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RESUMO

Este trabalh, tem c,m, ,bjet, de estud, a impr,visac+, na musica p,pular
brasileira. Discute suas varias f,rmas e analisa sua relac+, entre a performance e a
criac+,. A pesquisa teve c,m, base ,s preceit,s da Etn,music,l,gia, refletiu s,bre
,s  pr,cess,s  env,lvid,s  nessa  pratica  a  partir  de  element,s  musicais  e  extra-
musicais,  suas  inter-relacões  expressivas  e  s,n,ridades.  Para  iss,  f,ram
seleci,nadas quatr, versões da canc+,  Wave  (1967) de T,m J,bim, c,nsiderada
um  standard  n,  repertori,  da  musica  instrumental,  tant,  naci,nal  c,m,
internaci,nal.

Palavras-chave:  Impr,visac+,.  Etn,music,l,gia.  Musica  P,pular.  Element,s
Musicais e Extra-Musicais. Wave.



ABSTRACT

This assignment has the improvisation of the Brazilian popular music as its
study  object.  Discusses  its  multiple  forms  and  analyses  the  connection  of
performance  and  composition.  The  research  was  based  on  the  precepts  of
Ethnomusicology,  reflected  on  the  processes  involved  in  this  practice from  the
musical and extra-musical elements, their expressive interrelationship and sounds. In
this regard were selected four versions of Tom Jobim’s song called Wave (1967).
This  song  is  considered  a  standard  in  the  both  nacional  and  international
instrumental music repertoire.

Key-words:  Improvisation.  Ethnomusicology.  Popular  Music.  Musical  and  Extra-
Musical Elements. Wave.



RESUMEN

Este trabajo tiene como objeto de estudio la improvisación en la música
popular  brasileña.  Discute  sus  diversas  formas  y  analiza  su  relación  entre  el
performance  y  la  creación.  La  investigación  se  basa  en  los  preceptos  de  la
Etnomusicología, reflexionó sobre los procesos que implican en esta práctica los
elementos  musicales  y  extra-  musicales,  sus  interrelaciones  expresivas  e  de
sonoridad.  Para  el  cual  se  seleccionaron  cuatro  versiones  de  la  canción  Wave
(1967)  de  Tom  Jobim,  considerada  un  estándar  en  el  repertorio  de  la  música
instrumental, tanto a nivel nacional como internacional.

Palabras  clave:  Improvisación.  Etnomusicología.  Música  Popular.  Elementos
Musicales y Extra-Musicales. Wave.



ÍNDICE DE ILUSTRAÇÕES

Ilustrac+, 1: Exempl, hip,tétic, de desl,cament, ritmic, n, c,mpass,..................80

Ilustrac+, 2: Partitura de Wave.................................................................................107

Ilustrac+, 3: Registr, médi,-grave n, pian,............................................................111

Ilustrac+, 4: Registr, agud, e d,brament, de ,itavas............................................111

Ilustrac+, 5: Ghost notes n, impr,vis, de Leny Andrade........................................112

Ilustrac+, 6: Outr, exempl, de ghost notes presente n, impr,vis, de Leny Andrade

...................................................................................................................................113

Ilustrac+, 7: Glissando presente n, impr,vis, de Leny Andrade............................113

Ilustrac+, 8: Destaque na mudanca das n,tas através de glissandos....................113

Ilustrac+, 9: Parte B d, tema executad, p,r D,minguinh,s...................................115

Ilustrac+, 10: Trech, de ac,rdes em bl,c, d, impr,vis, de guitarra de Herald, d,

M,nte.........................................................................................................................115

Ilustrac+, 11: MiB c,m, tens+, d, ac,rde de D7....................................................116

Ilustrac+, 12: Tensões n, ac,rde de F#7.................................................................116

Ilustrac+, 13: Tens+, n, ac,rde de A7....................................................................117

Ilustrac+, 14: Variac+, da parte A d, tema..............................................................117

Ilustrac+, 15: S,l, de flauta......................................................................................118

Ilustrac+, 16: Tensões de n,na e décima terceira...................................................118

Ilustrac+, 17: N,ta de tens+, n, ac,rde de Eb7M...................................................119

Ilustrac+, 18: N,ta Fa c,m, tens+, n, ac,rde Eb7M..............................................119

Ilustrac+, 19: N,ta de tens+, n, ac,rde Db7M.......................................................119

Ilustrac+, 20: Antecipac+, da n,ta Ré# para , ac,rde de B7M..............................120

Ilustrac+, 21: Tens+, da n,ta Fa para , ac,rde D7................................................120

Ilustrac+, 22: N,tas de tens+, n, ac,rde F7 e Eb7.................................................120

Ilustrac+, 23: N,tas de tens+, em trech, d, impr,vis, de Leny Andrade..............121

Ilustrac+, 24: Mais n,tas de tens+, em trech, d, impr,vis, de Leny Andrade......121

Ilustrac+, 25: Us, de arpej,s na c,nstruc+, melodica............................................122

Ilustrac+, 26: Arpej, de Gm s,bre , ac,rde C7.......................................................122

Ilustrac+, 27: Tens+, n, ac,rde G7M......................................................................123

Ilustrac+, 28: Tensões n,s ac,rdes D7 e G7M........................................................123

Ilustrac+, 29: Tens+, n, ac,rde E7.........................................................................123

Ilustrac+, 30: Tensões geradas pel, m,tiv,............................................................124



Ilustrac+, 31: Trech, d, s,l, de guitarra de Herald, d, M,nte...............................125

Ilustrac+, 32: Arpej,s n, s,l, de baix,....................................................................126

Ilustrac+, 33: Tensões s,bre , ac,rde D7M e Arpej, s,bre ac,rde Am7...............126

Ilustrac+, 34: Tensões s,bre ,s ac,rdes D7 e G7M................................................127

Ilustrac+, 35: Tensões s,bres ,s ac,rde E7, Bb7 e A7...........................................128

Ilustrac+, 36: Arpej, de Eb7M s,bre , ac,rde Bbº7................................................128

Ilustrac+, 37: Arpej,s s,bre ,s ac,rdes D7 e G7M.................................................128

Ilustrac+, 38: Trech, inicial d, s,l, de baix,...........................................................129

Ilustrac+, 39: Inici, s,l, de pian,.............................................................................129

Ilustrac+, 40: N,tas de tens+, s,bre ,s ac,rdes.....................................................129

Ilustrac+, 41: Frase final d, s,l, de pian,...............................................................130

Ilustrac+, 42: Us, de arpej,s n, s,l,.......................................................................130

Ilustrac+, 43: S,brep,sic+, de arpej,s....................................................................131

Ilustrac+, 44: Arpej, de ac,rde quartal s,bre Bb7 e A7..........................................131

Ilustrac+, 45: Mel,dia em interval,s de sexta..........................................................132

Ilustrac+, 46: M,viment, cr,matic, na mel,dia.......................................................132

Ilustrac+, 47: Us, de n,tas repetidas n, desenv,lviment, melodic,......................132

Ilustrac+, 48: Primeir, impr,vis, de Leny Andrade.................................................133

Ilustrac+, 49: Repetic+, da ideia musical.................................................................134

Ilustrac+, 50: Marcacões de aspect,s melodic,s n, impr,vis, de Leny Andrade. .134

Ilustrac+, 51: Aspect,s melodic,s d, tema p,r D,minguinh,s...............................136

Ilustrac+, 52: S,l, de guitarra..................................................................................138

Ilustrac+, 53: S,l, de baix,......................................................................................140

Ilustrac+, 54: S,l, de ac,rde,m...............................................................................142

Ilustrac+, 55: S,l, de baix, na vers+, Amils,n G,d,y...........................................144

Ilustrac+, 56: Primeir, chorus d, s,l, de pian,.......................................................146

Ilustrac+, 57: Segund, chorus d, impr,vis, de pian,.............................................147

Ilustrac+, 58: Analise d, ritm, d, tema da vers+, de T,m J,bim...........................150

Ilustrac+, 59: S,l, de flauta......................................................................................151

Ilustrac+, 60: Tema na vers+, de Leny Andrade.....................................................152

Ilustrac+, 61: S,l, de Leny Andrade........................................................................154

Ilustrac+, 62: Aspect,s ritmic,s d, tema p,r D,minguinh,s...................................156

Ilustrac+, 63: Aspect,s ritmic,s d, s,l, de guitarra na vers+, de D,minguinh,s. .158

Ilustrac+, 64: Aspect,s ritmic,s d, s,l, de baix, na vers+, de D,minguinh,s......160



Ilustrac+, 65: Aspect,s ritmic,s d, s,l, de ac,rde,m de D,minguinh,s...............162

Ilustrac+, 66: C,nduc+, d, pandeir,.......................................................................163

Ilustrac+, 67: Aspect,s ritmic,s d, tema p,r Amils,n G,d,y.................................164

Ilustrac+, 68: Aspect,s ritmic,s s,l, de baix, na vers+, de Amils,n G,d,y.........166

Ilustrac+, 69: Aspect,s ritmic,s d, primeir, chorus d, s,l, de Amils,n G,d,y.....168

Ilustrac+, 70: Aspect,s ritmic,s d, segund, chorus d, s,l, de Amils,n G,d,y....169

Ilustrac+,  71:  C,rp,ralidade  na  primeira  frase  d,  tema  B  executad,  p,r

D,minguinh,s............................................................................................................172

Ilustrac+,  72:  C,rp,ralidade  na  segunda  frase  d,  tema  B  executad,  p,r

D,minguinh,s............................................................................................................173

Ilustrac+, 73: C,rp,ralidade de D,minguinh,s na frase a,s 1:05 minut,s.............173

Ilustrac+, 74: Relac+, d,s staccattos d, s,l, de guitarra c,m m,viment,s c,rp,rais

de Herald, d, M,nte.................................................................................................174

Ilustrac+, 75: Frase melodica ass,ciada a, m,viment, c,rp,ral de D,minguinh,s

a,s 3:37.....................................................................................................................175

Ilustrac+, 76: Padr+, melodic, e ritmic,..................................................................179

Ilustrac+, 77: Padr+, melodic, c,m alteracões ritmicas.........................................179

Ilustrac+, 78: N,tas repetidas n, s,l, de flauta.......................................................179

Ilustrac+,  79:  Desl,cament,  das  palavras  na  interpretac+,  d,  tema  p,r  Leny

Andrade.....................................................................................................................181

Ilustrac+, 80: P,rtament,s.......................................................................................182

Ilustrac+, 81: Oralidade n, s,l, de guitarra.............................................................184

Ilustrac+, 82: Oralidade n, s,l, de baix,.................................................................185

Ilustrac+, 83: Oralidade n, s,l, de ac,rde,m.........................................................186

Ilustrac+, 84: P,rtament,s n, s,l, de baix, na vers+, Amils,n G,d,y.................188

Ilustrac+, 85: P,rtament,s na primeira parte d, s,l, de pian, de Amils,n G,d,y 190

Ilustrac+, 86: P,rtament,s na segunda parte d, s,l, de pian, de Amils,n G,d,y191

Ilustrac+, 87: Frase de interac+, entre D,minguinh,s e Herald, d, M,nte...........194

Ilustrac+, 88: Mesma ideia inicial da interac+,........................................................194

Ilustrac+, 89: N,va ideia na interac+,......................................................................194



SUMÁRIO

1.  INTRODUÇÃO.......................................................................................................14

2.  POR DENTRO DA IMPROVISAÇÃO....................................................................21

2.1.  A IMPROVISAÇÃO NA MÚSICA BRASILEIRA..................................................21

2.2.  O MÚSICO IMPROVISANDO.............................................................................26

2.3.  A IMPROVISAÇÃO DO MÚSICO.......................................................................30

2.4.  ENTRE A PERFORMANCE E A COMPOSIÇÃO...............................................35

2.5.  IMPROVISAÇÃO, IMPROVISO E SOLO............................................................39

2.6.  SONORIDADE E SOTAQUE BRASILEIRO.......................................................45

2.7.  EXPRESSIVIDADE E EXPRESSÃO MUSICAL.................................................52

3.  ENTRE NOTAS E SONS.......................................................................................58

3.1.  ASPECTOS MUSICAIS......................................................................................65

3.1.1.  S,m..................................................................................................................66

3.1.2.  Harm,nia..........................................................................................................67

3.1.3.  Mel,dia.............................................................................................................68

3.1.4.  Ritm,................................................................................................................68

3.1.5.  Cresciment, (Growth)......................................................................................75

3.2.  ASPECTOS EXTRA-MUSICAIS.........................................................................79

3.2.1.  Pr,cess, Interativ, e C,lab,rativ,..................................................................81

3.2.2.  A C,rp,ralidade e Musica................................................................................90

3.2.3.  A Fala e Musica................................................................................................96

3.2.4.  O Public,........................................................................................................105

4.  VOU TE CONTAR... - ANÁLISE DAS DIFERENTES VERSÕES DE WAVE....107

4.1.  ASPECTOS MUSICAIS....................................................................................110

4.1.1.  S,m................................................................................................................110

4.1.2.  Harm,nia........................................................................................................116

4.1.3.  Mel,dia...........................................................................................................131

4.1.4.  Ritm,..............................................................................................................148

4.2.  ASPECTOS EXTRA-MUSICAIS.......................................................................170

4.2.1.  Env,lviment, C,rp,ral / C,rp,ralidade.........................................................170

4.2.2.  Fala.................................................................................................................179

4.2.3.  Interac+,.........................................................................................................192

5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS.................................................................................196



REFERÊNCIAS..............................................................................................200

ANEXO A - PARTITURA WAVE (TOM JOBIM) EM SONGBOOK..............208

ANEXO B - LINKS DOS VÍDEOS DAS QUATRO VERSÕES DE WAVE. . .210



14

1. INTRODUÇÃO

[...] n+, se c,mpõe musica so c,m n,tas, nunca se c,mpôs musica so c,m

n,tas, mas f,i p,ssivel acreditar que se c,mpunha so c,m n,tas, e existe

t,da uma esc,la c,mp,sici,nal que ainda pensa assim. [...] E que, se antes

,  s,m era  mer,  ad,rn,,  ,u  func+,,  ag,ra  a  ausencia  de  c,r  revela  a

,pacidade  de  certas  musicas  e  a  vivacidade  de  ,utras.  O  s,m  fe.-se

dimens+,, lugar de pensament,. (FERRAZ in ZUBEM, 2005, p. 17).

Minha iniciac+, musical  se deu c,m , vi,l+, a,s d,.e an,s de idade.

Dep,is de algumas tentativas de p,uc, sucess, c,m, aut,didata, c,mecei a ter

aulas particulares. Assim, iniciei minha f,rmac+, n, primeir, instrument, c,m , qual

perc,rri , caminh, para ser pr,fissi,nal em musica. 

Antes diss,, ja havia experimentad, ,utras atividades env,lvend, musica,

desde dancas nas mais diversas festas de c,légi, ,u de familia, até , env,lviment,

c,m diferentes instrument,s musicais,  c,m, uma harpa de brinqued,,  que tinha

uma  n,tac+,  especifica  propria  e  era  t,cada  c,m  uma  tampinha  de  caneta,

percutind, em diferentes superficies s,n,ras de maneira intuitiva e, mais adiante,

aulas de teclad,.

Dentr,  desse  interesse  geral  pela  musica,  ,  vi,l+,  sempre  f,i  ,

instrument,  a,  qual  melh,r  me  adaptei,  tend,  desenv,lvid,  c,m  ele  diversas

experiencias.  N,  c,légi,,  em  h,rari,s  de  interval,s  c,m  ,s  amig,s,  pequenas

c,mpeticões de cal,ur,s, ,u em trabalh,s esc,lares, a musica c,m , vi,l+, estava

presente. C,m a familia também n+, era diferente. Em reuniões sentava meu ti,

c,m um livr, de repertori, de cifras das mais variadas musicas, as quais tentava

t,car em diferentes estil,s.

Desde essa ép,ca, minha f,rmac+, e vivencia f,ram baseadas n, t,car,

n, fa.er  musica  c,m ,s instrument,s disp,niveis  n,  m,ment,.  Além diss,,  tive

c,ntat, c,m diferentes gener,s musicais, muit,s d,s quais n+, fa.iam parte d, meu

univers, s,n,r, pess,al. Mesm, assim, entend, que f,ram imp,rtantes, p,is me

permitiram  expandir  ,  c,nheciment,  musical  e  pr,p,rci,naram  ,  meu

desenv,lviment, para ser um pr,fissi,nal desta area.

Dentr, de minha trajetoria musical, ,bserv, que meus estud,s para n,v,s

repertori,s  sempre  f,ram pautad,s  pel,  at,  de  t,car  junt,  c,m ,s  audi,s  das

musicas. Pr,curava imitar ,s artistas em qualquer nuance percebida n, m,ment,,
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,u em um dedilhad, n, ac,mpanhament,, nas pequenas intr,ducões s,ladas, n,s

ritm,s das levadas, enfim, qualquer element, que pudesse me apr,ximar d, s,m

perfeit,, da imitac+, perfeita. Ist, pr,piciava me sentir c,m, um integrante d, grup,

quand, t,cava. 

Nessa  f,rmac+,  auditiva  inicial,  ja  percebia,  ainda  que  de  f,rma

inc,nsciente, ,s diferentes s,ns pr,p,rci,nad,s pel, instrument,. P,r exempl,, ,

tanger as c,rdas para baix, ,u para cima c,nferia um ritm, a, vi,l+,. "Ouvim,s ,

mund, c,m a janela fechada... ceg,s, n,s c,l,cam,s a ,uvir , s,m c,m, se f,sse

n,ssa  vis+,,  e  "vem,s"  c,res,  precisam,s  de  c,res.  P,r  t,d,s  ,s  cant,s,

precisam,s de c,res n, s,m." (FERRAZ in ZUBEM, 2005, p. 15).

A,s quin.e an,s, apos ganhar uma guitarra e ser env,lvid, entre s,nh,s

para uma carreira pr,fissi,nal na musica, passei a dedicar-me c,m muita seriedade

à f,rmac+,, iniciand, ,s estud,s n, C,nservatori, de Musica Albert, Nep,mucen,,

em F,rtale.a, n, Estad, d, Ceara, Brasil. Nas aulas de guitarra c,m , pr,fess,r

"Pilh,"1, além d,s ensinament,s teoric,s inerentes à musica, aprendi também um

p,uc, s,bre  a  carreira  pr,fissi,nal,  a  f,rmac+, universitaria  e  ,s  mais  variad,s

aspect,s env,lvid,s na atuac+, e f,rmac+, c,m, music,.

C,m a mente  um p,uc, mais  aberta  e  c,ns,lidada v,ltada para  essa

esc,lha pr,fissi,nal,  ingressei  em um curs, de f,rmac+, técnica em musica,  na

primeira turma d, antig, Centr,  Federal  de Ensin, Tecn,logic,  d, Ceara,  atual

Institut, Federal d, Estad, d, Ceara, , CEFET-CE, ,nde tive c,ntat, c,m estud,s

musicais n+, so na area instrumental, mas n,s diferentes aspect,s env,lvid,s na

f,rmac+,.  La,  fui  aut,didata  em  bateria,  passei  p,r  uma  tentativa  frustrada  de

estudar tr,mpete, além d,s c,nteud,s musicais de te,ria, percepc+,, s,lfej,, cant,

c,ral e muit,s ,utr,s aspect,s que env,lvem a f,rmac+,.

C,nc,mitantemente a, ingress, na faculdade de musica, na Universidade

Estadual  d,  Ceara,  UECE,  vieram  as  primeiras  atuacões  pr,fissi,nais  c,m  a

musica,  através de atividades d,centes em esc,las ,u aulas particulares.  Nesse

temp,,  enquant,  minha  f,rmac+,  e  as  pesquisas  empiricas  d,s  mais  divers,s

assunt,s  se  expandiam,  varias  questões  surgiam  durante  as  aulas  e  ist,  me

inquietava. Os alun,s indagavam: "P,r que esse s,m esta diferente d, meu?" "Eu

t,c, , que esta escrit,, mas alg, s,a estranh,." "Seu s,m é diferente d, meu."

1 Valdir J,sé Silva Filh,
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C,ntud,,  além  d,  us,  desses  element,s  musicais,  ass,cia  às  diferentes

s,n,ridades a f,rma de t,car ritm,s, n, exempl, citad, p,r ele, a semic,lcheia.

Dessa  maneira,  ,  s,taque  n+,  estaria  apenas  n,  us,  d,s  element,s,  mas  na

maneira de executa-l,s.

Iss, p,de ser percebid, também através das palavras de Olmir St,cker.

[...]para se t,car musica brasileira é necessari, que , estudante execute

suas  caracteristicas  melodicas,  ritmicas  e  harmônicas  c,m  “s,taque

brasileir,”, e iss, independe d, instrument,. (STOCKER apud VISCONTI,

2014, p. 131).

Olmir  St,cker  c,nsidera  também , s,taque c,m, a  f,rma de t,car  ,s

diferentes  element,s  musicais.  Ou  seja,  independentemente  d,  instrument,,  ,s

element,s melodic,s, ritmic,s e harmônic,s deveriam s,ar c,m caracteristicas da

musica brasileira, dentr, d, estil, da peca executada.

Vi  ent+,  que  as  diferentes  s,n,ridades  de  um  c,ntext,  p,dem  n+,

estarem relaci,nadas apenas na esc,lha de element,s musicais, mas também na

f,rma de executa-l,s. 

A partir desse m,ment, c,mecaram a surgir n,vas interr,gacões, deste

ve. em t,rn, d, "s,taque brasileir,",  ,u de uma impr,visac+, c,m s,n,ridades

brasileiras.  Ora,  se  t,cam,s  as  mesmas  n,tas,  escalas  e  arpej,s,  c,m,  esses

element,s  p,dem  s,ar  diferentes?  Passei  ent+,  a  refletir  s,bre  diferentes

perspectivas, chegand, a uma hipotese de que a impr,visac+, p,deria n+, estar

apenas relaci,nada c,m ", que" t,cam,s, mas também "c,m," t,cam,s. Ou seja,

algumas  resp,stas  musicais  p,dem  n+,  estar  apenas  na  estrutura,  mas  n,s

pr,cess,s d, fa.er  musical  (SEEGER, 1958;  BLACKING, 1995).  N, cas, desse

trabalh,, ,s pr,cess,s env,lvid,s na impr,visac+,.

Pel, env,lviment, n, estud, e da pratica musical, ,s music,s acabam p,r

desenv,lver niveis mais pr,fund,s de percepc+, d, s,m, ,u seja, diferentes niveis

de escuta. Em  Guide Des Objets Sonores,  Michel Chi,n (1994) discute s,bre as

diferentes pesquisas relaci,nadas a, s,m iniciadas p,r Pierre Schaeffer, ab,rdand,

n,ss, c,ntext, atual env,lt, na escuta acusmatica, na qual ,uvim,s , s,m através

de diferentes mei,s, mas n+, ,s vim,s serem pr,du.id,s. “Desc,brim,s muit, d,
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que pensavam,s que estavam,s ,uvind, era na realidade so vist, e explicad, n,

c,ntext,” (SCHAEFFER apud CHION, 1994, p. 11)2 .

A partir  dessa percepc+, d,s diferentes aspect,s s,n,r,s,  as mesmas

questões ressurgem: "c,m," t,car? C,m, s+, pr,du.idas diferentes s,n,ridades

em impr,visac+,, às quais ,s music,s chamam de s,taque e que distinguem ,s

c,ntext,s?

F,ram estas inquietacões que me levaram a desenv,lver um pr,jet, de

mestrad,,  na  busca  de  entender  c,m,  a  musica,  enquant,  pr,dut,  d,  fa.er

human,,  surge  a  partir  de  diferentes  pr,cess,s  pr,p,rci,nand,  s,n,ridades

diversas. O ,bjet, de estud, neste trabalh, s+, ,s pr,cess,s env,lvid,s n, fa.er

musical, neste cas, a impr,visac+,, a partir de element,s musicais e extra-musicais

e  das  diferentes  experiencias  humanas,  as  quais,  s,madas  à  minha  pratica

enquant, instrumentista e pesquisad,r, pre,cupad, n+, apenas c,m , pr,dut, final,

mas também c,m , mei, de chegar até ele.  Assim, p,r mei, desta dissertac+,

esper,  c,ntribuir  para  um melh,r  entendiment,  d,s  pr,cess,s  que  env,lvem a

impr,visac+, na musica brasileira.

Dentr,  da  pesquisa  também  ab,rdei  ,  estud,  da  expressividade  em

musica, assunt, bastante expl,rad, em estud,s s,bre performance.  A ideia desse

tema n, presente trabalh, é tra.er  algumas reflexões a esse respeit,,  a  fim de

c,ntribuir para futur,s estud,s, uma ve. que n+, ha ainda c,nsens, d,s estudi,s,s

s,bre tal.

Inicialmente pensei em efetuar uma selec+, de pel, men,s de. musicas

c,m element,s de impr,visac+,, para c,mp,r ,  corpus de pesquisa. C,ntud,, n,

desenv,lviment, d, mestrad,, percebi que esse v,lume t,rnaria , estud, inviavel.

A, invés diss,, ,ptei p,r seleci,nar diferentes versões para uma mesma musica:

Wave c,mp,sta p,r T,m J,bim, presente n, album de mesm, n,me lancad, em

1967.

A esc,lha da musica Wave, que, p,r c,nter letra, é uma canc+,, ,c,rreu

devid, à sua imp,rtância n+, so n, repertori, de musica instrumental brasileira, mas

também n, repertori, internaci,nal. Ela ja f,i gravada p,r divers,s grup,s, tant, em

versões cantadas c,m, instrumentais. P,ssui registr,s também p,r pers,nalidades

2 Traduc+, livre d, aut,r para: “We discover much of what we thought we were hearing was in reality

only seen and explained by the context”.
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imp,rtantes  d,  ja..  c,m,  Frank  Sinatra,  Oscar  Peters,n,  Sarah  Vaughan,  Ella

Frit.gerald e Stan Get..

As diferentes versões da musica apresentadas p,r  estes artistas est+,

sempre relaci,nadas à impr,visac+, e ist,  f,i  um fat,r imp,rtante,  p,is  permitiu

reali.ar um c,mparativ, entre elas.

C,m,  na  musica  instrumental  brasileira  n+,  existe  um  arranj,

pr,priamente dit,, mas sim uma espécie de r,teir, seguid, pel,s music,s e que

p,de  ser  m,dificad,  n,  m,ment,  da  performance,  c,nsiderei  necessaria  uma

analise anteri,r a partir de uma referencia: a partitura disp,nivel n, songbook T,m

J,bim  V,lume  2,  editad,  p,r  Almir  Chediak.  Ela  f,i  utili.ada  para  ap,ntar

p,steri,rmente as particularidades presentes nas ,utras versões analisadas. 

A esc,lha dessa partitura c,m, referencia também ,c,rreu p,r influencia

da  fala  d,  propri,  c,mp,sit,r  na  entrevista  presente  nas  paginas  iniciais  d,

songbook.  Ali  J,bim c,menta:  "Dai  a  imp,rtância d,s  songbooks  que v,ce esta

fa.end,. É a seguranca de que a n,ssa ,bra ficara à disp,sic+, d, futur,. O que ja

vi d, que v,ce fe., as c,isas est+, bem registradas, c,m cifras direitas." (JOBIM,

em Songbook T,m J,bim 2, p. 13).

Nas palavras de T,m J,bim, percebe-se a existencia de ,utras edicões de

suas musicas, p,rém c,m algumas deficiencias. Assim, a partitura esc,lhida revela-

se c,m, f,nte c,nfiavel para a utili.ac+, neste trabalh,.

 Para dar c,nta d, assunt, na Dissertac+, de Mestrad,, , text, divide-se

em quatr, capitul,s. Na intr,duc+, reali.ada n, capitul, primeir,, exp,nh, c,m,

cheguei  à  pr,p,sta  de  pesquisa  iniciada  neste  trabalh,  a  partir  de  uma  vis+,

interdisciplinar da etn,music,l,gia. 

O segund, capitul, ab,rda a impr,visac+, na musica brasileira e expõe

diferentes  term,s  relativ,s  à  musica  instrumental.  Pr,ssegue  ab,rdand,  alguns

pr,cess,s em impr,visac+, c,m, ,bjet, de pesquisa, em que exp,nh, a relac+, d,

music,  c,m esse  fa.er  musical  e  vice  versa.  Além diss,,  pr,cur,  p,sici,nar  a

impr,visac+, entre a  performance e  a c,mp,sic+,.  Em seguida,  a  impr,visac+,

c,m, um pr,cess,. P,r fim, S,n,ridade e Expressividade musical também ser+,

ab,rdad,s n,s topic,s seguintes.

A  met,d,l,gia  esta  apresentada  n,  capitul,  tres,  numa  perpectiva

interdisciplinar  que  une  aspect,s  musicais  e  extra-musicais  n,  pr,cess,  de

impr,visac+,.
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N, capitul, quatr,, s+, apresentadas as analises das impr,visacões e d,s

temas e s,l,s de quatr, diferentes versões da canc+,  Wave,  a partir  de quatr,

m,del,s (Amils,n G,d,y, D,minguinh,s, Leny Andrade e T,m J,bim).

Esse trabalh, se desenv,lveu a partir  de uma vivencia pess,al  c,m ,

,bjet, pr,p,st, e, de maneira alguma, tem c,m, finalidade se encerrar n, presente

text,.  Entend,  ser  necessari,  c,ntinuar  desenv,lvend,  pesquisas  p,steri,res  e

mais pr,fundas n, estud, da impr,visac+, c,m, uma f,rma d, fa.er musical d,

h,mem, cuj, c,ntext, é c,mp,st, p,r diferentes pr,cess,s env,lvend, aspect,s

musicais e extra-musicais. 
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2. POR DENTRO DA IMPROVISAÇÃO

O s,m p,de ser , ,bjet,, mas , h,mem é , sujeit,; e a chave para se

entender a musica esta nas relacões que existem entre sujeit, e ,bjet,, ,

principi, ativ, de ,rgani.ac+,.3 (BLACKING, 1995, pg. 26)

Para  pr,p,r  uma  discuss+,  em  t,rn,  d,s  pr,cess,s  env,lvid,s  na

impr,visac+,, é imp,rtante levar em c,nsiderac+, , que se entende p,r musica. A,

buscar definicões para musica, enc,ntrei c,m, c,mbinac+, de s,ns, express+, d,

pensament, ,u sentiment,, ,u arte d, s,m n, temp, a partir  d,s element,s de

ritm,, mel,dia, harm,nia e c,l,rid, (MERRIAM, 1964, pg. 27) 4. 

C,ntud,, a, c,nsiderar diferentes c,ntext,s, ,utras definicões para , que

entende-se  p,r  musica  p,dem  surgir.  Essa  mesma  tentativa  t,rn,u-se  uma

pre,cupac+,  da  Etn,music,l,gia,  p,is  mais  d,  que  definir  musica  a  partir  dela

mesma, era necessari, admitir  musica n,s seus aspect,s s,ciais.  "Musica é um

pr,dut, d, h,mem, e tem estrutura, mas sua estrutura n+, p,de ter uma existencia

propria div,rciada d, c,mp,rtament, que , pr,du."5 (Idem, 1964, pg. 7). 

Assim, para esse trabalh,, musica esta definida a partir de um c,ntext,,

que une pr,cess,s c,gnitiv,s, criativ,s e m,t,r,s para sua reali.ac+,.

Nesse sentid,, a impr,visac+, c,m, um pr,cess, de pr,du.ir musica n+,

deve ser estudada c,m, alg, is,lad,, mas nas relacões existentes entre , pr,dut,

dessa  pratica musical  c,m  ,s  que  a  pr,du.em,  p,rém,  para  ist,  é  imp,rtante

entender , c,nceit, de impr,visac+, n, c,ntext, da musica instrumental brasileira.

2.1. A IMPROVISAÇÃO NA MÚSICA BRASILEIRA

A  impr,visac+,  talve.  seja  umas  das  atividades  mais  praticadas  n,s

divers,s c,ntext,s musicais e nas mais diferentes ép,cas.  Apesar d,s inumer,s

p,sici,nament,s s,bre  , que p,ssa ser  definid, p,r  impr,visac+,,  é  imp,rtante

,bsevar  que  em  diferentes  culturas  musicais  ,  aspect,  impr,visaci,nal  esta

3 Traduc+, livre d, aut,r para: "The s,und may be the ,bject, but man is the subject; and the key t,

understanding music is in the relati,nships existing between subject and ,bject, the activating principle

,f ,rgani.ati,n."
4 Oxf,rd Universal Dicti,nary e American C,llege Dicti,nary.
5 Traduc+, livre d, aut,r para: "Music is a pr,duct ,f man and has structure, but its structure cann,t

have an existence ,f its ,wn div,rced fr,m the behavi,r which pr,duces it." 
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presente,  diferenciand,  apenas  ,  grau  de  mai,r  ,u  men,r  relevância  nesses

c,ntext,s.  "T,da  a  historia  d,  desenv,lviment,  da  musica  é  ac,mpanhada  p,r

manifestacões de f,rmas de impr,visar"6 (BAILEY, 1992, p. X).

Nesse sentid, é que se t,rna imp,rtante c,nhecer c,m, a impr,visac+,

esteve presente a, l,ng, da historia da musica, e também em diferentes c,ntext,s

c,m  a  finalidade  de  c,mpreender  em  que  aspect,s  a  impr,visac+,  na  musica

brasileira se assemelha a ,utras praticas e, de que maneira ,utras f,rmas f,rmas de

impr,visac+,, s,bretud, a advinda d, Jazz,  f,ram inc,rp,radas na musica urbana

brasileira.

É interessante ,bservar que na musica de c,ncert, eur,péia, a pratica da

impr,visac+,  sempre  esteve  presente  a,  l,ng,  d,  seu  pr,cess,  historic,  de

desenv,lviment,,  desde  a  idade  média,  ,nde  as  mel,dias  carregavam  c,nsig,

diferentes  ,rnamentacões,  adic+,  de  mel,dias  n,  cantus  firmus7 seguind,  a,

renasciment, através das variacões s,bre um tema ja existente, as ,rnamentacões

da mel,dia n, barr,c,, a pratica d, baix, c,ntinu, n, peri,d, classic, ,nde ,s

ac,rdes  n+,  eram  escrit,s,  cabend,  a,  music,  resp,nsavel  encadear  esses

ac,rdes a partir da n,ta de uma cifra que ac,mpanhava a linha d, baix, escrita e

perdura  durante  ,  sécul,  XX e  chega até  a  atualidade,  quand,  a  impr,visac+,

ressurge c,m uma n,va ab,rdagem ad,tand, , experiment, c,m s,ns d,s mais

divers,s e ad,c+, de diferentes técnicas n, instrument, para a criac+, e execuc+,

de ,bras em temp, real.

N,  Jazz  p,r exempl,,  a  impr,visac+, esteve presente  em sua historia

desde as impr,visacões c,letivas d,s grup,s de New Orleans d, inici, d, sécul,

XX, c,nhecid,s c,m,  Dixielands ,u  Old Times,  até chegar a, s,l, individual d,

Bebop n,s an,s 40 c,m, element, principal de uma linguagem d, ja... 

É  sens,  c,mum pensar  que  a  intr,duc+,  da  impr,visac+,  na  musica

brasileira se deu através d, c,ntat, c,m , Jazz. C,ntud,, f,i nesse m,ment, que

,s  music,s  brasileir,s  c,mecam a  pensar  s,bre  ,  assunt,,  ,u  na  tentativa  de

inc,rp,rar , frasead, ja..istic, n,s s,l,s instrumentais em musica brasileira, ,u na

6 Traduc+, livre d, aut,r para: "The wh,le hist,ry ,f the devel,pment ,f music is acc,mpanied by

manifestati,ns ,f the drive t, impr,vise."

7 Mel,dia fixa c,mp,sta a partir de um hin, da igreja.
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tentativa  de  criar  uma  impr,visac+,  c,m  linguagem  brasileira,  c,m  v,cabulari,

propri, desta musica.

Essa influencia se da a partir de mead,s d, sécul, XX, c,m , surgiment,

d, cinema s,n,r,, fa.end, disseminar a musica americana p,r t,d, , mund,. C,m,

exempl,, , disc, chamad, "Brazilliance", d, an, de 1953, através da parceria entre

, vi,l,nista brasileir, Laurind, de Almeida e , sax,f,nista american, Bud Shank.

