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“Quando se tira da crian�a a possibilidade de

conhecer este ou aquele aspecto da realidade,

na verdade se est� alienando-a da sua

capacidade de construir conhecimento. Porque

o ato de conhecer � t�o vital como comer ou

dormir, e n�o posso comer ou dormir por

algu�m... S� assim a busca do conhecimento

n�o � prepara��o para nada e sim vida, aqui e

agora” (FREIRE, M., 1983, p.15).
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RESUMO

Sabe-se que o teatro é tão antigo quanto à humanidade e desde tempos remotos é
utilizado com finalidades educativas. E, atualmente é uma atividade obrigatória na educação
básica brasileira, e conforme observado o mesmo não tem recebido o devido valor e
importância. Nestas circunstâncias, esta pesquisa terá como foco o Teatro Educação com 
ênfase no jogo teatral, que fará breve abordagem do teatro desde a antiguidade aos dias atuais,
finalizando nas leis brasileiras, bem como na formação de profissionais da pedagogia teatral.
No seu primeiro capítulo apresenta-se sua definição e o início de seu percurso na educação.
Em seguida, mostra o teatro como ação educativa, onde o jogo na sala de aula é um elemento
importante para apropriação do conhecimento. Buscou-se conhecer o enfoque dado ao jogo na
pedagogia teatral, como também na formação e valorização do professor de teatro. Finaliza-se
assinalando que os jogos teatrais no ambiente escolar configuram-se como um excelente
exercício para o aprendizado. E, para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, que a 
partir de então observou-se que o teatro na escola é um elemento de grande relevância e que
precisa ser usado com responsabilidade e com objetivos bem definidos e de fácil
compreensão, pois o teatro deve ir além de meras apresentações em datas cívicas.

Palavras-chave: Educação, Teatro, Jogos teatrais, Aprendizagem.
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ABSTRACT

It is known that the theater is as old as mankind since ancient times and is used with 
educational purposes. And today is a mandatory activity in Brazilian basic education, and as 
noted it has not received its due value and importance. In these circumstances, this research 
will focus on the Theatre Education with an emphasis on the theatrical play, which will soon 
approach the theater from antiquity to the present day, ending in Brazilian laws, and the 
training of professionals in theater pedagogy. In his first chapter presents the definition and 
the beginning of her career in education. It then shows the theater as an educative action, 
where the game in the classroom is an important element in knowledge acquisition. We tried 
to know the focus given to the game in theater pedagogy, but also in the formation and 
development of the drama teacher. It ends up pointing out that theater games in the school 
environment is characterized as an excellent exercise for learning. And to that end, we 
conducted a literature search, which from then on it was observed that the school theater is an 
element of great importance and must be used responsibly and with clear goals and easy to 
understand, because the theater must go beyond mere dates civic presentations.

Keywords: education, theater, theater games, Learning.
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INTRODUÇÃO

A realiza��o desta pesquisa faz-se importante, devido � constata��o de que o trabalho

docente, atrav�s da observa��o em uma escola da primeira fase do Ensino Fundamental na

Rede P�blica Municipal de �guas Lindas de Goi�s, tem dispensado pouca ou nenhuma

import�ncia ao fazer teatral em sala de aula, e nesta circunst�ncia nota-se que as aulas de

Artes / Teatro em muitos casos t�m servido apenas de lazer para os alunos e descanso para os

docentes, n�o havendo um planejamento claro e objetivo nas atividades teatrais.

Sabe-se que o teatro � uma atividade milenar e que o mesmo foi utilizado pela

humanidade inicialmente como forma de lazer e divers�o, como tamb�m sendo forma de

expressar os pensamentos de determinada pessoa ou grupo. Portanto, neste estudo � dado

enfoque exclusivo ao ambiente escolar levando em considera��o o contexto da sala de aula.

Pois, com o decorrer dos anos o teatro ganhou uma nova vis�o de mundo, sendo uma delas a

educa��o. Neste sentido, o ensino do teatro por meio dos jogos teatrais pode contribuir muito

para o desenvolvimento intelectual do educando, uma vez que trabalha o corpo e a mente.

Assim, afirma os Par�metros Curriculares Nacionais - PCN (1997, p.56) “o teatro, no

processo de forma��o da crian�a, cumpre n�o s� fun��o integradora, mas d� oportunidade

para que ela se aproprie cr�tica e construtivamente dos conte�dos sociais e culturais de sua

comunidade mediante trocas com os seus grupos”.

Em �guas Lindas de Goi�s h� uma Organiza��o n�o governamental chamada “Ninho 

dos Artistas” que realiza uma s�rie de atividades art�sticas com crian�as e adolescentes em 

situa��o de risco, dentre as muitas atividades realizadas est�o �s oficinas de teatro de boneco e 

que segundo o Mestre Ednaldo (Coordenador do Ninho dos Artistas) “Os bonecos mostram a 

crian�a o que a gente carrega no peito e por isso encantam tanto as pessoas de todas as 

idades”. Ele ressalta ainda que o projeto tem a finalidade de retirar as crian�as das ruas, uma 

vez que a finalidade maior do Ninho dos Artistas � ensinar a arte e a cultura a essas crian�as e 

adolescentes, logo que � um projeto social e cultural.

A partir da viv�ncia em sala de aula, em tr�s escolas p�blicas do Munic�pio de �guas 

Lindas, foi poss�vel perceber que a pr�tica do teatro na educa��o, ainda encontra resist�ncia e

que vem ao encontro de salas superlotadas e normas impostas pelas institui��es de ensino e

em alguns casos com professores despreparados, agravando ainda mais o problema.
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Diante desta realidade, atrav�s deste estudo monogr�fico, pretende-se aprofundar 

sobre o jogo teatral e, para que isso seja poss�vel, faz-se necess�rio definir e conhecer

claramente o teatro em seu contexto hist�rico educacional, como tamb�m o jogo teatral,

enquanto a��o educativa e, ainda, a import�ncia da forma��o e valoriza��o do professor de

teatro, a fim de compreender os benef�cios que esta atividade educativa pode possibilitar �

sociedade.

Para a realiza��o deste estudo fez-se, al�m da observa��o realizada ao longo dos anos 

de atua��o em sala de aula, uso de pesquisa bibliogr�fica que � um estudo organizado e 

desenvolvido por meio de material publicado em livros, revistas, jornais, redes eletr�nicas, 

isto �, material acess�vel ao p�blico em geral. Ap�s, a coleta das informa��es necess�rias 

sobre o tema em estudo, fez-se a an�lise e sele��o das informa��es para a produ��o deste 

texto monogr�fico.

Contudo, n�o seremos pretenciosos a ponto de querermos exaurir o tema, mas

procuraremos apresentar de maneira clara e transl�cida os benef�cios que o jogo teatral

permite ao discente, a inter-rela��o das diversas �reas do conhecimento, uma vez que poder�

ser tamb�m utilizado para o aprimoramento dos conhecimentos j� adquiridos, atrav�s da

reflex�o e do conv�vio coletivo com os colegas e professores. E, conforme Cavassin (2008,

p.42), “ainda possibilita o desenvolvimento da sensibilidade, percep��o e conhecimento das

especificidades cognitivas ligadas � pr�tica da improvisa��o”.

Os conceitos te�ricos apresentados neste estudo est�o fundamentados, em autores que

tem utilizado o teatro na educa��o como objeto de estudo, tais como: Boal (2011), Koudela

(2009), Spolin (2010), Courtney (2006), Neves & Santiago (2009). Boal, no Teatro do

Oprimido, permite o acesso dos menos favorecidos a cultura e a possibilidade de

transforma��o da realidade atrav�s do di�logo. Spolin (2010, p.12) aponta a import�ncia do

teatro na sala de aula, atrav�s do jogo teatral como uma “importante forma de aprendizagem,

cognitiva, afetiva e psicomotora embasada no modelo piagetiano para o desenvolvimento 

intelectual”. Nestas circunstancias o pensamento criativo e o desenvolvimento social, s�o 

melhorados atrav�s da criatividade dram�tica, por meio dos jogos teatrais.

J� em seu primeiro cap�tulo, definimos o teatro e apresentamos o seu contexto

hist�rico educacional onde Pavis (2008, p.372) diz que “a origem grega da palavra teatro, o

‘teatron’, revela uma propriedade esquecida, por�m fundamental, desta arte: � o local de onde

o p�blico olha uma a��o que lhe � apresentada num outro lugar”. Assim, Freire; Riberio e

Santana (2008, p.11), afirmam que o teatro � “um lugar, onde algu�m faz alguma coisa neste

espa�o, outro que observa e, para completar o quadro, certa rela��o de cumplicidade entre os
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dois”. Nestas condi��es estes assuntos s�o tratados de forma transparente e objetiva no

primeiro cap�tulo, onde tamb�m s�o brevemente apresentadas as origens do percurso

educacional do teatro.

No cap�tulo seguinte, o teatro na educa��o � apresentado com uma linguagem simples

e intensa, o que proporciona maior entendimento. Neste, o teatro como a��o educativa que

possibilita experi�ncias que contribuem para o desenvolvimento integral da crian�a e do

adolescente sob v�rios aspectos. Apresenta tamb�m a educa��o atrav�s do jogo, que segundo

Neves & Santiago (2009, 51) “o jogo � o melhor caminho de inicia��o ao prazer est�tico, (...)

deve ser usado pedagogicamente (...)”. E, como em qualquer outra �rea do conhecimento, o

planejamento � o elemento mais importante para o sucesso da atividade teatral em sala de

aula.

Ainda neste cap�tulo, apontam-se os jogos na pedagogia teatral, pois, segundo Kant

apud Duflo (1999, p.57) � “por meio do jogo que a crian�a aprende a coagir a si mesma, e se

investir em uma atividade duradoura (...)”. E, continuamos discorrendo sobre a forma��o do

professor de teatro, pois um docente bem qualificado realizar� o seu trabalho pedag�gico com

consci�ncia e qualidade no ensino. E, para tanto, a valoriza��o do professor de teatro deve ser

evidenciada por todos, pois a atividade docente continuamente torna-se menos atraente.

Conclu�mos apresentando algumas experi�ncias obtidas com as atividades teatrais em 

sala de aula, abordando de maneira intensa as potencialidades que o jogo teatral traz para o

desenvolvimento do aluno e que a forma��o e valoriza��o do professor contribuem muito para

o sucesso das atividades teatrais na sala de aula.
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CAPÍTULO I - MEMORIAL

Sou o primeiro filho de uma fam�lia de quatro irm�os, meus pais lavradores, ambos 

analfabetos. Nasci em 1975, na fazenda Baix�o, zona rural do Munic�pio de Ponte Alta do 

Bom Jesus – TO. Aos sete anos de idade tive o meu primeiro contato com a educa��o formal 

ainda na fazenda e aos oito fui para a cidade, onde estudei toda a educa��o b�sica em escola 

p�blica. O “Segundo Grau” fiz o T�cnico em Magist�rio, exatamente por n�o haver op��o de 

outro curso. A educa��o superior ficou como um sonho, pois n�o havia Universidade 

pr�xima, como tamb�m n�o tinha recursos para pagar um Curso de Gradua��o em outra 

Cidade, na Capital.

