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No LUME - Nucleo Interdisciplinar de PesquisasTeatrais da UNICAMP
- vem sendo desenvolvido urn processo de cria<;aoe coleta de material fisico/
vocal para atores denominado de Mimesis Corporea. Seu objetivo, em rapidas
palavras, e proporcionar uma capacidade no ator de recriar uma a<;aofisica
vocal observada no cotidiano. Uma pessoa, uma andar, urn gesto, uma olhar,
uma ressonancia vocal, uma musicalidade da voz podem ser observadas atraves
de processos concretos e, posteriormente, dentro de certos procedimentos, serem
recriados no corpo/voz do ator para, entao, poderem ser utilizados como material
organico poetico na constru<;ao de uma cena ou figura/persona. Mas esse
processo de Mimesis Corporea nao trabalha somente com a observa<;ao de
pessoas e posturas corporeas e vocais, mas tambem labora com a recria<;ao de
"a~6es" observadas em fotografias, e esse e 0 objeto de discussao desse artigo.
Como 0 ator recria uma "a<;ao"fisica observada em uma fotografia? Como 0

ator pode dar movimento a uma figura estatica?
Podemos dividir esse trabalho de mimese de fotos em dois grandes grupos:

em uma primeira familia de observa<;ao e recria<;ao de fotos estao aquelas que 0

ator nao possui qualquer rela<;aode memoria com 0 momenta em que a ela foi
gerada. Nesse grupo de fotos estao todas as fotos artisticas, como a obra de
Sebastiao Salgado, por exemplo, ou fotos de pesquisa de campo ou quaisquer



outras de interesse para 0 ator, captadas por outros, mas sem qualquer conotas:ao
artistica. Numa segunda familia encontram-se as fotos que mantem uma relas:ao
direta de memoria com 0 momenta em que ela foi gerada: essas, geralmente,
pod em ter sido captadas pelo proprio ator, ou por outro, em momentos de
pesquisa de campo, mas com 0 ator sempre presente. E importante observar
que as fotos geradas nessa ultima familia captam momentos singulares e
estanques de uma vivencia corporeo afetiva concreta observada que, de certa
forma, ficam impressos de modo virtual e intensivo na memoria do ator.

Uma primeira questao que logo se coloca e que, ao observar uma foto gerada
dentro de qualquer uma de ambas as familias, 0 ator, de certa forma, implode 0

tempo e 0 espas:o presente nela. A foto nao e mais apenas um "em si" e nem
mais apenas uma relas:ao de fruis:ao estetica. Para 0 ator ela e um amaIgama de
tudo isso: uma relas:aode fruis:ao estetica e um objeto artistico "em si" e, tambem
e principalmente, urn objeto concreto de observas:ao que devera ser implodido
e recriado no tempo/espas:o corporeo/vocal. Ejustamente essa heterogeneidade
de rela<;oesque resultani na possibilidade de recria<;aoda fotografia. Para 0 ator,
a fotografia nao se coloca de forma alguma somente no espa<;orestrito objetivo
(tamanho da foto ou espas:o concreto que ela ocupa) ou mesmo no espas:o
simbolico (0 espas:o simbolizado pela imagem fotografica). Para 0 ator 0 espas:o
concreto/simbolico da foto sera implodido e recriado pelo espas:o concreto/
simbolico ocupado pelo seu corpo/voz e pela cena ou espas:o de atuas:ao no
momenta em que ele trabalha essa observas:ao e essa recrias:ao. Nesse sentido 0

tempo tambem deve ser reconsiderado. 0 tempo poetico estatico da foto deve
ser redimensionado para um tempo poetico in continuum no corpo/voz do
ator. Dessa forma a imagem fotografica e 0 agente deflagrador de inumeras
sinapses corporeas (corpo-foto), cujo desenvolvimento podera romper por
completo com a imagem inicial.