Esse disc, é c,mp,st, p,r um repertori, de musicas brasileiras, sua caracteristica é

a impr,visac+, c,m uma linguagem ja..istica. A partir desta ép,ca ,s music,s n,

Brasil c,mecaram a inc,rp,rar esta idéia c,m, um element, na musica instrumental

brasileira.

A, c,nsiderar impr,visac+, apenas a partir d, p,nt, de vista de criac+,

melodica c,m base em uma harm,nia pré-estabelecida,  tem,s uma tendencia a

c,nsiderar a presenca da impr,visac+, na musica brasileira a partir d, Jazz, quand,

,s grup,s f,rmad,s para t,car repertori, de b,ssa n,va em f,rmat, instrumental

c,mecam a intr,du.ir chorus8 de s,l,s na execuc+, d,s temas.

O fat, é que a presenca da impr,visac+, na musica brasileira n+, se deu

através d, c,ntat, c,m ,  Jazz.  C,m, ap,nta Almir C,rtes (2012), a  impr,visac+,

sempre esteve presente nas mais diferentes praticas musicais brasileiras, desde ,s

repentes  ,u  desafi,s,  c,m,  é  p,pularmente  c,nhecid,  a  cant,ria  de  vi,la

n,rdestina, n,  samba de partid,-alt,, ,nde se utili.am d, cant, para a reali.ac+,

d,s  impr,vis,s  através  da  criac+,  de  vers,s  a  partir  de  uma  mel,dia  pré-

estabelecida9. 

N, Ch,r,, p,r exempl,, a impr,visac+, c,letiva esteve presente de f,rma

semelhante a, ac,ntecid, n, Dixieland. Enquant, a flauta era resp,nsavel p,r t,car

,  tema  musical  de  uma  mel,dia  ja  c,mp,sta,  ,utr,s  instrument,s  reali.avam

ac,mpanhament,s  através  de  c,ntrap,nt,s.  O  vi,l+,  de  sete  c,rdas  c,m suas

linhas  melodicas  n,  registr,  grave,  c,nhecidas  p,r  'baixarias',  ,u  c,ntrap,nt,s

melodic,s reali.ad,s pel, clarinete e p,steri,rmente pel, sax10. 

8 "Na  linguagem d,  jazz,  a estrutura f,rmal  de  uma musica,  s,bre cuja  sequencia  harmônica ,

instrumentista impr,visa." (DOURADO, 2008, p. 80)
9 Chiquinha G,n.aga, assim c,m, Pixinguinha, eram grandes impr,visad,res n, Ch,r,.
10 "Verifica-se que muit, tem sid, c,mentad, ,u escrit, s,bre a habilidade de Pixinguinha enquant,

impr,visad,r,  tant, em suas primeiras gravacões à flauta  quand, n,s c,ntrap,nt,s gravad,s n,

sax,f,ne ten,r a, lad, d, flautista Benedict, Lacerda. Tais registr,s evidenciam suas habilidades

c,m, s,lista (,rnamentand, e reali.and, variacões) e ac,mpanhad,r (c,ndu.ind, de f,rma proxima
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Tinh,r+, (2013, p. 120) a, analisar , c,njunt, instrumental de J,aquim

Antôni,  Calad,  Jr.,  c,mp,st,  p,r  flauta,  d,is  vi,lões  e  cavaquinh,,  ab,rda  ,

aspect,  impr,visaci,nal  direci,nad,  a,s  instrument,s  ac,mpanhad,res,  p,is

s,mente , , s,lista, nesse cas, , flautista, sabia ler musica escrita.

É  imp,rtante  c,nsiderar  que  atualmente  n,  Ch,r,,  é  p,ssivel  que  ,

instrumentista n+, execute de maneira literal  um tema ja c,mp,st,. Nele, fa.-se

pequenas  m,dificacões  na  mel,dia  sem  alterar  ,  sentid,  ,riginal,  p,r  exempl,

alterar  ,  ritm,,  n,tas.  Iss,  também p,de  ser  c,nsiderad,  impr,visac+,,  e  sera

discutid, mais adiante.

N, Frev,, a impr,visac+, surge a partir de variacões criadas s,bre a parte

B das pecas, c,m, ap,nta Almir C,rtes:

A f,rma padr+, d, frev, é AA BB A, send, que é p,ssivel enc,ntrarm,s

em alguns frev,s um trech, curt, que serve de “p,nte” entre as partes. Tal

f,rma em geral é repetida pel,s men,s duas ve.es nas gravacões (AA-BB-

AA-BB-A). Na terceira ve. que a sec+, B aparece, esta p,de ser repetida

inumeras  ve.es  para  que  ,  s,lista  p,ssa  desenv,lver  seu  impr,vis,.

Havend,  mais  que  um  s,lista,  é  c,mum  que  ,s  mesm,s  se  reve.em

intercaland, um chorus para cada um. A, final d,s s,l,s, em geral, a sec+,

A é ret,mada para finali.ar a peca. (CORTES, 2012, p. 45)

Originalmente, esses s,l,s eram c,mp,st,s previamente, c,m , passar d,

temp,, passaram a ser criad,s n, m,ment, da execuc+,.

Almir C,rtes (2012) c,menta a existencia de uma dificuldade em enc,ntrar

impr,visac+,  n,  bai+,,  gener,  ass,ciad,  a  Lui.  G,n.aga.  Ap,nta  apenas  a

gravac+, de "Vira e Mexe", ,nde ha um s,l, de sanf,na executada pel, propri,

c,mp,sit,r e um s,l, de cavaquinh,11. C,ntud,, ele sugere uma p,ssivel presenca

da impr,visac+, em festas de F,rro12.

[...],s music,s env,lvid,s na apresentac+, musical t,cavam muitas h,ras

seguidas para as pess,as dancarem. É p,ssivel que eles impr,visassem

,u  reali.assem  variacões  para  aumentar  a  durac+,  das  musicas.  A

f,rmac+, d,s sanf,neir,s se dava basicamente p,r mei, da tradic+, ,ral,

a, “estil,” que se t,rn,u tipic, d, vi,l+, 7 c,rdas)". (CORTES, 2012, pg. 39)
11 Para mais detalhes ver tese de d,ut,rad, de Almir C,rtes.
12 Festa n,rdestina que abrange diferentes tip,s de musica: , x,te n,rdestin,, , xaxad,, , bai+,,

dentre ,utr,s.
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,u seja, eles precisavam aprender , repertori, imitand, ,s music,s mais

experientes  para  p,der  trabalhar.  Este  é mais  um  aspect,  que  p,de

c,ntribuir para a presenca da impr,visac+,. (CORTES, 2012, pg. 48).

Os d,is fat,res ap,ntad,s, n, aprendi.ad, p,r mei, da ,ralidade e festas

,nde  ,s  music,s  atuavam,  ,s  quais  exigiam  habilidades  de  impr,visac+,  d,s

instrumentistas. N, primeir, cas,, devid, a ausencia de escrita e p,ssivelmente a

existencia de diferentes versões de uma mesma mel,dia, pr,piciava a liberdade a,

music, de re-criar ,utras tantas p,ssiveis durante a execuc+,. 

N,  segund,  cas,,  devid,  a  l,nga  durac+,  das  festas  de  f,rro,  a

impr,visac+, serviria para suprir a necessidade de aumentar a durac+, das cancões

e assim manter  ,  public,  dancand, p,r  mais  temp,.  Esses s+, apenas alguns

exempl,s que ap,ntam a presenca da impr,visac+, na musica brasileira. 

De fat,, ,s music,s c,mecam a pensar s,bre impr,visac+, s,mente a

partir  d,  c,ntat,  c,m  a  musica  americana.  Esta  pratica  inc,rp,rada  pel,s

instrumentistas brasileir,s fe. grup,s c,m, , Quartet, N,v,13 buscarem definir uma

linguagem brasileira de impr,visac+,. Neste peri,d, de acr,d, c,m , guitarrista d,

grup, Herald, d, M,nte em entrevista “,s tri,s t,cavam B,ssa N,va, mas na h,ra

que  iam  impr,visar  eram  s,mente  frases  de  Bebop,  n+,  havia  essa  c,isa  de

abrasileirar, nos d, Quartet, N,v, que tivem,s atitude para mudar”14. Iss, remete a,

desej, de music,s brasileir,s f,rmatarem uma linguagem propria de impr,visac+,. 

Cirin, (2005)  ap,nta  a  imp,rtância  que a  musica  n,rte-americana teve

para , desenv,lviment, da musica instrumental brasileira em diferentes aspect,s

musicais:

A imp,rtância da musica n,rte americana dentr, d, desenv,lviment, da

MPIB é atribuida pel,s music,s a partir de n,cões técnicas c,m, fluencia,

dicc+,, frasead,, escalas e padrões harmônic,s, além é clar, da técnica de

impr,visac+, e da escritura de arranj,s. P,r ,utr, lad,, a influencia das

musicas tradici,nais e l,cais é imp,rtante e fundamental d, p,nt, de vista

13 Grup,  criad,  em 1966,  ,riginalmente  chamad, de  Tri,  N,v,,  c,mp,st,  p,r  The, de Barr,s,

Herald, d, M,nte, Airt, M,reira. Quartet, N,v, passa a ser , n,v, n,me d, grup, c,m a entrada de

Hermet, Pasc,al.
14 Entrevista reali.ada p,r Eduard, de Lima Visc,nti para sua dissertac+, de mestrad, pel, pr,grama

de pos-graduac+, pela Universidade de Campinas intitulada “A Guitarra  Brasileira de Herald, d,

M,nte, em 2005.
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d,s  padrões  ritmic,s,  m,tiv,s  tematic,s,  instrument,s  utili.ad,s  e

c,ncepcões estéticas. (CIRINO, 2005, p. 27).

A inclus+, de element,s n,rte american,s se da naturalmente pel, fat, de

music,s t,carem também esse tip, de repertori, em casas n,turnas. C,ntud,, estes

element,s  técnic,s  de  impr,visac+,  presentes  na  musica  americana  s+,

inc,rp,rad,s à musica brasileira c,m intepretac+, e adaptac+, a, n,v, c,ntext,

cultural, ,u seja, ap,iad, nas musicas tradici,nais e l,cais. O us, de instrument,s

n+, é tant, a pre,cupac+,, mas sim, , f,rmat, pian,, baix, e bateria ,riund, d,s

tri,s de ja.. é usad, n, chamad, samba-ja.., t,cand, repertori, de b,ssa n,va. A

pre,cupac+,, a, meu ver, n+, é v,ltada a,s aspect,s instrumentais, mas sim n,s

us,s de padrões ritmic,s, assim c,m, m,tiv,s tematic,s e c,ncepcões estéticas.

A inc,rp,rac+, desses element,s técnic,s n, n,v, c,ntext,,  adquirem

diferentes  s,n,ridades  e  expressividades  a  partir  da  percepc+,  d,s  agentes

env,lvid,s.  Essas percepcões se distinguem devid, às vivencias pr,p,rci,nadas

pela cultura brasileria.

Se, em musicas l,cais e tradici,nais a impr,visac+, (n, sentid, de criac+,

melodica) n+, é ,brigatoria,  na musica instrumental t,rna-se imprecendivel a partir

d, c,nceit, inc,rp,rad, d, Jazz,  c,m, uma espécie de rit,15. N,vas c,mp,sicões

surgem c,m , espac, da impr,visac+, ja pré-estabelecid,. Mesm, em musicas ja

existentes,  geralmente  versões  instrumentais  de  cancões,  ,  m,ment,  da

impr,visac+, se t,rna quase ,brigatori,.

É  imp,rtante  perceber  que  a  impr,visac+,  ja  era  uma  caracteristica

presente na musica instrumental brasileira, seja ela c,m, um pr,cess, interpretativ,

,u criativ,. O que de fat, ,c,rre, é a apr,priac+, de um n,v, c,nceit,, adaptad,

para um n,v, c,ntext,.

2.2. O MÚSICO IMPROVISANDO

É  imp,rtante  n,tar  que  impr,visac+,  env,lve  uma  “multiplicidade  de

significad,s,  c,mp,rtament,s e praticas” e às ve.es é utili.ad, para representar

15 Para Canclini,  "muit,s rit,s n+, tem p,r func+, unicamente estabelecer as maneiras c,rretas de

atuac+,, e p,rtant, separar , permitid, d, pr,ibid,, mas também inc,rp,rar certas transgressões

limitand,-as.” (B,urideu apud Canclini, 2007, p. 46).
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apenas uma situac+, que ac,ntece durante uma performance, seja ela a, viv, ,u

em gravac+, (KENNY e GELLRICH, 2002, pg. 117).

Alan P. Merriam (1964), em seu livr,  The Anthropology of Music, levanta

aspect,s pr,blematic,s d, inici, das pesquisas em etn,music,l,gia ,nde pr,curava

estudar a musica c,m, um fenômen, is,lad,, ap,ntand, que ela so p,de existir a

partir  das pess,as.  Para ele,  "sem pess,as pensand,,  agind, e criand,,  ,  s,m

musical  n+,  p,de  existir"  (MERRIAM,  1964,  p.  viii).  A  impr,visac+,  é  uma

caracteristica  de  pratica  musical  presente  em  diferentes  culturas  (NETTL  1974,

BAILEY 1992), na qual geralmente é definida c,m, "criac+, da musica durante a

performance"16 (NETTL e BLUM, 1998, pg. 1), é imp,rtante c,nsiderar seu estud, a

partir das acões d, h,mem c,m, um pr,cess, d, fa.er musical, e n+, apenas c,m,

uma analise d, ,bjet, s,n,r, pr,priamente dit,.

R,géri, C,sta (2002) ap,nta também para essa direc+, a, afirmar que a

"impr,visac+, é uma ac+,, um pr,cess,, um vir a ser" (COSTA, 2002, p. 06). A,

c,nsiderar a impr,visac+, c,m, c,mp,rtament, e pratica, deve-se n,tar que esses

fat,res so s+, p,ssiveis através d,s fa.eres human,s. A impr,visac+, se da a partir

das  acões  d,  h,mem,  e  nessas  acões  é  imp,rtante  c,nsiderar  as  relacões

existentes entre ,s individu,s e , mei, ,nde essa pratica se desenv,lve.

Assim, é imp,rtante refletir s,bre , fat, de que duas ,u mais execucões de

qualquer ,bra musical, reali.adas p,r um mesm, music,, n+, ser+, iguais, mesm,

send, utili.ad,s apenas recurs,s interpretativ,s e n+, criativ,s. Iss, p,rque vari,s

fat,res,  n+,  necessariamente  musicais,  est+,  env,lvid,s  n,  m,ment,  de  uma

performance. A men,s que seja ,uvid, um registr, em audi, mais de uma ve., n+,

ha a p,ssibilidade de existirem duas ,u mais execucões identicas.

Na impr,visac+,, atividade presente na performance, ,u seja, reali.ada em

temp, real durante a execuc+, de uma ,bra, , us, de element,s que ja fa.em parte

de um c,nheciment, d, music, atuante sera usad, c,m, um p,nt, de partida para

, desenv,lviment, da impr,visac+,. Nesse sentid,, a impr,visac+, parte também

de  um  pr,cess,  de  manipulac+,  d,s  element,s  de  ac,rd,  c,m  a  experiencia

particular d, music, atuante.

16 Traduc+, livre d, aut,r para: "creati,n ,f music in the c,urse ,f perf,rmance" (NETTL e BLUM,

1998, pg. 1)
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N+,  afirm,  c,m  iss,,  que  em  impr,visac+,  n+,  p,ssa  existir  ,  at,  de

criac+,,  c,ntud,,  em se tratand,  de impr,visac+,  idi,matica17,  ,  music,  muitas

ve.es utili.a element,s que caracteri.am determinad,s gener,s, mesm, que sejam

usad,s element,s inc,muns de um gener, musical, ja existentes, send, s,mente

adaptad,s, ,u m,dificad,s a, n,v, c,ntext,.

Dessa  maneira,  partind,  de  element,s  rec,rrentes  de  um  determinad,

gener, e da inclus+, de n,v,s element,s f,ra de um c,ntext, musical,  da-se ,

pr,cess, de c,mbinac+, e rec,mbinac+, destes element,s, e dai surgira um n,v,

resultad,  s,n,r,.  Assim,  "a  impr,visac+,  reside  na  maneira  de  articular  esses

element,s  n,  m,ment,  da  performance,  nas  esc,lhas  feitas  pel,  s,lista,  nas

c,nexões reali.adas entre ,s element,s estudad,s e aquil, que , ,uvinte espera

c,m, resultad, final" (CORTES, 2012, p. 35).

P,rtant,, a, fa.er us, de divers,s materiais musicais, diferentes pr,cess,s

est+,  env,lvid,s  na  impr,visac+,,  através  da  manipulac+,,  c,mbinac+,  e

rec,mbinac+,,  p,r  esc,lha  ,u  exclus+,  de  materiais  ja  existentes.  Ou  seja,  a

impr,visac+, n+, surge d, nada, mas da selec+, de c,nteud,, trabalhad,s dentr,

de um c,ntext, cultural. É uma re-criac+, de element,s existentes.

Essas esc,lhas surgem a partir d, c,ntext, de uma performance, tant, p,r

influencia de suas experencias, mas também de ,utr,s music,s que est+, t,cand,,

salv, excess+, de uma performance s,l,.

O resultad, s,n,r, que surge na performance n+, deve ser entendid, c,m,

a s,ma das partes  executadas p,r  cada integrante,  a  mel,dia s,mada à sec+,

ritmica, p,r exempl,, mas surge através da c,nstribuic+, mutua entre essas linhas.

Nesse sentid, , ,utr, aspect, relativ, à impr,visac+, ap,ntad, p,r  M,ns,n ira

aparecer; a interac+,. 

Segund, Ingrid M,ns,n, (1996), "a te,ri.ac+, significativa na impr,visac+,

d, ja.. à nivel  de c,njunt, deve c,nsiderar,  c,m, p,nt, de partida,  ,  c,ntext,

interativ, e c,lab,rativ, na invenc+, musical"18 (MONSON, 1996, p. 74). Apesar de

seu estud, ap,ntar esses d,is fat,res c,m, alg, especific, n, Jazz, essa relac+,

17 A  impr,visac+,  idi,matica  refere-se  a,  pr,cess,  de  fa.er  musical  em temp,  real  a  partir  de

element,s s,n,r,s e expressiv,s que caracteri.am um determinad, gener, ,u estil, musical.
18 Traduc+, livre d, aut,r para: "meaningful the,ri.ing ab,ut ja.. impr,visati,n at the level ,f the

ensemble must take the interactive, c,llab,rative c,ntext ,f musical inventi,n as a p,int ,f departure."

(MONSON, 1996, p. 74) 
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de  interac+,  e  c,lab,rac+,  esta  presente  n+,  apenas  nesse  c,ntext,,  mas  em

qualquer  musica  surgida  a  partir  de  uma  performance19,  assim  c,m,  a  musica

instrumental brasileira.

Durante a execuc+,, interac+, entre ,s music,s, assim c,m, a c,lab,rac+,

para um resultad, s,n,r, final ira ac,ntecer em temp, presente.

As relacões existentes entre cada integrante p,de direci,nar ,s critéri,s de

esc,lhas durante a execuc+,. A variac+, melodica, distribuic+, ,u tensões de um

voicing20,  element,s  ritmic,s,  dinâmica  e  articulacões  surgem  desse  pr,cess,

interativ,.  

Se  imaginaram,s,  p,r  exempl,,  um  quartet,  de  Ch,r,  c,mp,st,  p,r

pandeir,,  cavac,,  vi,l+,  e  clarinete,  n,  m,ment,  em  que  ,  clarinetista  esta

desenv,lvend, um s,l,, se , pandeir, sugere n,v,s element,s ritmic,s num dad,

m,ment,, sera pr,vavel que , vi,l+, e , cavac, ref,rcem essas n,vas pr,p,stas

ritmicas. E essa mudanca n, m,ment, da performance trara n,vas situacões para ,

clarinete  p,dend,  esse  alterar  suas  esc,lhas  e  articulacões  d,s  element,s  ja

estudad,s  previamente  para  ,  desenv,lviment,  melodic,  enquant,  instrument,

s,lista. 

Assim send,,  as esc,lhas reali.adas p,r  um music, partem n+, so d,s

element,s  previamente  estudad,s,  mas  s+,  influenciadas  também  a  partir  da

interac+,  existente  entre  t,d,s  ,s  music,s  env,lvid,s,  mesm,  havend,  uma

hierarquia d, s,lista para c,m , rest, d, grup,.

Desse  pr,cess,  interativ,  numa  performance,  ,  public,  também  esta

presente.  Mesm, de f,rma indireta,  existem c,ntribuicões entre ,s expectad,res

para as pess,as que atuam na impr,visac+,. Send, a musica feita p,r pess,as, a

19 A performance p,de ser entendida c,m, uma f,rma de atuac+,, quer seja env,lvend, diferentes

tip,s  de  arte,  c,m,  musica,  danca,  teatr,  ,u  ,utras  f,rmas  de  atividades,  c,m,  palestras,  p,r

exempl,. Na musica, a performance p,de ser avaliada a partir da atuac+, de cada individu, de um

grup, em uma apresentac+,, c,m, a f,rma d, cant,r ,u um instrumentista se c,mp,rtar num palc,.

Neste cas,, a avaliac+, esta ac,ntecend, n, âmbit, visual. P,de ser avaliada também a partir da

atuac+, d, grup, c,m, um t,d,, p,r exempl, , registr, s,n,r, em um estudi,. A atuac+, individual

também p,dera ser avaliada, p,rém neste cas,, , resultad, d, t,d, que se ,uve se da através das

relacões  existentes  entre  as  linhas  s,n,ras  d,s  music,s  env,lvid,s.  Imp,rtante  frisar  que  essa

avaliac+,, c,m, exp,st, neste trabalh,, n+, env,lve jui., de val,r, apenas , rec,nheciment, de tal

atividade.
20 Distribuic+, das n,tas de um ac,rde.
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relac+, entre music,s e ,uvintes é um fat,r a ser c,nsiderad, também, p,is send,

"um fenômen, unicamente human, que so existe n,s term,s de interac+, s,cial,

ist, é, ela é feita p,r pess,as para ,utras pess,as..."21 (MERRIAM, 1964, pg. 27).

Nessa  linha  de  pensament,,  musica  send,  um pr,dut,  d,  h,mem,  e  a

impr,visac+, um pr,cess, de pr,duc+, desse pr,dut,, n+, p,de ser c,mpreendida

se f,r investigada de maneira is,lada d,s individu,s que participam desse fa.er

musical.  Vari,s  desses  pr,cess,s  s+,  discutid,s  n,  presente  trabalh,  s,b  a

perspectiva  d,s  aspect,s  extra-musicais  enc,ntrad,s  nas  diferentes  versões  da

musica WAVE.

2.3. A IMPROVISAÇÃO DO MÚSICO

C,m, ab,rdad, n, topic, anteri,r, a impr,visac+,, assim c,m, a musica,

deve  ser  entendida  c,m,  uma  pratica  env,lvend,  pess,as,  e  n,  cas,  da

impr,visac+,, as acões humanas.

Nesse sentid,, é imp,rtante perceber que as acões env,lvidas n+, se d+,

apenas n, at, de t,car  em um instrument, n,tas musicais,  mas sim nas acões

c,mplexas que env,lvem , pr,cess, d, fa.er musical. 

Imaginar  impr,visac+, apenas a partir  d, p,nt, de vista  de quais n,tas

t,car, quais element,s ritmic,s s+, caracteristic,s em um determinad, gener,, que

ac,rdes s,ar+, melh,r naquele m,ment, ,u qual a melh,r distribuic+, das n,tas

em  uma  dada  pr,gress+,  é  entender  a  impr,visac+,  apenas  n,  aspect,  que

abrange element,s de uma dada te,ria musical. 

A musica c,m, ,bjet, de estud,, n+, se enc,ntra apenas n, âmbit, de seu

fenômen, acustic, mas em uma ampla dimens+, de inf,rmacões na qual  est+,

c,nectadas a, s,m, c,m, expôs Blacking (1974, pg. 32), em seu estud, s,bre a

s,ciedade  Venda,  em seu livr,  “H,w musical  is  man?”.  Segund,  sua pesquisa,

s,mente  quand,  ass,ci,u  inf,rmacões  musicais  e  extra-musicais  f,i  p,ssivel

entender  ,  que  se  passava  entre  as  n,tas  das  musicas  daquele  p,v,.  Dessa

maneira, existem duas ab,rdagens p,ssiveis para , estud, da musica que ser+,

melh,r detalhad,s a, l,ng, d, desenv,lviment, dessa dissertac+,: 

21 Traduc+, livre d, aut,r para:  "uniquely human phen,men,n which exists ,nly in terms ,f s,cial

interacti,n; that is, it is made by pe,ple f,r the ,ther pe,ple..."
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1) a music,logica, na qual  se tem a musica,  enquant, fenômen, s,n,r,

pr,priamente dit,, ,bjet, de estud, p,st, em primeir, plan, e; 

2) a antr,p,logica ,nde a musica n+, é vista de maneira is,lada, mas sim

estudada dentr, de um c,ntext,, deixand, em segund, plan, aspect,s meramente

music,logic,s.

N+,  pretend,  deixar  de  lad,  a  ab,rdagem  music,logica  para  as

,bservacões reali.adas nas versões de  Wave,  c,ntud,, para , presente estud,,

c,nsider, imp,rtante tra.er também a reflex+, de que a impr,visac+, n+, env,lve

apenas n,tas musicais, mas também c,m, elas s+, articuladas.

Durante  meus  estud,s  c,m  a  musica  Wave  env,lvend,  a  pratica  da

impr,visac+,,  pr,curava  mem,ri.ar  ,  mai,r  numer,  de  escalas,  diferentes

digitacões  para  uma  mesma  escala22,  frases  melodicas  relaci,nadas  ,u  a  uma

pr,gress+,, a um ac,rde especific, ,u até mesm, frases que pudessem fa.er parte

de um repertori, de diferentes gener,s e estil,s na qual eu pudesse lancar m+, n,

m,ment, em que estivesse impr,visand,. C,ntud,, n,tava que apenas , estud,

desse  material  n+,  era  suficiente  para  alcancar  meus  ,bjetiv,s  enquant,

impr,visad,r e percebia que esse estud, n+, estava ligad, apenas nas n,tas, mas

em alg, mais pr,fund,. Ou seja, n+, bastava c,nsiderar apenas , aspect, ", que

impr,visar"  em  determinad,  m,ment,,  mas  deveria  também  saber  "c,m,

impr,visar".

C,nhecer ,s element,s aplicad,s durante uma impr,visac+, é um primeir,

pass, d, pr,cess,, p,rém, c,m , temp, percebi que a f,rma de usar esse material ,

e c,m, seriam articulad,s é t+, imp,rtante quant, n, pr,cess,.

O fat,  de  existirem divers,s  livr,s  de  impr,visac+,  ab,rdand,  ,  estud,

desse pr,cess, musical apenas pela utili.ac+, de escalas musicais, aplicac+, de

ritm,s rec,rrentes em gener,s especific,s, ,u até mesm, através da mem,ri.ac+,

de frases que p,ssam a vir carregar um significad, musical idi,matic,23 c,nstitui

apenas uma primeira etapa d, c,nheciment, musical em impr,visac+,. 

22 Pel,  fat,  de ser  vi,l,nista  e  guitarrista,  as escalas musicais  em uma mesma ,itava p,ssuem

diversas p,sicões em t,da a extens+, d, brac, d, instrument,, p,r iss, a necessidade d, estud, em

varias regiões d, instrument,.
23 Em muit,s  livr,s,  esses  assunt,s  s+,  c,l,cad,s  c,m, ,  aprendi.ad,  d,  v,cabulari,  de  um

determinad, estil,, p,r exempl,, "O V,cabulari, d, Ch,r," de Mari, Séve.
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Neste sentid,, Blacking c,mpara , aprendi.ad, musical a, aprendi.ad, de

uma lingua, em que n+, basta a mem,ri.ac+, de diferentes palavras, é necessari,

entende-las n, c,ntext,. Para ele:

[...]p,r causa d,s tip,s de relacões entre estruturas pr,fundas e superficiais

que n+, se p,de c,nsiderar a linguagem c,m, uma quest+, de palavras

apr,priadas  em caixas  gramaticais  de  ac,rd,  c,m padrões  aprendid,s,

independente  d,s  pr,cess,s  c,gnitiv,s  que  fundamentam  ,s  padrões24

(BLACKING, 1995, p. 35).

Assim,  c,mparand, c,m , pr,cess, de aprendi.ad, de uma lingua,  ,

pr,cess, da impr,visac+, n+, se limita apenas a, us, de element,s is,lad,s, ,u

seja, frases musicais ,u a utili.ac+, de n,tas, mas deve-se c,mpreender c,m, se

da  a  f,rmac+,  desses  padrões  e  c,m,  eles  funci,nam dentr,  de  um c,ntext,

musical.

Dessa maneira, além d, estud, e c,nheciment, d, material musical usad,

nas impr,visacões, a sua pratica deve env,lver também ,utr,s element,s que n+,

est+, necessariamente ligad,s a, c,nteud, musical apenas.

Para  ist,  c,nsider,  necessari,  entender  que  ,  c,nheciment,  de  um

gener,  musical  especific,  n+,  se  da  apenas  n,  estud,  das  n,tas  em si,  mas

também através d, estud, d,s diferentes pr,cess,s presentes numa performance,

assim c,m, na c,nstruc+, de frases para , aprendi.ad, de diferentes idi,mas. "O

p,nt, imp,rtante aqui é que ,s principi,s d, pr,cess, criativ, nem sempre p,dem

ser enc,ntradas nas estruturas de superficie  da musica,  e  muit,s d,s seguintes

fat,res generativ,s n+, s+, musicais"25. (BLACKING, 1995, pg. 122-123).

A  partir  da  reflex+,  anteri,r  de  Blacking,  a,  transcrever  um impr,vis,

através  de  qualquer  n,tac+,,  pude  perceber  diferentes  relacões  das  estruturas

superficiais das diferentes versões de WAVE, as n,tas musicais, c,m ,s p,ssiveis

fat,res que , fa.em gerar. Esta n,tac+, em papel, fica obvi, que aquelas n,tas

precisam ser executadas para p,derem surgir c,m, ,bjet, s,n,r,, p,is elas n+,

24 Traduc+, livre d, aut,r a partir d, text,: "[...]because ,f this kind ,f relati,nship between deep and

surface structures that we cann,t regard language as a matter ,f fitting w,rds int, grammatical sl,ts

acc,rding t, learned patterns, regardless ,f the c,gnitive pr,cesses that underlie the patterns." 
25 Traduc+, a partir d, text,: "The imp,rtant p,int here is that the principles ,f the creative pr,cess

cann,t always be f,und in the surface structures ,f the music, and many ,f the generative fat,rs are

n,t musical"
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passam apenas de simb,l,s que servem c,m, indicacões de o que sera executad,

para fa.er surgir a musica, ,u seja, uma espécie de r,teir, a ser seguid,. 

Dentre  varias  tentativas  de  se  escrever  ,  swing  d,  ja..,  p,r  exempl,,

p,dem,s  enc,ntrar  em  suas  n,tacões  a  representac+,  pela  c,lcheia

p,ntuada mais uma semic,lcheia, ,u ent+, uma quialtera de tercina ,nde a

primeira n,ta sera uma seminima e a segunda n,ta uma c,lcheia. C,ntud,,

a preferencia entre ,s music,s se deu pela escrita mais simples, ,u seja,

através da representac+, p,r duas c,lcheias,  ,nde , music, de ja.. ja

sabe que a primeira c,lcheia devera ter uma durac+, mai,r que a segunda,

ficand, a carg, d, intérprete a execuc+, d, swing. Ou seja, “n, ja.., aquil,

que v,ce ve n+, é , que v,ce tem” (RIZZO  apud ALBINO e ALBANO,

2011, pg. 74).

O mesm, ac,ntece c,m a musica brasileira, na tentativa de representar ,

suingue  através  de  sinc,pes,  ,u  ent+,  essa  figura  musical  c,m,  send,  uma

caracteristica ass,ciada à essa musica. Vir,u sens, c,mum caracteri.ar a musica

brasileira através dessa figura ritmica, send, menci,nada p,r vari,s estudi,s,s e

musicistas  c,m,  uma  “musica  sinc,pada”  ,u  ainda  que  existe  uma  “sinc,pe

brasileira”.

O  fat,  de  que  tant,  ,  samba  quant,  a  musica  brasileira  sejam

caracteri.ad,s pela presenca das sinc,pes n+, é estranh, a um c,ntext,

cultural  em  que  ,  primeir,  é  t,mad,  c,m,  a  express+,  maxima  da

segunda.  Seja  c,m,  f,r,  c,nsiderar  as  sinc,pes  indice  de  certa

“especificidade  musical”  brasileira  t,rn,u-se  um lugar  c,mum.  Iss,  vale

para estudi,s,s da musica brasileira c,m, ,s ja citad,s, para c,mp,sit,res

academic,s  que  desejam dar  “sab,r  l,cal  a  suas  ,bras,  e  ainda  para

praticantes e apreciad,res da musica p,pular, c,m, seriam pr,vavelmente

muit,s d,s que se enc,ntravam n, C,ngress, d, Samba que, sem jamais

ter abert, um livr, de te,ria musical, usaram e abusaram de expressões

c,m, “sambas sinc,pad,s” etc. (SANDRONI, 2001, p. 20).

Essa  figura  musical  deve  ser  c,nsiderada  c,m,  uma  representac+,

,cidental através da n,tac+, tradici,nal surgida a partir de uma necessidade dessa

pratica musical, a qual muitas ve.es n+, c,ndi. c,m a realidade s,n,ra que esta

send, percebida. A sinc,pe, ent+,, assume um c,nceit, c,ndici,nad, culturalmente

c,m, representac+, de musica brasileira.
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Na c,mp,sic+, Wave, percebe-se a presenca da sinc,pe em sua mel,dia,

p,rém,  nas  diferentes  versões  seleci,nadas,  elas  s+,  substituidas  p,r  ,utras

figuras, t,rnand,-se assim c,mum, mas n+, ,brigatoria.

Laérci,  de  Freitas,  pianista,  maestr,,  arranjad,r  e  c,mp,sit,r,  music,

atuante em imp,rtantes pr,jet,s musicais  c,m, Orquestra  Tabajara de Severin,

Arauj,  e  d,  Sextet,  de  Radamés  Gnattali,  c,m,  arranjad,r  e  regente  em

c,mpanhias  de  disc,s,  e  reali.ad,r  de  pr,jet,s  c,m,  Ch,rand,  Alt,  (SESC-

P,mpéia, SP), 100 An,s de Pixinguinha, (Centr, Cultural Banc, d, Brasil, RJ) e A

benc+, Pixinguinha (SESC- P,mpéia, SP) dentre ,utr,s, em entrevista cedida para

a pesquisad,ra Paula Valente datada de 15/08/201226, ap,nta que: 

[...]a  sinc,pe  é eur,peia  (canta),  a  quialtera  é africana  (canta)  que  di.

respeit,  à danca,  à malem,lencia,  às  cadeiras,  é 6/8  ,u  12/8,  p,r

exempl,...  a  malem,lencia,  é uma  c,isa  r,mântica  (...).  Os  music,s

erudit,s c,stumam pr,nunciar estas sinc,pes muit, certinhas,  rig,r,sas.

Eu geralmente  prefir,  escrever  tercinas,  para  que n+,  haja  duvidas,  ,u

ent+, c,l,c, pausas, para n+, atrasar. (FREITAS apud VALENTE, 2014, p.

310)

Mesm, em uma situac+, na qual uma n,tac+, ac,nteca em um software

qualquer,  através  de  um  c,mputad,r,  escrita  c,m  ,  maxim,  de  detalhes  e

indicacões  disp,niveis,  ,nde  aquelas  n,tas  p,der+,  ser  t,cadas  p,steri,rmente

c,m uma precis+, p,ssivelmente mai,r d, que a de um ser human,, n,ta-se que

existe alg, que falta a, s,m executad, através da maquina. 

Desta maneira, as n,tas musicais transcritas servem c,m, uma referencia

para a execuc+,. A musica surge a partir  d, m,ment, em que essas n,tas s+,

t,cadas ,u cantadas. E c,m, f,i dit, acima, mesm, que a execuc+, seja reali.ada

através de maquinas pré-pr,gramadas, , resultad, s,n,r, é percebid, c,m, alg,

diferente quand, c,mparad, c,m a execuc+, reali.ada p,r um ser human,.

