, oito diagonais, doze diametrais e o 

vigesimo setimo ponto e a pessoa, de cujo centro do corpo irradiam-se estas 

direyees. v. as vinte e sete dir~6es de orienta9io espacial (n° 16, p. 28). 

v. poliedro (n° 145, p. 109). 

Neste Tema apresenta-se conceitos fundamentais da cor~utica de Rudolf 

Laban. v. coreutica (n° 36, p. 42). 
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172 tema de movimento XII - relacionado as afinidades 

de esfor~o e forma (G.- AT.) 

Este Tema trata da ligayao entre esfor~ e forma no movimento e integra o 

trabalho dos Temas IX, X e XI. Eo primeiro Tema no qual a inter-relayao entre 

o corpo e os aspectos espaciais e dinamicos do movimento sao abordados 

como uma coisa s6. Ha liberdade total de escolha, o agente pode escolher 

qualquer forma e qualquer ritrno e usar qualquer parte do corpo. Entretanto este 

Tema apresenta formas que combinam melhor com certos esforyos, ou 

sucessao de esfor~s. do que outras. v. harmonia espacial (n° 98, p. 84 ). 

173 tema de movimento XIII - relacionado com a 

eleva~io do solo (G. -AT.) 

Este Tema apresenta formas de se experienciar o natural impulse de superayao 

da forya da gravidade. Este Tema tern sub-temas a ser experienciados: 

• Saindo do chao; 

• Partes espedficas do corpo, levando o peso em dire~ao ao ar; 

• Formas e eleva~ao; 

• Esfor~o e eleva~ao; 

• Volta ao choo; 

• Eleva~ao sem pulo; 

• J ogos com parceiros e grupos; 

• Musica e eleva~ao. 
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17 4 tema de movimento XIV - relacionado com o 

despertar da sensacao de grupo e a composicao de 

grupo (G.- AT.) 

Este e urn Terna tratado de forma bastante pessoal por agentes. Muitos acham 

o trabalho em grupo irrelevante. Outros acreditam que a sensayao de grupo e 
importante. 

Este Terna tern sub-temas a ser experienciados: 

• Sendo parte de um grupo; 

• Liderando e adaptando-se num grupo de improviSa!;ilo; 

• A!;oes de grupo mimeticas; 

• Compondo para e dirigindo um grupo; 

• Rela!;oes de Espa!;o; 

• Rela!;oes de Fluencia; 

• Rela!;oes de Peso; 

• Rela!;oes de Tempo. 

175 tema de movimento XV - relacionado com as 

formacoes grupais (G.- AT.) 

Este tema trata de formas e rela~oes entre o grupo. 0 prop6sito deste Terna e 
que as forma¢es tenham relayao com o conteudo como urn todo. 

Este Tema tern sub-temas a ser experienciados: 

• 0 grupo atuando como uma unidade; 

• Forma!;oes de grupos lineares, irregulares, fragmentadas; 

• Recursos visuais que auxiliam as forma!;oes (objetos, esculturas, 

elementos da natureza). 
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176 tema de movimento XVI relacionado 

com significado, expressao, comunicac;io e 

corporificac;aolembodiment e/ou materializac;ao 

(G. -AT.) 

Este Tema trata de desenvolver habilidades basicas como suporte para o 

processo criativo. Este Tema lida tambem com demonstrar que auto-expressao 

e criayao artistica nao sao a mesma coisa. 

0 Tema XVI tern sub-temas a ser experienciados: 

• Significado, expressao, comunica~ao; 

• Conteudo de uma composi~ao de dan~a; 

• 0 processo criativo; 

• Formas coreograficas; 

• Instrumentos coreograficos; 

• Coreografia como um evento multimldia; 

• Da expressao cl corporifica~Clo/ embodiment. 

177 trac;o-forma (COR.) 

Trayo-forma e a forma trayada no espayo (ou a forma que se configura no 

espayo) pelo movimento do corpo ou partes dele, durante uma trajet6ria. 
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178 trajetoria (COR.) 

E a uniao dos pontos por onde se desloca o movimento. A trajet6ria define o 

ponto exato de inlcio do movimento, para onde e conduzido e aonde chega. 

179 trajetoria central (COR.) 

Trajet6ria central e a representayao da ligayao de loca9(ies atraves do centro 

do corpo, indo para ele ou para fora dele. v. loca~io (n° 112, p. 93). 

180 trajetoria periferica (COR.) 

Trajet6ria periferica e a representa9ao da ligayao de loca9oes de bordas ou 

cantos da cinesfera e dos poliedros imaginaries. v. loca~io (n° 112, p. 93). 

181 trajetoria transversal (COR.) 

Trajet6ria transversal e a representayao da ligayao de loca9oes feitas entre o 

centro e a periferia da cinesfera. Por exemplo: alto/direita para atras/baixo; 

frente/alto para direita/atras. Trajetorias transversais s6 sao encontradas 

na orientayao espacial icosaedral. v. icosaedro (n° 99, p. 84). v. loca9io 

(n° 112, p. 93). 