Mas como e realizado essa transis:ao virtual foto-corpo? Podemos realizar
agora algumas ponderas:oes sobre alguns elementos virtuais que se alocam nesse
entre-espas:o-as:ao fotolcorpo que possibilita, justamente, essa recrias:ao poetica.
Acredito que urn conceito espedfico em muito nos ajudara a ponderar algumas
questoes: 0 "punctum" de Roland Barthes.

o conceito de punctum, aqui considerado, e proveniente de Roland Barthes,
principalmente da obra A Camara Clara (1984). E utilizado por Barthes para
nomear urn "detalhe" na foto que chama a atens:ao daquele que olha. Punctum,
enquanto 0 que me punge, 0 que me toea. Claro que Barthes coloca esse conceito
enquanto receps:ao de um olhar na foto, um detalhe expansivo e metonimico que
leva 0 receptor da foto para estados outros, urn estado-em-arte em relas:ao de
fmi<;aodinamica com 0 ser poetico suscitado na foto. Esse conceito de punctum,
em Barthes, esti relacionado ao conceito de Studium. Segundo Barthes:

Muitas fotos, infelizmente, pennanecePl inertes diante de meu olhar.Mas mesmo
entre as que tem algumae.xistenciaa meus olhos, a maioriaprovocaem mim apenas

um interessegeral e, se assimposso dizer,polido:nelasnenhum punctum: agradam-
me ou desagradam-me sem me pungir: estao investidassomente de Studim [...]. 0
Studium e 0 campo muito vasto do desejo indolente, do interesse diversificado,do
gosto inconseqiiente:gosto / nao gosto (1984: p. 47)

Se por um lado, para 0 ator, 0 conceito de Studium de Barthes vincula-se ao
terreno da mecanicidade, dos cliches, da mera fisicidade, por outro lado 0

conceito de punctum pode nos lanpr algumas luzes sobre a questao da relas:ao
dinamica entre foto-corpo.

Portanto, redimensionamos aqui esse conceito na relas:ao do ator para com
elemesmo.

Um dos trabalhos mais dificeis para 0 ator e 0 de descobrir mecanismos
corporeos concretos para que ele possa recriar uma as:aofisica que nao esteja no
terre no do Studium: uma as:aofisica recriada que seja mecanica, sem qualquer
tipo de afeto poetico. A busca e sempre por as:oes fisicas que eu chamaria de
organica ou intensiva. Essas as:oes fisicas organicas ou intensivas podem ser
traduzidas por estados corporeos "vivos", uma "expressao" corp6rea que mergulha
em urn campo de intensividade, foge dos cliches pessoais redimensionando
poeticamente as as:oes que 0 corpo cotidiano realiza. Mas justamente a
dificuldade esta em retomar essas as:oes. Qyais seriam os mecanismos para
essas retomadas, essas "repetis:oes" organicas das as:oes tao necessaias para 0

ator? Qyando 0 ator entre nesse estado intensivo, nessa zona virtual, e1eacaba
gerando linhas de fuga e desterritorializas:oes do plano cotidiano e ao mesmo
tempo in-carna essas linhas de fuga em formalizas:oes musculares espas:o/
temporais. Durante esse tempo de trabalho pratico no LUME acabamos
percebendo que, para que fosse possive! uma retomada desses estados intensivos,
deveriamos tentar contrair essa as:ao global em micro elementos que seriam
como pontos musculares de retomada enquanto recrias:ao dessas mesmas as:5es
fisicas no Estado Cenico. Procedendo dessa forma acabavamos adquirindo,
para cada as:aofisica, micro densidades musculares, ou micro articulas:oes espas:o/
temporais, ou micro impulsos, ou mesmo imagens e sensas:oes, ou seja, pontos
muscu1ares espedficos e contraidos que, quando ativados, nos remetiam as as:oes
fisicas e matrizes, sendo possive1sua retomada e recrias:aoposterior. Esses pontos
musculares eram como "portas" de entrada para esse estado organico e intensivo,
que, quando ativados se expandiam e recriavam a as:ao fisica, tanto em sua
materialidade quanto em sua organicidade gerando tanto 0 estado atual recriado
desse estado (fisico e muscular) como 0 proprio estado virtual da a<;aoenquanto
intensividade. Assim, enquanto atores, para repetirmos (no sentido de recrias:ao
continua) uma as:aofisica, devemos encontrar, nelas mesmas, contras:oes, pontos
de ativas:ao para a recrias:ao da propria as:aofisica no momenta do ato artistico.
A esses pontos, emprestando entao a terminologia de Barthes, chamamos de
punctums.