Albert,  Andrés  Heller  (2004,  p.  13)  aut,r  d,  livr,  Fen,men,l,gia  da

Express+, Musical criad, a partir de sua dissertac+, de mestrad, c,m , mesm,

titul,,  ap,nta um experiment, reali.ad, de maneira inf,rmal  sem rig,r  cientific,,

ilustrand, essa p,ssivel diferenca entre a execuc+, de uma musica através de um

c,mputad,r c,mparad, a execuc+, dessa mesma ,bra p,r um music, performer. O

26 Para  mais  inf,rmacões,  a  entrevista  esta  disp,nivel  em  sua  tese  de  d,ut,rad,  intitulada

"Transf,rmacões d, ch,r, n, sécul, XXI: estruturas, perf,rmances e impr,visac+,".
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experiment, c,nstava de um public, que iria ,uvir as duas execucões, sem que

tivessem c,ntat, visual, e avaliar em relac+, a sensac+, sentida através da escuta

desses d,is mei,s. 

C,m, resultad,,  ,bteve:  t,d,s avaliaram a  performance d,  h,mem de

maneira  qualitativamente  superi,r  a,  reali.ad, pela  maquina.  Vale  ressaltar  que

esse julgament, qualitativ, exp,st, pel, aut,r, se refere a, fat, d,s ,uvintes n+,

,bterem  a  mesma  experiencia  musical  através  d,s  d,is  mei,s,  p,r  mais  que

rec,nhecessem as ,bras executadas, a escuta musical experimentada através da

maquina f,i diferente da experimentada através da execuc+, humana. "A musica é

um pr,dut,  d,  c,mp,rtament,  d,s  grup,s  human,s,  seja  f,rmal  ,u  inf,rmal,  é

humanamente s,m ,rgani.ad,"27 (BLACKING, 1995, p. 10).

Nesse sentid,, entend, que a impr,visac+, n+, p,de ser c,mpreendida, e

até  mesm, analisada  apenas  através  das  n,tas,  is,land,-a  da  sua  maneira  de

execuc+,, p,is assim ,s resultad,s ,btid,s através dessa analise p,der+, se dar

apenas c,m, resultad,s superficiais de uma parte d, t,d, que env,lve , ,bjet,

s,n,r, enquant, resultad, da impr,visac+,. "Na impr,visac+,, c,mp,sta através da

interac+,  face  a  face,  c,ntud,,  a  separac+,  d,s  s,ns  pr,du.id,s  pel,s  seres

human,s n+, fa. , men,r sentid,"28 (MONSON, 1996, p. 92). 

Nessa  relac+,  entre  esc,lha  de  n,tas  e  sua  execuc+,,  imp,visac+,

enc,ntra-se  entre  d,is  pr,cess,s,  a  performance c,m,  at,  de  t,car  e  ,

c,mp,sici,nal, c,m, at, criativ, através da selec+, d, material musical. 

2.4. ENTRE A PERFORMANCE E A COMPOSIÇÃO

Durante  muit,  temp,,  vari,s  estud,s em music,l,gia  se  ,cuparam em

estudar a performance instrumental a fim de enc,ntrar s,lucões para alcancar uma

execuc+, perfeita de pecas musicais para diferentes ép,cas.

N, artig,  “Impr,visati,n”  de  2002 publicad, n, livr,  “The Science and

Psych,l,gy ,f Music Perf,rmance: Creative Strategies f,r Teaching and Learning” ,s

aut,res  ap,ntam  que  a  impr,visac+,  e  performance ,c,rrem  simultaneamente,

p,dend, a  performance c,nter element,s impr,visad,s c,m mai,r ,u men,r grau
27 Traduc+, livre d, aut,r para: "Music is a pr,duct ,f the behavi,r ,f human gr,ups, whether f,rmal

,r inf,rmal: it is humanly ,rgani.ed s,und." 
28 Traduc+, livre d, aut,r para: "In impr,visati,n, c,mp,sed thr,ugh face-t,-face interacti,n, h,wever,

the separati,n ,f s,unds fr,m the human beings wh, pr,duce them makes far less sense"
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de c,nsciencia entre ,s music,s inserid,s n, at,. Iss, p,rque é imp,rtante pensar

que nenhuma performance sera plenamente igual a ,utra, mesm, a reali.ada pel,s

mesm,s music,s. C,ntud,, alguns element,s p,dem ter interferencia c,nsciente d,

music,, e é nesse m,ment, que p,dem,s pensar a impr,visac+, c,m, uma f,rma

de criac+, n, m,ment, da performance. 

Essa imp,rtância dada à impr,visac+, c,m, uma pratica criativa p,de ser

percebida em alguns grup,s devid, a ausencia de arranj, escrit, das musicas.

P,r exempl,, a gente nunca escreveu uma partitura d, arranj, de Paulelli

da Gar,ta de Ipanema, f,i aprendid, mei, de ,uvid,. A gente n+, tem a

partitura d, Am,r até , fim. P,rque esse tip, de c,isa da ,p,rtunidade pra

a  gente  criar.  Cada  ve.  que  a  gente  t,ca,  a  gente  inventa  uma  c,isa

diferente  pra  aquela  musica.  E  é  engracad,  p,rque  muitas  ve.es  ja

pediram a partitura d, Lament,s que a gente grav,u n, primeir, CD, e a

gente n+, tem nenhuma partitura, a gente nunca t,c,u ela c,m partitura. E

a  gravac+,  é  ,  resultad,  de  uma  c,isa  que  ac,nteceu  ali  naquele

m,ment,.  V,ce t,ca tant,  a musica,  que tem uma criac+, instantânea.

Quand, a gente vai gravar, a gente ja ta t,cand, a musica ha um temp,…

ent+,  a  gente  ja  tem  aquele  padr+,,  mas  n,  estudi,  p,de  ac,ntecer

alguma c,isa diferente. (TORRES, 2013).

Na fala de Fabi, T,rres, pianista d, grup, Tri, C,rrente, percebe-se a

despre,cupac+, em escrever um arranj, para val,ri.ar , at, criativ, d,s music,s d,

grup,. N,ta-se que existe um arranj, que serve c,m, um guia, ,u seja, ja existe um

padr+, estétic, para determinada musica, mas , interessante é a p,ssibilidade de

surgirem resultad,s diferentes cada ve. que a musica é executada, seja ela em

estudi, ,u a, viv,, c,m, exp,st, p,r ele.

Tiag,  C,sta,  pianista  d,  grup,  Vent,  em  Madeira,  também  exalta  ,

m,ment, que p,ssibilita a ac+, criativa d,s music,s em uma apresentac+,, c,m,

um m,ment, divertid, da mesma.

A  intr,duc+,  da  [fuga  da]  .abumba  é  um  d,s  m,ment,s  mais

desc,ntraid,s  d,  sh,w,  é  ,  que  da  aquele  alivi,,  que  tem  p,ucas

,brigacões e resp,nsabilidades, mei, que tud, ta valend,, muit, ludic,,

muita brincadeira, de pergunta e resp,sta. O Tec, fa. uma mel,dia, a Léa

espera essa mel,dia, eu fac, uma c,ntra mel,dia e a gente vai tentand,

c,nversar, mei, que t,d, mund, faland, a, mesm, temp,, ent+, é muit,

divertid,. E ele acaba send, um m,ment, diferente n, sh,w exatamente
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p,r iss,, p,rque é so na partitura, é um s,l men,r (Gm), e v,ce fica à

v,ntade ali. (COSTA, 2012)

Interpretand,  suas  palavras,  ,  fat,  de  haver  p,ucas  ",brigacões  e

resp,nsabilidades" n+, esta ligad, a ac+, d, music, em t,car "qualquer c,isa de

qualquer maneira", mas sim, um m,ment, de liberdade criativa pr,p,rci,nad, para

àqueles env,lvid,s na performance, ,u seja, a indicac+, apenas de um ac,rde, ,u

t,nalidade, pr,p,rci,na a,s music,s criarem n, m,ment, em que est+, t,cand,.

Mesm, quand, ha alg, escrit, para a execuc+, d,s music,s, quand, n+,

env,lve  vari,s  instrumentistas  executand,  a  mesma  frase  ,u  ideia  musical,  a

liberdade criativa na manipulac+, da mel,dia é desejavel p,r parte d, intérprete.

Eu  c,nsider,  que  eu  fac,  ch,r,,  independente  de  qualquer  c,isa.

Ocasi,nalmente eu us, impr,visac+,, mas n+, sempre, desde , intérprete

tenha entendid, a ideia c,ntida na mel,dia ,riginal. Eu g,st, de pedir a,

music, que vai impr,visar, , seguinte: eu quer, que v,ce diga iss, aqui

que  eu escrevi,  c,m ,utras  palavras,  d,  seu  jeit,.  Pr,cure  preservar  ,

sujeit,. (FREITAS apud VALENTE, 2014, p.312)

Freitas  pede  a,  music,  que  estes  criem c,m base n, que  f,i  escrit,,

manipuland, as frases da mel,dia ja c,mp,sta, p,rém mantend, a ideia ,riginal.

Para a performance, , music, ja deve ter trabalhad, ,s vari,s element,s

que ele precisa para a execuc+, de uma ,bra - execuc+, melodica, articulacões,

element,s interpretativ,s - c,ntud,, n, m,ment, da performance, a manipulac+, em

mai,r ,u men,r grau de qualquer desses element,s c,nstitui uma impr,visac+,. 

KENNY e GELLRICH (2002) ap,ntam:

[...]uma  caracteristica  c,mum  à  impr,visac+,  é  que  as  decisões  d,s

executantes s+, reali.adas dentr, das restricões imp,stas pel, temp, real

da  perf,rmance.  A impr,visac+,  é,  p,rtant,,  c,nsiderada  uma  arte  de

perf,rmance p,r  excelencia,  exigind,  n+, apenas um l,ng, peri,d,  de

preparac+,,  incluind,  um  numer,  extens,  de  experiencias  f,rmativas

musicais  e  extramusicais,  c,m,  também  habilidades  (s,fisticadas  e

ecléticas) de base.29 (KENNY e GELLRICH apud CORTES, 2012, p. 24)

29 Traduc+, de Almir C,rtes (2012):  “A feature c,mm,n t, all  impr,visati,n, h,wever,  is that the

creative decisi,ns ,f its perf,rmers are made within the real time restricti,ns ,f perf,rmance itself.

Impr,visati,n is theref,re c,nsidered t, be a perf,rmance art par excellence, requiring n,t ,nly a

lifetime ,f preparati,n acr,ss a br,ad range ,f musical and n,nmusical f,rmative experiences, but
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Na impr,visac+,, c,m, exp,st, p,r Kenny e Gellrich, t,d, , pr,cess, de

decis+,  se  da  n,  m,ment,  da  performance,  ,nde  se  t,rna  relevante  t,da  a

experiencia ja  vivenciada que , music, p,ssui.  Dai  a  necessidade de um l,ng,

peri,d,  de  preparac+,  e  diversas  experiencias  f,rmativas,  da  qual  diss,

pr,p,rci,nara diferentes resultad,s na impr,visac+,.

Dessa maneira, n+, so c,m, arte da  performance, mas a impr,visac+,

também env,lve pr,cess,s criativ,s. Tant, a impr,visac+, quant, a c,mp,sic+, s+,

pr,cess,s semelhantes, que c,nsistem n, desenv,lviment, de materiais melodic,s

que est+, de p,sse d, music,. Um aspect, que diferencia esses d,is pr,cess,s

c,nsiste em , c,mp,sit,r trabalhar livremente c,m , material, testand, e avaliand,

,s resultad,s ,btid,s através da manipulac+, d, mesm,, enquant, na impr,visac+,

as esc,lhas s+, reali.adas n, at, da performance.

E  nesse  at,  de  criar  n,  m,ment,  da  performance,  ,nde  as  esc,lhas

,c,rrem juntamente c,m a execuc+,, Albert, Lucas, baixista d, grup, de Nels,n

Ayres, fala d, risc, pr,p,rci,nad, p,r esse m,ment,.

É perig,s,… é sempre um risc, p,rque n+, tem realmente uma formula,

num tem frases pr,ntas e é um risc,, uma c,isa que a gente vai c,sturand,

t,da ve.… até p,rque cada ve. que a gente t,ca é uma c,isa, ent+, é

dificil e é bem perig,s,. (LUCCAS, 2011).

A ausencia de frases pr,ntas é um cas, passivel de discuss+, p,is, ,s

an,s  de  estud,  e  a  experiencia  d,  music,  em  si  abrange  as  ferramentas

necessarias para a impr,visac+,, c,m um material musical ja f,rmatad,. O risc, n+,

é na ausencia desse material, mas c,m, t,d, , material ja adquirid, pel, music,

sera trabalhad, durante a impr,visac+,, c,m, uma espécie de quebra-cabeca ,nde

as  diferentes  frases  v+,  send,  c,nectadas  umas  c,m  as  ,utras,  além  da

p,ssibilidade de transf,rmac+, desse mesm, material.

Enquant, , c,mp,sit,r p,de experimentar e avaliar durante , pr,cess,

criativ, ,s diferentes resultad,s ,btid,s d,s element,s que env,lvem , fa.er da

,bra, na impr,visac+, as decisões s+, t,madas n, m,ment, da performance.

P,r  exempl,,  na  canc+,  Wave,  ja  existe  uma  mel,dia  definida.  Sua

execuc+,  n+,  fica  restrita  a,  que  esta  escrit,  na  partitura,  p,dend,  existir

als, a s,phisticated and eclectic skills base."
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m,dificacões  ritmicas  ,u  melodicas,  desde  que  n+,  descaracteri.e  ,  tema.  Em

t,das  as  versões  apresentadas,  nenhuma  f,i  executada  de  maneira  estrita  à

partitura, s,bretud, nas execuc+, ritmica. Apesar d, estud, prévi,, e da experiencia

de cada music,, t,das essas variacões s+, reali.adas n, m,ment, da performance.

Assim, a impr,visac+, env,lve amb,s ,s aspect,s,  a  performance  e a

c,mp,sic+,. Os aspect,s criativ,s, desenv,lviment, de idéias musicais, sejam elas

ritmicas,  melodicas  ,u  harmônicas,  ac,ntecera  n,  m,ment,  presente,  ,u  seja,

durante a execuc+,. 

T,d,  esse  aspect,  criativ,  ja  tra.  uma  express+,  musical  durante  a

execuc+, em um c,ntext,.  Essa expressividade surge de diferentes s,n,ridades

que v+, desde , t,car um instrument, até , resultad, musical final. 

2.5. IMPROVISAÇÃO, IMPROVISO E SOLO

É c,mum enc,ntrarm,s mét,d,s c,m, , - AEBERSOLD (1988, 1ª Ed.),

FARIA (1991) - que ab,rdam , estud, da impr,visac+, apenas d, p,nt, de vista da

criac+,  melodica  c,m  base  numa  pr,gress+,  harmônica.  C,ntud,,  é  p,ssivel

pensar a impr,visac+, a partir da criac+, ,u manipulac+, de estruturas s,n,ras,

sejam elas ritmicas, melodicas ,u harmônicas, assim também c,m, a c,mbinac+,

entre elas, percebe-se que a impr,visac+, p,de ser bem mais ampla d, que parece.

Para  Kenny  e  Gellrich  (apud  CORTES,  2012,  p.  24),  ,  term,  env,lve  uma

“multiplicidade de significad,s,  c,mp,rtament,s e praticas”.  Às  ve.es é  utili.ad,

para representar apenas uma situac+, que ac,ntece durante uma perf,rmance, seja

ela a, viv, ,u em gravac+,.

Na intr,duc+, d, livr, In the Course of Performance, Brun, Nettl (1998, p.

10-11),  apresenta diferentes definicões para impr,visac+,: criac+, ,u uma f,rma

final de uma ,bra musical enquant, ela esta send, executada; variac+, de uma ,bra

que resulta c,m caracteristicas proprias a partir  de uma  performance;  criac+, de

uma musica n, m,ment, da  performance;  intenc+, de criar expressões musicais

,riginais n, m,ment, da performance. Ou seja, t,das essas definicões relaci,nam a

impr,visac+, c,m, uma criac+, n, m,ment, da performance. 

Para melh,r entendiment, d, ,bjet, de analise me parece ser valid, fa.er

uma distinc+, de significad,s relaci,nad,s a,s term,s que env,lvem essa pratica:

impr,vis,, impr,visac+, e s,l,. 
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Em  uma  apresentac+,  de  um  grup,  musical,  p,r  exempl,,  existem

parâmetr,s que f,ram pré-estabelecid,s n,s ensai,s, através d,s arranj,s ,u de

decisões t,madas nesses m,ment,s. Outr,s parâmetr,s que estar+, presentes n,

resultad, s,n,r, surgir+, a partir d, at, de impr,visar, ,u seja, da impr,visac+,. 

Numa performance seja ela a, viv,, gravacões em estudi, ,u mesm, a,

praticar , instrument,, , at, de impr,visar esta presente. Esse at, se da a partir d,

grau de liberdade que , music, tem para executar ,u reali.ar n,vas mel,dias, n,v,s

ac,mpanhament,s, n,v,s ritm,s, manipuland, ,s parâmetr,s ja pré-estabelecid,s

para a execuc+, de uma ,bra. Nesse sentid,, a impr,visac+, é um pr,cess, d,

fa.er musical, que env,lve tant, aspect,s criativ,s c,m, interpretativ,s. 

Assim  p,dem,s  perceber  a  impr,visac+,  presente  em  diferentes

situacões:

 Impr,visac+, s,l,

 Impr,visac+, s,l, c,m ac,mpanhament,

 Impr,visac+, d, ac,mpanhament, a partir de um s,l,

 Impr,visac+, c,letiva; dentre ,utr,s

Uma impr,visac+, s,l, é a situac+, ,nde apenas um instrumentista esta

presente na performance, nesse reali.and, um impr,vis,. Esse impr,vis, p,de ser

a partir de um material esc,lhid, de maneira aleatoria ,u ser desenv,lvid, a partir

de um tema musical ja estabelecid,. O sens, c,mum é c,nsiderar a impr,visac+, a

partir de seu aspect, melodic,, c,ntud,, esse impr,vis, s,l, se da também através

d, us, de recurs,s harmônic, e/,u ritmic,. 

Na definic+, de s,l, enc,ntrad, n, The New Grove Dictionary Of Music &

Musicians,  uma delas c,nsidera que é "uma peca t,cada p,r um music,, ,u uma

peca para  um instrument, melodic,  c,m ac,mpanhament,."30 N, primeir,  cas,,

quand,  um  instrumentista  reali.a  uma  apresentac+,  s,.inh,,  ele  esta  em  um

c,ncert, s,l,. N, ,utr, cas,, quand, uma ,bra é c,mp,sta para flauta na qual sera

ac,mpanhad, pel, pian,, p,r exempl,, di.-se que a flauta esta t,cand, um s,l,.

Na impr,visac+, s,l, c,m ac,mpanhament,, , instrumentista desenv,lve

seu impr,vis, send, ac,mpanhad, p,r uma base ritmic,/harmônic,. Esse tip, de

impr,vis, talve. seja , mais c,mum p,r ser ass,ciad, a, que ac,ntece n,  Jazz,

,nde  existe  um  m,ment,  ja  estabelecid,  ,nde  ,  music,  ira  desenv,lver  seu

30 Traduc+,  livre  d,  aut,r  para:  A  piece  played  by  one  performer,  or  a  piece  for  one  melody

instrument with acc,mpaniment.
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impr,vis,. Um exempl, desse tip, é a vers+, de  Wave  apresentada p,r Amils,n

G,d,y, em que , baixista ac,mpanha , tema t,cad, a, pian, p,r Amils,n. Aqui, ,

propri, Amils,n ac,mpanha sua execuc+, d, tema e também sua impr,visac+,.

É ,p,rtun, nesse m,ment, distinguir definicões de s,l,, impr,visac+, s,l,

e tema.

Em cancões ,u em musicas instrumentais que p,ssuem uma mel,dia ja

c,mp,sta, p,r exempl, um standard de Ja.. ,u de musica brasileira, c,nvenci,n,u-

se  chamar  essa  mel,dia  de  tema.  Tema,  "em geral,  é  a  parte  mais  facilmente

rec,nhecivel em uma ,bra ,u trech, musical. N, Ja.., uma musica qualquer, um

standard para impr,visac+," (DOURADO, 2008, p. 327).

Outra  definic+,  para  s,l,  d,  The  New  Grove  Dictionary  Of  Music  &

Musicians, c,nsidera c,m, "um trech, é para ser levad, para f,ra e deve reivindicar

uma mai,r atenc+, nesse p,nt,, ,u que as partes assim designadas devem ser

t,madas p,r um unic, instrumentista ,u cant,r - um 's,lista'"31.

N, Jazz, p,r exempl,, um standard apresenta d,is m,ment,s distint,s: ,

m,ment, ,nde , tema é apresentad,, e de ac,rd, c,m a definic+, dada acima, ,

s,l,.  Este  m,ment,  d,  s,l,  c,nvenci,n,u-se  chamar  impr,visac+,,  p,is  era  ,

m,ment,  ,nde  geralmente  ,  s,lista  se  destacava  dem,nstrand,  seu  d,mini,

instrumental  e  criativ,  durante  a  performance.  C,ntud,,  esse  s,l,  p,deria  ser

c,mp,st, em um m,ment, anteri,r e c,ncebid, c,m suas devidas particularidades

n, m,ment, da execuc+,. 

Tant,  n,  s,l,  c,mp,st,  previamente  c,m,  n,  tema,  ,  s,lista  reali.a

impr,visacões  na  execuc+,  d,s  mesm,s,  que  neste  cas,  é  uma  impr,visac+,

v,ltada para a interpretac+, e execuc+,. N,s diferentes gener,s p,pulares urban,s,

é c,mum , s,lista n+, se restringir a escritura ritmica da mel,dia, p,is muitas ve.es

acaba send, influenciad, pel, ac,mpanhament, instrumental  que lhe da a base

ritmica e harmônica. Nesse cas,, sua impr,visac+, se enc,ntra mais n, aspect,

ritmic, e p,de ser vist, em t,das as versões de Wave aqui apresentadas. P,rém,

em alguns m,ment,s , s,lista p,de fa.er pequenas alteracões melodicas d, tema,

,u até mesm, criar uma mel,dia n,va, ,u seja, um s,l, impr,visad,, dentr, de uma

parte ,u t,d, da musica. 

31 Traduc+, livre d, aut,r para: a part is t, be br,ught ,ut and sh,uld claim m,st ,f the attenti,n at

that p,int, ,r that the parts s, designated are t, be taken by a single player ,r singer – a ‘s,l,ist’
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Esse ultim, cas, é ,bservad, nas versões de  Wave  aqui apresentadas,

,nde ,s c,mp,nentes d,s grup,s determinam um espac, especific, para que um

s,lista execute diferentes ideias melodicas. 

Assim, um s,l, p,de surgir  de uma impr,visac+, e dessa maneira ser

c,nsiderad, um impr,vis,, ,u p,de ter sid, criad, em um m,ment, anteri,r, a, qual

sera  c,nsiderada  apenas  uma  execuc+,  de  alg,  que  ja  existe,  ,u  seja,  uma

c,mp,sic+, melodica para um instrument, executar.

É relevante c,nsiderar  as diferencas existentes entre ,s c,nceit,s s,l,

escrit, e s,l, impr,visad,. Em amb,s, , music, s,lista se enc,ntra em primeir,

plan,, a diferenca esta n, que sera executad,, se é um s,l, c,mp,st, previamente

,u se sera criad, n, m,ment, da execuc+,. Essa diferenca p,de ser percebida nas

palavras de Cirin, (2005) quand, c,menta s,bre ,s arranj,s de Ant,ni, Arruda, em

que ",s s,l,s s+, c,l,cad,s n+, c,m, impr,vis,s, mas c,m, mel,dias escritas.

C,m, se p,de ,uvir em diversas gravacões recuperadas de seu acerv, particular, é

c,mum em seus  arranj,s  ,  music,  impr,visar  e/,u  t,car  ,  s,l,  especialmente

escrit, para determinada musica." (CIRINO, 2005, p. 57).

Dessa maneira, , m,ment, d, s,l, esta presente n,s diferentes arranj,s,

a diferenca esta se nesse m,ment, , s,l, f,i previamente c,mp,st,, c,m, n, s,l,

de flauta da vers+, de T,m J,bim da musica  Wave, ,u se f,i deixad, de maneira

livre para que , music, impr,visasse, c,m, ,bservad, nas ,utras versões de Wave

aqui apresentadas.

É imp,rtante c,nsiderar também variacões melodicas c,m, uma técnica

para impr,visac+, s,l,. As variacões s+, uma "f,rma de c,mp,sic+, musical em

que determinad, tema recebe sucessivas alteracões, é repetid, c,m m,dificacões

,u ref,rmulad, a partir de seu c,ntext, ,riginal" (DOURADO, 2008, p. 351). Essas

variacões  p,dem  ac,ntecer  n,  m,ment,  definid,  c,m,  s,l,,  a  pr,gress+,

harmônica usada n, tema serve c,m, referencia para , m,ment, da impr,visac+,,

,nde  p,de ter  sid,  previamente  c,mp,sta  ,u servir  c,m, uma ferramenta  para

impr,visac+, s,l,. P,de-se perceber , us, de variac+, na execuc+, d, tema Wave

t,cad,  p,r  T,m J,bim.  Nas  repeticões  da  parte  A  d,  tema,  ele  cria  variacões

melodicas s,bre a mel,dia.

Na impr,visac+, d, ac,mpanhament, a partir de um s,l,, , tema musical

ja c,mp,st, sera ac,mpanhad, de maneira impr,visada pela sec+, ritmica. Muit,

c,mum em situacões ,nde , ac,mpanhament, n+, esta escrit,, send, necessari, a
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experiencia  d,  music,  para  desenv,lve-l,  na  h,ra  da  execuc+,.  Mesm,  em

situacões ,nde ja existe uma harm,nia pré-estabelecida para um determinad, s,l,,

, ac,mpanhament, em si, m,ntagem e distribuic+, de ac,rdes, c,nduc+, desses

ac,rdes dentre ,utr,s aspect,s ser+, desenv,lvid,s na performance. Um exempl,

diss, ac,ntecia n, peri,d, barr,c, c,m, ja f,i citad,, ,nde a partir de um baix,

cifrad, , ,rganista desenv,lvia t,d, , ac,mpanhament, da mel,dia ja c,ncebida.

Outr, exempl, de impr,visac+, d, ac,mpanhament, a partir de um s,l,

p,de  ser  enc,ntrad,  n,  Ch,r,.  “C,nstava  ele  desde  a  sua  ,rigem  de  um

instrument,  s,lista,  d,is  vi,lões  e  um  cavaquinh,,  ,nde  s,mente  um  d,s

c,mp,nentes sabia ler musica escrita: t,d,s ,s demais deviam ser impr,visad,res

d, ac,mpanhament, harmônic,.” (SIQUEIRA apud TINHORÃO, 2013, p. 120).

Em t,das as versões de  Wave  aqui  apresentadas,  ,  ac,mpanhament,

harmônic,  é  livre  basead,  numa  pr,gress+,  de  ac,rdes,  reali.ad,  de  maneira

impr,visada.

Na impr,visac+,  c,letiva,  t,d,s ,s  instrumentistas  participam da ac+,.

Tant,  ,s  resp,nsaveis  pel,  s,l,  c,m,  pel,  ac,mpanhament,  est+,  reali.and,

impr,visac+,. Tant, ,  Jazz  c,m, , Ch,r, p,dem ser citad,s c,m, exempl,s de

impr,visac+, c,letiva, c,m, ja dem,nstrad, anteri,rmente, ,nde , s,lista executa ,

tema musical c,m caracteristicas proprias a cada execuc+,, c,m suas m,dificacões

ritmicas, dinâmicas, articulacões e até mesm, melodicas, ,s ac,mpanhament,s s+,

impr,visad,s  a  partir  de  uma  pr,gress+,  harmônica  ja  estabelecida,  c,m  sua

m,ntagem e encadeament, d,s ac,rdes assim c,m, também a c,nduc+, ritmica,

,s  c,ntrap,nt,s  melodic,s  reali.ad,s  p,r  ,utr,s  instrument,s  que  n+,  estejam

resp,nsaveis pela execuc+, d, tema naquele m,ment,, além d,s instrument,s de

percuss+, que reali.am , ac,mpanhament, ritmic,. T,d,s impr,visam. 

Nesse  sentid,,  p,de-se  di.er  que  na  musica  instrumental,  devid,  a

ausencia de um arranj, definid,,  a impr,visac+, c,letiva se fa. presente.  Assim

c,m, também nas versões de  Wave  aqui apresentadas, ,nde t,d,s impr,visam,

seja n, ac,mpanhament,, na interpretac+, d, tema, ,u na criac+, de um s,l,.

É imp,rtante n,tar que a impr,visac+, é uma pratica presente n, fa.er

musical, mesm, que , f,c, principal em uma performance n+, seja a impr,visac+,. 

Na  impr,visac+,  s,l,  c,m  ac,mpanhament,,  p,r  exempl,,  ,  s,l,

impr,visad, que sera , f,c, principal, mas n+, quer di.er que , ac,mpanhament,
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n+,  c,ntenha  trac,s  de  impr,visac+,,  assim  c,m,  n,  ac,mpanhament,

impr,visad,, , tema n+, p,ssa c,nter element,s impr,visad,s na execuc+,. 

C,m, ja f,i dit, anteri,rmente, nenhuma performance sera igual a ,utra, a

n+, ser que tenha sid, reali.ad, um registr, s,n,r, da mesma. Em mai,r ,u men,r

grau de relevância, t,da performance p,ssui trac,s de impr,visac+,. 

A partir dessas impr,visacões , resultad, que surge delas é , impr,vis,.

O impr,vis, é um pr,dut, que surge d, at, de impr,visar. Nesse cas,, dentr, d,

c,nceit,  de  impr,vis,  a  criac+,  melodica  esta  presente,  c,ntud,  n+,  p,de  ser

c,nsiderad, de f,rma unica. P,de-se, p,r exempl, enc,ntrar uma n,va pr,gress+,

harmônica ,nde essa pr,gress+, apareceu a partir  da impr,visac+,. P,de-se a,

t,car  um  ritm,  de  samba,  p,r  exempl,,  ritm,  que  p,ssui  padrões  ja  pré-

estabelecid,s que , caracteri.am, c,ntud,, n, m,ment, de sua execuc+, ,c,rrer

alteracões, sejam elas pequenas ,u grandes, c,ntant, que n+, descaracteri.e ,

ritm,. Essas alteracões, p,rtant,, resultam numa n,va linha ritmica. T,d,s esses

pr,dut,s, p,rtant, p,dem ser c,nsiderad,s impr,vis,s p,is, surgiram n, m,ment,

de sua execuc+,, ,u seja, na impr,visac+,.

Assim,  t,rna-se  necessari,  estabelecer  critéri,s  para  distinguir  s,l,,

impr,vis,, impr,visac+,, ,nde , s,l, p,de ser uma mel,dia c,mp,sta previamente,

c,m, um tema musical ,u , m,ment, reservad, para um instrumentista durante um

m,ment, musical.  Ou p,de surgir  também a partir  de uma impr,visac+,.  Nesse

cas,,  ,  s,l,,  geralmente  uma  mel,dia  principal,  p,de  ser  c,nsiderad,  c,m,

impr,vis,, ,u seja, um pr,dut, que surgiu a partir de uma impr,visac+,. 

O impr,vis, n+, necessariamente é uma mel,dia apenas, p,dend, surgir

a  partir  da  articulac+,,  manipulac+,,  criac+,,  c,mbinac+,,  re-c,mbinac+,  d,s

diferentes  element,s  musicais.  Dessa  maneira,  ,  impr,vis,  surge  de  diferentes

pr,cess,s para a reali.ac+, musical.

S,l, e impr,vis, surgem a partir d,s mesm,s pr,cess,s, diferind,-se n,

temp,. O s,l,, geralmente c,mp,st, em um m,ment, anteri,r, pôde ser pensad, e

avaliad, para dep,is ser apresentad,. Nesse sentid,, s,l, se apr,xima c,m, uma

f,rma de c,mp,sic+,. O impr,vis, surge n, m,ment, da performance. 

Dessa maneira, p,de-se definir impr,visac+,, c,m, diferentes pr,cess,s

de reali.ac+, musical que ac,ntece em temp, presente, durante a performance.
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2.6. SONORIDADE E SOTAQUE BRASILEIRO

O s,m é um fenômen, fisic, que é captad, pel, ,uvid, human,. Mas para

c,mecar a entende-l, melh,r, é necessari, c,mpreender suas pr,priedades basicas

que s+, pr,pagac+,, amplitude, frequencia e timbre.

T,d, s,m precisa de um mei, para que haja , desl,cament, de sua ,nda

de um lugar para ,utr,. Esse fenômen, é chamad, de pr,pagac+,. Dentre tant,s

mei,s p,ssiveis de pr,pagac+, d, s,m, , ar é , principal, p,is é através dele que

qualquer s,m se desl,ca e chega a,s n,ss,s ,uvid,s. Cada mei, ,nde , s,m se

pr,paga  p,ssui  diferencas  entre  vel,cidade  e  ,  alcance  desse  s,m,  c,m,

c,nsequencia  diss,,  existe  uma variac+, s,n,ra  de um mesm, s,m pr,pagad,

através desses de diferentes mei,s. O propri, ar c,m, mei, de pr,pagac+, s,n,ra,

varia a vel,cidade através das diferencas de sua temperatura, umidade e altitude.

O tamanh, d, s,m, ,u seja, , qu+, alt, ,u baix, é , seu v,lume abs,lut,

é chamad, de amplitude, que é medida em decibéis. Imp,rtante n,tar que apesar de

usarm,s amplitude e intensidade c,m, sinônim,s, seus c,nceit,s s+, diferentes.

Amplitude é alg, mensuravel, ,u seja, v,lume abs,lut, d, s,m, e intensidade é

c,m, essa amplitude é percebida, ,u melh,r, um v,lume relativ, que depende de

diferentes  fat,res  psic,acustic,s  que  influenciam  na  sua  percepc+,,  c,m,  p,r

exempl, a durac+, ,uvida d, s,m.

A frequencia esta relaci,nada a vel,cidade de vibrac+, d, s,m que se

diferenciam  em  graves  para  baixa  vel,cidade  e  agud,s  para  alta  vel,cidade.

Também é um parâmetr, abs,lut, que p,de ser medid, pel, c,mputad,r.

O timbre é talve. , mais c,mplex, de t,d,s ,s parâmetr,s. "Element, que

diferencia a qualidade de s,ns de igual intensidade e frequencia devid, à presenca

mai,r ,u men,r de determinad,s harmônic,s e a relac+, c,m sua fundamental."

(DOURADO, 2008, p. 332). Assim, , timbre de um s,m sera caracteri.ad, a partir

das variacões da amplitude d,s harmônic,s c,ntida na sua série harmônica. 

P,rtant,,  é  valid,  pensar  que  cada  instrument,  p,ssui  seu  timbre

especific,, que ,s distinguem uns d,s ,utr,s a partir das diferencas de amplitude

d,s harmônic,s que ,s c,nstitui. P,r exempl,, sabem,s diferenciar , s,m de um

vi,l+, e de uma guitarra p,is a c,mbinac+, das amplitudes d,s harmônic,s destes

instrument,s  pr,du.em  caracteristicas  s,n,ras  distintas.  C,ntud,,  instrument,s

iguais também p,dem p,ssuir timbres diferentes, a, c,nsiderar que duas pess,as
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diferentes  t,cam um mesm, instrument,.  Aqui,  a  diferenca s,n,ra  n+, sera  d,

timbre  d,  instrument,,  e  sim  da  maneira  de  t,car  ,  instrument,,  ,u  seja,  ,s

parâmetr,s s,n,r,s que mudam pel, t,car. 