O meu primeiro contato como docente ocorreu em 1993, durante a realiza��o do 

Est�gio Supervisionado e posteriormente tornei-me educador das s�ries iniciais do ensino 

fundamental, durante um ano e meio atuei nos munic�pios de Taguatinga e Ponte Alta do Bom 

Jesus, ambos no interior do Estado de Tocantins.

Em 1996, mudei para o Distrito Federal em busca de um Curso de Gradua��o, que 

somente em meados de 2000 tive a oportunidade de estudar na Universidade Estadual de 

Goi�s o curso de Pedagogia, uma vez que neste momento j� fazia parte da Rede P�blica 

Municipal de Educa��o do Munic�pio de �guas Lindas de Goi�s. 

E, durante toda essa trajet�ria havia um problema que precisava ser sanado, a 

timidez, que ao longo do curso de Pedagogia n�o foi poss�vel elimin�-la. Mas, ao ler a Edi��o 

306 da Revista �poca em 2004, na coluna Sociedade havia uma mat�ria intitulada “A tortura 

da Timidez”, onde apontava casos de in�meras pessoas que eram t�midas e algumas delas 

resolveram o seu problema por meio do Curso de Teatro, e a partir da� passei a pensar na 

ideia, mas n�o sabia onde fazer tal curso. Nestas condi��es resolvi ir a Universidade de 

Bras�lia, para me informar melhor. E, neste momento fui recebido pela professora Sheila 

Campelo, que me informou acerca do curso de Teatro por meio do Pro-Licenciatura que teria 

edital publicado em breve. Oportunidade que agarrei de unhas e dentes. 

Na tentativa de revolver o problema da timidez inicia-se a minha trajet�ria no Teatro 

no segundo semestre de 2008, onde ainda convivi com tal dificuldade durante um bom tempo, 

e isso gerava em mim frustra��o, mas houve um momento da realiza��o da disciplina 

Laborat�rio de Teatro I, onde o professor C�sar Lignelli, nos apresentou uma s�rie de jogos 

teatrais e neste momento pude perceber que os jogos poderiam ser bons para o 



14

desenvolvimento da atividade docente, pois me fazia bem, uma vez que a timidez, n�o me 

incomodava na realiza��o dos jogos. E, atrav�s desta disciplina, juntamente com os colegas 

do curso, tive a oportunidade de desenvolver uma s�rie de jogos teatrais com adolescentes do 

Centro de Ensino n� 07 do Gama – DF, sendo este o meu primeiro contato, como facilitador 

de jogos teatrais.

Assim, vi que o desenvolvimento destas atividades educativas em sala de aula seria 

uma grande oportunidade de aprendizagem para todos envolvidos. Posteriormente na 

disciplina Laborat�rio de Teatro II – Movimento e voz, onde as Professoras S�lvia Davini e 

Sulian Vieira, em suas aulas pr�ticas realizaram v�rias atividades, e atrav�s delas pude ficar � 

vontade, porquanto percebi que grande parte das pessoas encontrava-se no mesmo n�vel de 

aprendizado que eu e isso me fez bem, pois sabia que n�o havia motivos para temer.

Al�m destas, outras atividades foram desenvolvidas ao longo do curso, em especial 

na disciplina de Est�gio Supervisionado II, onde tive a oportunidade de realizar uma oficina 

de jogos teatrais com crian�as de uma Escola P�blica da Rede Municipal de Ensino de �guas 

Lindas de Goi�s. Durante a realiza��o da oficina, pude perceber que os jogos possibilitavam a 

realiza��o de atividades interessantes a serem realizadas com as crian�as, pois houve uma 

maravilhosa receptividade. E, de tal modo, era fortalecido o meu interesse pelo jogo teatral 

em sala de aula, pois este elemento me chamara aten��o.

Posteriormente realizei o curso de extens�o Laborat�rio de Consci�ncia e 

Expressividade Corporal que foi de grande valia para o meu desenvolvimento como arte-

educador, uma vez que na realiza��o dos exerc�cios propostos, n�o havia a preocupa��o com 

o certo ou errado, n�o me preocupando desta maneira em ser avaliado, assim melhorando 

bastante o meu desempenho no curso. E, realizei tamb�m o curso Processo Criativo e atua��o 

em telepresen�a que foi bastante importante para minha forma��o acad�mica, sendo tamb�m a 

atividade teatral mais importante que j� realizei at� o presente momento.

Diante de minha trajet�ria no curso de teatro, sempre trabalhei na perspectiva dos 

jogos teatrais como atividade educativa e isso ocorreu porque ao longo dos quatro anos de 

curso, tive v�rios contatos com exerc�cios que possibilitaram a utiliza��o dos jogos teatrais 

em sala de aula e por tal motivo o desejo de aprofundamento neste momento final do curso.
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CAP�TULO II – O TEATRO E SUAS ORIGENS NA EDUCA��O

2.1. Defini��o e contexto hist�rico educacional

A hist�ria do teatro se mistura com os acontecimentos hist�ricos da humanidade.

Conforme Neves & Santiago (2009, p.15) “o marco do teatro ocidental a civiliza��o grega, j�

se pode afirmar o teatro, como rito ou representa��o, � t�o velho quanto � humanidade”.

O teatro tamb�m pode ser o lugar onde se apresentam certos acontecimentos como 

segundo Lira (s/d), o culto, a religiosidade, louvor, prest�gio, entretenimento, registro, ou

somente para a propaga��o dos sentimentos art�sticos em um mundo fantasioso que lembra a 

realidade. 

Nesta perspectiva surge ent�o a dif�cil tarefa de definir o termo teatro e jamais deve-se 

esquecer de sua complexidade, pois o mesmo tem uma infinidade de conceitos, portanto deve-

se saber sobre qual tipo de teatro estamos falando. Portanto, antes de tudo � necess�rio saber 

que teatro � um lugar, uma constru��o, um pr�dio projetado para espet�culos teatrais ou n�o, 

shows entre outros. Nesta configura��o o termo teatro refere-se a tudo que � necess�rio para a 

produ��o teatral, bem como os seus agentes.

Diante do teatro, como sendo a arte de representar e que segundo Pavis (2008, p.372),

“a origem grega da palavra teatro, o ‘teatron’, revela uma propriedade esquecida, por�m

fundamental, desta arte: � o local de onde o p�blico olha uma a��o que lhe � apresentada num

outro lugar”. Ainda nesta concep��o � not�rio que o teatro nada mais � do que, ainda segundo

Pavis (2008, p.372) “um ponto de vista sobre um acontecimento: um olhar, um �ngulo de

vis�o e raios �pticos o constitui”.

Nestas circunst�ncias pode-se compreender que as grandes manifesta��es sociais, 

como a inaugura��o de uma obra p�blica, como uma visita de um pol�tico, religioso e ou 

famoso a uma favela, por exemplo, pode tamb�m ser denominada uma a��o teatral, uma vez 

que segue um determinado rito.

Deste modo, o teatro conforme Michaelis (1998, p.2029) o “lugar onde se verifica

qualquer acontecimento not�vel”. De tal modo, conforme Japiassu (2007, p.95), sabemos que

o teatro � “lugar onde se v�”. Portanto, o teatro �:

Um lugar, algu�m faz alguma coisa neste espa�o, outro que observa e, para
completar o quadro, certa rela��o de cumplicidade entre os dois. Aquele que atua
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mostra uma personagem em determinada situa��o, ao passo que o observador tem a
consci�ncia de que ali se encontra uma reprodu��o de acontecimentos trazidos da
fantasia ou decorrentes de uma determinada realidade (FREIRE; RIBERIO e
SANTANA, 2008, p.11).

Consideramos este “lugar de onde se v�”, onde acontece a observa��o por outros, onde

eles visualizam os eventos c�nicos atrav�s de express�es corporais, utilizadas pelos atores

para que haja intera��o com os seus interlocutores. E, nesta perspectiva n�o podemos

esquecer que existe diferen�a entre os termos teatral e c�nico. O primeiro, conforme Japiassu

(2007, p.96) “refere-se � cena, isto �, corpo, locus privilegiado da atividade humana. Nesse

sentido, artes c�nicas = artes corporais (circo, dan�a, teatro, performance)”.

Nesta configura��o Greiner e Bi�o, (2003, p.17) revela que “a origem grega da palavra

cena remete ao corpo do artista c�nico e ao espa�o ao qual ele atua, mas (...) n�o pode ser

reduzida a cenografia nem poder� excluir uma ou outra dessas duas vertentes sem�nticas

(corpo e espa�o c�nico)”. Enquanto o segundo, conforme Michaelis (1998, p.2029) � o “que

procura efeito sobre o espectador” e conforme Japiassu (2007, p.97) “o fazer teatral, portanto,

dizem e querem dizer da consci�ncia, da intencionalidade das a��es corporais no processo de

comunica��o c�nica por parte do corpo enunciador”.

Igualmente, o ator tem consci�ncia do que est� fazendo sobre o palco, n�o se 

esquecendo do que ele faz � exatamente o que fazemos em nosso cotidiano, a diferen�a entre

eles e n�s � que n�o somos conscientes de estarmos usando a linguagem teatral. E, nesta 

circunst�ncia Boal (2011, p.IX) afirma que “a linguagem teatral � a linguagem humana por 

excel�ncia, e a mais essencial”.

O autor continua assinalando a import�ncia da linguagem teatral e para que a mesma 

seja realmente importante na a��o humana, faz-se necess�rio a presen�a do corpo humano que 

� o elemento mais importante para o fazer teatral, pois n�o � poss�vel fazer teatro sem a 

presen�a do corpo.

2.2. O teatro: o princípio de sua trajetória educacional

Conforme Bertold (2005), o teatro surgiu junto com a humanidade e este processo de

tornar-se numa outra pessoa � um exemplar da express�o humana, que � parte complementar

do processo de viver. H� uma vasta �rea de atua��o do teatro, que vai desde a pantomima de

ca�a dos povos da idade do gelo e as categorias dram�ticas contempor�neas. Logo, conforme

Courtney (2006, p.4), “o processo dram�tico � um dos mais vitais para os seres humanos”.
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Uma vez que sem o mesmo ser�amos apenas uma massa das representa��es motoras, com

pouca ou nenhuma qualidade humana.