Esses punctums, se pensados fisicamente, podem ser redimensionados para



pequenos detalhes da as:ao, mas sao esses detalhes que interessam enquanto
caniter potencialmente expansivo e metonimico do punctum na as:ao fisica a
ser recriada a posteriori. Metonimico no sentido de que esse detalhe muscular
contem, em potencia e em estado virtual, 0 todo da as:ao e que esse detalhe
pod~ mobilizar esse mesmo todo, em um processo de atualizas:ao, ou seja, de
recnas:a? da as:ao. C:0mo diz Barthes: por mais fulgurante que sf/a, 0punctum
tem, matS ou menos vtrtualmente, uma for fa de expansiio. Essa forfa iprincipalmente
metonimica (1984: p. 73).

Enquanto 0 punctum da foto afeta, 0 punctum corporeo dinamiza. Portanto,
o p~nto de encontro dinamico de recrias:ao de uma at;:aoobservada na fotografia
na smapse fo.to-corpo passa pelo conceito de punctum numa relat;:aocomplexa:
numa zona Virtual entre-foto-corpo 0 punctum fotognifico afeta 0 corpo e gera
nele, cria nele, pressiona nele punctuns dinamicos formais-virtuais sempre
recriados que, quando ativados remetem a as:ao a uma zona virtual organica e
intensiva.

Nas fotos da primeira familia, ou seja nas fotos artisticas, 0 punctum
fotografico afeta 0 corpo pela propria poetica contida no ser estetico da foto.
Convem dizer que os autores e fotos, nesse caso especifico, sao eleitos
subjetivamente, por afinidade primeira ou movidos pela relas:ao direta com 0

tema pesquisado no momento da coleta. Em nenhum momento, a manipulas:ao
das imagens selecionadas passa pela analise teorica das obras ou a consideras:ao
do contexto de sua crias:ao e 0 possivel significado para seu autor. 0 foco esta
tao somente na afetas:ao proporcionada pelos punctums contidos nessa foto, ou
seja, na transposis:ao sinaptica para 0 corpo da imagem observada ou nas as:oes
fisicas por ela sugerida sem quaisquer analises psicologicas sobre 0 que esta
sendo retratado.

Nas fotos da segunda familia, ou seja, naquelas nao artisticas que contem
uma relas:ao de memoria afetiva com 0 ator, os punctums fotograficos nao se
encontram, necessariamente, no ser estetico da foto, mas na relat;:aosinaptica
dire~a entre foto-memoria, e portanto foto-corpo, que a imagem fotografica
recna no momenta da re-observas:ao. Mas 0 ponto comum, e portanto 0 ponto
"entre" que engloba numa relas:ao dinamico-complexa foto-corpo-memoria-
recrias:ao-as:ao fisica passa sempre pe1a questao dos punctums.

Para 0 ator que desenvolve seu processo de crias:ao atraves da Mimesis
Corporea, a fotografia e uma importante ferramenta de trabalho, imprescindfve1
para a incorporas:ao da imagem celula da crias:ao, seja como registro da cena ou
pessoa observada em pesquisa de campo, seja em sala de trabalho, momenta
solitario, entre 0 corpo vida do ator e a imagem estatica, estancada no tempo e
possive! de ser manipulada.

Em ambos os momentos, como vivenciador da as:ao que gera a imagem
como recriador dessa as:ao,0 olhar, pre-agente da foto em si, e 0 nosso primeiro

desafio. Aqui falamos do olhar do ator que se utiliza da fotografia como
ferramenta de registro, pura e simplesmente, sem nenhuma pretensao artistica.
Seu objetivo primeiro e a incorporas:ao das as:oes de outras pessoas, ou mesmo
de animais, e com esse fim, alem do conhecimento de sua propria corporeidade
e necessario realizar um mergulho na corporeidade do outro.