Assim, é precis, distinguir entre timbre de um instrument, e timbre de um

s,m. O timbre d, instrument, tera suas caracteristicas a partir da sua c,nstruc+,,

material  utili.ad,  (madeira,  metal,  ,ur,,  prata),  acabament,s,  pecas,  c,nstruc+,

dentre ,utr,s. O timbre d, s,m dependera de quem t,ca , instrument,, de c,m, as

n,tas s+, executadas. S+, diferencas sutis que surgem n, timbre d, s,m a partir da

execuc+,, p,rém significativas para um resultad, s,n,r,. Até mesm, se um unic,

music,  executa  ,  mesm,  instrument,  em  diferentes  situacões,  ,s  resultad,s

s,n,r,s  ser+,  distint,s  devid,  a  diferentes  circunstâncias  em  que  ,  music,

sup,stamente p,de se enc,ntrar, c,m, estad, em,ci,nal, ambiente d, c,ntext,. 

Desta  maneira,  Schaeffer  n+,  classifica  ,  timbre  apenas  a  partir  d,s

diferentes  s,ns  entre  ,s  instrument,s,  mas  amplia  sua  definic+,  a  partir  da

percepc+, s,n,ra. Para ele, ", timbre de um s,m percebid, c,m, uma variac+, de

seu c,nteud, harmônic, e de sua ev,luc+, dinâmica, send, que, n,s cas,s de s,ns

breves ,u de durac+, média, , ataque tem um papel decisiv," (SCHAEFFER apud

ZUBEM, 2005, p. 19).

Se  c,mecarm,s  a  pensar  uma  definic+,  para  s,n,ridade,  ela  esta

diretamente  ass,ciada  a,  timbre  e  a  pr,pagac+,,  ,u  seja,  mesm,  que  f,sse

p,ssivel  um s,m ser  executad, em uma mesma frequencia e c,m uma mesma

amplitude, a c,mbinac+, de pr,pagac+, através de um mesm, mei, e , timbre

pr,p,rci,nariam diferentes s,ns,  ,u seja s,n,ridades diferentes.  N, mund, real,

,nde a ac+, d, h,mem deve ser é levada em c,nsiderac+,, essas s,n,ridades n+,

p,dem  ficar  restritas  a  apenas  esses  parâmetr,s  de  maneiras  is,ladas,  send,

necessari, também ,bservar c,m, se da a ac+, d, h,mem que fa.em c,m que

s,ns aparentemente iguais sejam percebid,s de maneiras diferentes.

A,  executar  um  instrument,  musical,  t,d,s  esses  parâmetr,s  est+,

env,lvid,s. P,r exempl,, em um vi,l+,, a, t,car uma n,ta La na primeira c,rda e

casa cinc,, sua vibrac+, é pr,pagada através da madeira d, instrument, que p,r

sua ve. também é pr,pagada pel, ar até chegar a,s n,ss,s ,uvid,s. A frequencia

pr,du.ida sera de 440h. c,rresp,ndente à n,ta t,cada e a amplitude dependera da

f,rca aplicada para t,car a c,rda.
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Observand, esses aspect,s ha de se pensar que qualquer pess,a fara

essa  n,ta  s,ar  da  mesma  maneira.  C,ntud,,  ,utr,s  fat,res  ter+,  influencia  n,

resultad, s,n,r,. Estes dependem da ac+, humana que é , propri, at, de t,car ,

instrument,, além d, fat, de que um determinad, c,ntext, influencia esse at,.

Essa ac+, influenciara n, resultad, s,n,r, se, em um vi,l+, p,r exempl,,

a c,rda esta send, t,cada c,m , ded, indicad,r, médi,, anelar ,u p,legar. Se, a,

invés diss,, a c,rda f,r t,cada c,m uma palheta. A maneira de segurar a palheta

influenciara na f,rma que a c,rda é atacada, que, p,r c,nseguinte influenciara n,

s,m. Iss, também ac,ntece c,m a disp,sic+, d, ded, perante a c,rda que sera

t,cada. 

Dessa  maneira,  apenas  as  n,tas  musicais  n+,  caracteri.am  uma

s,n,ridade.  Os  diferentes  aspect,s  técnic,s  relaci,nad,s  à  execuc+,  d,s

instrument,s,  que  s+,  deixad,s  de  f,ra  da  escrita  musical,  influenciam  na

s,n,ridade d, resultad, s,n,r,.

Na  musica  de  c,ncert,  p,r  exempl,,  um  m,viment,  c,nhecid,  c,m,

performance historica,  inici,u-se  a  pesquisa  das  f,rmas  de  execuc+,  de

instrument,s e repertori,s  de ép,ca.  O ,bjetiv,  era  a  busca pela  rec,nstituic+,

perfeita de s,n,ridades que remetessem à algum peri,d,. 

Os musicol,g,s devem estabelecer, ,u tentar estabelecer, t,das aquelas

caracteristicas da musica  que a  n,tac+,  musical  c,nvenci,nal  deixa  de

f,ra.  Entre  elas  est+,  ,  nivel  abs,lut,  de  s,m,  ,  temperament,,  ,

andament,  e  vari,s  ,utr,s  aspect,s d,  ritm,,  ,rnament,s l,cais,  c,m,

trinad,s  e  m,rdentes,  ,  embele.ament,  em  larga  escala  de  l,ngas

mel,dias, caden.as, etc. (KERMAN, 1964, p. 262-263)

Assim, buscava-se entender n+, apenas a execuc+, d, instrument, em si,

,u t,car as n,tas escritas em papel de dad, repertori,. Mas para além diss,, c,m,

se  dava  a  articulac+,  desses  element,s  para  alcancar  caracteristicas  s,n,ras

relativas a eles. 

N,  Jazz  p,r exempl,, é imp,rtante a existencia de uma pers,nalidade

s,n,ra.  "Cada music, criava , seu propri,  s,m, sua propria  'técnica v,cal',  sua

propria  f,rma  de  express+,,  em  func+,  de  sua  experiencia  vital  e  em,ci,nal."

(BERENDT, 1975, p. 114) 
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Nesses  cas,s,  ,  que  imp,rta  é  a  individualidade  de  cada  music,,  a

pers,nalidade s,n,ra que fa. identificar , instrumentista atuand, em determinada

performance. 

A s,n,ridade d, ja.., para citar, grosso modo, alguns exempl,s, é , lent, e

expressiv, vibrat, d, sax-s,pran, de Sidney Bechet, , s,m v,lum,s, e

erotic, d, sax-ten,r de C,leman Hawkins, a ent,nac+, aspera da c,rneta

de King Oliver, ,s jungle-sounds de Bubber Miley, a classe e a clare.a da

clarineta  de  Benny  G,,dman,  a  metalica  frie.a  de  Buddy  DeFranc,,  a

triste.a e , intimism, d, t,que de Miles Davis, , triunf, de L,uis Armstr,ng,

a s,n,ridade lirica de Lester Y,ung, a irradiac+, agressiva e direta de R,y

Elridge, ,u , brilh, clar, de Di..y Gillespie. (idem e ibdem)

Nas impressões percebidas pel, aut,r n, text, é p,ssivel ,bservar que

cada music, p,ssuia uma s,n,ridade peculiar  na execuc+, de seu instrument,,

deixand,  assim  uma  espécie  de  marca  registrada  d,  seu  tip,  s,n,r,.  Pel,s

exempl,s citad,s, é n,tori, que essa busca pela individualidade s,n,ra era alg,

relevante na estética s,n,ra d, Jazz, c,ntud,, percebe-se que essa individualidade

s,n,ra, n+, esta relaci,nada muitas ve.es à aspect,s técnic,s musicais, mas sim

na  maneira  de  execuc+,  d,  instrument,  através  de  uma  f,rma  propria  de

express+,.

Assim,  n,ta-se  que  a  linguagem musical  de  um instrumentista  n+,  se

baseia apenas em element,s musicais, mas também em c,m, se da a articulac+,

deles.

Esses fat,res, p,rtant,, permitir+, diferentes s,n,ridades para um mesm,

s,m. Diferentes técnicas instrumentais, diferentes inflexões s+, usadas em busca de

s,n,ridades especificas d, instrument, ,u na tentativa de imitar ,utr,s, c,m, a v,.

humana.  "Dessa  maneira,  p,rtament,s,  vibrat,s,  glissand,s  e  ,utras  inflexões

executadas  c,m  facilidade  pela  v,.  humana,  p,dem  ser  repr,du.id,s  pel,s

instrumentistas de s,pr, n, ja.. (MALSON & BELLEST apud ALBINO, 2011, p.74).

Para Felipe Tr,tta (2008), a s,n,ridade esta relaci,nada c,m a mistura de

timbres numa perf,rmance, seja ela registrada em material f,n,grafic, ,u a, viv,, e

que se t,rna um element, identificad,r pela sua pratica musical rec,rrente.

A s,n,ridade p,de ser entendida c,m, , resultad, acustic, d,s timbres de

uma  perf,rmance,  seja  ela  c,ngelada  em  gravacões  (s,n,ras  ,u
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audi,visuais)  ,u  executada  “a,  viv,”.  Trata-se,  p,rtant,,  de  uma

c,mbinac+, de instrument,s (e v,.es) que, p,r sua rec,rrencia em uma

determinada  pratica  musical,  se  transf,rma  em  element,  identificad,r.

(TROTTA, 2008, p.3-4)

Assim, as caracteristicas timbricas d,s propri,s instrument,s e de seus

aspect,s  técnic,s,  seja  inerente  a,  propri,  instrument,  ,u  expandid,  de  suas

p,ssibilidades.  As  c,mbinacões  rec,rrentes  numa  perf,rmance  f,rmariam  uma

s,n,ridade, seja de um gener, musical ,u de um grup, especificamente. 

Entretant,, esse seria apenas um aspect, relativ, à s,n,ridade de ac,rd,

c,m , que pr,põe Gi,vanni Cirin, (2005). Para ele:

As s,n,ridades tem uma estreita relac+, c,m , c,nteud, musical e seus

element,s  marcantes.  Tal  relac+,  se  enc,ntra  também n,  pensar  e  n,

fa.er  musical.  Para  iss,  é precis,  ,bservar  quais  instrument,s  s+,

utili.ad,s, qual a f,rmac+, d, grup,, de que maneira ,s instrument,s s+,

arranjad,s  na  musica,  qual  ,  tip,  de  c,mp,sic+,,  ,  andament,,  as

intencões n, t,car c,m, dicc+,, articulac+,, express+, e dinâmica. Esses

element,s  representam  amplas  habilidades  de  perf,rmance,  c,m,  p,r

exempl,, relacões entre , espac,/c,ntext, e entre , instrument, e , c,rp,

d,  music,.  Essas  relacões  t,rnam  evidentes  caracteristicas  das

perf,rmances relaci,nadas à express+,, à em,c+, e a, estil,. É precis,

p,rtant,, investigar a maneira que ,s music,s articulam , c,nteud, musical

n, m,ment,  da  res,luc+,  d,s  pr,blemas da  c,mp,sic+,  ,u  execuc+,.

(CIRINO, 2005, p. 94-95)

Cirin, pr,cura definir s,n,ridade a partir da musica instrumental brasileira,

,nde  geralmente  é  ,uvida  em  ambientes  fechad,s.  Dessa  f,rma,  Edwin  Pitre-

Vasque. e Ferreira-Lia (2015) c,nsideram , l,cal/cenari, também c,m, um aspect,

para definir s,n,ridade. 

[...]n,  inici,  d,s  c,njunt,s  de  musica  brasileira  para  Sal+,,  ,  c,nceit,

S,n,ridade estava relaci,nad, especificamente a, l,cal/cenari,, repertori,

e sua func+, s,cial,  dancas de sal+, eur,péias  c,m,:  Ma.urca,  P,lca,

Sc,ttish,  Valsa.  A  transf,rmac+,  destes  gener,s  e  a  c,mbinac+,  c,m

,utr,s gener,s das Américas c,m, Havanera,  Tang,, Shimmy,  F,x-tr,t;

m,dificam a f,rmac+, instrumental e inflex+, musical da musica pr,du.ida.

(PITRE-VÁSQUEZ e FERREIRA, 2015, p. 877).
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Além  das  transf,rmacões  d,s  gener,s  de  sal+,,  as  f,rmacões

instrumentais,  assim  c,m,  as  inflexões  musicais  f,ram  m,dificadas  a  partir  da

c,mbinac+, entre ,s diferentes tip,s de gener,s musicais das Américas.

P,rtant,, a s,n,ridade n+, fica restrita apenas a element,s musicais de

instrumentac+, e us, de material musical pr,priamente dit,, mas na relac+, desses

element,s c,m , pensar e , fa.er musical, ,u seja, c,m, em uma perf,rmance

esses element,s s+, articulad,s tend, c,m, finalidade caracteristicas especificas

dentr, de um c,ntext, musical.

A, ser questi,nad, s,bre as semelhancas entre ,s grup,s Nene Tri, e

Tri,  C,rrente,  excluind,-se  a  f,rmac+,  instrumental  desses  d,is  grup,s,  Fabi,

T,rres resp,nde:

Eu ach, que a f,rmac+, é a mesma né, ag,ra a maneira de t,car é bem

diferente. E , Nene Tri, c,m , Íri, e c,m , Albert, tem uma pegada assim

bem  free,  eles t,cam bem livres assim, e eles t,cam c,m uma intenc+,

bem,  c,m,  eu  diria  assim  é…  vam,s  sup,r,  quem  c,nhece  ,  J,hn

C,ltrane, aquela c,isa L,ve Suprime, t,ca pra f,ra, e , Tri, C,rrente… eu

g,st,  muit,  d,  Nene  Tri,,  s+,  caras  que  eu  admir,  muit,,  t,d,s  ,s

instrumentistas e c,m, tri,, ag,ra , Tri, C,rrente tem uma c,isa diferente

que é d, repertori,, que a gente g,sta de t,car standards brasileir,s, né

ent+, iss, é uma diferenca, a gente g,sta de t,car, pega uma musica bem

c,nhecida e t,car de uma maneira c,m, , Edu ja fal,u, duma maneira bem

diferente, e também eu ach, que a gente talve. trabalhe mais a dinâmica,

tem mais as nuances, emb,ra la também tenha, mas , desenv,lviment, é

diferente. E a gente trabalha muit, também aqui ,  groove,  , milimétric,

assim, , suingue milimétric, ali aquela c,isa, que é uma c,isa que a gente

curte trabalhar também. (TORRES, 2011)

Para ele, ,s d,is grup,s se diferenciam tant, na esc,lha d, repertori, até

a  maneira  de  t,car.  Enquant,  ,  Tri,  C,rrente  busca  repertori,  de  musicas

c,nhecidas, ,u seja,  standards,  e trabalha sua vers+, em func+, de uma estética

pretendida pel, grup,. O fat, de Nene Tri, ter uma "pegada assim bem free", sugere

uma ausencia de repertori,, trabalhand, estritamente c,m , pr,cess, criativ, na

performance através da impr,visac+,.

Fabi,  T,rres  também  c,menta  a  pre,cupac+,  d,  Tri,  C,rrente  em

trabalhar aspect,s musicais mais pr,fund,s, relaci,nad,s à maneira de t,car, c,m,

nuances, dinâmica, , "suingue milimétric,",  dand, a entender que , grup, Nene
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Tri,,  apesar  de  trabalharem  também  c,m  esses  aspect,s,  p,ssui  ,utras

pre,cupacões para c,m a estética d, grup,.

O us, de algumas escalas musicais,  ac,rdes, pr,gressões harmônicas,

instrument,s,  apenas  para  citar  alguns  parâmetr,s,  s+,  c,muns  em  diferentes

c,ntext,s c,m, ,  Jazz e a musica instrumental brasileira, esta ultima que utili.a

inclusive recurs,s advind,s d, primeir, gener,. P,rém, , que muda em relac+, a

esses d,is c,ntext,s é a maneira de articular esse material numa perf,rmance. 

As f,rmacões em tri,, c,mp,st, p,r pian,, baix, e bateria, muit, c,mum

n, Jazz, f,i ad,tad, também n,s grup,s instrumentais brasileir,s que t,cavam em

pequenas casas n,turnas. C,ntud,, a bateria p,r exempl,, se c,mp,rtava c,m,

uma sintese da percuss+, de alguns ritm,s brasileir,s, s,bretud, , samba. Nesse

aspect,, , us, de instrument,s semelhantes s+, diferenciad,s pela maneira c,m, é

executad, dentr, de um c,ntext,.

Outr, exempl,, , us, da guitarra, instrument, f,rtemente ass,ciad, a,

R,ck, gener, surgid, na década de 50 n,s Estad,s Unid,s, Herald, d, M,nte utili.a

em b,a parte d, seu trabalh,, tant, em grup,s quant, s,l,, tra.end, caracteristicas

s,n,ras  de  diferentes  gener,s  e  instrument,s  em sua  execuc+,.  Em entrevista

cedida  para  Eduard,  Visc,nti  (2005),  perguntad,  s,bre  ,s  p,ntead,s  de  vi,la

executad,s na guitarra em um s,l, na musica  Vim de Santana d, Quartet, N,v,,

ele resp,nde: "É uma f,rma bem obvia de v,ce ir para , univers, n,rdestin,. C,m,

,s repentistas n+, t,cam guitarra, v,ce tra. , univers, deles." (DO MONTE apud

VISCONTI, 2005, p. 191)

Na musica instrumental brasileira, , us, de instrument,s que remetam a

um c,ntext,, c,m, a percuss+, ass,ciad, a ritm,s brasileir,s, ac,rde,m ass,ciad,

a, f,rro n,rdestin, ,u à musica gaucha, cavac, ,u band,lim ass,ciad, a, Samba

,u Ch,r, n+, é , element, prim,rdial para a c,nstruc+, de uma s,n,ridade, e sim ,

us,  de  recurs,s  advind,  desses  instrument,s  tradu.id,s  em  ,utr,s  é  mais

rec,rrente, até pelas f,rmacões instrumentais que c,mpõe ,s grup,s, geralmente

p,r bateria e ,u/percuss+,, baix,, pian, e/,u guitarra e instrument,s de s,pr, c,m,

flauta ,u sax,f,ne, que s+, ,s mais c,muns.

Iss,  p,de  ser  percebid,  nas  diferentes  f,rmacões  instrumentais  nas

versões de Wave aqui apresentadas.
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diferentes  caracteristicas  musicais  brasileiras  através  da  impr,visac+,,  c,ntud,,

c,m,  se  da  essa  manifestac+,?  C,m,  reali.ar  uma  representac+,  de  alg,  de

maneira mais identica p,ssivel a, que esta send, representad,?

A, pensar a execuc+, de uma ,bra musical apenas a partir d,s diferentes

element,s s,n,r,s c,m, n,tas executadas, dinâmicas, ac,rdes, escalas utili.adas,

durac+,  das  n,tas,  ritm,s  que  caracteri.am  determinad,s  estil,s  musicais,

deixam,s  passar  desapercebid,s  diferencas  interpretativas  que  p,dem  ser

essenciais  para  a  execuc+,  d,  music,  que  almeja  um  resultad,  s,n,r,

caracteristic,. Desses element,s interpretativ,s é que p,dem estar ligadas a, que

divers,s music,s ap,ntam c,m, s,taque, mas que s+, dificeis de serem explicad,s

em palavras, p,is se pr,curam,s apenas em element,s superficiais, uma mesma

frase musical s,aria igual em qualquer c,ntext,, e n+, é iss, que ac,ntece.

N,  papel,  uma  mesma  frase  musical  escrita  em  n,tac+,  de  partitura,

dem,nstra  uma  t,tal  simetria  ritmica  a  partir  das  figuras  musicais  que  a

representam, c,m, p,r exempl, seminimas, c,lcheias. Na pratica, a execuc+, p,de

se m,strar imprecisa em relac+, a, que esta n,tad,, p,ssuind, diferentes fat,res

que p,dem influenciar , resultad, durante a execuc+,, mesm, que de f,rma sutil.

Uma  igualac+,  na  pratica  entre  duracões  musicais  c,nsideradas

te,ricamente c,m, "iguais" n+, é nem p,ssivel nem mesm, desejavel, p,is

as  sutis  diferenciacões,  c,nscientes  ,u  inc,nscientes,  desejadas  ,u

inv,luntarias,  s+,  na  verdade  resp,nsaveis  p,r  um  incalculavel  val,r

inf,rmativ, e expressiv,.  A simetria  perfeita entre  as duracões musicais

acarretaria  em  t,tal  redundância  e  c,nseqüente  m,n,t,nia  e

emp,breciment, d, discurs, musical. (HELLER, 2006, p. 27).

Desta maneira, se a simetria em musica realmente pudesse ser efetivada,

diferentes  discurs,s  musicais  s,ariam  da  mesma  maneira,  isent,s  de  suas

individualidades expressivas. 

Esses fat,res e diferencas s+, de fat, , que ,s music,s almejam durante

a execuc+,, p,is s+, neles que se destacam as qualidades interpretativas pess,ais

de  cada  individu,,  assim  c,m,  também as  particularidades  presentes  em cada

gener, ,u estil, musical, ,u seja, é ,nde se enc,ntram ,s element,s expressiv,s da

musica. E s+, nesses element,s expressiv,s presentes na maneira de execuc+, d,
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music, que sup,nh, estar presente para explicar um p,ssivel s,taque brasileir, na

impr,visac+,.

P,r  exempl,,  d,is instrumentistas executand, uma determinada musica

escrita em n,tac+, c,nvenci,nal em seus instrument,s, é p,ssivel perceber que a

execuc+, d,s d,is s,am de maneiras distintas entre si. Seria obvi, apenas ap,ntar

, fat, de serem duas pess,as diferentes  t,cand,,  e mais ainda se n, exempl,

c,nsiderarm,s  instrument,s  diferentes,  p,is  ,s  s,ns jamais  ser+,  iguais.  Nesse

cas,, pretend, chamar é atenc+, para as diferencas as quais n+, se enc,ntram nas

n,tas executadas de maneira is,lada, mas na maneira c,m que essas n,tas s+,

c,nectadas, ,u melh,r, c,m, essas n,tas s+, executadas. "É justamente n, ir de

uma n,ta à ,utra que reside , grande pr,blema musical, e n+, n, "trabalh, bracal"

d, pr,du.ir as n,tas." (HELLER, 2006, p. 31).

Na  musica  instrumental,  ,  us,  de  partituras  d,s  temas  musicais  p,r

exempl,, s+, usadas apenas c,m, referencia à c,mp,sic+, que sera executada,

geralmente , tema de uma musica, de tal maneira que , music, tenha liberdade de

recriac+, e interpretac+, n, m,ment, da execuc+,. A n+, ser que um determinad,

trech, musical necessite ser executad, em c,njunt, c,m divers,s instrument,s, fica

a carg, d, music, resp,nsavel a execuc+, d, trech,. Iss, se deve a, fat, também

da imp,ssibilidade  de  escrever  e  de  ler  t,das  as  nuances  expressivas  de  uma

musica. Desta maneira, "a partitura n+, é a musica em si, mas apenas uma entre as

varias representacões p,ssiveis d, s,m. A express+, musical esta presente naquil,

que s,a e n+, n, que esta simplesmente escrit, n, papel." (CIRINO, 2009, p. 121).

Assim, cada  performance sera carregada de diferentes expressividades,

n+, apenas c,nsiderand, music,s diferentes. Execucões de uma musica reali.adas

p,r um mesm, music, nunca ser+, iguais, p,is sempre dependera d, estad, fisic,

e em,ci,nal  em que , individu, se enc,ntra. Mesm, assim, , que interessa a,

artistic, é exatamente essa n+, igualdade, "p,is é justamente nessa c,mplexidade

de assimetrias e "imperfeicões" que se expressa , pess,al, , artistic, individual e a

esp,ntaneidade d, m,ment,." (HELLER, 2006, p. 32).

É imp,rtante n,tar que em uma performance musical, n+, é apenas , s,m

que fa. parte d, material expressiv,, send, esse apenas um d,s parâmetr,s que

p,de ser c,nsiderad, para fins de analise.  Iss, p,rque , s,m é , resultad, de

,utras reali.acões presentes na perf,rmance. Para Cirin, (2009), "a perf,rmance

musical  é  c,nstituida  pel,  "material  expressiv,",  categ,ri.ad,  c,m,  gest,,
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m,viment,, fala e s,m, que, p,r sua ve., c,nstitui , aspect, c,nceitual e estétic, de

uma determinada cultura musical." (OLIVEIRA PINTO apud CIRINO, 2009, p. 117).

T,d,  esse  material  expressiv,  que  c,mpõe  ,  s,m,  é  ,  que  music,s

pratic,s chamam de um "s,taque" na musica brasileira. Ou seja, é ,nde revela as

caracteristicas s,n,ras da performance reali.ada p,r um music, brasileir, a, t,car

ch,r,, bai+,, samba, b,ssa n,va e ,utr,s ritm,s presentes na musica naci,nal ,u

que c,mpõe qualquer caracteristica idi,matica de um gener, musical.

P,rém  esse  term,  "s,taque"  também  é  usad,  para  caracteri.ar

peculiaridades presentes n,s diferentes estil,s de Bumba-meu-B,i n, Maranh+, e

Piaui.  Essas caracteristicas individuais est+, presentes desde aspect,s musicais

c,m,  na  esc,lha  de  instrument,s,  padrões  ritmic,s,  assim  c,m,  também  nas

c,re,grafias de dancas e r,upas utili.adas. 

'S,taque' é um term, geral usad, para distinguir a variedade de estil,s d,

Bumba-meu-B,i n, Maranh+, e Piaui. Est+, em tres grandes estil,s ,nde

cada um reflete  caracteristicas  peculiares  paraca cada grup, racial  que

c,mpõe  a  p,pulac+,  brasileira:  Africanos,  Índios,  Europeus.  Essas

peculiaridades  est+,  presentes  na  esc,lha  de  instrument,s  musicais,

m,del,s  de  trajes,  padrões  ritmic,,  e  c,re,grafias  de  danca.32 (WA

MUKUNA, 1992, p. 126-127).

As caracteristicas s,n,ras e expressivas n+, surgem apenas d, us, de

materiais musicais, mas na maneira c,m, s+, articulad,s esses materiais dentr, de

um c,ntext, musical.

A maneira c,m, se articular esse material musical env,lve n+, apenas a

execuc+,  instrumental  pr,priamente  dita,  mas  também  a  intenc+,  que  ,

instrumentista quer dar em sua perf,rmance. Essa intenc+, so é p,ssivel a partir da

bagagem  musical  que  ,  music,  p,ssui.  E  essa  bagagem  musical  ja  esta  t+,

presente em sua vida, que n+, mais é pensada E c,m, , music, adquiriu essa

bagagem musical?

32 Traduc+, livre d, aut,r para: "S,taque" is a generic term used t, distinguish the variety ,f styles ,f

Bumba-meu-B,i  in  Maranh+,  and  Piaui.  There  are  three  maj,r  styles  each  ,f  which  reflects

characteristics peculiar t, each ,f the racial gr,ups which c,mp,se the Bra.ilian p,pulati,n: African,

Indian, European. These peculiarities are apparent in the ch,ice ,f musical instruments, c,stumes

design, rhythmic paterns, and dance ch,re,graphy."
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Vari,s estagi,s s+, vivid,s durante a aquisic+, dessa bagagem musical.

Esses  estagi,s  n+,  etapas  cr,n,logicas,  mas  se  entrelacam durante  a  vivencia

musical. Primeir, da-se , c,ntat, c,m alguma ideia musical desc,nhecida, que sera

dec,dificad, ,u através de uma escrita musical ,u da audic+,. Esse pr,cess, é

apenas  intelectual,  em que  a,s  p,uc,s  ele  t,mara  para  si,  inc,rp,rand,-,.  Em

seguida,  de  p,sse  dessa  ideia,  manipula-,  adquirind,  assim  ,utras  ideias,

inc,rp,rand, n,vamente à sua bibli,teca de ferramentas musicais. 

C,m , d,mini, dessa manipulac+, das ideias, , music, n+, precisa mais

pensar, através de c,mand,s, que se faca iss,, simplesmente esse at, flui, fa.end,

ac,ntecer,  p,rém,  esse  at,  precisa  de  uma  intenc+,.  Pr,cess,  semelhante  é

exemplificad, p,r Heller (2004) n, at, de escrever. "Quand, escrev, n+, tenh, a

c,nsciencia de t,d,s ,s m,viment,s necessari,s à escrita: sei , que quer, escrever

e  simplesmente  escrev,;  n+,  “pens,”  ,  at,  de  escrever:  a  situac+,  d,  at,  de

escrever é que direci,na minhas acões." (HELLER ,2004, p. 41).

É  necessari,  que ,  music,  se  entregue  n, m,ment,  d,  impr,vis,.  O

pensar, mentali.ar, é imp,rtante em um m,ment, de estud,. N, at, da performance,

é necessari, que tud, iss, seja deixad, fluir  naturalmente. Na medida que essa

intenc+,  é  apenas  pensada,  mentali.ada,  a  ac+,  p,de  se  t,rnar  n+,  natural,

artificial,  n+,  ritmic,.  Esse  ritm,  n+,  esta  ass,ciad,  a  um  parâmetr,  musical

pr,priamente dit,, mas c,m, "relacões esp,ntâneas de equilibri, entre as partes

sensiveis da experiencia c,rp,ral." (Idem, p. 42). 

Quand, , music, se deixa levar pela express+, musical, t,d, , c,rp, se

env,lve  c,,perativamente  em  func+,  d,  c,ntext,  iserid,,  a  partir  de  suas

experiencias. 

Di.em,s de um gest, musical que ele é ritmic, quand, , c,rp, t,d, se

env,lve c,m a intenc+, s,n,ra; , intérprete tem uma intenc+, precisa e ,

c,rp,, c,m, um t,d, indivisivel,  se ,rgani.a em func+, dessa intenc+,,

gerand, assim uma relac+, de equilibri,. O ritm, é a t,talidade expressa

n, âmbit, desta relac+, de equilibri,. (HELLER, 2004,  p. 42).

Assim,  t,das  as  ideias  musicais  devem  ser  experimentadas  e

internali.adas.  E  para  que  s,em  naturais,  ,  music,  deve  estar  c,mpletamente

env,lvid, na intenc+, s,n,ra desejada. 
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Essas intencões n+, s+, apenas um "eu quer, fa.er". Surgem através d,

c,nheciment,  adiquirid,,  que  n+,  se  da  apenas  através  d,  plan,  mental,  mas

ac,ntece  nas  percepcões  d,  c,rp,  c,m,  um  t,d,.  Ou  seja,  relaci,nam-se  à

experiencia a partir de acões c,rp,rais, estas inseridas n, c,rp, através de uma

memoria,  c,nstruida  a  partir  de  suas  vivencias.  E  sera  dessas  percepcões,  ja

experimentadas  e  internali.adas,  que  as  intencões  ser+,  transplantadas  na

execuc+, das n,tas musicais, gerand, assim uma expressividade musical.

O sujeit, n+, é um espectad,r imparcial frente à vida, mas participa dela

ativamente,  p,r  mei,  de  seu  c,rp,,  c,m  seus  m,viment,s,  afet,s,

pensament,s,  percebend,,  send,  percebid,  e  se  aut,-percebend,,

rec,nhecend,-se c,m, at,r e c,-aut,r de sua historia, a, lad, d,s ,utr,s

significativ,s c,m ,s quais c,nvive em s,ciedade. (REIS, 2011, p. 42)

P,rtant,, para transf,rmar ,s element,s musicais em uma expressividade,

é necessari, que haja as intencões desejadas para tal. Para que iss, ,c,rra, esses

element,s devem ter sid, vivenciad,s antes. O c,nteud, subjetiv, n+, é adquirid,

apenas ,bservand, , ,utr, ,u lend, ,rientacões perf,rmaticas e criativas em um

livr,, mas antes uma experiencia d, c,rp, vivid, num determinad, c,ntext, musical.

É através da percepc+, d, c,rp, que ,c,rre a apreens+, d, que esta p,r entre as

n,tas de um s,m.



58

3. ENTRE NOTAS E SONS

A, estudar musica pela perspectiva da Etn,music,l,gia, , pr,cess, de

elab,rac+, da ,bra é t+, imp,rtante quant, , resultad, final da mesma. "Em nivel

de  analise,  t,d,  c,mp,rtament,  musical  esta  estruturad,,  seja  em relac+,  a,s

pr,cess,s bi,logic,s, psic,logic,s, s,ci,logic,s, cultural ,u puramente musical; e é

tarefa d, etn,musicol,g, identificar  t,d,s ,s pr,cess,s que s+, relevantes para

explicar  ,  s,m  musical"33 (BLACKING  1995,  p.  30).  Assim  send,,  é  relevante

,bservar ,s diferentes pr,cess,s d, fa.er musical além d,s element,s presentes na

musica. Nesse sentid,, , s,m n+, esta ass,ciad, apenas às n,tas musicais, p,is

elas s+, uma representac+, d, propri, s,m. 

Para Nettl (1964, p. 98) a descric+, e analise musical se d+, a partir d,

que  se  ve  ,u  ,uve.  C,ntud,,  ambas  ab,rdagens  implicar+,  em  diferentes

percepcões de um mesm, element, s,n,r,. Iss, p,rque, em um c,ntext, musical,

às ve.es , que se ,uve n+, é vist, e vice versa. P,de-se ,uvir um s,m send,

percurtid, num instrument, sem que iss, seja vist,, assim c,m, m,viment,s ,u

gest,s p,dem ser vist,s durante uma apresentac+, sem que haja ass,ciac+, c,m ,

que esta send, ,uvid,.

É quand, se transcreve para , papel pecas de musica t,cadas em xil,f,ne,

tamb,res,  berimbau  etc.  Muit,  mais  d,  que  ,  resultad,  acustic,  pur,,

imp,rta  neste  tip, de ab,rdagem saber c,m que tip, de m,viment,s ,

music,  gera  ,s  seus  s,ns.  Em  musica  africana  ,u  afr,-brasileira,  ha

m,viment,s que pr,du.em s,ns variad,s, de ac,rd, c,m a qualidade d,

m,viment,,  e  ha  ,utr,s  tip,s  de  m,viment,s  que  ,mitem  qualquer

s,n,ridade,  dand,  seqüencia,  p,rém,  a  um  c,ntinu,  de  m,viment,s

,rgani.ad,s. Desenv,lveram-se assim técnicas de transcric+, musical d,

filme,  e  p,steri,rmente  d,  vide,,  nas  quais  a  c,mbinac+,  de  s,m  e

imagem p,ssibilita uma leitura mais c,mpleta d, ac,nteciment, musical.

(OLIVEIRA PINTO, 2001, p.259)

Dessa maneira, durante uma transcric+,, p,r mais que muit, d, que é

escrit, em papel seja percebid, pela audic+,, b,a parte d, que é percebid, pela

33 Traduc+, livre para: "At s,me level ,f analysis, all musical behavi,r is structured, whether in relati,n

t, bi,l,gical, psych,l,gical, s,ci,l,gical, cultural, ,r purely musical pr,cesses; and it is the task ,f the

ethn,music,l,gist t, identify all pr,cesses that are relevant t, an explanati,n ,f musical s,und."



59

vis+, p,de ser deixad, de f,ra na n,tac+, musical tradici,nal mesm, que seja t+,

imp,rtante quant, , que é ,uvid, para uma pr,duc+, d, s,m. 

A partitura serve c,m, f,nte de analise para diferentes ,bras musicais, em

diferentes c,ntext,s, p,is trata da escrita d,s s,ns. A partir desse material inumeras

,bras puderam ser preservadas. Para a Etn,music,l,gia, , us, de transcricões se

revela  uma met,d,l,gia  imp,rtante  p,r  representar  em papel  ,  que  esta  send,

,uvid,.

Transcric+,, que tem a ver c,m a escrita de s,ns musicais, ha muit, tem

sid,  c,nsiderada  um  requisit,  universalmente  aplicad,  na  met,d,l,gia

etn,music,logica.  Este  mét,d,  pr,ve  inf,rmacões  ,bjetivamente

quantificaveis  e  analisaveis,  que  f,rneceram  uma  base  solida  para  a

etn,music,l,gia validar-se c,m, disciplina cientifica. (ELLINGSON, 1992,

p. 110) 

Dessa maneira, a transcric+, se revela necessaria c,m, p,nt, de partida

para  ,s  c,mentari,s  d,s  element,s  musicais  que  p,dem  ser  quantificaveis.  A

propria transcric+, p,de ser c,nsiderada uma f,rma de analise, p,is "s,mente c,m

dificuldade é p,ssivel separar a transcric+, da descric+, e analise musical, técnicas

que n,rmalmente tant, a precede quant, a segue.34" (NETTL, 2005, p. 74). 