E, conforme Och�a e Mesti, (s/d, p.01), “o teatro � uma obra de arte social e comunal;

nunca isso foi mais verdadeiro do que na Gr�cia Antiga”. Nas apresenta��es teatrais da Gr�cia

Antiga o p�blico compartilhava t�o-somente das cerim�nias religiosos, nas demais

apresenta��es eram simplesmente plateias.

Diante da import�ncia que a teatro teve na Gr�cia Antiga, � not�rio que em sua a��o 

na sala de aula, o p�blico n�o dever ser apenas plateia, o mesmo deve ter uma participa��o 

especial e indispens�vel, a de compartilhar experi�ncia, pois � por meio dele que ser� poss�vel 

perceber se houve ou n�o o alcance dos objetivos propostos atrav�s do espet�culo. E, se este 

p�blico, for constitu�do de alunos da turma, o mesmo deve-se ter em mente que n�o est�o ali 

para julgar, mas sim para aprender juntamente com os colegas que est�o no palco.

Para Courtney (2006), no contexto educacional cada povo educa os seus semelhantes

conforme o seu tempo e cultura. Em oposi��o a Igreja medieval que aperfei�oou um aparelho

educacional que objetivava a sustenta��o do sacerd�cio, e ao sistema educacional do s�culo

XIX, que deu �nfase no processo educacional com a proposta de prover a for�a clerical para a

revolu��o industrial e neste sentido, aponta Courtney (2006, p.4), que “precisamos

proporcionar uma educa��o que habite ‘a sociedade’ para desenvolverem suas qualidades

humanas”. Tornando desta forma um dos grandes desafios e a ampla pen�ria de nosso tempo.

Tanto no contexto educacional e quanto no cultural existe a necessidade de desenvolver, as

capacidades criativas do ser humano, e neste ponto de vista Courtney (2006, p.4), afirma que 

“a imagina��o dram�tica deve ser ajudada e assistida por todos os m�todos modernos de

educa��o”.

Ainda segundo o autor, o teatro em toda a sua amplitude foi de grande relev�ncia para

a unifica��o, bem como para a educa��o da sociedade do mundo �tico. E, neste contexto,

Courtney (2006), em refer�ncia ao sistema educacional de Atenas no s�culo V a.C., aponta

que a mesma era fundamentada na literatura, m�sica e esportes. No estudo liter�rio estava

inclu�da a leitura, a escrita, a aritm�tica e a recita��o de poesias, ainda conforme, Courtney

(2006, p.4), o principal poeta foi Homero que “foi � suprema autoridade em religi�o e letras.

Passagens inteiras de sua obra foram recitadas com todos os recursos teatrais – inflex�o,

express�o facial e gestos dram�ticos”. Eram parte integrante do estudo musical o ritmo e

harmonia, assim como o dom�nio da lira e da flauta, os esportes tamb�m ganhavam amplo

est�mulo, “das corridas ao jogo de bola, da luta e boxe � equita��o e dan�a”, afirma Courtney

(2006, p.5).
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A partir do momento que a Arte ganhava espa�o na educa��o, a dan�a por ser de

grande import�ncia para a realiza��o dos ritos religiosos e cerim�nias dram�ticas, recebia

destaque exclusivo e sua forma era bastante dram�tica e exigia muita destreza. Segundo

Courtney (2006, p.5), os “cidad�os ricos treinavam o coro das festas religiosas e as crian�as,

muitas vezes pobres, eram submetidas a um rigoroso programa de poesia, religi�o, canto e

dan�a”. � medida que difundia o conhecimento, o teatro tornava-se uma importante

ferramenta educacional, at� porque, para o povo, era a �nica maneira de acesso � literatura.

Conforme os estudos de Courtney (2006) v�rios fil�sofos gregos tamb�m 

apresentaram os seus pensamentos acerca do desenvolvimento do cidad�o. Contudo vale 

ressaltar que eles n�o estavam diretamente relacionados ao fazer teatral e sim no 

desenvolvimento intelectual do cidad�o por meio de outras atividades, tais como: o jogo, que 

para eles era bom � crian�a crescesse rodeado de jogos que n�o contrariasse a lei, para que 

quando adulto fossem bem educadas e cidad�os honestos. E, atrav�s de tais jogos seria 

desenvolvida a criatividade desde que a crian�a n�o fosse coagida.

Nesta perspectiva fica evidente a preocupa��o que se tinha com o desenvolvimento da 

crian�a bem como com a forma��o da sociedade adulta, priorizando o prazer em seu 

desenvolvimento e como consequ�ncia uma aprendizagem duradoura. 

O jogo na educa��o tamb�m foi destacado por Arist�teles, que o fez de maneira

particular, por ser um cientista. Conforme, Courtney (2006, p.6), “o movimento l�dico

deveria ser encorajado para prevenir a indol�ncia, enquanto que o jogo em geral ‘conviria n�o

ser nem liberal, nem muito �rduo, nem muito ocioso’”. Por interm�dio destas duas finalidades

do jogo, ocorre � diferen�a entre as atividades com fim em si e podem ser deleitadas atrav�s

de seus objetivos e as outras que s�o meios para um fim. Logo, a educa��o tem a fun��o de

habilitar o indiv�duo para a vida pr�tica e tamb�m possibilitar o lazer, nesta situa��o, o jogo �

de m�xima import�ncia.

Diante do exposto Boal (2011) aponta que a realiza��o do jogo teatral deve ser 

recoberto de prazer e realizado espontaneamente, sem que haja dor ou viol�ncia, para que 

possa ser aumentada a criatividade e a capacidade dos jogadores em compreender os 

exerc�cios. E nestas circunst�ncias Koudela (2009) diz que o elemento mais importante � a 

espontaneidade que se atinge por meio da assimila��o e da cordialidade a partir da realiza��o 

dos jogos.

Ainda na concep��o grega do jogo na educa��o, Arist�teles afirmava que por meio da

imita��o � uma alegria intelectual:
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� tamb�m natural para todos deleitarem-se em trabalhos de imita��o (...) embora os
fatos em si possam ser penosos de serem vistos, n�s nos deliciamos em assistir a
suas mais realistas representa��es na arte... (porque) estar aprendendo alguma coisa
� o maior dos prazeres, n�o apenas para o fil�sofo, mas tamb�m para todos os
demais homens, por menor que seja sua capacidade (COURTNEY, 2006, p.7).

Esta foi � maneira que Arist�teles encontrou para apresentar de forma transl�cida, o

valor que a imita��o tem enquanto atividade educacional. E ao ter contato com a imita��o a 

crian�a representa o seu mundo n�o da maneira do mundo adulto, mas da maneira que a 

crian�a o v� e assim a criatividade torna-se aguda e encontra a solu��o para os seus 

problemas.

Cicero (1947 apud Courtney, 2006, p.8) descreveu o teatro, “como uma c�pia da vida,

um espelho dos costumes, um reflexo da verdade”, e que para Shakespeare, a finalidade do

teatro era “levantar, por assim dizer, o espelho para a natureza”. O teatro era reprodu��o, para

os romanos, nestes termos s� poderia ter finalidade educacional no momento em que fosse �til

e tamb�m que doutrinasse li��es de morais.

Courtney (2006) aponta ainda que o teatro, segundo Hor�cio, precisa tanto entreter

quanto educar: “todo o louvor obt�m aquele poeta que une informa��o com prazer, ao mesmo

tempo iluminando e instruindo o leitor”. Portanto, v�-se aqui a necessidade de apresentar ao 

discente uma a��o educativa pautada no prazer e na vontade de aprender, pois desta forma o 

educando teria maior aproveitamento das atividades propostas. 

Em sua trajet�ria hist�rica, conforme Courtney (2006) houve momentos em que o 

teatro sofreu condena��es em virtude de conflitos com os Patriarcas da Igreja, contudo a 

mesma utilizava-se do teatro para apresentar os seus interesses religiosos.

Segundo Courtney (2006), as mudan�as foram ocorrendo gradualmente ap�s a 

coroa��o de Carlos Magno, onde as representa��es dram�ticas foram reavaliadas e entendidas 

como integrantes dos princ�pios aristot�licos e de tal modo consideradas convenientes para a 

educa��o e aos ensinamentos religiosos. S�o Tom�s de Aquino aprovou a ideia desde que

houvesse harmonia entre a filosofia aristot�lica � f� cat�lica, sendo favor�vel a representa��o

teatral, desde que a mesma propiciasse o divertimento, e aos jogos e entretenimento, se

favorecesse a diminui��o da tens�o ap�s o trabalho.

Sobre essa base o teatro crist�o se desenvolveu que segundo Courtney (2006, p.9), a 

partir da� “foi criado um teatro lit�rgico com um prop�sito did�tico centrado nas escolas

mon�sticas”, com a clara finalidade de permitir ao analfabeto a compreens�o da f�. Com

finalidade educacional ou n�o, a partir do momento em que foi iniciado o processo dram�tico
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o mesmo rapidamente foi desenvolvido. O teatro da Igreja crist� foi desenvolvido sobre essa

turbul�ncia, tornando-se por muito tempo o �nico prazer intelectual das multid�es.

O teatro na escola come�ou a ter maior visibilidade na renascen�a, devida � cria��o de 

academias onde estudavam e representavam obras cl�ssicas, formando v�rios professores que 

possibilitaram o acesso das crian�as ao teatro na escola especialmente aos jogos, jogos de

regras e, individualmente, nos exerc�cios f�sicos. Como consequ�ncia, as atividades

dram�ticas, no final do s�culo XVI, surgiram em quase todas as escolas. E, em fun��o deste 

acesso ao teatro, havia grande valoriza��o dos espet�culos escolares. A arte de falar,

especialmente o latim, era destacada pelo humanismo, e esta pr�tica quase sempre ocorria por

meio do di�logo, isto permitiu o estudo do teatro da antiguidade. Ao mesmo tempo, as

encena��es escolares tornaram-se frequentes, admitindo que formas ainda mais liberais de

educa��o, fossem desenvolvidas pelos pensadores.

No Brasil, conforme Neves & Santiago (2009, p.26) o in�cio da atividade teatral

ocorreu com a chegada dos jesu�tas, pois “constitui o registro hist�rico defendido pelos 

historiadores, como verdadeiro marco da hist�ria do teatro no Brasil (...)”, conforme Courtney

(2006, p.11), “teve uma base aristot�lica e procurava fomentar o latim como l�ngua

internacional”. Ainda segundo o autor, mesmo havendo uma gradativa �nfase na did�tica e no

esplendor do espet�culo, no in�cio do s�culo VXII, os professores ou as crian�as escreviam

grande parte das pe�as teatrais jesu�ticas exibidas nas escolas. Isso ocorria, segundo Neves & 

Santiago (2009), porque a preocupa��o teatral n�o estava na est�tica do espet�culo, e sim em

apresentar para o p�blico a distin��o entre o sagrado e o profano.