Como realizar esse objetivo? It necessario estancar 0 tempo/espat;:o. Pince1ar
momentos e as:oes e rete-los no tempo/espas:o. E somente depois de
incorporados e que 0 tempo voltara a correr e sera dado um corpo, no presente,
a imagem conge1ada no passado. Uma maneira de efetuar essa retens:ao e
transformar em palpave1 as as:oes que hoje seriam pass ado, caso nao fossem
registradas. Tudo isso partindo do pressuposto de que temos porobjetivo - pelo
menos num primeiro momenta - sermos fieis, 0 mais possive1, na transposis:ao
da fisicidade, das as:oes do outro para 0 proprio corpo do atar. E aqui 0 registro
fotografico ganha espas:o, como e1emento paralisador da as:ao do tempo,
materializando-a, tornando-a possive1de ser manipulada, vista e revista, quantas
vezes for necessario. Veiculo imprescindive1 de ser utilizado quando 0 contato
com a pessoa ou objeto observado for realizado apenas num momenta especifico,
sem possibilidade de retorno.

o desenvolvimento e expansao do olhar, da observas:ao precisa, necessaria
para a absors:ao das diferentes nuant;:as que compoem a corporeidade de urn
individuo, e 0 que podemos denominar de "observas:ao profissional", expressao
utilizada por Luis Otavio Burnier, fundador do Lume, para denominar 0 olhar
treinado que apos muito observar, detecta informas:oes que estao na vida
revestidas pe1a dimensao cotidiana de uso do corpo; que nao sao evidentes,
nem obvias num primeiro olhar, mas estao impressas, determinando 0 ritmo,
os impulsos, as tensoes, os niveis de energia, a organicidade na articulas:ao do
todo e a coloras:ao de cada pessoa.

Inicialrnente, 0 olhar entra como agente se1ecionador da imagem a ser
armazenada. Q!1al as:aodeve ser estancada? Q!1e sorriso desejo reter? Q!1ecruzar
de pernas desejo reproduzir? E cada clique sera urn fisgar do tempo/espas:o em
movimento. 0 desejo e de reter cada segundo da as:ao vivenciada para uma
possive1 reprodus:ao. Posteriormente, esse mesmo olhar apurado sera utilizado
em sala de trabalho, quando 0 novo contato com a foto leva 0 ator a eleger,
numa observas:ao atenta, quais sao os pontos essenciais de tensao que devem
ser transpostos para 0 corpo.

Algumas formas de abordagem do material fotognifico e sua transposis:ao
para ocorpo.

1) Incorporas:ao precisa da imagem da foto, fie1a fisicidade observada, quase
como uma colagem da foto no proprio corpo, atento as equivalencias necessarias.
Parte-se do macro, do corpo como um todo (posicionamento dos bras:os,
curvatura da coluna, direcionamento da cabes:a, mascara facial, etc.) e chega-se



ao micro, ao pequeno detalhe (micro tensoes que sustentam cada membro,
regulagem na intensidade dessas mesmas tensoes - a dosagem errada altera a
imagem - transferencia do peso, direcionamento do olhar, etc.). Todos elementos
precisos, contidos na propria imagem e possiveis de serem detectados atraves
de uma observa<;aoatenta. Nessa forma de manipula<;ao, temos como resultado,
num primeiro momento, figuras estaticas,ja que provenientes de formas estaticas.
A recria<;ao da imagem no corpo, enquanto fomal conteudo energetico, e as
a<;oessugeridas pela imagem, saDexploradas num momenta posterior. No caso
das fotos retiradas pelo proprio ator, ele conta com 0 apoio virtual da memoria
do momenta vivido, que the da subsidios para uma recria<;ao,conduzindo-o ao
movimento dinamico.

Deparamo-nos com duas questoes basicas, provenientes desta forma de
manipula<;ao inicial: a recria<;ao de a<;oespara uma figura estatica e a busca de
conteudos vibratorios que torne a a<;aorecriada uma a<;aoorganica e intensiva.