C,ntud,,  ainda  n+, existe  um c,nsens, s,bre  ,  nivel  de  detalhe  que

essas transcricões devem apresentar. Se para Mantle H,,d (in NETTL, 2005, p. 74)

a  transcric+,  deve  ser  a  mais  detalhada  p,ssivel,  Ter  Ellings,n  revela  que  ,

resultad, dessa transcric+, "transmite as caracteristica mais essenciais da musica,

send, mais dificil para leitura.35" (ELLINGSON apud NETTL, 2005, p. 74). Se um tip,

de transcric+, falha pel, excess, de inf,rmacões,  , ,utr, p,de falhar pela falta

delas.

Nesse  cas,,  a  n,tac+,  detalhada  p,de  c,nfundir  ,  leit,r  quant,  às

inf,rmacões c,ntidas nelas, assim c,m, a falta de tais inf,rmacões p,de ,casi,nar

num resultad, s,n,r, final distint, d, esperad,.

34 Traduc+, livre para: "Only with s,me difficulty can transcripti,n be separated fr,m descripti,n and

analysis ,f music, techniques that n,rmally b,th pr,cede and f,ll,w it."
35 Traduc+, livre para "which c,nveys the m,st essential features ,f the music, may the m,st difficult

t, read."
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Charles Seeger (1958, p. 186) ref,rca essa quest+, da n,tac+, tradici,nal

p,r essa n+, tra.er inf,rmacões relativas a, fa.er musical, exp,nd, ,s aspect,s

estruturais da musica. 

C,m, p,dem,s enc,ntra-la h,je, n,ssa n,tac+, c,nvenci,nal ainda é uma

mistura de n,tas e simb,l,s em que , element, simbolic, é extremamente

,rgani.ad, e, p,rtant,, d,mina. É praticamente t,talmente prescritiva em

carater.  A enfase é em cima de estruturas -  principalmente de camp, e

medid,r. Ela n+, n,s di. muit, s,bre a ligac+, das estruturas. Ela n+, n,s

di. muit, s,bre c,m, a musica s,a ,u c,m, t,rna-la s,m. N, entant,,

ninguém p,de fa.e-la s,ar c,m, quem a transcreveu a men,s, além de um

c,nheciment, da tradic+, da escrita, ele também tenha um c,nheciment,

da tradic+, ,ral (,u, melh,r, aural) ass,ciad, a ela - ,u seja, uma tradic+,

aprendida p,r ,uvid, pel, estudante, em parte de seus anci+,s em geral,

mas especialmente a partir d,s preceit,s de seus pr,fess,res. Para esta

tradic+, ,ral é habitualmente deixad, a mai,r parte d, c,nheciment, de ",

que ac,ntece entre as n,tas" - ist, é, entre ,s el,s da cadeia e ,s niveis

relativamente estaveis na c,rrente.36 (SEEGER, 1958, p. 186)

Para Seeger,  essa n,tac+, revela as estruturas da musica relativas às

n,tas e suas duracões. C,ntud,, n+, revela questões pr,fundas relaci,nadas a,

resultad, s,n,r, em si, ,u c,m, ele c,menta, ", que ac,ntece entre as n,tas". 

Na musica instrumental brasileira, , c,nflit, entre tradic+, ,ral e escrita se

fa.  presente  na  medida  que  music,s  detem  c,nheciment,  da  n,tac+,  musical

tradici,nal, c,ntud, revelam pre,cupacões alhei,s a ela. "Arranj, e impr,vis, s+,

fundamentais para entender a MPIB na medida que expõem aspect,s que c,l,cam

36 Traduc+,  livre  d,  aut,r  para:  "As  we  find  it  t,day,  ,ur  c,nventi,nal  n,tati,n  is  still  a  mixed

symb,lic-linear music-writing in which the symb,lic element is the m,re highly ,rgani.ed and theref,re

d,minates. It is practically entirely prescriptive in character. Emphasis is up,n structures  - principally

,f pitch and meter. It d,es n,t tell us much ab,ut the c,nnecti,n ,f the structures. It d,es n,t tell us

much ab,ut h,w music s,unds as h,w t, make it s,und. Yet n, ,ne can make it s,und as the writer

,f  n,tati,n  intended  unless  in  additi,n  t,  a  kn,wledge  ,f  the  traditi,n  ,f  writing  he  has  als,  a

kn,wledge ,f the ,ral (,r, better, aural) traditi,n ass,ciated with it - i.e, a traditi,n learned by the ear ,f

the student, partly fr,m his elders in general but especially fr,m the precepts ,f his teachers. F,r t,

this aural traditi,n is cust,marily left m,st the kn,wledge ,f "what happens between the n,tes" - i.e.,

between the links in the chain and the c,mparatively stable levels in the stream."



61

em dial,g, c,mp,sic+, e interpretac+,, tradic+, ,ral e escrita, criac+, e recriac+,."

(CIRINO, 2005, p. 39).

Dessa f,rma, quand, se tenta entender a musica p,pular apenas através

de transcricões em partitura, vari,s element,s relevantes p,dem ser deixad,s de

lad,.

"Iss, carrega c,nsig, um despre., p,r ,utr,s parâmetr,s n+, facilmente

expressaveis na n,tac+, tradici,nal (na mai,ria aspect,s "imediat,s" c,m,

s,m, timbre, tratament, eletr,/musical, ,rnamentac+,, etc.), relativamente

n+,  imp,rtantes  ,u  ign,rad,s  na  analise  da  musica  erudita,  mas

extremamente  imp,rtantes  na  musica  p,pular."  (RÖSING  apud  TAGG,

2003, p.13)

Se, tais parâmetr,s t+, imp,rtantes para uma c,mpreens+, musical s+,

dificeis de serem n,tad,s em partitura, é imp,rtante c,nsidera-l,s numa perspectiva

descritiva  d,  aspect,  s,n,r,  ass,ciad,  a,s  parâmetr,s  p,ssiveis  de  serem

transcrit,s, ja que, para a musica instrumental brasileira, a partitura serve apenas

c,m,  uma  referencia  para  uma  execuc+,,  send,  privilegiada  a  liberdade  das

interpretacões e criacões.

C,m,  a  intenc+,  d,  estud,  é  uma  discuss+,  entre  ,s  pr,cess,s

env,lvid,s na impr,visac+, a partir d,s element,s musicais e extra musicais  na

musica WAVE, se fe. necessari, , us, de diferentes f,rmas de registr,s, s,bretud,

a transcric+,, , audi, e vide,. "Assim, , ,bjet, de estud, deix,u de ser apenas

“acustic,” enquant, f,rma, c,nfigurac+, e estrutura, para ad,tar ,utras dimensões,

c,nectadas de maneira mais abrangente a, s,m." (OLIVEIRA PINTO, 2001, p. 251).

As analises s,bre ,s aspect,s musicais das execucões d,s temas e d,s

s,l,s,  f,ram basead,s  em LaRue (1989,  p.  02).  Para  ele  s+,  necessari,s  tres

principais estagi,s de investigac+,, afim de adquirir uma vis+, geral d, ,bjet, a ser

analisad,. S+, eles Background, Obsevac+, e Avaliac+,.

O estagi, d,  Background  é uma analise historica e s,ci,logica da ,bra,

c,mparand, c,m ,utras da mesma ép,ca para verificar semelhancas ,u in,vacões.

C,m, a  analise  dessa pesquisa  n+, é  s,bre  uma ,bra  em si,  mas s,bre  suas

diferentes versões, f,i disc,rrid, s,bre ,s l,cais e cenari,s ,nde ac,nteceram as

diferentes performances. 
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Na Observac+,,  LaRue pr,põe que  a  peca analisada seja  estudada a

partir de cinc,s parâmetr,s: Sound (S,m), Harmony (Harm,nia), Melody (Mel,dia),

Rythm  (Ritm,) e  Growth  (Cresciment,),  que p,de ser  melh,r  entendid, c,m, a

maneira em que a peca se desenv,lve. 

Para  ,  S,m,  ,  ,bjet,  é  estudad,  quant,  a,s  aspect,s  que  env,lvem

textura, timbre, s,n,ridades, c,ntrastes e instrumentac+,.

Para  Harm,nia,  questões  que  env,lvem t,nalidade,  escalas,  arpej,s  e

diss,nância  em  relac+,  a,  ac,rde  d,  m,ment,,  dentre  ,utr,s  aspect,s  gerais

env,lvend, tal parâmetr,, n+, necessariamente relativ, a, ac,rde em si37. 

N, parâmetr, da Mel,dia, alguns aspect,s s+, ,s mesm,s da harm,nia.

C,ntud,,  nessa  pesquisa  f,i  tratad,  d,s  aspect,s  h,ri.,ntais  relaci,nad,s  a,

m,viment,,  sequencia  e  direci,nament,  das  n,tas,  us,  de  graus  c,njunt,s  ,u

salt,s, tessitura d, s,l, ,u d, tema.

O Ritm, trata  s,bre  aspect,s  relevantes  em relac+, a, temp, e  suas

caracteristicas ritmicas em geral. 

Os  aspect,s  estruturais  e  de  ,rgani.ac+,,  tais  c,m,  arranj,  e  f,rma,

f,ram  ser+,  tratad,s  n,  Cresciment,.  Esse  parâmetr,  é  uma  c,mbinac+,  d,s

quatr,  element,s  citad,s  anteri,rmente  e  sera  ab,rdad, na  medida em que  ,s

,utr,s parâmetr,s s+, c,mentad,s. 

O estud, expõem aspect,s musicais n, estagi, da Observac+, e extra

musicais  n,  terceir,  estagi,,  a  Avaliac+,,  pr,curand,  fa.er  uma  relac+,  entre

amb,s. 

Para  ,s  aspect,s  musicais  f,ram  analisad,s  ,s  cinc,  pr,p,st,s  p,r

LaRue: S,m, Harm,nia, Mel,dia, Ritm, e Desenv,lviment,.

Primeiramente f,ram reali.adas analises c,mentari,s s,bre a partitura de

referencia, ab,rdand, ,s parâmetr,s Harm,nia, Mel,dia e Ritm,38. Em seguida, a

37 Nesse p,nt, alguns pr,blemas ,c,rreram a, fa.er a analise p,is, , us, de cifras n,s ac,rdes

muitas ve.es servem para auxiliar , music, na distribuic+, d,s mesm,s, e para uma analise, as

funcões harmônicas se t,rnam c,nfusas. Desta maneira,  a cifragem utili.ada nas transcricões se

baseiam nas funcões d,s ac,rdes a partir de suas tétrades diatônicas. Na analise da partitura de

referencia, retirada de  songbook, devid, , fat, de ja estar editada e disp,nivel n, mercad,, sera

reali.ada uma rapida discuss+, s,bre essa quest+, n, dec,rrer d, text,. Detalhes s,bre iss, n+,

ser+, apr,fundad,s p,is n+, é , enf,que d, presente trabalh,, mas ser+, discutidas sempre que f,r

relevante.
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partir  d,s  cinc,  parâmetr,s  pr,p,st,s,  f,ram  apresentadas  individualmente  as

analises de cada vers+,.

LaRue pr,põe  também c,nsiderar  a  analise  numa perspectiva  em tres

dimensões;  grande,  média  e  pequena39.  Essas  dimensões  n+,  s+,  abs,lutas,

devend, ser c,nsideradas de ac,rd, c,m a ,bra estudada. "Assim, enquant, as

dimensões para analise devem variar de ac,rd, c,m a parte a que di. respeit,,

muitas  ,utras  ,bras  p,dem ser  adequadamente  expl,radas  tratand,-as  em tres

grandes dimensões.40" (LaRue, 1989, p. 04).

Dessa maneira, a relevância das dimensões se deu em dependencia d,

grau de c,ntraste existente n, desenv,lviment, da vers+,. N, parâmetr, S,m, p,r

exempl,, se a textura manteve-se invariavelmente h,m,fônica e a ab,rdagem f,i

utili.ada  apenas  dentr,  da  perspectiva  da  grande  dimens+,,  c,nsider,u-se  n+,

haver necessidade de ab,rdagens em ,utras dimensões. 

Ja n, parâmetr, Harm,nia ,u Mel,dia, n+, f,i ,p,rtun, uma ab,rdagem

em grande dimens+,, p,is p,r se tratar de versões de uma mesma musica, n+, f,i

necessari, esse tip, de analise. Dessa maneira, a enfase se deu mais nas médias e

pequenas dimensões.

Mesm, que  esses  parâmetr,s  musicais  estejam apresentad,s  em seu

mét,d, de maneira is,lada, a c,mbinac+, deles se t,rn,u util para ref,rcar algumas

,bservacões.

Quant,  a,  terceir,  estagi,,  a  Avaliac+,,  é  pr,p,sta  p,r  LaRue  a

ab,rdagem de element,s extern,s, c,mparativ,s, p,rém intrinsec,s à ,bra. Assim a

analise f,i  direci,nada a,s aspect,s extra-musicais  tais  c,m, interac+, entre ,s

music,s, a c,rp,ralidade env,lvida na performance, relac+, da fala na interpretac+,

e c,nstruc+, melodica de Wave, particularmente na vers+, de Leny Andrade. T,d,s

38 Para a analise da partitura de Wave basead, n, songbook, ser+, desc,nsiderad,s ,s parâmetr,s

S,m e Desenv,lviment,. O S,m, p,is a c,mp,sic+, n+, se destina a um instrument, especific,, que

apesar de ser canc+,, é amplamente executada c,m, vers+, instrumental. O Desenv,lviment,, p,is

é apresentad, apenas , tema, e sera analisad, a partir d,s arranj,s de cada vers+,.
39 Para as dimensões grande e média, a analise ,c,rreu de maneira apreciativa e discursiva, equant,

na pequena dimens+,, a analise f,i feita a partir das transcricões reali.adas.

40 Traduc+, livre d, aut,r para:  "asi pues, mientras las dimensi,nes para el analisis deben variar

segun la  pie.a  a la  que se  refiera,  muchas ,tras  ,bras  pueden ser  adecuadamente  expl,radas

tratand,las en tres dimensi,nes generales."
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esses  element,s  est+,  presentes  n,  pr,cess,  de  impr,visac+,  durante  uma

performance. 

Para tratar d,s parâmetr,s extra-musicais, f,ram reali.adas descricões a

partir d, audi, visual em diferentes versões da musica Wave41. 

Os  aspect,s  da  fen,men,l,gia,  passiveis  de  utili.ar,  a  partir  d,s

pressup,st,s d, Edmund Husserl (1986) e seu mét,d,, , qual f,i pensad, a partir

das experiencias e mund,s vivid,s, n+, para explicar , fenômen,, mas decreve-l,

nelas  mesmas  e  verificand,  c,m,  elas  se  manifestam.  Para  ist,  f,i  imp,rtante

c,nsiderar  que  antes  de  uma  realidade  ,bjetiva,  ha  uma  vivencia,  e  que  ,

c,nheciment, se ,rigina da experiencia. "Trata-se de uma f,rma particular de fa.er

ciencia:  a  pesquisa  qualitativa,  que  substitui  as  c,rrelacões  estatisticas  pelas

descricões  individuais,  e  as  c,nexões  casuais  p,r  interpretacões  ,riundas  das

experiencias vividas." (SADALA, 2004, p. 02).

T,mand,  c,m,  p,nt,  de  partida  a  descric+,,  as  ,bservacões  f,ram

reali.adas  s,b  a  vis+,  da  fen,men,l,gia,  e  minha  experencia  c,m,  music,

praticante  env,lvid,  n,  camp,  da  pesquisa  e  n,s  pr,cess,s  que  env,lvem  a

impr,visac+,.  F,ram  interpretad,s  ,s  element,s  ,bservaveis,  além  d,s  n+,

,bservaveis, relaci,nand,-,s a,s c,nteud,s musicais transcrit,s. 

O us, de registr,s em audi, e vide,s p,r ser este um recurs, expl,rad,

também p,r etn,musicol,g,s para fins de registr, d,s diferentes c,ntext,s musicais

estudad,s.  Esses  d,cument,s  pr,p,rci,nam  diversas  p,ssibilidades  para  a

pesquisa n,s diferentes camp,s de interesse da etn,music,l,gia.

Na  ampla  area  da  etn,grafia  d,  fa.er  musical  parece  haver  tantas

p,ssibilidades  n,  us,  de  vide,  que  n+,  se  sabe  p,r  ,nde  c,mecar

menci,na-l,s. N, estud, da perf,rmance musical, , filme p,deria aumentar

as pesquisas c,nsideravelmente em diversas areas c,m, a sincr,nia entre

musica  e  m,viment,,  relacões  entre  artistas  e  public,,  ,  estud,  de

41 A  descric+,  etn,grafica  é  um  mét,d,  util.ad,  pela  antr,p,l,gia  e  amplamente  usada  pel,s

etn,musicol,g,s para c,mpreens+, de aspect,s extra-musicais.
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indicac+, musical42, e as relacões entre desempenh,, ensai,, e instruc+,

musical."43 (FELD, 1976, p. 314)

F,i  reali.ad, um dial,g, entre a transcric+, e a analise em papel  das

diferentes  interpretacões  d,  tema,  além  da  transcric+,  de  alguns  impr,vis,s

seleci,nad,s  desses  registr,s  para  resp,nder  questões  music,logicas  que

env,lvem ,s parâmetr,s musicais e ap,ntament,s que c,mbinam imagem e s,m e

suas  relacões,  a  fim  de  dem,nstrar  ,s  diferentes  pr,cess,s  env,lvid,s  na

impr,visac+,  a  partir  de  aspect,s  musicais  e  extra-musicais  c,m,  um  primeir,

pass,  para  uma  pesquisa  p,steri,r  relaci,nad,  a,  "s,taque"  brasileir,  na

impr,visac+,.

3.1. ASPECTOS MUSICAIS

Uma  pre,cupac+,  d,s  estud,s  em  musica  é  enc,ntrar  caracteristicas

especificas para cada gener, musical. A, ass,ciar musica c,m, uma linguagem,

cada gener, musical p,ssui um idi,ma que , distingue. Em muit,s cas,s, c,m, na

musica tradici,nal eur,péia, n, Jazz e na Musica Instrumental Brasileira, se fa. us,

de um mesm, v,cabulari, de escalas e ac,rdes, p,r exempl,. Nesse cas,, esses

tip,s musicais p,ssuem um c,ntext, idi,matic, semelhante. 

Questões idi,maticas p,dem estar ass,ciadas a d,is aspect,s:

1) Instrumental, referente a aspect,s particulares que cada instrument, carrega em

sua  execuc+,  ,u  que  pr,p,rci,na  uma  s,n,ridade  especifica  através  dessa

t,cabilidade e de caracteristicas timbristicas.
42 O term, "indicac+, musical" f,i aqui tradu.id, c,m, sinais, sejam eles fisic,s ,u s,n,r,s, utili.ad,s

para c,municac+, entre ,s music,s numa performance. P,r exempl,, numa apresentac+,, quand,

um music, deseja c,municar a,s ,utr,s integrantes d, grup, , términ, de seu s,l,, a indicac+,

musical  p,de  ser  uma  frase  c,mpreensivel  pel,  c,ntext,  (frases  de  turn-around n,  Blues,  p,r

exempl,), , balancar a cabeca ,u rec,lhiment, para sua p,sic+, inicial n, palc, s+, c,muns. Esses

sinais inclusive p,dem ser ref,rcad,s pel,s ,uvintes através de aplaus,s, se estes rec,nhecerem

essas indicacões c,m, tal. Dessa f,rma, ,s demais integrantes sabem que , music, encerr,u seu

s,l, abrind, espac, para ,s demais atuarem. 

43 Traduc+, livre para: "In the br,ad area ,f the ethn,graphy ,f music making there seem t, be s,

many p,ssibilities in the use ,f film that ,ne d,es n,t kn,w where t, start menti,ning them. In the

study ,f  musical  perf,rmance, film c,uld enhance research en,rm,usly  in  several  areas such as

music  and  m,ti,n  synchr,ny,  the  relati,nships  between  perf,rmers  and  audiences,  the  study  ,f

musical cueing, and relati,ns between perf,rming, rehearsing, and musical instructi,n."
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2) Caracteristicas especificas presentes n,s diferentes gener,s musicais. A partir de

um levantament, d,s diferentes parâmetr,s musicais presentes em cada gener,,

s+, identificad,s quais aspect,s carregam trac,s que , particulari.am. 

Neste trabalh, n+, f,ram c,nsiderad,s aspect,s idi,matic,s relativ,s a,

us, de recurs,s instrumentais, send, ab,rdad,s apenas trac,s que caracteri.am ,

impr,vis, da musica estudada n, trabalh,.

3.1.1. S,m

A  analise  de  diferentes  aspect,s  relaci,nad,s  a,  s,m,  c,m,  timbre,

textura ,u dinâmica, p,r exempl,, é sugerida p,r LaRue. A analise desse parâmetr,

f,i reali.ada através d, pr,cess, descritiv, das diferentes versões.

A  selec+,  e  c,mbinac+,  entre  instrument,s  e  v,.es  é  ab,rdada  n,

aspect, “timbre”. A instrumentac+, usada na musica instrumental brasileira env,lve

diferentes ,rgani.acões. É interessante n,tar que ,s diferentes grup,s musicais n+,

seguem um padr+, de ,rgani.ac+, instrumental necessari,s para uma s,n,ridade

especifica. 

Para  t,car  b,ssa n,va,  p,r  exempl,,  n+, é necessaria  a  presenca d,

vi,l+,,  instrument,  musical  f,rtemente  ass,ciad,  a  esse  gener,.  Diferentes

f,rmacões s+, expl,radas entre ,s grup,s musicais. A exempl, diss, p,dem ser

citad,s ,s tri,s de samba-ja.., f,rmad,s p,r pian,, baix, e bateria, enc,ntrad,s em

grup,s c,m, Zimb, Tri,,  Tamba Tri,,  Sambalanc, Tri,,  B,ssa Tres,  S,m Tres,

Sambrasa Tri,.

Em  grup,s  de  Ch,r,,  p,r  exempl,,  é  c,mum  que  pel,  men,s  um

instrument, s,lista, geralmente a flauta, , pandeir, faca , ac,mpanhament, ritmic,

e , vi,l+, de sete c,rdas n, ac,mpanhament, e c,ntrap,nt,s. P,rém, , grup, Tri,

Madeira Brasil utili.a-se de uma f,rmac+, particular, c,mp,st, p,r vi,l+, de seis

c,rdas, vi,l+, de sete c,rdas e band,lim. 

É  imp,rtante  n,tar  que,  mesm,  c,m  a  presenca  frequente  de  alguns

instrument,s  nas  diversas  f,rmacões,  na  musica  instrumental  existe  uma

pre,cupac+,  c,m  diferentes  aspect,s  s,n,r,s  nas  execucões.  Ricard,  M,sca,

baterista d, tri, de Nels,n Ayres, c,menta s,bre as vantagens de se t,car em uma

f,rmac+, redu.ida. 
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Ent+,, é sempre uma f,rmac+, que permite muita diversidade de timbre, de

s,m, de ritm,, de c,rrer, de ficar devagar, de t,car e de n+, t,car, sempre

,uvir , ,utr, muit,… Eu s,u f+ de tri, e s,u f+ de t,car nesse tri, aqui c,m

Nels,n e c,m Albert,.” (MOSCA, 2011).

Para  ele,  ha  a  p,ssibilidade  de  uma mai,r  expl,rac+,  s,n,ra  n,  grup,

quand, t,ca em tri,. Dessa maneira, existe uma pre,cupac+, n,s c,ntrastes e n,

preenchiment,.  P,ssivelmente  numa  f,rmac+,  c,m  muit,s  instrument,s  a

p,ssibilidade  criativa  diminui,  p,is,  ,  excess,  de  inf,rmac+,  s,n,ra  durante  a

perf,rmance p,de c,mpr,meter , resultad, final da musica.

3.1.2. Harm,nia

Esse é um d,s element,s que mais se assemelham c,m a linguagem d,

Jazz. O  us,  de  diferentes  tensões  inc,rp,radas  a,s  ac,rdes  fa.  em parte,  de

maneira geral, das caracteristicas harmônicas da musica instrumental brasileira.

Muitas ve.es, n,tas presentes na mel,dia e n+, pertencentes à tétrade d,

ac,rde  (ac,rdes  c,m  sétima)  s+,  apr,veitadas  para  serem  inc,rp,radas  à

harm,nia. Outras c,nsideracões estilisticas p,dem ser c,nsideradas para , us, de

n,tas f,ra d,s ac,rdes:

É imp,rtante menci,nar que, para ser c,rretamente harm,ni.ada p,r um

ac,rde, uma n,ta deve pertencer à sua estrutura (,u seja, ser identica à

fundamental,  à terca à quinta ,u à sétima),  ,u ent+, à sua escala  (em

,utras palavras, ser igual a uma de suas tensões "harm,ni.aveis". Estas,

dependend, da  qualidade  d, ac,rde e de sua func+, harmônica, p,dem

ser n,nas, décimas primeiras e décimas terceiras). O que deve ser levad,

em c,nta é que a esc,lha da func+, a ser exercida pela n,ta da mel,dia n,

ac,rde vai depender da intenc+, d, c,mp,sit,r/harm,ni.ad,r. Em musicas

mais simples e em cert,s gener,s (c,m,  rock,  bai+, ,u samba),  n+, é

idi,matic, , ap,i, melodic, em tensões, e sim em n,tas d,s ac,rdes, ,

que  ac,ntece  men,s  frequentemente  numa  b,ssa-n,va,  p,r  exempl,.44

(ALMADA, 2013, p. 52).

44 N,ta de r,dapé.
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C,nsiderar  essas  n,tas  c,m,  p,ssibilidade  estética  n,s  ac,rdes  das

diferentes versões c,m certe.a levaria a uma l,nga discuss+, s,bre esta quest+,,

p,rtant,,  n+,  sera  ab,rdad,  nesse  trabalh,  ,  us,  de  n,tas  inc,rp,radas  a,s

ac,rdes p,r n+, ser , ,bjetiv, d, mesm,, mas sera analisada a presenca de n,tas

na mel,dia que criam tensões relativas às tétrades.

Dessa  maneira,  nesse  parâmetr,  s+,  ab,rdad,s  aspect,s  além  d,s

verticais da musica, ,u seja, além d,s ac,rdes. A t,nalidade da peca, , us, de

diferentes estruturas harmônicas, sejam elas em f,rmat, melodic, ,u de ac,rdes, a

relac+,  escala/ac,rde  e  as  n,tas  de  tens+,  relativas  a,s  ac,rdes  s+,  alguns

exempl,s.

3.1.3. Mel,dia

A mel,dia  é  ,utr,  parâmetr,  que se  assemelha,  de  maneira  geral,  da

linguagem de impr,visac+, d, Jazz. V,ltad, a,s aspect,s h,ri.,ntais da musica, a

c,nstruc+, melodica é reali.ada c,m base em escalas ,u arpej,s da harm,nia d,

m,ment,, ,nde n,tas cr,maticas também s+, utili.adas.

N, us, de escalas para a c,nstruc+, melodica, as n,tas que n+, fa.em

parte d, ac,rde em quest+, s+, chamadas n,tas auxiliares. Elas servem para criar

um  sentid,  de  m,viment,,  c,nectand,  n,tas  que  fa.em  parte  d,  ac,rde.  Seu

m,viment, p,de ser c,njunt,, quand, n+, p,ssui salt, entre as n,tas, ,u disjunt,,

quand, ,c,rre salt,s. Ha ainda situacões em que a n,ta se mantém parada, c,m a

mudanca d, ac,rde.

Geralmente, essas n,tas s+, de curta durac+, em relac+, às n,tas que

fa.em parte d, ac,rde. P,rém, em alguns m,ment,s, essas n,tas p,ssuem l,nga

durac+,, gerand, assim n,tas de tens+, da harm,nia. Iss, é melh,r explicad, n,

parâmetr, da harm,nia.

3.1.4. Ritm,

Na  ,ficina  de  “Impr,visac+,,  percepc+,  e  s,lfej,”  ministrada  pela

pr,fess,ra Adriana Chiarelli durante a 33a Oficinas de Musica de Curitiba n, an, de

2015, f,i ab,rdada a imp,rtância de se ter , sens, d, puls, musical para que seja

p,ssivel  desenv,lver uma impr,visac+, musical  durante uma  performance.  “Uma



69

das c,isas muit,  imp,rtantes da impr,visac+,,  é  p,rque v,ce precisa guardar  ,

sens, d, puls, para que v,ce saiba qual é , teu espac, de puls,s disp,nivel e pra

que v,ce saiba antecipadamente quantas c,isas v,ce quer c,l,car dentr, d, puls,”

(CHIARELLI, 2015).

P,rém, ela utili.a c,nceit,s da musica ,cidental eur,péia a, trabalhar a

impr,visac+,, c,nsiderand, apenas a imp,rtância d, puls, c,m, referencia para

impr,visac+,. N+, é que , puls, deva ser desc,nsiderad, enquant, referencia, mas

que de ac,rd, c,m , c,ntext, n, qual sera desenv,lvida a impr,visac+, existem

,utr,s fat,res t+, ,u mais relevantes que p,dem ser utili.ad,s c,m, referencia.

"Nas  p,lirritmias  africanas,  a  métrica  seriam  as  pulsacões  isocr,nas  que,

p,ssibilitand, a c,,rdenac+, d, c,njunt,, às ve.es s+, manifestadas pelas palmas

,u pel,s  pass,s de danca d,s participantes;  ,  ritm,,  as  duracões variadas que

c,nstituem  cada  uma  das  partes  c,mplementares  da  reali.ac+,  musical."

(SANDRONI, 2001, p. 21).

P,r  exempl,,  em  musica  brasileira,  assim  c,m,  na  musica  africana,

existem  divers,s  aspect,s  ritmic,s  diferentes  usad,s  c,m,  referencia  para  a

impr,visac+,, em que , c,nceit, de puls, ganha ,utr, significad,, enquant, que na

musica ,cidental  eur,péia é utili.ad, um c,nceit, de métrica divisiva,  na qual  ,

puls, p,de ser dividid, em metade, um quart,, um ,itav, e assim p,r diante. Na

musica africana é utili.ad, , c,nceit, de métrica aditiva, em que ,s padrões de

duracões n+, se limitam a apenas esses.

[…]a ritmica ,cidental é divisiva, p,is se baseia na divis+, de uma dada

durac+, em val,res  iguais.  Assim,  c,m, ensinam t,d,s ,s manuais  de

te,ria  musical,  uma  semibreve  se  divide  em  duas  minimas,  cada  uma

destas em duas seminimas e assim p,r diante.  Ja a  ritmica africana  é

aditiva,  p,is  atinge  uma  dada  durac+,  através  da  s,ma  de  unidades

men,res,  que  se  agrupam  f,rmand,  n,vas  unidades,  que  p,dem  n+,

p,ssuir um divis,r c,mum (é , cas, de 2 e 3). (JONES apud SANDRONI,

2001, p. 24).

Sandr,ni,  a,  citar  ,s  estud,s  reali.ad,s  p,r  A.M.  J,nes,  m,str,u  que

utili.and, , sistema de n,tac+, da musica ,cidental , resultad, era a utili.ac+, de

uma escrita  c,m muitas  sinc,pas e ligaduras para  ajustar  as  linhas ritmicas n,

padr+,  ,cidental.  Suas  transcricões  p,limétricas  evitam  esse  pr,blema  c,m  a
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n,tac+, de cada linha ritmica separadamente baseada numa referencia c,nhecida

c,m, pulsac+, elementar.

Desta maneira, percebeu-se que a ,rgani.ac+, musical africana ,bedece

,utr,s critéri,s de ,rgani.ac+, s,n,ra d, que se c,nvenci,n,u na musica ,cidental.

Ou seja,  para entender  a musica africana,  era necessari, entender  a te,ria  que

env,lve esse c,ntext,, p,is a, utili.ar ,s critéri,s da musica ,cidental, ,s element,s

daquela  musica  passam p,r  um pr,cess,  de  traduc+,  e,  dessa  f,rma,  se  n+,

h,uver um entendiment, da ,rgani.ac+, daquela musica, esses element,s acabam

p,r adquirir ,utras caracteristicas.

Nesse sentid,, Tiag, de Oliveira Pint, (2001, p. 238) cita Gerhard Kubik,

que em suas pesquisas enumer,u d,.e critéri,s relativ,s às estruturas s,n,ras e de

m,viment, d,s pr,cess,s musicais,  c,gnitiv,s e perf,rmatic,s que para ele  s+,

fundamentais para uma melh,r c,mpreens+, desses aspect,s c,ntid,s nas culturas

africanas. 

 musica e danca

 pulsac+, elementar

 beat e ,ff beat

 cicl,s f,rmais

 ritm,s cru.ad,s (cr,ss-rhythm)

 puls,s intercalad,s (interl,cking)

 padr+, (pattern)

 n,tac+, ,ral

 time line pattern

 sequencias de timbres

 alternâncias na p,lif,nia (skipping pr,cess)

 padrões inerentes.

Para  ,s  aspect,s  relaci,nad,s  especificamente  a,  ritm,,  ,s  critéri,s

relativ,s a musica e danca, n,tac+, ,ral e sequencia de timbres ser+, ab,rdad,s

em ,utr, m,ment, dessa dissertac+,. A seguir ser+, apresentad,s apenas alguns

critéri,s relevantes para , presente trabalh,.

 Pulsac+, Elementar
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Um c,nceit, amplamente aceit, entre ,s estudi,s,s é d a existencia de

uma referencia s,bre uma pulsac+, c,mum, c,m, na musica ,cidental eur,péia.

Trata-se de unidades minimas c,m diferentes quantidades em seus cicl,s de ritm,.

Tiag, de  Oliveira  Pint,  (1999/2000/2001)  chama a  iss,  de Pulsac+, Elementar,

usad, em seus estud,s s,bre musica afr,-brasileira. Para ele:

[…]é  a pulsac+,  c,ntinua  de  val,res  de  temp, minim,s.  Este  timing é

c,ncreti.ad,  acusticamente  ,u  através  de  m,viment,s,  significand,  a

men,r distância entre impact,s s,n,r,s e/,u de m,viment,s. N+, existe

inici,  ,u  final  preestabelecid,s,  assim c,m, tamp,uc, uma acentuac+,

predefinida.  " (OLIVEIRA PINTO, 2001, p. 240).

Esse mesm, mét,d, f,i também utili.ad, p,r Edwin Pitre-Vasque. (2008)

em  sua  tese  "Veredas  s,n,ras  da  cumbia  panamenha:  estil,s  e  mudanca  de

paradigma" para analisar a cumbia d, Panama d, peri,d, entre 1980 até 1990.

Apesar  de n+, existir  um inici,  nem um final  pre-estabelecid,s,  ,utr,s

fat,res destacam a existencia de um padr+, ciclic, dessa pulsac+,. N, Samba, p,r

exempl,, a pulsac+, elementar é percebida n, ch,calh,.  Um cicl, de de.esseis

pulsacões é executad, c,m dinstincões entre t,ques acentuad,s e n+, acentuad,s.

Esse mesm, fenômen, p,de ser n,tad, também n, f,rro, ,nde padrões

ritmic,s basead,s em t,ques abert,s (acentuad,s) e fechad,s (n+, acentuad,s)

s+, executad,s n, triângul,, também em um cicl, de de.esseis pulsacões.

Exempl,: XxxXXxxXXxxXXxxX45

De uma maneira geral, a pulsac+, elementar é executada pel, chimbal,

prat, de c,nduc+, ,u através de esc,vas46 na bateria da musica instrumental. "Um

artifici, usad, pel, baterista Hélci, Milit,, d, Tamba Tri,, é raspar a pele c,m a

esc,va da m+, esquerda (m,viment, representad, pelas semic,lcheias c,m um

trac,) a, mesm, temp, em que a m+, direita executa ritm, na caixa" (BOLÃO,

2010, p. 101).

45 A pulsac+, elementar esta representada pela letra 'x'. O 'X' representa a acentuac+,.
46 Tip, de baqueta usada para raspar a pele da caixa 
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Entretant,, mesm, quand, as pulsacões elementares n+, est+, explicitas

em um instrument,  musical,  ela  esta  implicita  na  f,rma de  execuc+,  de ,utr,s

instrument,s.