E, durante este momento hist�rico para o teatro brasileiro, n�o havia da parte dos 

jesu�tas o interesse no desenvolvimento pessoal e cr�tico dos amer�ndios, os mesmos estavam 

focados somente no alcance de seus objetivos que era catequisar aquela popula��o. Segundo 

os colonizadores os habitantes que encontrara nesta nova terra eram “ignorantes”.

Segundo Courtney (2006) a dramatiza��o e todos os outros meios art�sticos eram 

considerados excelentes meios para o desenvolvimento da aprendizagem nas escolas inglesas. 

Contudo, da metade do s�culo XVI � metade do s�culo XVII, atrav�s da a��o dos puritanos o 

teatro era apenas tolerado nas escolas. Como consequ�ncia era admitida, desde que, fossem

moralmente bom e realizado em latim.

V�rios pensadores tamb�m discutiram sobre a import�ncia do teatro na educa��o. De 

tal modo Courtney (2006, p.14) afirma que Voltaire amparava o teatro, como tamb�m 

Rousseau defendia o jogo. E, ainda nesta perspectiva Descartes afirmava que o “indiv�duo

tinha liberdade de pensamento apenas enquanto o pensamento fosse claro e pudesse suportar
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um teste pr�tico”. Na poesia de Boileau, apontava “o teatro era considerado v�lido enquanto

agradasse intelectualmente” e Leibnitz “apoiava o teatro enquanto fosse intuitivo”. E, nesta

circunst�ncia Goethe (s/d, apud Courtney, 2006, p.16), considerava que “o teatro escolar tem

efeito ben�fico tanto sobre os espectadores quanto sobre o ator. A improvisa��o � de grande

valor: ela molda os pensamentos mais �ntimos e dessa forma os libera, desenvolvendo a

imagina��o”.

Atrav�s destas vis�es hist�ricas, observa-se a grande inquieta��o existente para a 

realiza��o de uma educa��o que consista no desenvolvimento da crian�a, onde ela seja 

instigada a interagir, atrav�s de suas pr�ticas dram�ticas realizadas de maneira consciente ou 

inconsciente. 

Conforme Magn�lia (s/d), o conhecimento est�tico e cultural � adquirido atrav�s de 

in�meras propostas do teatro na escola, com v�rios contextos acerca de sua ajuda para o

crescimento humano. S�o enfatizadas as �reas que permitem o afastamento do indiv�duo das

atitudes reprov�veis e que possibilita a pondera��o sobre o seu pr�prio comportamento.

O dever do teatro � recomendar a virtude e desencorajar o v�cio: mostra a incerteza
da grandeza humana, a repentina reviravolta do destino e os infelizes resultados da
viol�ncia e da injusti�a: � expor as singularidades do orgulho e do capricho, a
insensatez e a falsidade torn�-las desprez�veis, e submeter tudo o que � doentio a
inf�ncia e ao descaso (COLLIER, 1698, apud COURTNEY, 2006, p.15).

� poss�vel observar que h� tempos j� havia a preocupa��o com a forma��o do 

indiv�duo por meio do teatro, especialmente em meio as suas a��es sociais, ou seja, atrav�s do 

teatro o indiv�duo seria ressocializado, a fim de que fosse novamente aceito pela sociedade, 

como uma pessoa de bem, e nesta configura��o � not�rio a import�ncia que a a��o teatral tem 

para minimizar os efeitos da viol�ncia na sociedade.

Nesta perspectiva, repito a frase enf�tica de Courtney (2006, p.4), “a imagina��o

dram�tica deve ser ajudada e assistida por todos os m�todos modernos de educa��o” como

consequ�ncia, o objetivo �ltimo deve ser o processo de aprendizagem,

(...) a principal raiz de toda atividade educacional est� nas atitudes instintivas e
impulsivas da crian�a e n�o na apresenta��o e aplica��o de material exterior, seja
atrav�s de ideias de outros ou por meio dos sentidos; portando, as atividades
espont�neas da crian�a, como jogos, mimicas etc., s�o pass�veis de serem usados
para fins educacionais, ou ainda, constituem o fundamento de m�todos educacionais
(DEWEY, apud KOUDELA, 2009, p.19).

Segundo Magn�lia (s/d), as representa��es � uma forma muito utilizada para 

apresentar � crian�a os m�todos educativos, facilitando o seu entendimento sobre os 
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conteúdos apresentados, para tanto, faz-se necessário que haja apreensão e entrosamento desta 

linguagem de produção de significados para criança. Haja vista, que não é bom, que o teatro

na escola seja uma atividade exibicionista e que o foco esteja na beleza do espetáculo. O

mesmo deve ocorrer respeitando o desenvolvimento natural da criança, bem como, estar

objetivado no processo de aprendizagem e no desenvolvimento pessoal dos jogadores e não

na satisfação da plateia.

Neste sentido a busca pela satisfação da plateia através do exibicionismo, tem sido um 

dos maiores problemas para a ação teatral nas escolas por onde tenho trabalhado, pois foi 

possível observar em inúmeros momentos, os docentes apresentavam as atividades teatrais de 

maneira rígida, não permitindo desta forma que a criança participasse do processo de 

construção do espetáculo. Promovendo desta forma no discente o abando pela compreensão 

do que estavam a fazendo, não havendo pensamento crítico, como também reflexão, acerca do 

espetáculo é como se fossem crianças acéfalas. Ficando explicito que estavam ali unicamente 

para promover a satisfação da plateia. 
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CAP�TULO III – O TEATRO NA EDUCA��O

3.1. O teatro como a��o educativa

O teatro como ação educativa sempre foi algo bastante evidente na história da

humanidade. E, neste estudo especificamente será evidenciado o jogo teatral na sala de aula, 

contudo, vale afirmar que os jogos teatrais são atividades lúdicas com regras claras. Mas, é 

necessário apresentar a diferença entre jogo teatral e jogo dramático. Segundo Lignelli e 

Pacheco (2008) na realização do jogo teatral há uma alternância entre os jogadores, podendo 

dividi-los em grupos, o de jogadores e o de observadores. Já no jogo dramático todos são 

atores e ao mesmo tempo fazedores da ação dramática. E, nesta perspectiva o jogo teatral é 

intencional, claramente direcionado para um determinado público. E, sua ação na educação é 

contribuir para a ampliação pessoal e cultural dos jogadores, através do domínio da linguagem 

teatral. O jogo dramático também apresenta a sua intencionalidade, mas sem a definição clara 

dos papeis de cada jogador e que serão emersos com o decorrer do jogo.

No momento em que realizava o Estagio Supervisionado III, com alunos do 1º Ano do 

Ensino Médio de um Colégio da Rede Pública Estadual em Águas Lindas de Goiás, por meio 

de conversa informal com os alunos, pude perceber que muitos, na verdade quase todos,

nunca foram a um teatro, seja pela ausência do espaço físico, de conhecimento, de

oportunidade e até mesmo pela falta de atrevimento dos docentes, e assim o teatro é algo

distante de sua realidade. Pois, em Águas Lindas de Goiás não há Teatro, dificultando ainda 

mais o acesso do discente aos espetáculos. Contudo, como citado anteriormente, existe na 

cidade uma ONG que desenvolve atividades desta natureza com adolescentes em situação de 

risco. Contudo, muitas vezes por falta de incentivo do poder público local, os adolescentes

não tem acesso a este maravilhoso projeto, logo que se trata de uma comunidade carente e 

quase sempre necessita do transporte público gratuito para chegar ao local e em virtude da 

falta de recursos, muitos deles são obrigados a abandonar as atividades. Lembro que houve 

um momento de nossa história, em que o município dispunha de ônibus escolar para 

transportar os adolescentes que participavam dos projetos da ONG, mas este foi retirado e 

permitindo que muitos adolescentes abandonassem as atividades ali desenvolvidas.

Desta forma o aluno é privado de um teatro que seja capaz de libertá-lo, pois todos os 

agentes envolvidos no espetáculo devem ter a sua própria liberdade para experimentá-lo

inclusive a plateia. Neste ponto de vista, o teatro na escola tem a intenção de transformar os
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alunos em seres ativos, que possam embrenhar-se, para eles, em um mundo que parece

long�nquo.

Segundo Spolin (2010, p.12), o teatro como conhecimento est� pautado na resolu��o 

de problemas. E segundo ela “o problema a ser solucionado � o objeto do jogo. As regras do 

jogo incluem a estrutura (Onde, Quem, O que) e o objeto (Foco), mais o acordo de grupo”. E 

para auxiliar os jogadores a resolverem o problema ela motiva-os atrav�s da t�cnica de 

“instru��o”, a manterem a aten��o no foco, ou seja, no problema a ser resolvido.

Conforme o Governo do Estado do Paran� (2006, apud Cavassin, 2008, p.40), “a

escola � o primeiro espa�o formal onde o aluno tem contato com o conhecimento

sistematizado em arte”. Desta forma o teatro na escola � bastante importante, pois os seus

princ�pios pedag�gicos visam apresentar a conduta social e moral, por interm�dio do

aprendizado e do relacionamento com as pessoas, ressaltando que o teatro � uma forma de

express�o humana.

A escola, por interven��o do teatro pode modificar-se e transformar-se em um local de

afazeres e aprendizado atrav�s do gozo e da fascina��o. E, segundo Fonseca (2003, p.102) a

escola que temos hoje, distinta da tradicional de outrora � “um lugar social plural e

contradit�rio”. E, esta por sua vez, � uma condi��o indispens�vel para aprender, e, para tanto,

� necess�rio estar mergulhado no incongruente para que seja poss�vel a rela��o direta com a

diferen�a.

Conforme Moura (s/d), na fuga do questionamento ou da compreens�o do

contradit�rio, a escola depara-se com a crise de identidade, ou seja, n�o compreende o aluno e

n�o lhes oferece um aprendizado significativo. Diante disso, a escola n�o se identifica como

um ambiente que oferece uma aprendizagem de qualidade e os alunos, n�o poucos, afirmam

que a escola � chata. E, neste ponto de vista a escola recebe in�meras cr�ticas dos

especialistas, que segundo Moura (s/d, p.2), “escola n�o valoriza as rela��es cotidianas e as

experi�ncias pr�vias (...)”.

Na cr�tica apontada por Alves, ele afirma que:

N�o � de hoje que a escola � chata. Ela sempre foi assim e isso acontece porque as
coisas s�o impostas �s crian�as. A prova de que uma crian�a gosta de ir � escola �
se, na hora do recreio, ela est� conversando com os amigos sobre as coisas que a
professora ensinou. E n�o se v� isso. Ent�o fica evidente que elas gostam da escola
por causa da sociabilidade, dos amiguinhos, por causa do recreio. Mas elas n�o est�o
interessadas naquilo que se ensina na escola (ALVES, 2007).
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Assim, Fonseca (2003, p. 102) destaca que “n�o se pode deixar de lado o universo das

inter-rela��es humanas com a diversidade (ou com o Outro)”. Pois, segundo Moura (s/d), �

exatamente nos m�todos de aprender-ensinar ou ensinar-aprender, pr�ximo ao diferente e/ou

conflitante, que se ensina para a cidadania, respeitando-se a multiplicidade existencial dos

alunos.