182 transi~ao de frase de movimento (G.) 

Transiyao de frase de movimento e a conjunyao da preparayao e da 

recuperayao de um movimento. 0 movimento de recuperayao numa frase e, 

frequentemente, a preparayao da outra. v. frase de movimento (n° 93, p. 81 ). 
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183 transversal (COR.) 

Transversal e/ou transversais sao linhas que atravessam a cinesfera, passando 

entre o centro e a periferia. lmportante ressaltar que a transversal nao corre 

paralela a diagonal. Exemplo de transversal: 

- de alto-direita para atrcis-baixo; 

- ou de alto-direita para esquerda-baixo. 

No exemplo dado e possivel perceber que a transversal passa entre diferentes 

pianos. A transversal e tambem denominada de inclina~ao. Usualmente o 

movimento transversal tern um tra~do de linha reta. Entretanto, pode ter 

tra~do de linhas curvas ou sinuosas. v. inclina~ao continua (n° 105, p. 88). 

v. inclina~ao aplanada (n° 106, p. 89). v. inclina~o pontiaguda 

{n° 107, p. 90). v. trajet6ria transversal (n° 181, p. 129). 

184 treinamento do ator (G.) 

Treinamento do ator e uma das ramificac;Oes dos estudos de Laban. Para 

Laban, voz e movimento expressivo das cordas vocais e os outros movimentos 

do corpo devem se agregar, todos num mesmo ritrno e/ou fluxo total. v. fluxo 

do movimento {n° 88, p. 80). Ao treinar atores, Laban aplicou seus principios. 

Procurou caracterizar o periodo em que a p~ se passava, seus costumes, o 

modo de se vestir, para fazer com que os atores desenvolvessem seu sentido 

de espa!;O e tempo, suas habilidades de observa98o e sensibilidade para a 

dinamica do movimento. Nas suas observac;Oes, constatou que o ator tinha 

mais "vida interior" do que o bailarino. Porem, achava o teatro muito "pict6rico", 

ou seja, estatico, com pouca plasticidade (diga-se tridimensionalidade). Era 

preciso que o ator encontrasse novos parametros dentro do seu proprio corpo, 

aplicando o mesmo "pensar por movimentos" que se aplicava a dan~. 

v. pensar por movimentos {n° 143, p. 104). 
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185 unidade coreutica (COR.- AT.) 

(conceito de Valerie Preston-Dunlop) 

Unidade coreutica e uma parte da forma coreutica. E uma linha, um Angulo ou 

uma curva que tem conteudo direcional. v. forma coreutica (n° 90, p. 80). 
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4. Conclusio 

Descobertas e conclusoes foram surgindo ao selecionar os movimentos

palavras apresentados, e, durante este processo de sucessiva reorganizayao 

de formas mais apropriadas de categorizayao, o foco se manteve nao s6 no 

dicionario, como tambem no agente usuario. Julgamos ter cumprido nosso 

objetivo de reunir e divulgar a terminologia da Teoria de Movimento de Laban 

para uso dos estudantes e profissionais das Artes Corporals e do Movimento. 

0 ato de ler-manusear o dicionario varias vezes, devido aos links, visa 

enfatizar a correlayao inerente entre pensamento, fala e ayao. 0 ensino do 

movimento e a pratica da criayao artistica, nao devem estabelecer uma 

aparente e arbitraria divisio desta triade. A Teoria de Movimento de Rudolf 

Laban reflete a enfase dada a este aspecto unificador e oferece subsidies para 

uma melhor expressao verbal do movimento corporal. 

Concluimos que temos para oferecer urn dicionario de consulta que 

apresenta estimulos para a criatividade Ele pode ser usado para aumentar o 

vocabulario corporal de diferentes faixas etarias. Pode ser utilizado tambem 

pelo professor da Rede Publica. Mostra-se ser proveitoso na explicayao de 

gestos, movimentos e passos de danya. E uti! para o core6grafo na criayao de 

coreografias e para o interprete durante a criayao artistica. Na mesma linha de 

descobertas, percebemos que a classificayao das sensayees de movimento e 
feita quanto as suas qualidades e que Laban constituiu urn rico instrumental 

para esta interpretayao. 

No decorrer do aprofundamento na pesquisa hoje estruturada, 

percebemos que o Dicionario Laban nao e urn objeto concluido, embora 

julguemos que tenha cumprido sua etapa de Mestrado. Como qualquer 

dicionario, esta pesquisa tern a proposta de ser urn trabalho aberto, vivo e com 

espayo para receber as inumeras contribuiyaes de agentes das areas afins a 

ele e com capacidade para absorver as transformayaes e evoluyaes que 

ocorrem dentro do proprio uso de urn determinado vocabulario corporal. 
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