A, participar d, curs, de impr,visac+, em musica p,pular c,m , pianista,

c,mp,sit,r  e  arranjad,r  Nels,n  Ayres,  em janeir,  d,  an,  de  2015,  n,  Espac,

Cultural d,i Servic, S,cial d, C,mérci, - SESC Pass, das Artes em Curitiba, pude

perceber que enquant, ele t,cava levadas,  c,m, , samba, p,r exempl,, ele se

ac,mpanhava  c,m  a  v,.  através  de  diferentes  s,ns,  semelhantes  à  pulsac+,

elementar. 

Em uma entrevista  reali.ada c,m ele  n, mesm, peri,d,,  perguntei  se

achava que aquela v,cali.ac+, era c,nsciente e se p,dia influencia-l, na h,ra de

t,car. Ele resp,ndeu:

É uma deficiencia terrivel, que eu nunca c,nsegui d,minar… eu n+, sei ,

que est,u fa.end,, realmente eu n+, sei , que est,u fa.end,. As pess,as

me falam. É ansiedade, é uma merda, n+, devia fa.er, mas… n+, é um

estil, [ris,s]. Talve. eu esteja cantand, junt,, ,u seja, buscand, a mel,dia,

a frase melodica e cantand, junt,, iss, inc,nscientemente, p,de ser iss,.47

(AYRES, 2015).

Mesm,  que  ele  a  c,nsiderasse  uma  deficiencia,  sua  v,cali.ac+,  se

apr,ximava de uma f,rma de ac,mpanhament,, semelhante a um instrument, de

percuss+,, c,m, um ch,calh,, p,r exempl,. Apesar dele rec,nhecer a reali.ac+,

desses s,ns através de sua v,., mesm, que p,r intermédi, de ,utras pess,as, ele

acha que p,de ser uma f,rma de buscar uma mel,dia para impr,visar, apesar de

c,nsiderar inc,sciente , us, dessa referencia para impr,visac+,.

É  imp,rtante  n,tar  que  a  pulsac+,  elementar  n+,  segue  um  padr+,

metr,nômic,, ,u seja, um padr+, regular rigid, em que as distâncias entres essas

pulsacões s+, matematicamente iguais. Na pratica, a distância entre as pulsacões

p,dem variar dependend, da situac+, que se desenv,lve a  performance.  Send,

assim, “a pulsac+, elementar n+, p,de servir de referencial de temp, justamente

p,r resultar d, fa.er musical em grup,, grade de fund,, que surge apenas enquant,

referencial  de  densidade  da  trama  musical  em  curs,.”  (OLIVEIRA  PINTO,

1999/2000/2001, p. 93). 

47 Entrevista reali.ada em Curitiba na data de 22/01/2015.
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O temp,, a, qual  Tiag, de Oliveira  Pint, deve estar  se referind,,  é  ,

andament,. De ac,rd, c,m minha experiencia musical, iss, de fat, n+, serve c,m,

indicac+, de andament,, mas serve c,m, referencia para articulac+, ritmica das

frases musicais.

 Beat e Off Beat

É uma marcac+, regular que serve c,m, referencial de temp, e divis+,

métrica.  Ela  p,de  ser  assim  representada,  ,nde  ,  X  é  a  marcac+,  e  ,  p,nt,

representa a pulsac+, elementar.

Exempl,: X  .  .  .  X  .  .  .  X  .  .  .  X  .  .  .

N,  cas,  da  musica  instrumental  brasileira  essa  marcac+,  é  reali.ada

através d, bumb, da bateria.

Em  alguns  cas,s  p,de  também  n+,  ser  executada  p,r  nenhum

instrument, de maneira explicita,  mas estar implicita durante a propria execuc+,

musical,  e  ,  fat,  de  ser  t,cada  p,r  algum  instrument,  apenas  ref,rca  essa

marcac+,. 

Tiag,  de  Oliveira  Pint,  exemplifica  iss,  através  d,  samba  de  vi,la,

menci,nand, que a execuc+, instrumental s,l, evidencia "a marcac+, de tal m,d,,

que  cada  ,uvinte  ,u  dancarin,  ,  enc,ntra  aut,maticamente  para  si,  apenas

,uvind,, participand,." (OLIVEIRA PINTO, 1999/2000/2001, p. 94).

Além da linha de c,nduc+, harmônica, , baix, também p,de c,ndu.ir sua

linha através da marcac+, beat e off beat.

 Time-line pattern

Trata-se  de  uma  estrutura  ritmica  assimétrica  repetida  em  cicl,s  de

pulsacões  elementares.  "Geralmente  é s,n,ri.ada  c,m  t,m  alt,  ,u  agud,  e

“penetrante”.  N,  samba  das  baterias  de  esc,la  é s,bretud,  ,  tamb,rim  ,

resp,nsavel  p,r  esta  formula."  (idem  e  ibidem).  Na  musica  instrumental,  ,nde

geralmente  a  bateria  é  ,  instrument,  de  percuss+,  ,brigatori,,  ,  time  line
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frequentemente p,de ser percebid, ,u na caixa, ,u executad, n, ar,, ,u na propria

pele d, instrument,.

A func+,  d,  time-line  é  basicamente  servir  de  guia  ritmic,,  p,ssuind,

relacões estreitas c,m ,s gener,s musicais. "Os time-line-pattern est+, inserid,s em

uma grande variedade de repertori,s de musica brasileira e funci,nam c,m, linha

ritmica de ,rientac+, para as demais partes da musica na sua seqüencia temp,ral."

(OLIVEIRA PINTO, 1999/2000/2001, p. 95).

N, samba, p,r exempl,, , time-line p,de n+, estar send, executad, p,r

algum instrument, especific,, mas estar subtendid, n, c,ntext,, c,m, ap,nta Tiag,

de Oliveira Pint,:

Finalmente é necessari, também ap,ntar para a pr,priedade que tem ,s

time-line, em especial n, samba, de "submergir" n, ac,nteciment, musical,

manifestand,-se de f,rma latente nas diferentes partes instrumentais.  O

fat,  de  n+,  estar  send,  marcad,  c,m a  batida  de  um tamb,rim,  n+,

significa que a formula n+, esteja presente n, fa.er musical. É mentali.ada

pel,s  music,s  e  inerente  às  diferentes  seqüencias  instrumentais  d,

c,njunt,. (OLIVEIRA PINTO, 1999/2000/2001, p. 98-99)

Apesar de ser ap,ntad, que , time-line n+, precisa ser apresentad, p,r

algum  instrument,  n,  grup,,  percebe-se  nas  palavras  d,  text,  que  essa  linha

ritmica é geralmente ass,ciada a, tamb,rim.

N,s grup,s de musica instrumental, n,s quais a bateria é um instrument,

quase sempre presente, , c,njunt, de percuss+, é adaptad, à bateria. "A principi,

de carater intimista, c,m , passar d, temp, as frases utili.adas pel, tamb,rim n,

samba f,ram send, inc,rp,radas a, repertori, da b,ssa n,va, principalmente na

sua frase instrumental"  (BOLÃO, 2010,  p.  101).  Dessa maneira,  ,  time-line, que

geralmente é t,cad, pel, tamb,rim, passa a ser executad, pela caixa (na pele ,u

n, ar,) da bateria em grup,s que p,ssuem esse instrument, c,m, c,nduc+, d,

ritm,.

Vale também ,bservar que nem sempre ,  time-line  é executad, p,r um

instrument, de percuss+,, send, p,ssivel que ,utr,s instrument,s reali.em essa

linha.  "Na  MPB  é muitas  ve.es  ,  vi,l+,  que  assume  a  func+,  d,  time-line,

paralelamente a, seu papel de sustentar a base harmônica. " (OLIVEIRA PINTO,

1999/2000/2001, p. 95). 
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Outr,s  fat,res  relativ,s  a,  ritm,  também  est+,  presentes  nessa

ab,rdagem. O andament,,  p,r  exempl,,  influencia na s,n,ridade das ,bras  em

quest+,,  assim  c,m,  também  nas  questões  que  env,lvem  a  impr,visac+,  e  a

execuc+,. N, entant,, é imp,rtante n,tar que n+, existe um andament, fix, e que

variacões desse andament, s+, c,muns durante uma perf,rmance. 

N+,  so  variacões  de  andament,,  mas  também  pequen,s  desvi,s  de

micr,-ritm,s relativ,s a, puls, s+, c,muns na execuc+, instrumental. Esse desvi, é

chamad,  p,r  Tiag,  de  Oliveira  Pint,  (1998)  de  rede  flexivel.  "A  rede  flexivel,

p,rtant,, enquant, grande.a que, de certa f,rma, serve de m,ldura a, fat, musical,

é sempre 'marca' e n+, 'desvi,'." (OLIVEIRA PINTO, 1999/2000/2001, p. 103).

N+, é necessaria a identificac+, de unidades men,res que a pulsac+,

elementar, p,is a c,ncepc+, ritmica da musica presente nesse trabalh,, n, cas, a

da b,ssa n,va, que carrega influencias s,bretud, ritmicas da tradic+, afr,-brasileira

d, samba, n+, é baseada na linearidade d, temp, musical.

A identificac+, de micr,-ritm,s e unidades minimas, men,res d, que as

pulsacões  elementares  e  inseridas  n,  pr,cess,  musical,  se  apresenta

excessivamente  ,cidental  n,  seu  enf,que.  Iss,  ac,ntece  quand,  a

,rientac+, da analise se baseia em uma linearidade d, temp, musical e em

impact,s s,n,r,s c,m durac+, definida, p,r men,r que seja. (Idem, p. 104)

Dessa  maneira,  em  se  tratand,  de  performances,  ,nde  a  atividade

humana é imprescindivel, pequen,s desvi,s ritmic,s s+, quase ,brigatori,s e ideais

nesse c,ntext,, n+, existind, uma rigide. metr,nômica.

3.1.5. Cresciment, (Growth)

De maneira geral, p,r influencia d, c,nceit, de impr,visac+, tra.id, pel,

Jazz, a f,rma da musica instrumental brasileira é semelhante. C,m a exp,sic+, d,

tema  abre-se  espac,  para  ,s  impr,vis,s.  Esses  impr,vis,s  p,dem  ser

desenv,lvid,s a, l,ng, de t,da a base harmônica da musica.  Quand, ,c,rre ,

ret,rn, a, inici, da base, p,de haver tr,ca d, music, impr,visad,r ,u ret,rn, a,

tema para finali.ar a musica.

Para uma c,mp,sic+, que c,ntém duas partes (A e B, p,r exempl,) a

tr,ca d, impr,visad,r p,de ,c,rrer na mudanca entre essas duas partes.  Assim
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c,m, também p,de-se esc,lher uma das duas partes para funci,nar c,m, chorus

de impr,vis,, ret,rnand, à ,utra parte para finali.ac+, d, tema. É c,mum também

nas ,bras ,c,rrerem intr,ducões e finali.acões da c,mp,sic+,, havend, geralmente

uma diferenciac+, entre performances a, viv, e registr,s f,n,grafic,s.

N, estud, da MPIB, Cirin, (2005)  pr,cura dem,nstrar  algumas logicas

presentes  n,s  arranj,s  desse  gener,.  N,ta-se  que  existe  uma  despre,cupac+,

entre ,s arranjad,res brasileir,s em seguir preceit,s c,muns de escrita. 

Esse  tip,  de  pr,cediment,  é  relativamente  c,mum  a,s  arranjad,res

brasileir,s.  À  medida  que  apresentam idéias  que  f,gem  d,s  preceit,s,

dem,nstram também cert,  d,mini,  deles.  A  subvers+,  desses  val,res

ap,ntada p,r Zerro d,s Sant,s é caracteristica de divers,s arranjad,res

que, para enunciar suas idéias, s+, quase ,brigad,s a "reinventar" uma

maneira de escrever. (CIRINO, 2005, p. 57).

Um  d,s  fat,res  que  p,dem  justificar  essa  maneira  d,s  arranjad,res

brasileir,s  n+,  seguirem  tais  preceit,s  é  a  f,rmac+,  aut,didata,  ,u  seja,  que

n,rmalmente esses music,s aprendem fa.er musica s,.inh,s, através de livr,s ,u

da  propria  pratica  da  escrita,  n+,  p,ssuind,  qualquer  educac+,  f,rmal  ,u

academica.

Outr,  aspect,  citad,  p,r  diferentes  music,s  atuantes  na  musica

instrumental é a n+, pre,cupac+, em registrar um arranj,, ,u mesm, elab,ra-l, em

um f,rmat,  definitiv,.  O que  ,s  music,s  sugerem s,bre  ,s  arranj,s  s+,  ideias

usadas para  a  performance  em que as  mesmas p,dem ser  seguidas c,m, um

r,teir, ,u m,dificadas de ac,rd, c,m , m,ment,.

Dessa f,rma, ,utras maneiras de fa.er arranj,s p,dem ser desenv,lvidas,

privilegiand, , criar n, m,ment, da execuc+,, principalmente n,s estil,s em que a

impr,visac+, é , f,c, principal.

Hermet, Pasc,al, p,r exempl,, di. que sua escrita deixa espac,s abert,s

privilegiand, a criac+, individual de cada integrante d, grup,.

Eu sempre fac, assim, em t,d, , meu trabalh,, c,m, eu n+, enxerg, bem

pra ficar participand, e lend,, as partituras, escrev, para ,s ,utr,s, para

eles  leem.  Além  diss,  eles  leem  c,m  liberdade,  nada  de  nuances  na

partitura, ta la a divis+,, fa.em a divis+, junt,s, dep,is quand, f,r s,lar
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aquil,  escrit,,  criar  e  tud,  s,bre  ,  que  ele  quiser  fa.er… (PASCOAL,

2011).

Assim, as partituras existem para m,ment,s em que vari,s integrantes

t,cam uma mesma frase, ,u apenas c,m, uma referencia para , music, criar da

maneira que achar necessari,.

Nas  palavras  de  Ricard,  M,sca,  existem  ,s  d,is  m,ment,s,  ,s  c,m

arranj,s definid,s e ,s livres. Mas mesm, n,s m,ment,s ,nde ja esta definid, c,m,

e , que cada um ira t,car, , arranj, n+, esta livre de alteracões n, dec,rrer da

performance.

Alguns temas s+, mais fechad,s, e n, cas, d, Saci, é um tema que tem a

parte fechada e a parte mais aberta ,nde tem a parte da brincadeira e tal.

Mas , g,st,s, d, tri, é iss,, uma f,rmac+, que permite da liberdade t,tal

a, arranj,  t,tal,  e  v,ce  ir  de um lad, pr, ,utr,  muit,  rapidamente  né,

ent+,... Às ve.es tem lugares que a gente tem c,mbinad,, que é arranjad,

a gente acaba um dia ind, mais pra la e ‘,pa, que ta ac,ntecend, aqui?’,

brincand, mesm, e vice versa. (MOSCA, 2011)

Outr,s  grup,s  pr,curam  trabalhar  c,m  a  t,tal  falta  de  arranj,  pelas

p,ssibilidades pr,p,rci,nadas p,r essa ausencia. Fabi, T,rres c,menta esse fat,r

enquant, um habit, cultivad, pel, Tri, C,rrente.

“O arranj, ja é pensad, para , tri,. O tri, tem uma estética. Ent+, qualquer

um que faca, qualquer um de nos tres que faca um arranj,, ja ta pensand,

n, s,m d, tri,. Tant, é que tem musicas que a gente, p,r iss, que tem

musica que , Edu leva la pr, Vent, e Madeira, p,rque ele sabe que tem

mais a cara d, ,utr, grup,… Ag,ra tem algumas musicas, a gente cultiva ,

habit, de t,car algumas musicas sem arranj,, de preferencia sem partitura,

sem nada. P,r exempl,, a gente nunca escreveu uma partitura d, arranj,

de Paulelli da Gar,ta de Ipanema, f,i aprendid, mei, de ,uvid,. A gente

n+, tem a partitura d, Am,r até , fim. " (TORRES, 2013)

Dessa maneira, muit,s arranj,s n+, s+, escrit,s para dar a,s music,s a

liberdade de criar na h,ra, p,r iss, cada apresentac+, e até mesm, as gravacões

p,ssuem element,s diferentes entre si. Assim t,d, , resultad, da musica surge n,

m,ment, da execuc+,. 
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Existe uma c,ncepc+, para musica, p,rém esta serve mais c,m, uma

referencia para a execuc+, d, que c,m, uma linha a ser seguida, prevalecend, a

capacidade criativa n, m,ment, da performance.

Assim,  mudancas  p,dem ,c,rrer  devid,  à  liberdade criativa,  send, na

execuc+,  uma  ferramenta  rec,rrente  para  esse  tip,  de  musica,  quase  um  pré

requisit, para a mesma.
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3.2. ASPECTOS EXTRA-MUSICAIS

Os  aspect,s  extra-musicais  ser  f,r+,  analisad,s  a  partir  de  uma

perspectiva da etn,music,l,gia, pr,curei estudar , pr,cess, d, fa.er musical n+,

apenas  através  das  questões  puramente  music,logicas,  mas  ass,ciand,-,s  a,s

element,s extra-musicais c,m, pr,cess,s presentes na impr,visac+,. 

Para iss, me apr,priei das analises efetuadas p,r Blacking (1995) quem

entende que , estud, da musica n+, deve ser limitad, estritamente às inf,rmacões

musicais,  p,is  ,utr,s element,s p,dem indicar  inf,rmacões n+, ,bservadas nas

n,tas. "Apenas p,r ass,ciac+, entre inf,rmacões musicais e extra-e extra-musicais

é p,ssivel desc,brir , que tem "nas n,tas"48 (BLACKING, 1995, p. 19).

Analisei a interac+, entre ,s participantes p,r se um d,s aspect,s extra-

musicais presentes n, pr,cess, da impr,visac+,. A partir das linhas executadas p,r

cada integrante, as esc,lhas e manipulacões d,s materiais durante a impr,visac+,

p,dem  interferir.  Devid,  à  liberdade  na  execuc+,  musical,  as  esc,lhas  s+,

reali.adas  n,  m,ment,  da  performance,  ,nde  muitas  ve.es  partem  de  ideias

sugeridas p,r ,utr,s integrantes. Dessa f,rma, , resultad, musical final n+, surge

apenas  de  esc,lhas  individuais,  mas  através  da  c,ntribuic+,,  c,lab,rac+,  e

interac+, de t,d,s ,s integrantes d, grup,.

Outr, aspect, extra-musical  ab,rdad, nesta pesquisa é , env,lviment,

c,rp,ral presente em uma perfomance. Quand, c,nsideram,s apenas ,s aspect,s

s,n,r,s  relaci,nad,s  a  altura,  intensidade,  timbre  e  durac+,,  esquecem,s  que

esses  fat,res  se  d+,  apenas  para  cada  s,m is,lad,,  ,u  seja,  para  cada  n,ta

musical  executada,  deixand,  de  lad,  n+,  s,mente  as  relacões  presentes  na

c,nex+, entre as n,tas musicais, mas também sua relac+, c,m ,utr,s element,s,

c,m, a pulsac+,.

Neste  sentid,,  s+,  imp,rtantes  as  ,bservacões  reali.adas  p,r  Lucas

Ciavatta (2003) p,is chama atenc+, para um aspect, n, qual uma sequencia ritmica

p,de ser ,uvida de maneira identica se n+, f,r levad, em c,nsiderac+, ,s puls,s

,nde a linha é executada (beat e off beat). P,r exempl,, as linhas ritmicas p,dem

ser  ,uvidas  de  diferentes  maneiras  apenas  pel,  desl,cament,  de  suas  figuras

dentr, d, c,mpass,, desl,cand, assim a referencia a partir d, puls,.

48 Traduc+, livre para:  "Only by assembling musical and extramusical inf,rmati,n was it p,ssible t,

disc,ver what was "in the n,tes."
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É imp,rtante c,nsiderar também um ,utr, aspect, usad, p,r Thurm,nd, ,

de m,viment,.

Em psic,l,gia, , ritmo musical depende d, fat, de que t,ns apresentad,s

numa sequencia temp,ral s+, percebid,s c,m, tend, n+, s,mente altura,

intensidade,  timbre  e  durac+,,  mas  também  movimento.  M,viment,  é

exatamente progressão de uma nota a outra numa melodia, assim , term,

é um us, literal da palavra. (THURMOND apud CIAVATTA, 2003, p. 50).

Quand, inserim,s alturas para cada figura ritmica a percepc+, dessa frase

se acentua ainda mais, p,is , m,viment, relativ, entre as n,tas c,m base n, puls,

ganha ainda uma ,utra dimens+,.

P,r  esse  m,tiv,  a  simples  ,bservac+,  d,  us,  d,s  element,s

apresentad,s acima, altura, intensidade, timbre e durac+,, n+, f,ram suficiente para

uma c,mpreens+, pr,funda d,s pr,cess,s presentes na impr,visac+, musical da

,bra analisada nessa pesquisa. A c,nex+, entre as n,tas, ,u seja, , m,viment,, é

também f,ram imp,rtantes. 

C,nsiderand, , aspect, d, m,viment, entre as n,tas, Ciavatta lanca m+,

de um c,nceit, n,mead, p,r ele de posição. Sua definic+, n+, se restringe apenas

a ",nde se enc,ntra cada um d,s event,s de uma frase musical,  a intenc+, d,

ILUSTRAÇÃO 1: EXEMPLO HIPOTÉTICO DE

DESLOCAMENTO RÍTMICO NO COMPASSO
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c,nceit, de p,sic+, é bem mais mapear trajetorias e c,ntribuir para a percepc+,

d,s m,viment,s musicais env,lvid,s." (CIAVATTA, 2003, p. 53).

N+,  ha  intenc+,  neste  trabalh,  se  apr,fundar  na  te,ria  pr,p,sta  p,r

Ciavatta. C,ntud,, entend, ser é valid, apresentar p,r se tratar de um c,nceit, que

utili.a , m,viment, e a percepc+, d, c,rp, c,m, ferramenta de c,mpreens+, e

aprendi.agem, e este um d,s aspect,s ab,rdad,s n, presente trabalh, a partir da

c,rp,ralidade.

A reflex+, s,bre , us, da fala m,stra que ela é mais um element, extra-

musical  usad, c,m, um pr,cess, para impr,visac+, em uma  performance,  p,is

muit,s  instrumentistas  buscam  imitar  recurs,s  interpretativ,s  usad,s  pela  v,.,

gerand, assim n,vas técnicas instrumentais e n,vas s,n,ridades.

O public,  também influencia  na  performance quand, grup,  e  ,uvintes

interagem de maneira que amb,s criam lac,s de c,municac+,, um interferind, n,

,utr, em suas atuacões, send, esse mais um aspect, extra musical.

3.2.1. Pr,cess, Interativ, e C,lab,rativ,

Um aspect, a ser levad, em c,nsiderac+, a, estudar ,s pr,cess,s que

cercam  a  impr,visac+,  é  a  interac+,  existente  entre  ,s  music,s  de  uma

performance. O resultad, s,n,r, surge a partir da c,mplexa mistura que env,lve

t,d,s ,s presentes atuantes numa performance.

É imp,rtante ressaltar que, para a pratica da impr,visac+, é necessari,,

p,r  parte  d,s  music,s  que  dela  participam,  um  estad,  de  pr,ntid+,

auditiva,  visual,  tatil  e  sens,rial  que  é diferente  daquele  exigid,  para  a

pratica da interpretac+, ,u da c,mp,sic+,. Este estad, de pr,ntid+, exige

uma  espécie  de  engajament,  c,rp,ral  integral.  A  reali.ac+,  efetiva  da

impr,visac+,  depende,  em  certa  medida,  desta  preparac+,  especifica.

(COSTA, 2003, p. 27).

Esse é um aspect, relevante n,s estud,s reali.ad,s s,bre impr,visac+,

livre (R,géri, C,sta, 2010), gener, surgid, na década de 60 s,b as mais diversas

influencias,  c,m, p,r  exempl, ,  free jazz,  a  musica eur,peia c,ntemp,rânea,  a

musica eletrônica e a musica p,pular. A diferenca entre a impr,visac+, livre e ,utr,s

tip,s  de  impr,visac+,  se  da  pel,  fat,  de  sua  pratica  utili.ar  recurs,s  s,n,r,s

diferentes  d,s  usad,s  habitualmente,  ultrapassand,  ,s  parâmetr,s  c,muns
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presentes nesses tip,s de musica. Element,s c,m, ritm,, puls,, referencias t,nais,

pr,gressões de ac,rdes n+, s+, element,s ,brigatori,s, mas sim ferramentas que

p,dem ,u n+, ser utili.ad,s numa  performance,  n+, send, pré-requisit,s para ,

mesm,. Assim, suas caracteristicas s,n,ras n+, ficam restritas a, us, de recurs,s

melodic,s,  melodic,s-harmônic,s  e  ritmic,s,  c,mum  à  mai,ria  d,s  gener,s

p,pulares.

C,ntud,, é imp,rtante c,nsiderar a c,municac+, e a interac+, também

c,m,  fat,res  imp,rtantes  numa  performance de  impr,visac+,  d,  gener,

Impr,visac+,  Livre,  p,is  mesm,  que  as  atencões  estejam  v,ltadas  para  ,

instrument,  s,lista  num dad,  m,ment,,  t,d,s  ,s  env,lvid,s  numa  performance

interagem entre si, a sec+, ritmica interage c,m , s,lista e vice-versa. Até mesm, ,

public, interage c,m , grup, em atividade.

E, para que essa interac+, ,c,rra na impr,visac+,, é necessari, que ,s

music,s estejam atent,s n+, so a suas proprias execucões, mas também na d,s

demais integrantes d, grup,.

Essa é uma das c,isa imp,rtantes que eu aprendi, tip, ,uvir pra t,car, v,ce

nunca b,tar a m+, na frente d, ,uvid,, de v,ce esta c,nsciente, a n,c+,

de equilibri, dentr, d, grup,, enfim, tant,s c,nceit,s né, eu tinha umas

ferramentas imp,rtantes que me fi.eram, que f,ram até meu passap,rte de

entrada para , grup, que era a leitura, eu tinha uma leitura f,rte que eu

tinha acab, de sair, eu tava recém said, de uma sinfônica, mas a cabeca

tava va.ia, precisava encher, e ele s,ube exatamente apr,veitar , que eu

tinha de melh,r na leitura e diss, encher minha cabeca de element,s, de

ritm,s… (BAHIA, 2011)

Nesse  sentid,,  é  imp,rtante  que  ,s  music,s  t,quem  em  func+,  d,

resultad, final da musica, n+, apenas c,m, uma exp,sic+, pess,al. Além d, t,car,

da experiencia técnica c,m, instrumentista, a val,ri.ac+, d, t,car ,uvind, ,s ,utr,s

é imp,rtante para que a interac+, ,c,rra e, dessa maneira, t,d,s p,ssam c,lab,rar

c,m uma mesma c,ncepc+, estética para a criac+, musical. 

Para  Ingrid  M,ns,n,  "a  te,ri.ac+,  d,  significad,  de  impr,visac+,  n,s

grup,s  de  ja..  deve  c,nsiderar,  c,m, p,nt,  de  partida,  ,  c,ntext,  interativ,  e

c,lab,rativ, da invenc+, musical"49 (MONSON, 1996, pg. 74). Se M,ns,n restringe

49 Traduc+, livre para: "meaningful the,ri.ing ab,ut ja.. impr,visati,n at the level ,f the ensemble

must take the interactive, c,llab,rative c,ntext ,f musical inventi,n as a p,int ,f departure."
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essa te,ri.ac+, d, significad, para seu ,bjet, de estud,, , Jazz, esse pensament,

p,de ser direci,nad, para ,utr,s tip,s de musica que tra.em a impr,visac+, c,m,

uma de suas caracteristicas. 

É valid, n,tar que esse significad, de impr,visac+, p,de ser percebid,

n+, apenas c,m, send, uma caracteristica particular a,  Jazz,  mas em qualquer

grup,  musical  que  tra.  dentre  suas  caracteristicas  a  impr,visac+,  c,m,  um

pr,cess, criativ,,  mesm, c,m diferentes  graus de relevância  destinad,s a  essa

pratica.

A,  analisar  uma  musica  dentr,  de  uma  determinada  performance

c,nsiderand, cada instrumentista d, grup, de maneira is,lada, , pr,cess, criativ,

acaba p,r c,nsiderar apenas ,s aspect,s individuais de maneira is,lada, sem levar

em c,nsiderac+, as relacões existentes entre as diferentes linhas executadas. O

resultad, s,n,r, deve ser ent+, entendid, n+, s,mente c,m, a s,ma d, que cada

instrumentista reali.a, mas c,m, , resultad, da interac+, e c,lab,rac+, de t,d,s

que est+, env,lvid,s na performance.

Quand, , music, se enc,ntra em uma  performance  s,l,, tais esc,lhas

partem dele mesm,, havend, influencias internas da propria musica ,u externas,

c,m, env,lviment, d, public, ,u estad, em,ci,nal durante a execuc+,. 

Em uma performance em grup,, tais esc,lhas p,dem surgir d,s diferentes

integrantes  d,  grup,,  influenciand,  na  execuc+,  d,s  env,lvid,s  n,  at,  da

perf,rmance. O resultad, musical ,btid, n+, é apenas a s,ma das partes s,n,ras

executadas  individualmente  p,r  cada  integrante  d,  grup,,  mas  ,  resultad,  da

interac+, que ac,ntece entre as partes, que p,dem ser apenas de manipulac+, de

element,s ja definid,s para a perf,rmance ,u , surgiment, de n,vas ideias a partir

dessa interac+,.

E tem que fa.er  junt,… cada h,ra sai  de um jeit,,  entendeu?  V,ce ta

achand, que vai sair daquele que v,ce fe., n+, vai, sem chance… ent+,

v,ce tem que ta ligad, mesm,, a ideia é ficar um ,uvind, , ,utr, sempre,

sempre , temp, t,d,. Ent+, v,ce n+, p,de se esquecer, ah v,u fa.er meu

samba aqui e quer, que ,s ,utr,s venham atras se quiser, e se n+, quiser

n+,  vem,  n+,  r,la  entendeu? Tem que ser  junt,  mesm,,  c,m e junt,,

sen+, n+, r,la. (FREIRE, 2012)
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Mesm, havend, ensai,s anteri,res à apresentac+,, ,nde cada integrante

d, grup, tenha preparad, um r,teir, de execuc+, a ser seguid,, muit, d, que é

feit,  na  apresentac+,  surge  naquele  m,ment,.  Ent+,  ,  music,  precisa  estar

preparad, para mudancas que ,c,rrem durante uma performance. Nesse sentid,, ,

estar atent, a, ,utr, é imp,rtante, p,is a cada m,ment, p,de surgir alg, n,v,,

diferente d, que ja f,i executad,. 

Music,s imers,s na pratica de impr,visac+, p,ssuem essa c,nsciencia da

imp,rtância da interac+, entre ,s env,lvid,s, que n+, é apenas t,car junt,s, c,m,

p,de ser percebid, nas palavras de Léa Freire. "Fa.er c,m e junt," significa t,car

c,m  ,  ,utr,:  ideias  individuais,  p,rém  c,nectadas  c,m  uma  mesma  linha  de

pensament,, env,lvend, a mesma ideia musical. E iss, se desenv,lve a partir d,

",uvir , ,utr," c,m, pr,cess, imp,rtante para interac+, em um grup,.

A  impr,visac+,  c,m,  um  pr,cess,  de  fa.er  musical  p,de  ser  melh,r

c,mpreendida a partir das relacões existentes entre cada linha individual. Para iss,,

M,ns,n c,mpara a impr,visac+, c,m, uma c,nversa, ,nde t,d,s ,s env,lvid,s

disc,rrem s,bre um assunt, a partir de uma estrutura pré-definida, ,nde as esc,lhas

d, que e em qual m,ment, t,car uma determinada ideia ser+, decididas em um

m,ment, particular d, temp,. Ou seja, na performance t,d,s c,mpartilham de um

mesm, univers, subjetiv, na qual t,d,s c,mpreendem a mesma simb,l,gia. Assim,

t,d,s ,s env,lvid,s "p,dem 'di.er'  c,isas inesperadas ,u pr,v,car resp,stas de

,utr,s music,s. A intensificac+, musical esta aberta mais d, que pré-determinada e

altamente interpess,al..."50 (MONSON, 1996, pg. 81).

R,géri, C,sta (2003) também fa. anal,gia da impr,visac+, c,m, uma

c,nversa,  ap,ntand, a imp,rtância  das relacões env,lvidas entre  ,s  integrantes

presentes na performance:

Na impr,visac+, tud,  se desenr,la  c,m, uma c,nversa  em que vari,s

assunt,s desp,ntam dependend, d, r,teir, de impr,visac+, ,u d, m,d,

de  j,g,  que  se  tenha  criad,  e  a,  sab,r  de  at,s  c,nstantes  de

relaci,nament, entre vari,s element,s e c,mp,nentes. É um agenciament,

muit,  c,mplex,  e  diversificad,.  Uma  rede  de  relaci,nament,s,  uma

cart,grafia, uma ge,grafia que é desenhada a duas ,u mais m+,s dentr,

de um plan,. Num pr,cess, desta nature.a , engajament, integral  d,s

50 Traduc+,  livre  para:  "...may  'say'  unexpected  things  ,r  elicit  resp,nses  fr,m ,ther  musicians.

Musical intensificati,n is ,pen-ended rather than pre- determined and highly interpers,nal..."
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individu,s fa. c,m que , pr,cess, se p,tenciali.e. Da mesma f,rma, uma

c,nversa se desenr,la de maneira mais instigante, pr,veit,sa e fecunda - é

bem  sucedida  -  quant,  mais  interessad,s  e  empenhad,s  est+,  ,s

"c,nversad,res".  O  interesse  e  ,  empenh,  dependem  de  que  haja

"sucess,"  na  c,nversa.  Este  sucess,  se  define  na  medida  em  que  a

ac+,/intervenc+, de cada um d,s participantes da c,nversa/perf,rmance

se t,rna uma f,rca significativa n, tecid, geral da c,nversa: estabelecend,

tr,cas, influenciand,, s,frend, e causand, transf,rmacões neste tecid,. O

grau  de  interac+,  entre  ,s  c,nversad,res  é  a  medida  d,  sucess,  da

c,nversa. Apesar de que, aparentemente, muitas ve.es é , assunt, , que

m,ve a c,nversa, é a propria necessidade ludica, aut,p,iética de c,nversar

que  estimula  ,s  participantes.  Na  c,nversa  n+,  existem  regras  pré-

existentes;  ,  que  existe  é  uma  f,rma  de  relaci,nament,  entre  ,s

participantes  que  acaba  desenhand,  ,s  rum,s  da  c,nversac+,.  Na

c,nversa ha tr,cas/interacões as mais diversas: de inf,rmacões, ,piniões,

sensacões,  ,lhares,  etc.  P,deriam,s  di.er  que  ha  tr,cas  que  est+,  n,

territori, da linguagem verbal, d, discurs,, da representac+, e ,utras que

est+, n, territori, d,s afet,s, das sensacões e das em,cões (num paralel,

c,m as tr,cas entre as f,rmigas a partir d,s fer,môni,s). (COSTA, 2003, p.

42-43).

C,ntud,, n+, basta disc,rrer s,bre , mesm, assunt,, p,is ainda vari,s

niveis  de  interac+,  p,dem  ,c,rrer  entre  ,s  individu,s  que  est+,  impr,visand,.

Quant, mai,r , grau de entr,sament, entre ,s music,s env,lvid,s, mai,r sera esse

nivel de interac+, existente entre ,s individu,s e iss, influenciara , resultad, s,n,r,

final.

N, text, de encarte d, disc, "C,nSert+," lancad, n, an, de 1982, a, falar

s,bre , pr,cess, env,lvid, na pr,duc+, d, material f,n,grafic,, , pianista Arthur

M,reira  Lima  ab,rda  essa  relac+,  existente  entre  ,s  music,s  n,  pr,cess,  da

gravac+,,  que  temiam  c,m,  ficariam  ,s  m,ment,s  ,nde  cada  music,  iria

impr,visar, p,rém as esc,lhas desses m,ment,s f,ram ac,ntecend, de maneira

natural durante ,s ensai,s "à medida que cada um de nos f,i se ac,stumand, à

linguagem  s,n,ra  d,s  c,mpanheir,s,  sentind,-se  enriquecid,  pelas  idéias  d,s

,utr,s,  adici,nand,  a  seu  propri,  idi,ma  as  rique.as  dialetais  d,s  parceir,s”.