Nestas circunst�ncias a escola precisa ser constitu�da de doses equilibradas de

realidade e de imagina��o e o teatro torna-se um componente transformador deste ambiente

de diversidades. Pois, no fazer teatral, segundo, o PCN de Arte (1997, p.35) “aprender com

sentido e prazer est� associado � compreens�o mais clara daquilo que � ensinado”. Assim,

para Moura (s/d, p.03) “educa-se, ensina-se e (re)descobre-se o dinamismo e o encanto da

diversidade pelo envolver-se com ela”.

De acordo com o pensamento de Leal (2000, p.93), o teatro elimina as composi��es

cl�ssicas da escola, “n�o se trabalha sobre um aprender repetido – � sobre a descoberta, �

sobre o novo que indagamos, mesmo que repitamos certo jogo”.

Naturalmente as crian�as gostam de brincar, por isso, quando est�o na escola, para

muitos, o hor�rio mais agrad�vel � a hora do recreio, pois podem brincar e soltam a sua

imagina��o. Desta forma o teatro torna-se um bem necess�rio em sala de aula, pois a crian�a

ir� realizar as atividades de maneira l�dica e divertida sem ter consci�ncia de que est�o

aprendendo algo. � a imagina��o que propicia esta aprendizagem gostosa e prazerosa.

Para Courtney (2006) a principal caracter�stica do homem � a imagina��o e esta

quando criativa � fundamentalmente dram�tica em sua natureza e diante disso, Londero

(2007, p.16) afirma que “a imagina��o � mais importante do que o conhecimento: o

conhecimento � limitado, ao passo que a imagina��o abarca o mundo inteiro”. Esta

afirmativa, vale tamb�m para os adultos, pois quando imaginamos, aprendemos sem nos dar

conta de que estamos de fato aprendendo aquilo que desejamos e tal aprendizagem se d� de

maneira natural.

Um dos objetivos da atividade teatral na educa��o � o desenvolvimento da criatividade 

dram�tica, que segundo Spolin (2010), permite a exist�ncia de um meio da capacidade 

adaptativa para a crian�a, que influencia sua descentraliza��o cognitiva, social e moral. Esta 

criatividade segundo Cu�llar (1997, p.104), deve ser “nutrida e cuidada onde quer que

apare�a, justamente porque n�o pode ser ensinada ou encomendada”. Ao perpetrar o teatro

entende-se que a capacidade criadora, incide na a��o individual e coletiva de fazer e inovar.

Conforme Leal (2000, p.100) o valor do teatro na escola sugere, pois, “numa experimenta��o
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mais livre com as linguagens”. “[...] A linguagem teatral � perpassada pela m�sica, pelo som,

pela palavra, pelas artes pl�sticas, pela dan�a etc.” (2000, p.97).

Segundo Londero (2007) em nossa sociedade muitos procuram o teatro para perder a

timidez e aprimorar a maneira de expressar-se diante de um grupo e tamb�m a socializa��o

com os seus semelhantes. E, quando o teatro � utilizado em sala de aula acontece o mesmo,

pois,

(...) no ensino fundamental, proporciona experi�ncias que contribuem para o
crescimento integrado da crian�a e do adolescente sob v�rios aspectos. No plano
individual, proporciona o desenvolvimento de suas capacidades expressivas e
art�sticas; no plano coletivo, por ser uma atividade grupal, oferece o exerc�cio das
rela��es de coopera��o, di�logo, respeito m�tuo, reflex�o sobre como agir com os
colegas, flexibilidade de aceita��o das diferen�as e aquisi��o de sua autonomia,
como resultado de poder agir e pensar com maior “liberdade” (CAMARGO, 2003,
p.39).

Nesta perspectiva trabalhar o teatro em sala de aula n�o � somente possibilitar que o

aluno veja pe�as teatrais, mas sim que os mesmos possam represent�-las, ressaltando que n�o 

� o objetivo do teatro na escola a forma��o de artistas, mas permitir que o aluno se aproprie 

das linguagens art�sticas, que s�o importantes elementos de comunica��o, leitura e 

entendimento da realidade humana. Sendo uma das finalidades do teatro na escola que o aluno 

possa dominar, com flu�ncia e compreender estas complicadas formas humanas de express�o 

que mobilizam os processos afetivos, cognitivos e psicomotores. A partir desta compreens�o 

est�tica uma s�rie de vantagens lhes ser� agregadas:

O aluno aprende a improvisar, desenvolve a oralidade, a express�o corporal, a
imposta��o de voz, aprende a se entrosar com as pessoas, desenvolve o vocabul�rio,
trabalha o lado emocional, desenvolve as habilidades para as artes pl�sticas (pintura
corporal, confec��o de figurino e montagem de cen�rio), oportuniza a pesquisa,
desenvolve a reda��o, trabalha a cidadania, religiosidade, �tica, sentimentos,
interdisciplinaridade, incentiva a leitura, propicia o contato com obras cl�ssicas,
f�bulas, reportagens; ajuda os alunos a desinibirem-se e adquirirem autoconfian�a,
desenvolve habilidades adormecidas, estimula a imagina��o e a organiza��o do
pensamento. Enfim, s�o incont�veis as vantagens em se trabalhar o teatro em sala de
aula (ARCOVERDE, 2008, p.02).

Desta forma o teatro na escola � um meio rico, diferente e f�cil de ser trabalhado com

crian�as e adolescentes. A realiza��o teatral na sala de aula permite ao aluno acesso a uma

variedade de conhecimentos, onde possa expressar-se sem a presen�a de sentimentos,

emo��es, sensa��es e afli��es. O teatro possibilita o aprimoramento da autoestima e da

autoimagem, bem como, amplia os horizontes dos educandos. Nestes termos, � por meio do

teatro que os sujeitos s�o capacitados para tornarem-se, segundo Cu�llar (1997, p.102)
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“capazes de desenvolver novos modos de vida em comum e definir novas dire��es. Essas

capacidades n�o podem ser impostas ou ensinadas, precisam ser nutridas”.

Hoje, mais do que nunca, � necess�rio cultivar a criatividade humana, pois, em um
contexto de r�pida muta��o, os indiv�duos, as comunidades e as sociedades s�
podem adaptar-se ao que � novo e transformar sua realidade por meio da iniciativa e
da imagina��o criadoras (CU�LLAR, 1997, p.102).

Diante da constante necessidade de desenvolvimento da criatividade humana a escola 

tem um importante papel neste processo, pois a mesma deve proporcionar um ambiente que 

possibilite a aprendizagem criativa, a partir dessa permiss�o poder� aprender-se tudo o que ele 

tem para ensinar. E nestas circunst�ncias, conforme Leal (2000, p.94), “o aprender teatral vai

se sedimentando quando se traz at� a consci�ncia algo evocado e vivido com a imagina��o”.

Neste ponto de vista o PCN de Arte (1997, p.32-33) afirma que “a aprendizagem art�stica

envolve, portanto, um conjunto de diferentes tipos de conhecimentos, que visam � cria��o de

significa��es, exercitando fundamentalmente a constante possibilidade de transforma��o do

ser humano”.

Perante esta perspectiva, o teatro tem um importante papel a ser cumprido. Haja vista,

que nele situa o fazer art�stico como se apontasse a necessidade de humanizar o homem, que

conhece suas carater�sticas e necessidades. E, por meio dele retira-se os empecilhos, elimina

as marcas de preconceito, que � censurado por meio do di�logo e a��es afirmativas e

amparadas no respeito, na considera��o e valoriza��o do diferente. Sempre tendo consci�ncia

que o diferente n�o � o desigual.

Conforme Moura (s/d, p.5), por meio das demonstra��es teatrais � “poss�vel resgatar o

desejo de ver-se, sentir-se, querer-se na representa��o dram�tica, agu�ando o

autoconhecimento”. No fazer teatral, as impress�es individuais s�o naturalmente

compreendidas e mostradas sem barreiras ou fingimento, isso se d� em virtude da

naturalidade com que a diversidade e o diferente inter-relacionam-se.

3.2. Os jogos na pedagogia teatral

Na �ltima d�cada tenho trabalhado em uma Escola da Rede P�blica Municipal de 

�guas Lindas de Goi�s, onde pude observar que o ensino do teatro tem ocorrido de maneira

ainda aleat�ria, em muitos casos sem um objetivo espec�fico, fugindo de sua verdadeira
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finalidade em sala de aula, tornando desta maneira a presen�a do ensino do teatro na escola

com pouca e ou nenhuma import�ncia para os discentes.

Ainda nesta concep��o Japiassu (2003, p.29), afirma que “o teatro na educa��o, ainda

hoje, � pensado exclusivamente como um meio eficaz para alcan�ar conte�dos disciplinares

extrateatrais ou objetivos pedag�gicos muito amplos como, por exemplo, o desenvolvimento

da ‘criatividade’”. Por meio deste pensamento reduz-se a potencialidade do teatro na

educa��o que tem como objetivo o crescimento pessoal e o desenvolvimento cultural dos 

alunos, e isso ser� poss�vel atrav�s do dom�nio da comunica��o e do uso da linguagem teatral

por meio da permuta, entre a improvisa��o e a ludicidade.

Diante da import�ncia que o teatro tem na educa��o, percebe-se que o ensino por meio

dos jogos teatrais e dram�ticos possibilita ao discente o est�mulo das intelig�ncias, tornando

assim, um importante instrumento para a compreens�o das rela��es entre significantes e

significados.

O jogo � o melhor caminho de inicia��o ao prazer est�tico, a descoberta da
individualidade e � media��o pessoas, entretanto, deve ser usado pedagogicamente
com rigoroso e cuidados planejamento, marcado por etapas muito n�tidas e que
efetivamente acompanhem o pregresso dos alunos (ANTUNES, 2003, p.17).

Assim, o teatro na escola torna-se importante, pois atrav�s do mesmo almeja alcan�ar

a ascens�o do conhecimento de forma plena e consciente sobre os temas apontados nos jogos

teatrais e aprecia��o da arte em sala de aula. Pois, acredita-se que a partir do momento em que

o aluno estiver envolvido com o fazer teatral o mesmo ter� mais prazer em realizar as

atividades e refletir sobre as mesmas. E, nesta perspectiva Neves & Santiago (2009, p.49)

aponta que “o jogo seria ainda, (...) uma fonte de descoberta das leis essenciais e o meio

pr�tico de permitir a crian�a ir em dire��o � exterioriza��o das verdades profundas que possui

intuitivamente”. E, para Spolin (2010), “todas as pessoas s�o capazes de atuar no palco. (...) 