Nas pesquisas anteriores, experimentamos algumas possibilidades, colocadas
aqui resurnidamente. Com rela<;aoa cria<;aode a<;oes,partiamos da figura estatica,
ja transposta para 0 corpo e recnavamos dinamicamente 0 momento anterior e
o posterior da foto a ser tirada e/ou criavamos sequencias, unindo cinco ou seis
fotos e carninhando de uma para outra, criando movimentos que as interligassem,
variando ritmo, dire<;aono espa<;o,intensidade, reduzindo ou ampliando as a<;oes.
A questao da transforma<;ao desse material para algo organico era solucionado
buscando os afetos, ou punctuns do material que geravam os punctuns corporeos
que suscitavam uma especie de conteudo vibratorio virtual que lan<;ava esse
material para uma zona virtual e desterritorializada, zona de jogo e linhas de
fuga em rela<;ao aos cliches pessoais. Claro que esse movimento nao era
simples mente urn movimento magico: essa busca por elementos vibratorios
sempre foi pesquisada incansavelmente em sala de trabalho, durante os
treinamentos fisicos cotidianos realizados ao longo desses anos.

2) Incorpora<;ao precisa de uma parte, que depois sera colada e acrescida de
outras partes. Por exemplo, podemos selecionar uma coletanea de fotos de maos,
retiradas de jornais, livros fotograficos, ou realizadas pelo proprio ator. Imagens
que the chamem a aten<;aopor algum foco especial: maos em prece, maos pedindo,
maos enxugando lagrimas, maos acolhendo, maos entre cercas, maos passando
bilhetes, entre outras, expressivas e em primeiro foco. Essas imagens sao
corporificadas independentemente do seu uso posterior. Normalmente, esses
pequenos detalhes vem ressaltar ou colorir a a<;aofinal, quando compostos com
matrizes mais complexas. Nessa maneira de abordagem, torna-se evidente a imensa
versatilidade de manipu.la<;aoque esse tipo de coleta proporciona ao atar. Ao
decupar a imagem e corporificar suas diferentes partes, temos pequenas celulas
que unidas posteriormente dado forma a novas imagens/a<;oes.

3) Incorpora<;ao da imagem da foto como urn todo, transposi<;ao para uma

a<;aofisica pessoal equivalente a imagem observada. Aqui a busca se da em como
traduzir em a<;oes0 todo sugerido pda foto, dando origem a uma nova imagem
em movimento. Nesse caso, a foto e 0 impulso-punctum inicial para a cria<;ao.

A fotografia entra como urn agregador externo ao repertorio pessoal do
ator, auxiliando na amplia<;ao das qualidades vivificadas por ele. 0 movimento
nesse caso e de fora pra dentro, algo externo que devera ser apropriado e
transformado como seu, retornando no sentido contrario, de dentro para fora.
Assim a fotografia passa a ser urn punctum que afeta recriando, atraves desses
afectos, punctums corporeos que dinamizam.

o ator se depara com 0 visivel, corpo fisico, palpavd, imagem estatica e 0

invisivd, virtual, nao palpavel, sempre dificil de ser descrito, composto pdas
vibra<;oesemanadas por cada corpo e que se encontram presente, potencialmente,
na imagem fotografica.

Para que essaapropria<;aosejaaceita aos olhos de quem ve, nao basta reproduzir
extemamente as tensoes basicas observadas na foto, esses sao os fragmentos
extemos visiveis e facilmente reproduziveis pdos mais atenciosos. Precisamos
adentrar nos meandros, nas diversas qualidades de energia, nos diferentes
conteudos vibratorios contidos na imagem e encontrar os equivalentes musculares
no proprio corpo. Devemos, enfim, deixar-nos afetar pda fotografia para entao,
recriarmos esse afecto em a<;oesfisicas e vocais poetic as e dinamicas, organicas e
intensivas que certamente incluirao 0 outro no momenta da a<;aocenica.
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