(MOREIRA LIMA apud CIRINO, 2005, p. 41).

P,rtant,, à medida que ,s music,s v+, c,nhecend, uns a,s ,utr,s, suas

f,rmas de t,car e de pensar, as decisões d, que e quand, t,car s+, t,madas de
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maneiras diferentes. Quant, men,s ,s music,s p,ssuem entr,sament, entre si, ,

que n+, se refere à experiencia enquant, music,s, mai,r sera a cautela para se

t,car  determinad,s  element,s.  Quant,  mai,r  ,  entr,sament,,  as  esc,lhas  se

ampliam, p,is ,s music,s p,ssuem mai,r liberdade de c,municac+, entre si. 

O entr,sament, é muitas ve.es enfati.ad, pel,s grup,s c,m, um fat,r

relevante n, pr,cess, criativ,. Paul, Paulelli chama de afinidade musical esse fat,

de ,s integrantes de um mesm, grup, c,nseguirem t,car junt,s sem s,ar artificial.

“Eu  acredit,  muit,  niss,,  que  afinidade  musical  é  essencial  pra  v,ce

c,nseguir fa.er um s,m, e principalmente c,nfiar n, teu c,lega. É que nem

uma partida de futeb,l, v,ce passa a b,la, sabe que ele vai la e vai fa.er

aquele g,l.+, né? Ent+, a gente tem essa c,nfianca... E assim, eu perceb,

que ,s tres tem a mesma cabeca, , mesm, jeit, de sentir a musica, clar,,

um p,uc, mais sensivel, um p,uc, mais técnic,, um p,uc, mais melodic,,

mas a essencia d,s tres eu que… Olha, eu fic, muit, feli. de a gente ter se

enc,ntrad,, p,rque é t+, dificil… P,rque às ve.es tem tant, music,, assim,

excepci,nais, mas às ve.es junta e n+, tem quimica…" (PAULELLI, 2013)

Nas palavras acima, c,nseguir fa.er um s,m e c,nfiar n, c,lega fa.em

parte d, entr,sament,, ,u afinidade musical, c,m, exp,st,. P,rém, iss, ultrapassa

as capacidades técnicas de t,car  um instrument,,  c,m, é ref,rcad, a, final  d,

text,. A falta de quimica entre music,s excepci,nais ,c,rre quand, cada um t,ca

distante  d,  ,utr,,  apenas  através  de  pre,cupacões  individuais,  sem  levar  em

c,nsiderac+, , resultad, s,n,r,. Nesse aspect,, n+, é a falta de c,nheciment,

musical  ,u  capacidade  técnica  que  prejudica  ,  resultad,,  mas  sim  a  falta  d,

c,ntext, interativ, e c,lab,rativ, em func+, da musica executada.

Nas  palavras  de  Fabi,  T,rres,  ,  Tri,  C,rrente  p,ssui  caracteristicas

p,lifônicas, ,nde cada um t,ca sua parte de maneira independente e que a s,ma

dessas linhas f,rma , s,m d, grup,.

“Mas , bacana d, tri,, é que é um tri, que n+, tem ent,rn,, é um tri, que

eu dig, p,lifônic,, cada um é uma v,. independente que se s,ma e cria ,

s,m d, tri,. Eu nunca cheg, n, Edu e dig,: v,ce fe. uma c,isa que eu n+,

entendi, n+, fa. mais. N+, existe iss,. Eu v,u entender , que ele fe.…”

(TORRES, 2013)
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Mas mesm, essa p,lif,nia atribuida a, grup, n+, quer di.er que "cada um

fa. d, jeit, que bem entender". Essas caracteristicas remetem a um pensament,

,nde cada v,. p,ssui  um carater  individuali.ad,,  propri,,  p,rém sem que s,em

distantes,  desc,nexas.  Cada  linha  depende  da  ,utra,  havend,  entre  elas  uma

c,nex+, para que funci,nem dentr, da musica. E mesm, que , desc,nhecid, surja

durante a execuc+, n, grup,, seu us, n+, é privad,; Fabi, T,rres c,nsidera que ,

imp,rtante é ir  em busca de entender , que f,i  feit, para ent+, inc,rp,ra-l, na

maneira de t,car. Iss, fica mais evidente na fala de Edu Ribeir,, baterista d, grup,. 

“Mas tem uma c,isa que a gente fa. que é legal que é de se enc,ntrar, eu

e v,ce, a gente sempre pensar n, repertori, d, tri,, mas de tentar entender

melh,r c,m, é que , ,utr, t,ca. Ai às ve.es a gente ta t,cand, tem uma

c,isa la que às ve.es t,ca n, sh,w que eu n+, entend,, a gente para e eu

fal,:  t,ca  esse  negoci,  ai,  explica  c,m,  é  que  é.  Iss,  é  imp,rtante.”

(RIBEIRO, 2013)

Dessa maneira, apesar d, carater individual de cada linha musical, cada

integrante busca entender a f,rma d, ,utr, t,car, para dessa maneira auxiliar na

criac+, de n,vas linhas musicais.

Assim, a c,lab,rac+, de cada integrante de um grup, se fa. necessaria,

c,ntant,  que  n+,  seja  de  uma  f,rma  deliberada,  mas  sim  de  ac,rd,  c,m  as

necessidades para uma c,nstruc+, musical satisfatoria.

A relac+, existente entre ,s music,s durante uma performance é pr,funda,

p,is existe uma interac+, entre cada integrante que p,de direci,nar ,s critéri,s de

esc,lhas na execuc+,,  sejam eles variac+, melodica,  p,sic+, de um ac,rde ,u

n,tas  a  serem acrescentadas  nesse  voicing,  element,s  ritmic,s  e  tant,s  ,utr,s

p,ssiveis e imaginaveis.

P,r  exempl,,  imaginand,  um quartet,  c,mp,st,  p,r  pandeir,,  cavac,,

vi,l+, e clarinete, n, m,ment, em que , clarinetista esta desenv,lvend, um s,l,, se

, pandeir, sugere n,v,s element,s ritmic,s num dad, m,ment,, sera pr,vavel que

, vi,l+, e , cavac, ref,rcem essas n,vas pr,p,stas ritmicas. E essa mudanca n,

m,ment, da  performance trara n,vas situacões para , clarinetista, p,dend, esse

alterar suas esc,lhas e articulacões d,s element,s ja estudad,s previamente para ,

desenv,lviment,  melodic,  enquant,  s,lista.  "S,listas  geralmente  mudam  as

caracteristicas  d,  que  eles  t,cam de  um  chorus  para  ,utr,,  e  a  sec+,  ritmica
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vulneravel  muda  as  caracteristicas  d,  ac,mpanhament,  c,m,  resp,sta"51

(MONSON, 1996, pg. 83). 

Dessa maneira, as esc,lhas reali.adas p,r um music, partem n+, so d,s

element,s  previamente  estudad,s,  mas  s+,  influenciadas  também  a  partir  da

interac+, existente entre t,d,s ,s agentes env,lvid,s. 

N+, é s,mente c,nhecer a mel,dia da musica ,u sua estrutura harmônica

que sera garantida uma performance eficiente entre ,s env,lvid,s, a quest+, é mais

pr,funda que iss,. C,nhecer essas estruturas é fundamental para qualquer music,,

p,rém se fa. necessaria a familiari.ac+, d, tema musical para que a esc,lha d,s

us,s dessas ferramentas se t,rne eficiente atendend, a, que t,d,s da banda est+,

fa.end,.

Essa c,ncepc+, de que , resultad, s,n,r, surge de sistemas c,mplex,s

a partir da interac+, entre as partes, mais d, que a s,ma entre elas é , que Keith

Sawyer (2003) chama de c,nceit, de emergencia. 

N+,  so  ,  s,lista  p,de  ser  influenciad,  em suas  esc,lhas,  a  interac+,

,c,rre  de  maneira  c,ntinua  entre  t,d,s  ,s  integrantes  d,  grup,,  apesar  da

hierarquia existente d, s,lista perante a sec+, ritmica. Mas essa hierarquia se da

apenas n, plan, da performance, ,nde , s,lista enc,ntra-se em primeir, plan, em

c,mparac+, a,s ,utr,s instrumentistas ac,mpanhantes. P,rém, a interac+, ,c,rre

entre t,d,s ,s integrantes d, grup,, p,dend, um instrument, ac,mpanhad,r ser

influenciad, e influenciar , s,lista. 

Desta  maneira,  element,s  ritmic,s,  melodic,s,  harmônic,s  surgem  da

interac+, presente durante uma  performance. É um pr,cess, a servic, d, fa.er

musical, a partir d, at, de impr,visar.

Para  M,ns,n  (2002),  “,  v,cabulari,  melodic,  d,  s,lista  de  ja..  que

impr,visa deve sempre ser vist, c,m, emergid, em um c,mplex, dial,g, entre ,

s,lista e a sec+, ritmica.”  (MONSON, 2002, p. 114).  Essa relac+, c,m a sec+,

ritmica é enc,ntrada da mesma maneira na musica instrumental, em que , s,lista

desenv,lve suas ideias melodicas a partir da interac+, c,m a sec+, ritmica. 

Esse v,cabulari, melodic, n+, c,rresp,nde apenas a, at, de criac+, de

uma n,va mel,dia para um s,l, impr,visad,. P,de ser um tip, de impr,visac+,

51 Traduc+, livre para: "S,l,ists ,ften change the character ,f what they play fr,m ch,rus t, ch,rus,

and sensitive rhythm secti,ns change the character ,f acc,mpaniment in resp,nse."
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interpretativa,  ,nde ,  instrumentista  amplia  e ,rnamenta  a  mel,dia  de um tema

previamente c,mp,st,, criand, assim variacões.

N+,  saberia  a,  cert,  ap,ntar  se  determinada  frase  melodica,  ,u

ac,mpanhament, ritmic,, ,u variac+, melodica surgiu a partir de um tip, especific,

de interac+,, e n+, é esse , interesse d, presente trabalh,. Mas é cert, que a

interac+, existente em um grup, fa. c,m que individualmente cada music, c,ndu.a

de maneira particular suas esc,lhas a partir das proprias experiencias.

Nessa relac+, entre interac+, e c,lab,rac+,, amb,s ,s pr,cess,s est+,

presentes de f,rma que um esta em func+, d, ,utr,. Ou seja, a interac+, ,c,rre a

partir da c,lab,rac+, de um music, e a partir diss, um music, capta e manipula as

diferentes  ideias  surgidas  na  performance, c,ntribuind,  para  a  c,nstruc+,  d,

resultad, musical final.

Em relac+, a esses d,is pr,cess,s presentes na pratica da impr,visac+,,

é imp,rtante levantar uma quest+, em relac+, a, crescente numer, de materiais

disp,niveis  para  ,  auxili,  n,  estud,  da  impr,visac+,,  c,m,  ,s  playbacks pré

gravad,s em midia, seja em CD's ,u arquiv,s de audi, digital. Neste tip, de material

existe  uma  pr,gress+,  harmônica  definida  e  ,  estudante  ira  aplicar  element,s

previamente  seleci,nad,s  para  ,  estud,.  A  ideia  é  apr,ximar  a,  maxim,  as

diferentes  situacões  que  p,der+, ,c,rrer  n,  fa.er  musical  ,nde  a  impr,visac+,

estara presente. 

C,ntud,, p,r se tratar de um registr, reali.ad, em estudi,, apenas partes

d,s  pr,cess,s  p,ssiveis  presentes  na  performance ser+,  trabalhadas.  Dessa

maneira, a relac+, interativa e c,lab,rativa c,m, pr,cess,s da  performance  e da

impr,visac+, fica direci,nada para apenas uma parte. Além diss,, , estudante é

estimulad,  em  apenas  uma  situac+,  presente  em  cada  registr,.  Apos  sua

mem,ri.ac+,, , estudante n+, vivenciara situacões imprevistas que s+, c,muns em

diferentes performances de musica instrumental.

N+, est,u di.end, c,m iss, que esses mét,d,s n+, c,ntribuem para ,

estud,, entendiment, e iniciac+, para a impr,visac+,. P,rém, é necessari, levar em

c,nsiderac+, as limitacões c,ntidas nessa f,rma de fa.er musica e c,nsiderar que a

interac+,  e  c,lab,rac+,  c,m, pr,cess,s  presentes  na  impr,visac+,  se  d+,  na

relac+, env,lvida entre ,s seres human,s.

P,r ,utr, lad,, , estudante v,lta-se para si mesm,, adquirind, diferentes

percepcões  d,  ent,rn,  musical.  Dessa  maneira,  ha  a  ,p,rtunidade  de  adquirir
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,utras f,rmas de interac+, diferentes das que ,c,rrem c,m ,utr,s seres human,s,

mas c,m as necessidades v,ltadas para a musica em si. 

3.2.2. A C,rp,ralidade e Musica 

É imp,rtante levar em c,nsiderac+, a relac+, que , c,rp, human, tem

c,m a musica, n+, apenas n, at, em si de t,car um instrument, musical, ,u seja,

n,s gest,s relaci,nad,s à pr,duc+, s,n,ra, mas na c,mpreens+, e execuc+, da

musica de uma maneira mais pr,funda. A percepc+, d,s s,ns através d, c,rp,. 

Essa interac+, ultrapassa , fat, de usarm,s diferentes m,viment,s d,

c,rp, apenas para executar  um instrument, musical.  Seja as m+,s t,cand, um

pian, ,u vi,l+, ,u , us, d,s labi,s para ,s instrument,s de s,pr,, ,u ainda , fat,

da  propria  v,.  ser  usada  c,m,  um instrument,  musical,  utili.and,  palavras  ,u

através de v,cali.es através da execuc+, melodica.

Apesar d, idi,matism, inerente a cada instrument, musical, fat, esse que

fa. c,m que , c,rp, se adapte a, ,bjet, para , at, de t,car, a c,mpreens+, e

também a execuc+, de diferentes parâmetr,s env,lvend, , s,m se t,rnam c,muns

a,s diferentes instrumentistas. Trata-se de c,mpreender quand, um s,m é mais

legatto ,u  mais  stacatto,  quand,  ha diferentes  dinâmicas  env,lvidas  entre  s,ns

f,rtes e  pianos.  Para a c,mpreens+, desses parâmetr,s s+, imp,stas execucões

de ac,rd, c,m as particularidades inerentes a cada instrument, musical.

H,ward  Gardner  (1993),  em  sua  te,ria  s,bre  inteligencias  multiplas,

explica  que  diferentes  tip,s  de  saberes  n+,  s+,  autôn,m,s  entre  si,  mas  se

relaci,nam c,m ,utras c,mpetencias intelectuais humanas. Para ele, "é igualmente

imp,rtante n,tar ligacões imp,rtantes e integrais presentes entre a musica e ,utras

esferas d, intelect,"52 (GARDNER, 1993,  p. 129).  Ele dem,nstra essa te,ria em

diferentes  areas,  inclusive  na  musica,  para  c,mpreender  e  explicar  ,

desenv,lviment, da inteligencia musical.

Para ele, cada individu, aprende de maneira autôn,ma as c,mpetencias

musicais  env,lvidas  na  area,  p,rém  esse  desenv,lviment,  n+,  se  da  apenas

através da musica em si, mas ass,ciand, ,utr,s m,d,s de inteligencia. "C,m, uma

f,rma estética, musica presta-se especialmente bem à expl,rac+, ludica c,m ,utr,s

52 Traduc+, livre para: But, in cl,sing, it is equally imp,rtant t, n,te imp,rtant and integral links that

,btain between music and ,ther spheres ,f intellect.
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m,d,s de inteligencia e simb,li.ac+, , particularmente nas m+,s (,u ,uvid,s) de

individu,s altamente criativ,s"53 (GARDNER, 1993, pg. 133). 

Em  seu  mét,d,  para  uma  n,va  educac+,  musical,  Émile  Jacques-

Dalcr,.e pr,põe que , estud, da musica deveria se da através da musicali.ac+, d,

c,rp,,  ,u  seja,  basead,  em m,viment,s  c,rp,rais.  Para  ele  qualquer  element,

musical  p,deria  ser  reali.ad,  tend,  c,m, referencia  ,  c,rp,,  desde  as  alturas,

intensidade, mel,dia até ,s ac,rdes c,m a c,mbinac+, d,s gest,s reali.ad,s em

grup,.

Para Dalcr,.e,  a, aprender  musica , estudante experimenta diferentes

sensacões fisicas que p,dem ser  relaci,nadas a,s diferentes aspect,s musicais

percebid,s, e dessa maneira p,de abrir diferentes caminh,s para a expressividade e

criatividade em sua pratica musical.

Lucas Ciavatta, educad,r musical brasileir, criad,r d, mét,d, O Pass,,

tend,  p,r  base  as  ideias  de  Dalcr,.e,  c,menta  a  imp,rtância  d,  c,rp,  para  ,

aprendi.ad, musical utili.a , c,nceit, de p,sic+,, que c,nsiste em , alun, perceber

dentr, da divis+, musical ,nde a frase c,meca e ,nde ela termina, ,u seja, "um

event, que esta s,bre , primeir, temp, de uma musica é diferente de um ,utr, que

também esta s,bre um temp,, mas l,cali.ad, mais à frente." (CIAVATTA, 2003, p.

46) 

Para que , alun, perceba essa diferenca de um mesm, event, musical,

ele trabalha a marcac+, d, puls, dentr, da divis+, d, c,mpass, c,m , us, d,s pés

se m,vimentand, de diferentes maneira de ac,rd, c,m essa divis+,.

Além diss,, Ciavatta julga fundamental , c,nheciment, desse c,nceit,,

p,is  as  diferentes  articulacões  de  uma  frase  musical  se  d+,  através  de  uma

determinada pulsac+, e de seus cicl,s.

Sem um  m,viment,  c,rp,ral  que  deixe  clara  a  pulsac+,  durante  uma

reali.ac+, qualquer, é imp,ssivel para quem escuta esta reali.ac+, di.er

que articulac+, esta send, utili.ada, e prever se este reali.ad,r sera ,u

n+,  bem  sucedid,  em sua  tentativa  de  articular  sua  frase  c,m  ,utras

(CIAVATTA, 2003, p. 47).

53 Traduc+, livre para: "As an aesthetic f,rm, music lends itself especially well t, playful expl,rati,n

with ,ther m,des ,f intelligence and symb,li.ati,n, particularly in the hands (,r ears) ,f highly creative

individuals."
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Dessa f,rma, aprender  e perceber  a musica também através d, c,rp,

permite que n,ss, c,nheciment, musical  seja ampliad, e apr,fundad, n,s mais

divers,s aspect,s env,lvid,s dessa pratica. 

[...]c,nsideram,s  que  ,  c,rp,  p,ssui  diversas  f,rmas  de  abs,rver

inf,rmacões e de c,rresp,nder as mesmas, a, pass, que as inteligencias

est+, interligadas e s+, interdependentes, p,r exempl,, p,dem,s c,ncluir

que  a  inteligencia  musical  depende  da  inteligencia  cinestésica  para

c,ncreti.ar, de f,rma efetiva, a ac+, de t,car um instrument,. (BORNE e

XIMENES TOMAZ, 2012, p. 119)

Na  danca,  area  que  tem  c,m,  fat,r  central  ,  c,rp,,  apresenta-se  a

pre,cupac+, de relaci,nar , env,lviment, c,rp,ral c,m a musica n+, c,m, "um

pr,cess, de c,mbinac+,, mas uma unicidade, uma integrac+,, uma ve. que amb,s

pr,vem da mesma ,rigem - , ritm, - separad,s pela f,rma de manifestac+, exteri,r"

(TIBEAU apud BORNE e XIMENES TOMAZ, 2012, p. 120).

A  MPIB,  s,bretud,  na  linha  "bra.uca",  é  um estil,  de  musica  que  se

,rienta a partir de ritm,s l,cais, a mai,ria deles estand, diretamente ligadas c,m a

danca. C,m, exempl,s p,dem ser citad,s gener,s c,m, F,rro, Frev,, Samba e

Ch,r,, entre ,utr,s que p,ssuem essas relacões estreitas entre musica e danca. A,

c,mparar as diferentes musicas das américas, Alejandr, Ull,a (1998) expõe:

Esses gener,s s+, a musica cubana (e sua matri., , son, que n,s Estad,s

Unid,s termin,u chamand,-se rumba); a musica brasileira, particularmente

, samba;  e  ,  tang, p,rtenh,,  que nasce às margens d, ri,  Prata,  em

Buen,s Aires e  M,ntevidéu...  T,d,s eles surgem s,b  c,ndicões  s,ciais

anal,gas e c,nservam a sinc,pe c,m, uma estrutura ritmica c,nstante. Em

t,d,s rec,nhecem,s um ancestral afr, e um ancestral eur,peu; em t,d,s

eles,  musica  e  danca  nascem unidas  p,rque  tem c,m,  pr,tag,nista  ,

c,rp,, , c,rp, escrav, que, n, entant,, resiste a ser c,nsiderad, c,m,

simples instrument, de trabalh, (ULLOA, 1998, p. 25.

Assim, a relac+, d, c,rp, c,m a musica, s,bretud, através da danca,

assume um papel relevante nas pesquisas.

Fa.-se necessari, atentar para a existencia de uma pr,funda relac+, d,

c,rp, c,m a execuc+, instrumental, e que ,s estud,s n+, devem ser centrad,s na

superficialidade  que  env,lve  apenas  ,  t,car  instrumental  em  si  ass,ciad,  às
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n,tacões  que  representem  diferentes  articulacões  musicais,  mas  c,m  ,

env,lviment, c,rp,ral auxiliand, na execuc+, das diversas nuances que env,lve ,

aspect, s,n,r,.

S+, recentes as pesquisas musicais que relaci,nam , c,rp, human, c,m

diferentes aspect,s env,lvend, musica tais c,m, percepc+,, interac+, da mente

c,m  ,  env,lviment,  fisic,.  C,nceit,s  c,m,  m,viment,  e  gest,  s+,  usad,s  de

maneiras  distintas,  send,  gest,  ,  term,  usad,  nas  pesquisas  que  env,lvem

perf,rmance musical. 

A, falar  s,bre a atividade musical  d,s music,s e bailarin,s,  é tentad,r

chamar as inc,rp,racões env,lvidas de "gest,s" em ve. de "m,viment,s".

A  principal  ra.+,  para  iss,  é  que  a  n,c+,  de  gest,  de  alguma  f,rma

c,nfunde a distinc+, entre , m,viment, e significad,. M,viment, indica a

desl,cac+, fisica de um ,bject, n, espac,, enquant, que , significad,

indica a activac+, mental de uma experiencia. A n,c+, de gest, abrange

amb,s  ,s  aspect,s  de  alguma  f,rma  e,  p,rtant,,  ign,ra  a  divis+,

cartesiana entre matéria e espirit,. Neste sentid,, a n,c+, de gest, f,rnece

uma ferramenta  que  permite  uma  travessia  mais  simples  d,  tradici,nal

fr,nteira  entre  ,  fisic, e, mund, mental.54 (JENSENIUS,  WANDERLEY,

GODØY e LEMAN, 2010, p. 13).

Send, assim, ,s term,s m,viment, e gest, ser+, utili.ad,s de maneiras

distintas, p,is numa perf,rmance ,s gest,s intenci,nais aplicad,s na execuc+, de

uma determinada passagem musical  p,dem ser  percebid,s n, resultad, s,n,r,

sem ser explicitad,s através d, m,viment, c,rp,ral, ,u seja, , c,rp, n+, precisa se

m,vimentar juntamente c,m a execuc+, musical.

Existe uma dificuldade em fa.er a distinc+, de gest,s que s+, intenci,nais

,u n+, intenci,nais, p,dend, esse c,nceit, ser entendid, c,m, padr+, de ac+, que

pr,du. musica, estand, c,dificad, na musica ,u send, feit, em resp,sta à musica.

54 Traduc+, livre para: "When speaking ab,ut the musical  activity ,f musicians and dancers, it  is

tempting t, call the inv,lved emb,diment “gestures” rather than “m,vements.” The main reas,n f,r

d,ing this is that the n,ti,n ,f gesture s,meh,w blurs the distincti,n between m,vement and meaning.

M,vement den,tes physical displacement ,f an ,bject in space, whereas meaning den,tes the mental

activati,n  ,f  an  experience.  The  n,ti,n  ,f  gesture  s,meh,w c,vers  b,th  aspects  and  theref,re

bypasses the Cartesian divide between matter and mind. In that sense, the n,ti,n ,f gesture pr,vides

a t,,l that all,ws a m,re straightf,rward cr,ssing ,f the traditi,nal b,undary between the physical and

the mental w,rld."
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Em estud,s env,lvend, perf,rmance, pesquisad,res pr,curam apresentar

diferentes  aspect,s  funci,nais  d,s  gest,s  musicais.  Dentre  eles  p,dem  ser

destacad,s "gest,s que pr,du.em s,m",  que s+, gest,s usad,s para execuc+,

instrumental, ,u seja, as diferentes maneiras de usar as m+,s para t,car um pian,,

,u um vi,l+, p,r exempl,, e "gest,s c,municativ,s", que s+, usad,s principalmente

para  fins  de  c,municac+,.  C,m, exempl,  destes  ultim,s  p,dem,s  citar  gest,s

utili.ad,s pel,s music,s para sinali.ar a mudanca de um s,lista para ,utr, durante

,s m,ment,s de impr,visac+, s,l,, ,u até mesm, c,m, um at, de apr,vac+, da

execuc+, de determinadas passagens musicais durante a perf,rmance. Esse gest,

também  p,de  ser  percebid,  na  c,municac+,  entre  ,  music,  e  ,  public,  que

ac,mpanha uma apresentac+, quand, aquele finali.a um m,ment, s,l,, l,g, apos

,s aplaus,s d, public,, quand, , music, agradece a,s ,uvintes ali presentes. 

Acaci,  Piedade  (2013)  a,  descrever  sua  participac+,  em  um  grup,

t,cand, pian,, escreve que na primeira apresentac+,, apos seu impr,vis,, mesm,

c,m t,das  as  c,nvencões  que  regem uma impr,visac+,  c,m inici,  e  fins  bem

definid,s juntamente c,m ,s sax,f,nes c,nf,rme c,mbinad, n,s ensai,s, além d,

climax e p,nt, culminante n, seu chorus, , public, n+, manifest,u aplaus,s c,m,

n, m,ment, d,s ,utr,s instrumentistas.

C,ntud,, na segunda apresentac+,:

A  audiencia  estava  t+,  ligada  na  especificidade  deste  m,ment,  de

fr,nteiras  flexiveis  que  ,  rig,r  de  terminar  ,  s,l,  junt,  c,m a  mel,dia

demarcad,ra, que instituia de f,rma excessivamente p,ntual , fim d, meu

s,l, e , c,mec, d, ,utr,, agiu c,m, um ruid, de c,municac+,. Hipotese

verificada  experimentalmente:  bast,u  algumas  n,tas  apos  a  mel,dia

demarcad,ra, uma escala descendente até a tônica e um gest, tirand, as

m+,s  d,  teclad,  que  um  fulgur,s,  aplaus,  ecl,diu  apos  ,  meu  s,l,.

Cumpri  minha  parte  nas  n,rmas,  estabeleci  c,municac+,  e  ist,  f,i

rec,nhecid,. (PIEDADE, 2013, p. 10).

Aqui p,de-se n,tar d,is gest,s c,municativ,s durante a apresentac+,: ,

gest, musical, a mel,dia descendente a partir da escala caminhand, para a tônica;

e  ,  gest,  fisic,  que é  ,  m,ment, em que ele  tira  as  m+,s d, teclad,,  amb,s

servind,  para  c,municar  a,  public,  ,  final  d,  s,l,.  C,ntud,,  ,  gest,  fisic,

dem,str,u  ser  necessari,  para  que  a  c,municac+,  f,sse  estabelecida  entre  ,
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music, e a platéia, ja que , gest, melodic, ja havia sid, executad, na primeira

apresentac+,, mas n+, ,bteve exit, s,.inh,.

Os "Gest,s facilitand, s,m" servem para auxiliar a pr,duc+, s,n,ra de

diferentes maneiras, desde uma passagem de dificil execuc+, n, instrument,, até

n, auxili, para diferentes articulacões, ap,i,s, frasead,s. Muit,s music,s, a, se

referirem s,bre as diferentes f,rmas de articulac+, de frases, usam de metaf,ras

para fa.er uma representac+, d, resultad, s,n,r, esperad,. Os term,s usad,s s+,

rec,nhecid,s pela grande mai,ria d,s music,s que p,ssuem sua vivencia musical,

s,bretud, de ,rdem pratica. C,m, exempl,s p,dem ser citad,s t,car c,m swing ,u

feeling,  t,car  c,m  s,taque,  ter  um  gingad,.  Esses  term,s  s+,  usad,s  para

representar s,n,ridades percebidas nas diferentes perf,rmances musicais, ,u seja,

das diferentes articulacões n, m,ment, da execuc+, pel, instrumentista.

É a partir deste aspect, que este trabalh, tem c,m, hipotese ap,ntar a

influencia de m,viment,s c,rp,rais, s,bretud, aqueles relaci,nad,s à danca, que

auxiliam ,s music,s nas diferentes articulacões s,n,ras pr,p,rci,nand, s,taques

caracteristic,s para diferentes gener,s musicais. 

É imp,rtante levar em c,nsiderac+, que a danca se enquadra em ,utr,

aspect, funci,nal c,m, "gest,s ac,mpanhand, , s,m". Esse gest, segue a musica,

c,ntud, n+, esta env,lvid, n, resultad, s,n,r,. Exempl, s+, ,s dancarin,s que

elab,ram diferentes c,re,grafias a partir de uma ,bra ja c,ncebida, interpretand, a

musica através de gest,s. "O c,rp, interage c,m a musica quase que de imediat,...

É c,m, se , m,viment, pudesse dar vida a musica e a musica f,sse , sentiment,

que impulsi,na , m,viment," (BORNE e XIMENES TOMAZ, 2012, p. 120). Gest,s

facilitand, s,m tem a func+, de auxiliar na execuc+,, diferenciand,-se, p,rtant,,

d,s gest,s que ac,mpanhand, , s,m.

Os  gest,s  facilitand,  -  s,m  p,de  ser  distinguida  de  gest,s  de

ac,mpanhament, de s,m. Estes n+, s+, nem parte, nem acessoria, , -

pr,duc+, de s,m, mas sim a intenc+, de seguir caracteristicas n, s,m.

Dancand, a, s,m de musica é  talve. , tip, mais c,mum de s,m que

ac,mpanha , m,viment,, um tema que f,i  expl,rad, em um estud, de

,bservac+, de c,m, ,s m,viment,s d,s dancarin,s seguid, qualidades na

musica (Casciat, et al 2005;. Jensenius 2007; Haga 2008). N, entant,, de

s,m que ac,mpanha ,s gest,s também p,de env,lver , arrastament,. O

samba brasileir, f,rnece um exempl, interessante (Naveda e Leman 2008

a ; n, prel,) ,  c,m f,rtes evidencias de que a danca impõe uma grade
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métrica c,rp,ral em estruturas musicais que s+, inerentemente ambiguas

(ver Capitul, 7 deste v,lume , a Figura 7.7). Assim, é através de gest,s que

ac,mpanham , s,m, ,u danca, essa estrutura é dada à musica. Ist, esta

de  ac,rd,  c,m  ,utr,s  achad,s  recentes  de  que  ,  m,viment,  p,de

influenciar  a  percepc+,  (PhillipsSilver  e  Train,r  2008).  (JENSENIUS,

WANDERLEY, GODØY e LEMAN, 2010, p. 27).

Dessa maneira, c,m, ja menci,nad, anteri,rmente n, text,, s+, estreitas

as relacões existentes entre a danca e a musica n, repertori, brasileir,. C,m, a

musica instrumental brasileira usa ritm,s l,cais a, trabalhar , repertori,, lanc, a

hipotese  de  que  gest,s  pr,venientes  da  danca  atuam  c,m,  um  pr,cess,  nas

articulacões d, frasead, n,s diferentes  gener,s musicais,  pr,p,rci,nand, assim

diferentes expressividades.

P,rtant,, a c,mpreens+, dessa interac+, que ,c,rre entre c,rp, e musica

se t,rna relevante n+, apenas pel, fat, de ser necessari, , us, d, c,rp, para a

execuc+, instrumental, ,u n, cas, da v,. , c,rp, c,m, propri, instrument,, mas

p,rque serve c,m, auxili, para , estud, e entendiment, d,s diferentes s,taques de

impr,visac+,, que é , principal ,bjetiv, d, presente estud,.

3.2.3. A Fala e Musica 

O primeir, instrument, human, f,i, sem duvida alguma, a v,.; cant, e fala

pr,vavelmente n+, se enc,ntravam diss,ciad,s em sua ,rigem (entre as

c,njecturas  s,bre  a  ,rigem  das  linguas  est+,  as  ,n,mat,péias,  as

imitacões d,s s,ns da nature.a). Seja qual f,r a ,rigem, , fat, é que s

linguas v+, muit, além das imitacões, , que n+, as desprende d,s s,ns e

mel,dias naturais, p,is n+, ha lingua que n+, c,ntenha em si uma mel,dia

,u  uma  minima  ent,nac+,  que  seja.  Através  dela  rec,nhecem,s

expressões e sentiment,s, rec,nhecem,s a pr,cedencia da pess,a pel,

seu  s,taque,  rec,nhecem,s  estad,s  "c,nscientes"  e  "inc,nscientes"  da

pess,a que fala (geralmente é na mel,dia da v,. que, di.em,s, as pess,as

se traem e revelam seus "verdadeir,s sentiment,s").  (HELLER, 2006, p.

33).

O s,taque é um term, usad, p,pularmente para caracteri.ar diferentes

caracteristicas  linguisticas  de  um  p,v,.  N,  Brasil,  ,  idi,ma  ,ficial  falad,  é  ,
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p,rtugues55. C,ntud,, devid, à sua dimens+, e à mistura entre diferentes p,v,s a,

l,ng, da historia, cada regi+, (sen+, cada estad,) p,ssui caracteristicas linguisticas

diferentes, ,u seja, cada regi+, p,ssui um s,taque diferente na pr,nuncia da lingua

p,rtuguesa.  Além  de  cada  regi+,  p,ssuir  uma  f,n,l,gia  propria  para  algumas

palavras  ,u  frases,  ,u  seja,  f,rmas  diferentes  de  falar  c,m,  c,mumente  s+,

representad,s:  “chiad,”,  “cantad,”,  “arrastad,”,  “faland,  bem  explicad,”  dentre

,utras.  P,r  exempl,,  para  a  palavra  “verdade”,  a  pr,nuncia  p,de  apresentar

diferentes particularidades nas diferentes regiões d, Brasil. P,r exempl,, as letras

“e” p,de ser mais fechada (e) ,u mais aberta (é) ,u ainda s,ar c,m, a letra (i) para

a  pr,nuncia  da  ultima  letra  (e).  Obviamente,  cada  individu,  p,de  p,ssuir  uma

pr,nuncia mais caracteristica d, que ,utr,s, p,rém iss, ,c,rre em c,mparac+, c,m

individu,s de uma mesma regi+,. A, se c,mparar grup,s de pess,as de regiões

diferentes percebe-se c,m mais clare.a as diferencas s,n,ras de cada pr,nuncia.

Algumas  regiões  p,dem  p,ssuir  também  v,cabulari,s  especific,s,

palavras diferentes que p,ssuem um mesm, significad,. P,r exempl,, a palavra

“menin,”  p,ssuem v,cabul,s  diferentes  em diversas regiões que representam ,

mesm, significad,: “Guri” n, Ri, Grande d, Sul; “Pia” n, Parana e dentre ,utr,s.

Também existem nas diferentes linguas d, mund, palavras que mudam

seu significad,  de  ac,rd,  c,m a  pr,nuncia.  Esse  fenômen, é  c,nhecid,  c,m,

linguas t,nais, que s+, linguas que p,ssuem uma diferenca relativa de pel, men,s

d,is t,ns na pr,nuncia de certas palavras para c,municar diferentes significad,s.