As pessoas que desejarem, s�o capazes de jogar e aprender a ter valor no palco”. Desta 

maneira todos podem participar ativamente das atividades propostas, ampliando o seu 

desenvolvimento intelectual, tornando assim, espectadores ativos e cr�ticos.

A plateia de jogadores n�o permanece sentada esperando pela sua vez, mas est�
aberta para a comunica��o/ experi�ncia e torna-se respons�vel pela observa��o do
jogo a partir desse ponto de vista. Aquilo que foi comunicado ou percebido pelos
jogadores na plateia � discutido por todos (SPOLIN, 2001, p.32).
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Conforme aponta a autora � de grande relev�ncia a participa��o ativa da plateia no 

jogo teatral, uma vez que os jogadores � parte integrante a mesma, neste sentido n�o cabe a 

ela a fun��o de proteger ou de criticar, mas de apresentar o que foi observado durante o jogo, 

para que assim todos possam aprender.

Atrav�s desta pesquisa percebe-se a import�ncia dos jogos para o desenvolvimento 

educacional do discente, e nesta circunst�ncia para a realiza��o do Est�gio Supervisionado II, 

desenvolvi com alunos da primeira fase do ensino fundamental em uma Escola P�blica 

Municipal de �guas Lindas, uma oficina com Jogos Teatrais, com o objetivo de desenvolver

habilidades que proporcione aos alunos uma maior concentra��o e criatividade. Assim, foram 

selecionados alguns jogos para serem aplicados, dentre eles: o futebol imagin�rio, o 

hipnotismo, espelho corporal, fila de cegos entre outros, como demonstrado no anexo da 

presente monografia. 

As crian�as aceitaram muito bem as atividades propostas, uma vez que eram diferentes 

e fugiam do cotidiano. Para a realiza��o do futebol imagin�rio foi necess�rio, a divis�o do 

grupo em duas equipes e sem utilizar bola elas disputam uma partida como se a tivesse 

jogando, logo que assim � poss�vel estimular a criatividade, a espontaneidade, bem como a 

imagina��o de movimentos.

A realiza��o desta atividade foi um tanto tumultuada, pois na escola estava 

acontecendo � limpeza do p�tio, onde havia in�meras m�quinas realizando a poda da grama, 

produzindo muitos ru�dos, o que dispersava os alunos. Mesmo diante de todas estas 

limita��es, posso dizer que foi bom, apesar de muitos alunos terem me dito que a atividade 

poderia ter sido melhor se os colegas tivessem colaborado, fazendo menos barulho e realizado 

a atividade com mais envolvimento, pois alguns casos em que o colega chutava o outro 

dizendo que ele era a “bola”. Assim, houve a necessidade da interfer�ncia do facilitador, 

chamando a aten��o dos mesmos, para que eles realizassem a atividade de maneira que n�o 

provocasse luxa��es nos colegas.

Contudo, era not�ria a alegria com que as crian�as participavam do jogo e isso 

evidenciava que os mesmos estavam realizando a atividade com prazer, e assim, a 

aprendizagem torna-se duradoura.

Este jogo tem por finalidade promover no discente, o relacionamento com os outros 

companheiros de maneira que seja percept�vel as suas inten��es. E, para a realiza��o do jogo 

do hipnotismo � necess�rio que um participante ponha a m�o a poucos cent�metros do rosto 

do outro e este fica como que hipnotizado, devendo manter a cara sempre � mesma dist�ncia 

da m�o do hipnotizador.
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A realização desta atividade foi bastante legal, pois as crianças eram bastante 

pequenas e atenciosas, então elas se envolveram bastante no jogo proposto, tanto que alguns 

disseram-me que gostariam de realizar outros jogos. Como o tempo era de somente uma aula 

não foi possível, realizar mais que um jogo, logo que os alunos eram pequenos, leva-se muito 

tempo para que todos compreendessem as regras do jogo e é claro que também realizei uma 

conversa com eles sobre o tipo de hipnotismo que se vê na televisão e desenhos animados, 

que por sua vez é um pouco diferente do que estava propondo.

Outro jogo desenvolvido foi o espelho corporal que tinha por objetivo o 

desenvolvimento da concentração e da criatividade proporcionada aos gestos de um colega e a 

perfeição de seus próprios movimentos. Para a sua realização é necessária que em dupla, 

frente a frente, um comanda moderadamente, os movimentos em espaços (livre) e a perpassar 

os três níveis: alto, médio e baixo, enquanto o outro participante, que recebe o comando, 

reflete em movimentos (imita seus gestos).

A realização desta atividade não foi muito fácil, logo que a realizei com crianças 

bastante pequenas e elas não apresentaram uma boa coordenação nos movimentos a serem 

realizados, apesar de longos momentos de explicação, contudo não foram suficientes para a 

realização do jogo da maneira que havia idealizado em meu planejamento, apesar disso foi 

efetivado de maneira, pode-se dizer, satisfatória. 

A fila de cegos é um jogo pautado na confiança e para ser realizado é necessário que 

haja duas filas. Faz-se uma fila de pessoas com os olhos fechados, esta procura sentir, com as 

mãos, o rosto e as mãos das pessoas da outra fila (que estarão com os olhos abertos) cada qual 

o do ator que está na sua frente.

Antes de iniciar a atividade conversamos um pouco sobre os portadores de 

necessidades especiais, principalmente sobre as limitações que encontram para se 

locomoverem por nossa cidade, onde não há calçadas adequadas os portadores de 

necessidades visuais. Ao iniciarmos o jogo, muitos alunos não queriam ficar com os olhos 

fechados exatamente por não confiarem no colega que o guiava. Esta atividade foi realmente 

muito difícil de ser realizada, embora pareça muito simples. Ainda havia a falta de respeito 

das crianças para com as outras, a situação em vários momentos ficou bastante 

desmotivadora, pois eles simplesmente não me respeitavam, diante deste fato tive que ser 

mais enérgico, o que gerou certo desconforto, pois não sou o professor dos mesmos, contudo, 

sou um educador.

Ao longo da realização desta oficina busquei utilizar os ensinamentos de Boal (2010), 

onde o mesmo aponta que durante a realização do jogo nada deve ser imposto, dolorido ou 
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violento para com os jogadores, neste sentido procurei ser um facilitador que verdadeiramente 

promovia o discente, contudo, sempre primando por sua ativa participa��o, pois com o 

m�nimo de exposi��o inicial o mesmo sentiria posteriormente mais a vontade na realiza��o do 

jogo.

Outro elemento importante que foi observado ao longo desta experi�ncia � a avalia��o,

que por sua vez deve ser realizada de maneira que seja despida de julgamento, a fim que 

possa remover dos jogadores a ansiedade e o sentimento de culpa. Estes por sua vez s�o 

eliminados quando todos os jogadores compreenderem que o bom/mau, o certo/errado s�o as 

amarras que nos prende. A partir de ent�o todos ser�o tomados pelo al�vio e confian�a no 

ambiente e nos demais jogadores, logo que por meio da confian�a m�tua permitir� ao aluno a 

realiza��o de uma boa avalia��o. Lembrando que quando estiver na plateia, avalia os seus 

colegas jogadores e quando estiver na condi��o de jogadores ser� avaliado por seus colegas, e 

o mesmo certamente ouvir� os coment�rios atenciosamente, logo que est� entre amigos. Nesta 

perspectiva, segundo Spolin (2010, p. 25) o aluno que est� como plateia n�o tem como fun��o 

fazer compara��o, brincadeiras ou ter o sentimento de competi��o, cabe a ele somente 

observar e “avaliar o problema de atua��o apresentado e n�o o desempenho de uma cena”.

Atrav�s da oficina realizada, n�o posso concordar com Rosseto (2008, p.77) quando 

diz “o teatro na escola est� mais voltado para a improvisa��o, os jogos, os ensaios e 

apresenta��o, sem estimular a reflex�o”. Do mesmo modo, para a realiza��o das aulas de 

teatro n�o basta somente � intencionalidade, �s mesmas devem ser realizadas com um 

prop�sito definido, onde algu�m assume um personagem e compartilha algo, outro que acolhe 

e assiste, despertando assim a vontade reflexiva. 

No contexto da oficina realizada pude observar o quanto � importante o planejamento, 

e diante disso, tornou-se evidente que como em qualquer outra disciplina, � necess�rio um

planejamento sistematizado, para que sejam sanados os anseios dos discentes, bem como 

alcan�ados os objetivos propostos para cada uma das atividades, por meio da liberdade de

express�o do discente durante as discuss�es acerca dos jogos realizados, construindo desta

maneira o conhecimento, sem imposi��o do professor.

A partir desta oficina, em di�logo com professores de outras �reas do saber, pude 

perceber o quanto � importante que o teatro na escola seja independente como disciplina, com 

seus conte�dos espec�ficos, para ser notado entre as disciplinas respons�veis pela forma��o do 

indiv�duo. Logo, o teatro � uma disciplina independente, n�o sendo um trampolim ou apoio

para alcan�ar os objetivos das outras �reas do saber.
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Nesta situação, é explicito que através do ensino da Arte gera-se uma experiência

significativa e propicia noções básicas da linguagem, atribuindo para si à investigação da

natureza do fenômeno artístico-estético, como ele acontece e se produz, sistematizando suas

relações.

É necessário promover a reflexão dos adolescentes, para que possam compreender a

vida real e para tanto, faz-se imprescindível o uso de práticas formativas, que apontem as

controvérsias existentes na sociedade, que podem ser extrapoladas por meio das semelhanças

sociais, políticas, econômicas e inter-humanas. Nesta configuração percebe-se que a

importância da prática teatral na escola.

O teatro, enquanto proposta de educação, trabalha com o potencial que todas as
pessoas possuem, transformando esse recurso natural em um processo consciente de
expressão e comunicação. A representação ativa integra processos individuais,
possibilitando a ampliação do conhecimento da realidade (KOUDELA, 2009, p.78).

Para que o adolescente tenha características de um sujeito emancipado é necessário

que disponibilize ao mesmo um ambiente onde se possa pensar e refletir sobre suas ações,

iniciando assim, a edificação de sua identidade e autonomia. As regras do jogo teatral são

fundamentadas no momento que cada indivíduo realiza a avaliação de suas representações ou

do grupo, assumindo desta maneira, a responsabilidade para dialogar a respeito do que foi

feito, fugindo da tentativa de encontrar respostas corretas, que não existe, uma vez que há

inúmeras formas de representação.

3.3. A formação do professor de teatro

Para falar sobre a formação do professor de teatro não podemos negar a participação

dos padres jesuítas na formação educacional brasileira, contudo,

Não podemos afirmar que foram os jesuítas os primeiros a efetuarem processos
educativos no Brasil, pois antes da chegada dos portugueses havia uma população
ameríndia que possuía suas próprias ações educativas e, portanto, um tipo de
educação, a qual se diferenciava da educação portuguesa e que, posteriormente, viria
a ser suplantada por esta (COSTA e LIMA, 2008, p.1).

Neste contexto, é evidente que antes mesmo da chegada dos portugueses já havia aqui 

um povo que se preocupava com a formação de seus descendentes e esta ocorria através de 
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rituais e manifesta��es m�ticas, promovendo deste modo suas fun��es culturais, desta forma 

jamais podemos negar a import�ncia de tais manifesta��es, para a cultura brasileira. 

Em rela��o ao teatro no Brasil, conforme Neves & Santiago (2009), o padre Jos� de

Anchieta foi o grande representante do teatro jesu�tico no Brasil, atrav�s de seus textos

dram�ticos, calcados de censura e dos dogmas da igreja, com �nfase ao temor e o amor a

Deus, com a finalidade de catequizar, atenuando os limites entre o sagrado e profano.

Segundo Fo (2004, p.187) por causa da censura imposta pelos jesu�tas, “inibia-se na pr�tica

teatral a presen�a de qualquer personagem c�mico ou que estabelecesse provoca��o e

dial�tica”. Iniciando-se do pressuposto de que a catequiza��o era atividade do poder, Fo

(2004, p.187) afirmava que “o poder, qualquer poder, teme, mais do que tudo, o riso, o

sorriso, a tra�a, a gargalhada. Pois, a risada denota senso cr�tico, fantasia, intelig�ncia,

distanciamento de todo e qualquer fanatismo”.

Em seguida, conforme Neves & Santiago (2009), atrav�s das comemora��es come�ou-

se a rela��o entre arte e a religi�o, com o teatro decodificando a cultura europeia, a dan�a e a

m�sica, a cultura ind�gena. Em raz�o desta rela��o veio a culminar em a��es religiosas e

educativas. Nesta vis�o, ainda segundo as autoras, o teatro brasileiro desse per�odo, alternou

entre o ouro, o governo, e a Igreja Cat�lica, juntando pap�is l�dicos, dogm�ticas e educativas,

sempre impondo os interesses religiosos e culturais dos colonizadores sobre o interesse dos

nativos.

Com a formaliza��o do sistema educacional brasileiro, que se deu com a chegada da

fam�lia real, houve v�rias mudan�as, uma delas, a cria��o da Escola Real de Ci�ncias e

Of�cios em 1816, transformada em 1820 na Academia de Artes. Neste per�odo, ainda n�o era

poss�vel perceber o teatro como a atividade educativa. Segundo Neves & Santiago (2009), por

meio de um decreto imperial de 15 de outubro de 1827, que fixava o curr�culo e o m�todo

lancasteriano (um professor por escola). Ainda, conforme as autoras, foram fixadas no artigo

6�, as disciplinas a serem lecionadas:

Art. 6�: Os professores ensinar�o a ler, escrever, as quatro opera��es de aritm�tica,
pr�tica dos quebrados, decimais e propor��es, as no��es mais gerais de geometria
pr�tica, a gram�tica da l�ngua nacional, e os princ�pios de moral crist� e da doutrina
da religi�o cat�lica e apost�lica romana, proporcionados � compreens�o dos
meninos: preferindo para as leituras a Constitui��o do Imp�rio e a Hist�ria do Brasil.
(LEI GERAL DE 15 DE OUTRUBRO DE 1827, apud, Neves & Santiago 2009,
p.29).
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Diante desta mudan�a o teatro tornou-se indispens�vel nas atividades educativas, logo

que naquele momento o teatro l�rico, era de grande apre�o cultural, onde a popula��o colonial

participava das atividades de entretenimento.

A escolariza��o em massa que individualizou a democratiza��o do ensino laico

permitiu a presen�a do teatro na escola como elemento curricular da educa��o formal de

crian�as, adolescentes e adultos. Circunst�ncias que, segundo Neves & Santiago (2009),

evidenciaram que os docentes de Educa��o Art�stica n�o estavam preparados para ministrar

tais aulas, assim, as mesmas que eram aplicadas por professores das mais diversas �reas,

quase sempre com �nfase na geometria. E, tal situa��o ainda � recorrente nos dias atuais,

principalmente, porque a LDB Lei n. 9.394/96, tornou o teatro obrigat�rio na educa��o b�sica

brasileira. Assim, in�meras iniciativas foram tomadas para a forma��o do professor de Teatro 

(Artes). Dentre elas, estava a realizada pelo Servi�o Nacional de Teatro, que a partir da

promulga��o da lei:

Resolveu contratar alguns especialistas em teatro na educa��o e ministrar cursos
intensivos com a colabora��o das secretarias de educa��o de diversos estados. Tal
iniciativa tinha como finalidade a redu��o dos problemas quanto � pr�tica do teatro
na escola a fim de eliminar com a tradi��o do uso do teatro na educa��o ligado a
montagem de ‘pecinhas’ com crian�as ou � organiza��o de ‘festinhas’ para
comemorar datas c�vicas (NEVES & SANTIAGO, 2009, p.34),

De tal modo, o teatro na escola tornou-se aceito como uma ferramenta que ultrapassa

seu uso instrumental, passando a ser utilizado n�o somente para ministrar conte�dos

extrateatrais. Desta forma, o teatro na educa��o passou a ter grande import�ncia na

compreens�o cr�tica da realidade humana, culturalmente determinada.

A partir do momento em que o teatro conquistou o espa�o dentro das escolas p�blicas

brasileiras, ap�s a nova LDB e os PCN’s, tornou-se obrigat�ria � necessidade da qualifica��o

do professor de artes, e neste sentido Neves & Santiago (2009, p.38) aponta o valor do

ambiente escolar, como tamb�m a qualifica��o do professor para preencher este espa�o, a fim

de que “o uso da arte na escola seja verdadeiro instrumento de transforma��o pessoal e

social”. Ainda neste contexto:

Mora na escola a possibilidade de remanejamento desta realidade (conhecimento,
pelo homem, de sua pr�pria realidade) que, antes de chegar ao aluno, deveria atingir
o professor. O professor acaba sendo o elemento nocivo ao desenvolvimento, pois,
pela educa��o ligada ao seu aprendizado, que ficou no passado, faz o aluno repetir
seu passado, ao inv�s de projetar-se em sua �poca e ao advir desta �poca, seu futuro.
S� na escola poder-se-ia aprender a lidar com o capital de giro da p�s-modernidade:
o processo criativo. Mas, n�o � em escolas no modelo arcaico que se aprender� a
transgredir. H� que ser em escolas que tenha a arte em primeiro plano: teatro, artes
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pl�sticas, literatura, m�sica etc. o que � feito atualmente em nome da ‘Educa��o
Art�stica’ nas escolas de ensino fundamental? (BOSCHI, 1999, p.117).

Nestas circunst�ncias, nas escolas onde trabalhei nos �ltimos 04 anos, n�o foi dif�cil 

perceber o quanto ela est� longe do que seria ideal para a educa��o teatral, logo que

percebemos a n�o exist�ncia de espa�o adequado para atividade teatral, sem contar com salas 

superlotadas, gestor autorit�rio e professores despreparados para a atividade teatral. Neste 

sentido segundo Neves & Santiago (2009, p.38), ao tornar o teatro conte�do do ensino de arte,

necessita-se de profissionais qualificados, mas isso n�o quer dizer que � necess�rio “trabalhar

com especialistas da arte teatral (atores, diretores, dramaturgos) e sim com professores

devidamente instrumentalizados para realizar a tarefa”.

Como consequ�ncia, n�o existe maneira de esconder o real envolvimento entre a

qualifica��o dos professores de teatro e a realiza��o do teatro na escola, com as outras

amostras dessa �rea do saber em toda a sociedade.

O teatro brasileiro s� apresentar� um n�vel profissional elevado na medida em que
houver um p�blico culturalmente maduro para assisti-lo e sustent�-lo. E este s�
poder� formar-se numa experi�ncia educacional integradora que inclua a
aprendizagem da rela��o arte/vida. De nada adianta a instala��o de cursos superiores
de arte dram�tica se essa dimens�o n�o se fizer presente em todos os n�veis do
processo educativo (CAVASSIN 2008, p.40).

� not�rio que se conhece muito sobre o valor do teatro na educa��o nos mais diversos

campos de a��o. Os fundamentos pedag�gicos do teatro esbo�am semelhan�as intensas entre

teatro e educa��o, julgando essa arte como uma maneira humana de demonstra��o, da

semi�tica e da cultura.

Segundo estudos de Santana (2000, p.87), houve um consider�vel aumento dos

espa�os de forma��o de professor de teatro, pois, antes da LDB, Lei 5692/71, havia 30 cursos,

e j� ano 2000 verificava-se que havia mais de duas centenas de cursos em todas as �reas da

Arte, “onde 98 s�o licenciaturas em educa��o art�stica e 29 em artes c�nicas”. Desse modo

percebe-se que a hist�ria do teatro na educa��o brasileira, transcorre por ideais religiosos,

pol�ticos e sociais. Ainda com as gradativas conquistas adquiridas, o ensino do teatro ainda

encontra-se em um ponto de recome�o.
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3.4. A valorização do professor de teatro

Durante a realiza��o do Est�gio Supervisionado I foi poss�vel perceber que os 

professores s�o bastante empenhados na realiza��o de suas atividades a fim de proporcionar

ao aluno a capacidade de adquirir os conhecimentos m�nimos necess�rios para que viva em 

sociedade de maneira que seja um sujeito ativo na mesma. Sobre este assunto uma das 

professoras com quem conversei disse o seguinte: “n�o tenho por finalidade formar, atores, 

artistas pl�sticos, cantores ou dan�arinos, o meu desejo � que o aluno seja capaz de ter uma 

vis�o cr�tica sobre cada uma destas �reas que estudamos em artes, que ele consiga com um 

olhar cr�tico compreender as mensagens contidas em cada uma destas express�es art�sticas”. 

O que demonstra que a educadora est� de fato envolvida com a atividade educativa que 

desenvolve naquela escola, com a participa��o da comunidade e demais membros da unidade 

escolar.

Apesar do �rduo trabalho que os arte-educadores realizam naquela unidade escolar 

ficou evidente que os demais professores parecem n�o valorizar o trabalho dos colegas, por 

acharem que est�o somente enrolando, ao ponto de acreditarem que o trabalho dos arte-

educadores n�o produzir� frutos. Em conversa durante o intervalo com uma das tr�s 

professoras de L�ngua Portuguesa, disse a ela, “nesta escola h� �timos arte-educadores, n�o � 

verdade”? Ela categoricamente respondeu: “� mesmo? Onde est�o? Que n�o os vejo me 

parece que s� voc� sabe disso”. Atrav�s desta conversa percebi que o ensino da arte n�o tem

muito valor para os docentes das outras �reas do conhecimento. Evidenciando do mesmo 

modo a subvaloriza��o docente naquela unidade escolar, bem como a aus�ncia de

reconhecimento aos conhecimentos intr�nsecos a esse campo profissional. Em oposi��o a essa

realidade, a escola recebe da sociedade, a cada dia mais o encargo da complexa forma��o do

indiv�duo.

Motivados pela pouca valoriza��o que tem na escola, os arte-educadores com 

quem dialoguei demonstram grande frustra��o com a carreira, pois segundo eles uma das 

principais causas desta desmotiva��o � a falta de uma pol�tica salarial compat�vel com o 

trabalho que realizam, diante das in�meras dificuldades encontradas em seu dia-a-dia. E, n�o 

o bastante a falta de respeito por parte dos alunos e comunidade, refor�a esta insatisfa��o, 

frente ao �rduo trabalho que desenvolvem diariamente em sala de aula. Uma das professoras

relatou-me que trabalha em tr�s empregos para ter condi��es manter sua fam�lia com um 

pouco mais de conforto, mas alega que j� est� cansada desta esgotante jornada, mas ressalta,

que seus alunos n�o t�m culpa do descaso dos governantes com os trabalhadores da educa��o, 
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por isso dedica-se ao m�ximo, �s vezes sacrificando os momentos de lazer com a fam�lia e 

amigos.

Assim, � evidente que h� um problema a ser resolvido e para tanto, acredita-se que �

necess�rio perceber o professor de teatro, segundo Costa (2008, p.01), como “sujeito atuante

nesse trabalho de educa��o est�tica nas escolas como atores coprodutores de saberes v�lidos

na elabora��o de propostas formativas e curriculares”.

� ineg�vel a presen�a do professor de teatro na escola, alguns com sua forma��o em

conformidade com a LDB, outros ainda n�o, e ainda o grupo dos descontentes com a �rea de

atua��o, por n�o terem as condi��es necess�rias para a realiza��o do trabalho pedag�gico. E,

nesta perspectiva, percebe-se que a fun��o docente n�o � uma das mais pretendidas em meio a

tantas outras profiss�es,

(...) fazer-se professor de Arte torna-se ainda menos atraente. Os poucos rec�m-
formados em licenciaturas espec�ficas da �rea raramente assumem o posto de
professor na escola p�blica ou, quando assumem, tendem a desistir logo que
encontram outra ocupa��o fora da escola. A forma��o do professor de teatro
continua na perspectiva t�cnica, dissociada da escola (COSTA 2008, p.4).

Para que haja maior valoriza��o do docente de artes em sua pr�tica pedag�gica �

necess�rio maior participa��o da comunidade escolar e dos diversos ambientes culturais que 

permita o di�logo e a produ��o coletiva de saberes e que nesta perspectiva promova a 

forma��o e valoriza��o dos arte-educadores, por meio da problematiza��o do papel da 

educa��o na forma��o escolar.

Jamais se deve esquecer que o professor de teatro necessita de mais apoio da pr�pria

unidade escolar e da sociedade como um todo, para que o seu trabalho seja de fato

reconhecido e valorizado como tal. Em muitas unidades escolares a sua fun��o � tida como de

menor import�ncia, em detrimento das outras �reas do conhecimento. Como afirma Courtney

(2006, p.9) “por que voc� ensina meu filho fazer teatro?, perguntou um dos pais. Eu n�o

quero que ele v� para o palco. (...) por que voc� n�o ensina algo importante como matem�tica

ou reda��o?”. Essa vis�o equivocada, sobre a import�ncia do trabalho do professor de teatro

na escola, ainda existe em nossos dias atuais e precisamos minimiz�-la e se poss�vel elimin�-

la.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Atrav�s deste estudo conclui-se que a atividade teatral na educa��o � t�o antiga quanto 

� exist�ncia do pr�prio homem. Uma vez que o mesmo era representado em seus ritos, com a 

finalidade de transmitir aos semelhantes informa��es sobre os acontecimentos vivenciados 

por um determinado grupo de indiv�duos.

Nestas circunst�ncias, vale relatar que o meu contato com o teatro sempre foi bastante 

limitado, em especial na sala de aula, pois n�o tinha nenhuma experi�ncia e a primeira 

atividade que desenvolvi foi voltada para o jogo teatral, como mediador em atua��o 

colaborativa com um grupo de colegas do curso de Teatro da Universidade de Bras�lia, onde 

no momento realiz�vamos uma oficina pr�tica da disciplina Laborat�rio do Teatro 1.

O nosso p�blico alvo eram alguns adolescentes, com faixa et�ria de 14 a 23 anos de 

idade, do Centro Educacional n� 07 do Gama, no Distrito Federal. Na ocasi�o o nervosismo 

tomava conta, pois n�o sabia qual seria a rea��o dos alunos, e para minimizar tal nervosismo, 

antes de iniciarmos “os jogos”, fizemos uma breve apresenta��o onde apontamos as nossas 

experi�ncias, bem como expectativas e oportunidades teatrais que t�nhamos no local em que 

viv�amos. Posteriormente, realizamos uma r�pida apresenta��o sobre os jogos que iriamos 

desenvolver, assim como suas regras. A receptividade por parte dos discentes foi muito boa, 

tanto que n�o tivemos nenhum problema na condu��o dos jogos e no final alguns alunos 

vieram pedir-nos que retorn�ssemos com diferentes jogos em outro momento. 

E, a partir desta experi�ncia comecei a ter uma nova vis�o sobre o jogo teatral em sala 

de aula, pois incialmente acreditava que o mesmo deveria ser utilizado para aprimoramento e 

ou introdu��o dos conte�dos de disciplinas diversas, agora percebo o grande equivoco que 

cometia. 

Pois, de tal modo, evidencia que o jogo teatral dever ser utilizado para a promo��o do 

saber e ainda como forma de liberdade onde os indiv�duos podem expressar as suas angustias 

e sentimentos reprimidos em forma de espet�culos; estes podem ser realizados na sala de aula, 

bem como nos mais diversos lugares. 

Outras atividades foram desenvolvidas acerca dos jogos teatrais, com um grupo de 

crian�as do 5� ano do Ensino Fundamental de uma Escola da Rede P�blica Municipal de 

�guas Lindas de Goi�s, com idade entre 07 a 11 anos e a experi�ncia tamb�m foi fant�stica, 

uma vez que os menores s�o mais curiosos e ao mesmo tempo mais en�rgicos. Como as 
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atividades foram minuciosamente planejadas, elas foram realizadas com total sucesso sem 

nenhuma dificuldade para a finalização dos jogos, bem como o alcance dos objetivos.

E, mais uma vez, diante desta realidade vivida em sala de aula, aguçou ainda mais a 

minha curiosidade pelo jogo teatral no contexto educacional. Basicamente para a introdução 

do teatro na escola, pois nas instituições de ensino onde atuei no Município de Águas Lindas 

não há a disciplina de teatro em sua grade curricular e, quando nas aulas de Artes fazem uso 

do mesmo, é somente um preparatório para as apresentações das datas comemorativas do 

calendário escolar. E, para deixar a situação ainda mais crítica, quase sempre as atividades 

ocorriam de forma estanque, sem um objetivo claro, principalmente no que se refere à 

continuidade das atividades teatrais. E, desta maneira, o jogo acaba sendo, mais uma 

introdução para outras disciplinas e o teatro fica a margem do conhecimento que ele deveria 

promover.

Diante disso, é notório que apesar da legitimidade do teatro em sala de aula, o mesmo 

ainda não conquistou o seu espaço, ao menos nos locais onde tive a oportunidade de observar, 

uma vez que até entre os docentes, existe uma desvalorização desta área do saber e de tal 

modo o teatro não é realizado como deveria, como forma de promover o aluno aos mais altos 

níveis de desenvolvimento cultural e intelectual, onde o mesmo pudesse ter uma nova 

perspectiva de sua vida e da sociedade da qual faz parte.

A cada tempo ficava ainda mais curioso para compreender o uso dos jogos teatrais na 

escola, pois tinha como finalidade o seu entendimento, do mesmo modo os benefícios que 

poderiam ser apresentados aos alunos. E, por intermédio desta pesquisa bibliográfica que foi 

realizada acerca do Teatro Educação com ênfase no jogo teatral, pude perceber que a sua 

relação educacional é tão antiga quanto à humanidade, que foi e ainda é objeto de estudo de 

inúmeros pesquisadores, educadores, filósofos entre outros profissionais que tem e ou tiveram 

interesse nos conhecimentos promovidos através do teatro. 

E, através desta pesquisa aliada a minha experiência, mesmo ainda havendo muitos 

conhecimentos a construir, pude perceber o quanto o resultado final poderá ser grandioso se 

aplicado com planejamento e objetivos claros e bem definidos, principalmente por um 

docente que seja realmente qualificado para tal atividade, pois assim, o teatro terá um fim em 

si mesmo, possibilitando que a sua finalidade, seja de fato alcançada que é o desenvolvimento 

pleno do ser humano, por intermédio do conhecimento das mais diversas manifestações 

culturais e acima de tudo, o respeito a cada uma delas.

Ainda, nesta pesquisa é possível perceber que há muito tempo o teatro é objeto de 

estudo, por meio dessa comprovação, torna-se possível pensar na importância do teatro para o 
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desenvolvimento do discente em sua vida acadêmica. Dessa maneira, constata-se também que 

houve uma maior oferta de espaços específicos para o desenvolvimento do professor de 

teatro, como os Programas Pro-Licenciatura e Universidade Aberta do Brasil, ambos do 

Governo Federal em parceria com as Universidades Federais. Por meio deles privilegiam-se o 

aspecto pedagógico juntamente com a habilidade de expressão e aquisição de conteúdos.

O jogo na escola não é somente diversão é também compreensão dos limites em 

relação ao comportamento em sala de aula, como o entendimento das regras, de seus direitos e 

deveres. Compreende-se, também, que a realização do jogo na escola requer profissionais 

qualificados, onde sejam realmente detentores das habilidades necessárias para a formação 

permanente do discente.

Na relação histórica do teatro na educação, o mesmo sempre teve uma participação 

importante para o desenvolvimento da sociedade. Perante essa importância, por que hoje não 

se valoriza a sua atuação em sala de aula? E por que quando é apresentado geralmente aparece 

em papel secundário? 

Desta maneira, conclui-se a apresentação desta pesquisa como sendo um incentivo 

para a realização de mais estudos acerca do assunto, tornando desta maneira um novo 

recomeço.
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ANEXOS
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Figura 1: Futebol Imaginário

Figura 2: Hipnotismo
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Figura 3: Espelho

Figura 4: Fila de Cegos
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