S+, varias a linguas t,nais existentes, c,m, , chines e varias linguas africanas. P,r

exempl,,  n,  chines,  “um  grup,  de  f,nemas  c,m,  ‘chu’  significa  ,u  ‘p,rc,’,  ,u

‘bambu’,  ,u  ‘senh,r’,  ,u  ‘habitar’  ,u  ‘viver’,  de  ac,rd,  c,m  ,  t,m  c,m  que  é

pr,nunciad,. N, chines, p,rtant,, assim c,m, n, hotentote e n, lonkundo, linguas

africanas, ,s t,ns p,ssuem val,r distintiv,.” (LOPES, 2007 p. 122)

N+, é , interesse desse trabalh, relaci,nar a pesquisa c,m a linguistica.

Essa relac+, f,i feita apenas para fins de c,mparac+,. Assim c,m, na fala existem

diferencas  em  pr,nuncias  para  determinadas  palavras  sem  alterac+,  d,  seu

significad,, ,u seja, apenas uma maneira diferente de articulac+, desta pr,nuncia, ,

significad, de uma palavra também p,de mudar a partir das diferencas t,nais de

sua  pr,nuncia.  "Estruturas  musicais,  assim  c,m,  as  palavras,  p,dem  ser

55 Desc,nsiderand, as diferentes linguas que s+, faladas em min,ria, c,m, as linguas indigenas p,r

exempl,.
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interpretadas c,m, resultad, de ,rgani.ac+, de n,tas em "slots" de ac,rd, c,m as

regras da gramatica musical"56 (BLACKING, 1995, p. 23).

Relaci,nada à musica, a fala e suas diferencas t,nais tem relac+, c,m a

c,nstruc+, das frases, assim c,m, sua execuc+, das mesmas. Alguns estud,s em

etn,music,l,gia ja identificavam essa relac+, da fala c,m a c,nstruc+, musical.

Gerhard Kubik, etn,musicol,g, que c,ncentr,u seus estud,s na musica

africana  de  diversas  regiões  e  que  em  suas  l,ngas  temp,radas  nessa  regi+,

c,nseguiu reunir uma grande quantidade de d,cumentac+, etn,musical de cerca de

n,venta  etnias,  tra.  n,vas  perspectivas  s,bre  ,  estud,  d,s  diferentes  sistemas

t,nais african,s em seu text, “Nature.a e estrutura das escalas musicais africanas”.

Na ép,ca de publicac+, d, text, esse f,i um tema bastante expl,rad, na

etn,music,l,gia  africana,  ,nde  ,s  pesquisad,res  buscavam  identificar  quais

estruturas de escalas f,rmavam , sistema musical african,, assim c,m, também a

,rigem dessas estruturas.  C,ntud,,  enquant,  ,s  pesquisad,res se  dedicavam a

transcric+,  e  a  medic+,  de  diferentes  afinacões  instrumentais  c,letadas  nas

pesquisas de camp,, Kubik pr,cura em seu text, ap,ntar diferentes element,s que

p,dem ser de grande imp,rtância para a f,rmac+, d, sistema musical african,.

Dentre  esses  fat,res  indica  a  influencia  que  as  linguas  exercem  n,s

diferentes gener,s musicais. Para Kubik (1970), as escalas africanas e ,s gener,s

musicais s+, f,rmad,s p,r influencia das linguas africanas, que s+, mais ,u men,s

linguas  t,nais,  ,u  seja,  algumas palavras  e  frases  tem seu  significad,  alterad,

devid,  a,  sistema  linguistic,  de  ent,nac+,,  ,  que  c,nsequentemente  p,de

influenciar n, sistema musical african,. 

Neste sentid,, a, cantar uma mel,dia, a ent,nac+, desta pr,vavelmente

sera  articulada  n,  sentid,  que  a  palavra  ira  exercer  para  a  f,rmac+,  de  um

significad, da frase.

Carl  Orff,  imp,rtante  educad,r  d,  inici,  d,  sécul,  XX que c,mpôs  ,s

chamad,s mét,d,s ativ,s em educac+, musical, ap,nta na direc+, da imp,rtância

d,s ritm,s da fala n, desenv,lviment, melodic,. Para ele, "ritm, é a base s,bre a

qual  se  assenta  a  mel,dia  e,  em  sua  pr,p,sta  pedagogica,  deveria  pr,vir  d,

56 Traduc+, livre para:  Musical structures, like strings ,f w,rds, can be interpreted as the results ,f

fitting t,nes int, sl,ts acc,rding t, the rules ,f a musical grammar.  But if  the deep structures are

ign,red, c,nfusi,n may arise.
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m,viment,, enquant, a mel,dia nasceria d,s ritm,s da fala" (FONTERRADA, 2008,

p. 161).

De ac,rd, c,m Martha Ulhôa (1999, p. 51), a relac+, da linguagem falada

c,m a musical na canc+, brasileira advém d, padr+, de acentuac+, d, p,rtugues

l,cal devid, à presenca de varias palavras par,xit,nas, pr,p,rci,nand, assim uma

sensac+, anacrustica. Iss, acaba p,r pr,p,rci,nar finali.acões at,nas da frase, ,u

"femininas", para cada inici, em anacru.e.

Ela pr,ssegue exp,nd, s,bre a pr,sodia brasileira ser silabica, na qual ,

numer, de silabas especificam ,s tip,s de vers,s e , acent, tônic, final ,brigatori,

limita cada tip,. Assim:

Na  versificac+,  p,rtuguesa,  ,  vers,  é  a  medida  métrica,  enquant,  as

silabas, as pulsacões minimas, s+, c,mbinadas em agrupament,s ritmic,s

variad,s.  C,mparand,  esta  ,rgani.ac+,  métrica  da  lingua  falada  e  a

,rgani.ac+, métrica musical ,cidenta e n+,-,cidental, p,dem,s di.er que a

pr,sodia d, vers, p,rtuges esta mais para uma n,c+, métrica africana sub-

saariana (c,mp,sta de peri,d,s ,u "time lines" sem acent,s rec,rrentes),

que para uma n,c+, métrica eur,péia classic,-r,mântica (cuj,s c,mpass,s

de limites determinad,s se sucedem regularmente). Na c,ncepc+, métrica

p,rtuguesa  ,  tamanh,  d,s  peri,d,s  e  as  subdivisões  das  silabas  s+,

variaveis, de maneira que tem,s uma métrica "flexivel". Também existe a

tendencia  de  c,l,car  enfase  na  parte  final  d,s  enunciad,s,  ,  que  se

distancia  da  c,mpreens+,  ,cidental  de  c,mpass,,  cuj,s  inici,s  s+,

metricamente pr,eminentes. (ULHÔA, 1999, p. 51)

Fica clar, n, text, que a pr,sodia brasileira p,ssui referencias n, c,nceit,

ritmic,  african,,  mais  especificamente  sub-saarian,,  particularmente  quant,  às

pulsacões minimas das silabas, ,u seja, pulsac+, elementar, exp,stas n, subitem

"Ritm," s,bre aspect,s musicais n, presente trabalh,. Além diss,, ha ausencia de

divisões determinadas, c,m, , c,mpass,, apr,ximand,-se d, c,nceit, de time line

patern. É imp,rtante entender , que , c,nceit, de time line n+, é apenas a ausencia

de acent,s rec,rrentes, mas uma sequencia ritmica assimétrica que se repete em

cicl,. Send, assim, acent,s ser+, rec,rrentes, mas ,c,rrem de maneira diferente da

divis+,  regular  pr,p,rci,nada  pel,  c,mpass,  eur,peu.  Assim,  uma  flexibilidade

métrica existe através das variacões d,s tamanh,s d,s peri,d,s e das subdivisões

das silabas. E se c,nclui  exp,nd, a enfase dada na parte final d,s enunciad,s,
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causand, um desl,cament, métric, d, acent, para antes d, inici, d, c,mpass,,

causand, uma sensac+, de antecipac+, ritmica.

Essa flexibilidade métrica da mel,dia d, cant, c,m , ac,mpanhament,,

Martha Ulhôa chama de métrica derramada. 

A n,c+, de métrica derramada tem a ver  c,m a relac+, entre  cant, e

ac,mpanhament,, ,nde , cant, – regid, pela divis+, silabica pr,sodica da

lingua  p,rtuguesa  –  e  ,  ac,mpanhament,  –  regid,  pela  logica  métrica

musical – parecem às ve.es “desc,lad,s” um d, ,utr,, numa sincr,ni.ac+,

relaxada. (ULHÔA, 2006, p. 02)

A métrica derramada é uma quase independencia da mel,dia v,cal  d,

ac,mpanhament,, executad,s a, mesm, temp,, p,rém cada um send, regid, p,r

diferentes referencias métricas,  pr,p,rci,nand, assim desl,cament,s ritmic,s da

frase musical em relac+, à divis+, de c,mpass, marcada pel, ac,mpanhament,.

Ora,  se  t,da  mel,dia  tem  ritm,,  e  a  fala  também  a  p,ssui,  mel,dias

surgem  s,b  influencia  d,s  ritm,s  das  diferentes  palavras  de  um  determinad,

v,cabulari,.

Seguind, essa linha de raci,cini,, a esc,lha de diferentes alturas para

c,mp,r uma mel,dia n+, esta relaci,nada a, significad, que destas p,dem surgir,

mas seriam influenciadas pel,s diferentes ritm,s sugerid,s pelas diversas palavras.

P,rtant,,  independente  de  um  determinad,  dialet,  ser  t,nal  ,u  n+,,  ,

desenv,lviment, melodic, seria influenciad, pel,s diferentes ritm,s pr,p,rci,nad,s

pelas diversas palavras de um v,cabulari,.

C,ntud,, n+, so em aspect,s s,n,r,s relaci,nad,s a, ritm,, a fala p,de

ter  influencia  n,  desenv,lviment,  melodic,  através  d,s  diferentes  timbres

pr,du.id,s  pela  articulac+,  das diferentes  silabas.  P,r  exempl,,  a,  cantar  uma

mesma n,ta (Do), através das diferentes v,gais "a - e - i - , - u" , resultad, s,n,r,

sera  diferente  para  cada  uma.  A,  juntar  essas  v,gais  c,m  c,ns,antes  para  a

f,rmac+, de diferentes silabas, ,utr,s timbres s,n,r,s dever+, aparecer. 

A fala  humana  expressa  essa  mesma  joie  de  vivre  das  maneiras  mais

vibrantes. Ai , timbre p,de mudar , s,m de uma palavra e também , seu

significad,: sal, sul, s,l, céu.

Na fala, cada s,m tem um timbre diferente, e mesm, a mudanca desse

timbre é c,nstante e rapida.  Na musica,  ,nde um instrument, p,de ser
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usad, mais ,u men,s extensamente, as mudancas s+, men,s rapidas".

(SCHAFER, 1991,  p. 76)

N+, é apenas pela mudanca das v,gais que , timbre muda. Através da

mudanca da c,ns,ante,  ,  ataque da silaba altera também , timbre.  É diferente

quand,  se  canta  "ta-ta-ta-ta"  ,u  "na-na-na-na",  ,u  até  mesm,  "da-da-da-da".

Diferencas n, timbre estar+, presentes na execuc+, dessas silabas. N, primeir,

exempl, p,de-se perceber , s,m mais entrec,rtad,, enquant, n, segund, um s,m

mais ligad, entre as silabas. Iss, serve de referencia quand, se busca diferentes

s,n,ridades a, impr,visar em uma mesma n,ta n, instrument,. Ou n, cas, de um

s,l, v,cal, influencia diretamente na articulac+, da mel,dia.

O  us,  de  diferentes  s,ns  v,cais  é  um  recurs,  usad,  n,  ensin,  de

diferentes padrões ritmic,s em diferentes culturas musicais, s,bretud, naquelas que

n+, s+, baseadas em uma tradic+, escrita. Essas sequencias silabicas articuladas

pela  fala,  além de  auxiliar  na  mem,ri.ac+,  d,s  padrões  ritmic,s,  pr,p,rci,nam

diferentes s,n,ridades para ,s mesm,s.

Tiag,  de  Oliveira  Pint,  (1999/2000/2001,  p.  106)  ap,nta  essa

caracteristica n,s repertori,s de cap,eira, ,nde ha a presenca de falas ritmadas

ass,ciadas  a,s  t,ques  d,  berimbau.  "Esse  fenômen,,  m,stra  que  ha  uma

pr,ximidade  natural  de  estruturas  musicais  e  linguisticas  nas  culturas  musicais

africanas  e  que  até  cert,  p,nt,  esta  afinidade  também  se  mantém  n,  Brasil."

(OLIVEIRA PINTO, 1999/2000/2001, p. 106).

Esse  padrões  ritmic,s  geralmente  est+,  ass,ciad,s  a  instrument,s  de

percuss+,, que emitem apenas uma n,ta musical. Devid, a execuc+, ser de apenas

uma n,ta, a atenc+, se v,lta a,s divers,s aspect,s temp,rais. 

A  percepc+,  da  atividade  ritmica  numa  perf,rmance  c,ncreta  depende

,bvimente  da  inc,rp,rac+,  d,  ritm,  pel,  instrument,  ,u  v,..  O  s,m

instrumental se desenv,lve n, temp, reveland, sutis distincões de timbre e

s,m que so p,dem ser descrit,s em term,s qualitativ,s. Nesse sentid,,

ritm,-mel,dia é fen,men,l,gicamente anteri,r a, ritm,. Ritm,s reais s+,

t,d,s  ritm,-mel,dia,  ritm,-harm,nia,  ritm,-texturas,  ritm,-timbres,  ritm,-

c,rp,-m,viment,s, e assim p,r diante.57 (WOLF, 2014, p. 08)

57 Traduc+,  livre  d,  aut,r  para:  "The  percepti,n  ,f  rhythmic  activity  in  a  c,ncrete  perf,rmance

,bvi,usly depends ,n the emb,diment ,f that rhythm by an instrument ,r the v,ice. The instrumental

s,und unf,lding in time creates fine distincti,ns ,f timbre and t,ne that can always be described in
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Percebe-se assim que , pensament, d, ritm, n+, fica restrit, apenas a,s

aspect,s temp,rais, send, ass,ciad,s a ,utr,s parâmetr,s musicais também. Esse

recurs, também é ,bservad, em divers,s gener,s musicais brasileir,s.

O samba, e muit,s ,utr,s gener,s musicais, n+, se ,rienta s,mente pela

,rgani.ac+, temp,ral d,s ritm,s. S+, executadas também "c,nfiguracões

timbricas"  que  muit,s  music,s  chamam  de  "mel,dias".  A  s,n,ridade

padr+, de um instrument, p,de ser transf,rmada criativamente através de

diferentes técnicas de execuc+,... Mais d, que sequencias ritmicas na sua

linha  temp,ral,  as  mel,dias  timbricas  preenchem  justamente  ,  espac,

c,nceitual  que se refere a, nivel  mais pr,fund, da musica." (OLIVEIRA

PINTO, 1999/2000/2001, p. 100)

Dessa maneira, a, ass,ciar diferentes sequencias silabicas na execuc+,

de uma mesma n,ta, esta p,de adquirir diferentes s,n,ridades c,nhecidas c,m,

mel,dias de timbres. Cada n,ta n+, deve ser pensada c,m, apenas um s,m, p,is a

partir  dela  p,de-se  expl,rar  diferentes  s,ns  tant,  quant,  um instrument,  p,ssa

pr,p,rci,nar a partir de diferentes técnicas de execuc+,.

Iss, p,de ser um recurs, também expl,rad, em instrument,s musicais

que p,ssuem diferentes alturas. A, t,car apenas uma n,ta durante uma c,nstruc+,

melodica, estas n+, ter+, resultad,s iguais, adquirind, assim diferentes nuances

s,n,ras também. 

Em minha pratica, quand, fac, , us, de duas ,u mais n,tas repetidas

para a repr,duc+, ,u criac+, melodica, fac, alus+, a, s,m repd,ru.id, pela fala,

mas n+, c,m apenas uma silaba. P,r exempl,, a, invés de simplesmente "ta ta ta

ta", us, alg, c,m, "ta ca ta ca". Iss, sem c,nsiderar quand, quer, enfati.ar uma

acentuac+,, na qual imagin, alg, c,m "ta ca ta CÁ". Essas referencias pela v,.

auxiliam  na  execuc+,  de  n,tas  repetidas  c,m  ,  fim  de  repr,du.ir  diferentes

s,n,ridades. 

Mas mesm, c,m n,tas diferentes, fac, us, desse recurs, quand, desej,

diferentes articulacões na mel,dia, c,m, em um grup, de quatr, semic,lcheias, p,r

exempl,  "ta  ga  da  ga".  Iss,  cria  para  mim  uma  referencia  s,n,ra  para  ser

repr,du.ida n, instrument, a fim de um resultad, s,n,r, pretendid,.

qualitative terms. In this sense, rhythm-mel,dy is phen,men,l,gically pri,r t, rhythm. Actual rhythms

are  all  rhythm-mel,dies,  rhythm-harm,nies,  rhythm-textures,  rhythm-timbres,  rhythm-b,dy-

m,vements, and s, f,rth."
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Dessa maneira, t,mar c,m, referencia diferentes silabas para emiss+, de

n,tas pr,p,rci,na a intenc+, de diferentes s,n,ridades. E essa referencia, quand,

t,mada para execuc+, instrumental, pr,p,rci,na a, music, um repertori, ampl, de

nuances interpretativas para além de apenas as p,ssibilidades d, instrument,.

Clar, que deve-se c,nsiderar as limitacões de cada instrument,, p,is as

p,ssibilidades s,n,ras pr,p,rci,nadas pela v,. s+, quase infinitas. C,ntud,, c,m a

tentativa  de  imitac+,  dessas  p,ssibilidades,  a  intenc+,  esta  subjetivamente

impressa n, resultad, s,n,r,, ja que a v,. d, music, é , instrument, que ele t,ca.

Assim,  fa.end,  essa  relac+,  entre  desenv,lviment,  melodic,  c,m  ,s

diferentes  aspect,s  da  fala,  p,de-se  influenciar  nas  diferentes  maneiras  de  um

instrumentista articular as n,tas musicais n, desenv,lviment, de um impr,vis,.

Essa apr,ximac+, entre v,. e instrument, p,de ser identificad, n, Blues,

quand, instrumentistas  buscam n,s diferentes  recurs,s d, instrument, imitar  as

articulacões reali.ada pel,s cant,res a, interpretar as cancões deste gener,. Dentre

as diferentes técnicas que p,dem ser citadas esta , bend58, tant, n, vi,l+, quant,

na guitarra, que c,nsiste em puxar a c,rda d, instrument, reali.and, um glissand,

natural para alcancar a n,ta desejada. Ou seja, para simular ,s cant,res e suas

articulacões melodicas, "as c,rdas tinha de fa.er s,ns v,cais, imitar a v,. humana e

suas cac,f,nias fantasticas" (JONES apud NESTROVSKI, 2013, p. 22-23).

Livia  Nestr,vski  (2013)  ap,nta  que  ,s  impr,vis,s  v,cais  ja  se  fa.iam

presentes desde , principi, d, jazz cantad,, e que durante as décadas de 20 e 30,

quand, essas impr,visacões alcancariam seu ap,geu, passaria a se chamar  scat

singing.

Mas  n+,  apenas  ,s  instrument,s  s+,  influenciad,s  pelas  articulacões

v,cais, , sentid, ,p,st, também se fa. presente. O fat, é que a, se utili.ar d,

pr,cess,  de  imitac+,,  instrumentistas  e  cant,res  sempre  buscaram  diferentes

maneiras  de execuc+,,  t,rnand, esse pr,cess, sempre c,ntinu, nas in,vacões

s,n,ras. 

E além d, fat, de diferentes dialet,s pr,p,rci,narem influencias em suas

musicas e diferentes v,cabulari,s p,ssuirem ritm,s divers,s influenciand, também

n, desenv,lviment, melodic,, juntand,-se a esses element,s , fat, de diferentes

recurs,s  v,cais  servirem  de  influencia  e  inspirac+,  para  ,  desenv,lviment,  de

58 Existe também a técnica de bend reali.ada na gaita de b,ca, instrument, muit, utili.ad, n, Blues

também.
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diferentes  técnicas  instrumentais,  ,  cant,  p,de  ter  sua  parcela  de  influencia  n,

desenv,lviment,  de  uma  s,n,ridade  particular  das  impr,visacões,  ,u  seja,  d,s

diferentes s,taques presentes n,s divers,s gener,s musicais.

C,m, uma atitude fisica,  a  v,. também esta ligada a gest,s,  em que

inflexões equivalem a m,viment,s, pr,jetand, , c,rp, na performance.

É pel, c,rp, que nos s,m,s temp, e lugar: a v,. , pr,clama emanac+, d,

n,ss, ser. A escrita também c,mp,rta, é verdade, medidas de temp, e

espac,:  mas  seu  ,bjetiv,  ultim,  é  delas  se  liberar.  A  v,.  aceita

beatificamente sua servid+,. A partir desse sim prim,rdial, tud, se c,l,re

na lingua, nada mais nela é neutr,, as palavras esc,rrem, carregadas de

intencões, de ,d,res, elas cheiram a, h,mem e à terra (,u aquil, c,m que

, h,mem ,s representa). A p,esia n+, se liga às categ,rias d, fa.er, mas

às d, pr,cess,. (ZUMTHOR, 1997, p. 157)

Dessa maneira, para Zumth,r, mais imp,rtante d, que as palavras em si,

imp,rta , que é falad, e c,m, se fala. P,dem,s apr,ximar esse pensament, para a

execuc+, instrumental  também, devid, às suas estreitas relacões c,m a canc+,

p,pular. "A métrica derramada aparece muit, na  performance da musica brasileira

p,pular, n+, so na canc+, c,m, n, samba, na b,ssa-n,va e na chamada MPB,

c,m, também em musica essencialmente instrumental." (ULHÔA, 1999, p. 53)

P,r se tratar de uma canc+,, as articulacões interpretativas que env,lvem

a relac+, mel,dia/letra p,dem servir c,m, referencia para a execuc+, instrumental.

Mas essas articulacões n+, ficam restritas apenas a,s acent,s dinâmic,s, p,is "a,

c,nsiderar a pratica interpretativa da canc+,, devem,s ter um mente que a pr,sodia

musical n+, é s,mente uma quest+, de temp,s f,rtes ,u frac,s." (ULHÔA, 1999, p.

56). Assim, muit, ainda ser pensad, em aspect,s que env,lvem a pr,sodia, tant,

falada quant, musical. Durac+, e frequencia s+, alguns ,utr,s aspect,s que p,dem

ser citad,s c,m, c,ntribuic+, para acentuac+, musical, tant, na execuc+, v,cal

quant, instrumental. 
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3.2.4. O Public,

O  public,  esta  presente  c,m,  espectad,r  para  ac,mpanhar  t,da  a

performance em uma determinada apresentac+,. Em um primeir, m,ment,, platéia

e  grup,  est+,  separad,s  pel,  palc,,  mas  nem  p,r  iss,  esta  ausente  uma

c,municac+, que ac,ntece entre esses d,is c,ntext,s. 

Para  Berliner  (1994),  “,s  performers  e ,uvintes  f,rmam um circuit,  de

c,municac+,  n,  qual  as  acões  de  cada  um  afetam  c,ntinuamente  ,  ,utr,."

(BERLINER, 1994, p. 459).

Dessa  maneira, ,  public,  c,mpartilha  da  mesma  interac+,  na

performance, ,u seja, quand, um s,lista esta impr,visand, e , public, c,mpartilha

de maneira p,sitiva desse m,ment,, , que f,i  pré-estabelecid, pel,s integrantes

durante , ensai, p,dera ser m,dificad, naquele m,ment,, ampliand, , temp, de

ac+, d, s,lista, ,u mais que apenas , temp, de ac+,, mas a maneira de c,m, ,

music, se p,rta diante de seu impr,vis, p,de ser repensada para , m,ment, da

performance.

Apesar da citac+, a seguir  ja ter  sid, usada em ,utr, m,ment, neste

text,, ela é igualmente imp,rtante para esse m,ment,.

A  audiencia  estava  t+,  ligada  na  especificidade  deste  m,ment,  de

fr,nteiras  flexiveis  que  ,  rig,r  de  terminar  ,  s,l,  junt,  c,m a  mel,dia

demarcad,ra, que instituia de f,rma excessivamente p,ntual , fim d, meu

s,l, e , c,mec, d, ,utr,, agiu c,m, um ruid, de c,municac+,. Hipotese

verificada  experimentalmente:  bast,u  algumas  n,tas  apos  a  mel,dia

demarcad,ra, uma escala descendente até a tônica e um gest, tirand, as

m+,s  d,  teclad,  que  um  fulgur,s,  aplaus,  ecl,diu  apos  ,  meu  s,l,.

Cumpri  minha  parte  nas  n,rmas,  estabeleci  c,municac+,  e  ist,  f,i

rec,nhecid,. (PIEDADE, 2013, p. 10).

N,ta-se que Piedade descreve a necessidade d, us, de alguns recurs,s

em seu impr,vis, para a platéia perceber , fim dele. Ele precis,u refletir s,bre quais

element,s s+, percebid,s pel,s ,uvintes para que eles pudessem sauda-l, em sua

performance,  ja  que  numa  apresentac+,  anteri,r  esse  ,bjetiv,  n+,  tinha  sid,

atingid,. Tais recurs,s citad,s f,ram us, de algumas n,tas dep,is d, fim da mel,dia

d, impr,vis,, us, da escala descendente até a tônica e um recurs, extra musical, ,

gest, de tirar as m+,s d, teclad,. 
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Desta maneira, a platéia esperava sinais d, music, para que pudessem

retribuir  em  aplaus,s  ,  impr,vis,  exp,st,  n,  m,ment,.  E  essa  c,municac+,

interfere na  performance p,is , music, se sente mais à v,ntade n, dec,rrer da

apresentac+, através da avaliac+, p,sitiv, p,r parte d, public,.
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4. VOU TE CONTAR... - ANÁLISE DAS DIFERENTES VERSÕES DE WAVE

A  canc+,  Wave,  c,mp,sic+,  de  T,m  J,bim,  esta  presente  n,  album

h,mônim,  lancad,  em  1967.  Mesm,  havend,  uma  letra  de  aut,ria  d,  propri,

c,mp,sit,r, n, album é apresentada c,m, vers+, instrumental.

O tema p,ssui uma estrutura AABA, n,tada em c,mpass, binari,.

 Harm,nia

Na  vers+,  ,riginal,  ,  t,m  da  musica  esta  em  Ré  mai,r  (D).  Outras

t,nalidades s+, sugeridas n, dec,rrer da peca.

L,g, n, inici, d, tema, , ac,rde de Bbº é apresentad,, c,nfigurand, um

ac,rde de empréstim, m,dal,  devid, à presenca da n,ta Bb em seu h,mônim,

men,r. 

Na  parte  A  d,  tema,  ,c,rre  uma  t,nicali.ac+,  para  ,  IV  grau  da

t,nalidade, ,u seja, uma pr,gress+, de Am7 e D7 direci,nand, para , ac,rde de

G7M. Em seguida, , us, de um ac,rde emprestad, da t,nalidade men,r (Gm6) e

uma  sequencia  de  ac,rdes  de  func+,  secundaria  p,dem ser  ,bservad,s  até  ,

ILUSTRAÇÃO 2: PARTITURA DE WAVE
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fechament, d, tema em seu t,m paralel,, c,m uma pr,gress+, em m,d, doric,

(Dm7 - G7). Entre ,s ac,rdes de E7 e A7, é também usad, , ac,rde de Bb7, ,u

seja, um ac,rde c,m func+, de substitut, da d,minante, ,u subV.

Vale  ,bservar  que,  mesm,  env,lvend,  ac,rdes  c,m  caracteristicas

diferentes - ac,rdes mai,res e men,res - , fechament, d, tema n+, c,nfigura uma

m,dulac+, e sim, mudanca de m,d, c,m, c,l,cad, p,r K,stka e Payne.

Se  uma  t,nalidade  mai,r  e  uma  t,nalidade  men,r  p,ssuem a  mesma

tônica,  eles  s+,  chamad,s  tons  paralelos...  C,m,  t,ns  paralel,s

c,mpartilham a mesma tônica, n+, usam,s , term, m,dulac+, quand, se

fala s,bre m,viment, entre um t,m e seu paralel,. O term, mudança de

modo (,u mutac+,) é usad, em ve. diss,.59 (KOSTKA e PAYNE, 1994, p.

302)

P,rtant,, quand, n+, ha mudanca de tônica, apenas na caracteristica d,

ac,rde, a m,dulac+, n+, se fa. presente, ,c,rrend, uma mudanca de m,d,. 

Essa mesma pr,gress+, serve tant, para , ret,rn, da parte A d, tema,

p,is , ac,rde de Dm7 se mantém c,m, tônica, c,m, para preparar a transic+, para

a primeira frase da parte B d, tema.

Na  parte  B  d,  tema,  duas  t,nalidades  s+,  sugeridas  e  p,dem  ser

percebidas pel, us, das escalas: a primeira frase em Fa mai,r e a segunda frase

em  Eb  mai,r.  A  mel,dia  é  apresentada  de  maneira  sequencial,  ,u  seja,  f,i

transp,sta  d,  t,m de  Fa  para  ,  t,m de  Eb,  c,m pequenas alteracões  em sua

c,nfigurac+, ritmica, p,rém c,nservand, a relac+, intervalar entre as n,tas.

Us,  de  arpej,s  na  c,nstruc+,  da  mel,dia  p,dem  ser  ,bservad,s  n,

c,mpass, 2, s,bre , ac,rde de Bbº, e n,s c,mpass,s 9 e 10, ac,rdes E7(9), Bb7(9)

e A7(b13), respectivamente. É Imp,rtante ,bservar que n,s ac,rdes E7(9), Bb7(9) e

A7(b13),  as  n,tas  da  mel,dia  est+,  adici,nadas às  cifras,  ,u  seja,  as  n,nas e

décima terceira. 

Na segunda frase da parte B d, tema, c,mpass, 20 (23), a n,ta Do da

mel,dia é uma n,na em relac+, a, ac,rde cifrad, Bb7(4/9). A n,na (nesse cas,

59 Traduc+, Livre para: "If a maj,r key and a min,r key have the same t,nic t,ne, they are called

parallel keys... Since parallel keys share the same t,nic, we d, n,t use the term m,dulati,n when

talking ab,ut m,vement fr,m ,ne key t, its parallel. The term change of mode (,r mutati,n) is used

instead." (Grif,s d, aut,r)
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n,na men,r) também é harm,ni.ada c,m , ac,rde A7(4/b9) n, final  da mesma

frase, para , ret,rn, a, A. 

 Mel,dia

A mel,dia p,ssui uma extens+, em décima terceira mai,r, entre as n,tas

Ré e Si.

Dentre  ,s  recurs,s  melodic,s utili.ad,s na  c,mp,sic+,  da mel,dia  d,

tema  Wave,  a  presenca  de  salt,s  e  graus  c,njunt,s  das  escalas  p,dem  ser

,bservad,s na parte A d, tema. Ja na parte B d, tema, apenas , us, de graus

c,njunt,s f,i utili.ad, para a criac+, melodica.

O us, da escala de Ré mai,r se fa. presente de maneira geral na parte A

d, tema. C,ntud,, , us, de cr,matism, p,de ser vist, n, c,mpass, 8, entre as

n,tas La e Fa#. N,tas alteradas também s+, apresentadas, c,m, a n,ta Sib n,

c,mpass,  2  e  as  n,tas  Fa,  Do  e  Lab  n,  c,mpass,  10.  Essas  n,tas  s+,

emprestadas da escala men,r (c,m excess+, d, Lab), c,nfigurand, um empréstim,

m,dal. C,ntud,, , us, delas é mais bem c,mpreendid, em func+, d,s ac,rdes d,

m,ment,.

 Ritm,

O c,mpass, utili.ad, n, registr,  em partitura  é binari,,  escrit,  c,m ,

puls, relativ, à figura da minima, ,u seja, 2/2. Para minhas transcricões, utili.ei a

mesma divis+, binaria, c,ntud, escrit, em c,mpass, 2/4. 

P,de-se perceber que a mel,dia da parte A d, tema é desenv,lvida s,bre

uma subdivis+, d, puls, em quatr,, ,u seja, em c,lcheias (em minhas transcricões,

semic,lcheias).  Na  parte  B  d,  tema,  quialteras  s+,  usadas,  c,m  excess+,  d,

c,mpass, 20, criand, um c,ntraste c,m , tema A.

Um recurs, ,bservad, na parte A d, tema é a antecipac+,60 das n,tas La

d, c,mpass, 2 e n,ta Fa# d, c,mpass, 6, presentes na finali.ac+, das frases. Iss,

também  f,i  ,bservad,  p,r  Carl,s  Almada  e  ap,ntad,  em  seu  livr,  Harm,nia

Funci,nal.

60 C,m, , n,me ja di., é uma n,ta antecipada d, ac,rde seguinte e que n+, fa. parte d, ac,rde d,

m,ment,. 
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Na musica p,pular  a  antecipac+, p,ssui  um papel  muit,  imp,rtante  na

caracteri.ac+, ritmica de cert,s gener,s.  P,de ser  ,casi,nal,  l,cali.ada

(jazz, funk, reggae); p,de aparecer c,m ra.,avel frequencia em b,a parte

d,s ritm,s brasileir,s (ch,r,, af,xé, frev,) e p,de até mesm, t,rnar-se uma

“regra”, c,m, é , cas, d, samba e da b,ssa n,va. (ALMADA, 2013, p. 95)

Esse recurs, é inerente à musica brasileira,  s,bretud, na b,ssa n,va,

gener, em quest+,, e também sera ,bservad, n,s s,l,s aqui transcrit,s. 

Outr,  recurs,  amplamente  ,bservad, é  a  transcric+,  de  n,tas  ligadas

para  caracteri.ar  e  auxiliar  na  execuc+,  d,  tema,  além  de  figuras  ritmicas  da

sinc,pe. Essas caracteristicas est+, relaci,nadas a, estud, da agogica61, e sera

discutid, durante as analises das diferentes interpretacões das versões, assim c,m,

também d,s s,l,s.

4.1. ASPECTOS MUSICAIS62

4.1.1. S,m

Vers+, T,m J,bim63

A f,rmac+, d, grup, é c,mp,sta p,r pian, t,cad, p,r T,m J,bim, flauta

p,r  R,bert,  Si,n,  T,quinh,  a,  vi,l+,,  A.eit,na  n,  baix,,  Mutinh,  na  bateria  e

Ge,rgiana de M,raes na percuss+,.

De maneira geral, a vers+, de T,m J,bim é desenv,lvida a partir de uma

textura  h,m,fônica,  c,m  ,  vi,l+,  reali.and,  um  ac,mpanhament,  através  de

ac,rdes c,m ritm,, ap,iad, pel, baix, na harm,nia e pela bateria e percuss+, n,

ritm,. O pian, divide as mel,dias, temas e s,l,s c,m a flauta. Especificamente n,s

m,ment,s  em  que  a  flauta  esta  atuand,,  J,bim  além  de  apresentar  ,

ac,mpanhament,  harmônic,,  também  executa  pequenas  frases,  algumas  livres,

c,m, n, tema B, ,u repetind, em resp,sta c,m, n, s,l, de flauta.

61 Term, pr,p,st, p,r Hug, Riemann para designar , estud, d,s efeit,s expressiv,s da execuc+,

musical.
62 De ac,rd, c,m , software Sibelius 7.5, usad, para a transcric+,, , m,rdente é representad, pel,

simb,l, ( ), enquant, , m,rdente inferi,r pel, simb,l, ( ).
63 F,nte: <https://www.y,utube.c,m/watch?v=dwLJhB.s-j,> Acessad, em: 15/04/2016



111

Um recurs, utili.ad, p,r J,bim a, apresentar as mel,dias é executa-las

em diferentes registr,s64, saind, d, mais grave até , agud,, criand, um c,ntraste

timbristic, a, expl,rar a extens+, d, pian,. 

Na  apresentac+,  da  parte  A,  a  mel,dia  é  apresentada  em  registr,

médi,/grave n, pian,.

Dep,is, n, m,ment, em que J,bim executa uma variac+, da mel,dia, ,

registr,  utili.ad,  é  médi,/agud,.  Apos  execuc+,  da  parte  B  pela  flauta,  J,bim

executa a mel,dia em um registr, agud, n, pian,. Além diss,, d,brament,s de

,itavas s+, utili.ad,s.

ILUSTRAÇÃO 4: REGISTRO AGUDO E DOBRAMENTO DE OITAVAS

A vers+, p,ssui duas dinâmicas. Durante a apresentac+, d, tema - tant,

pel, pian, quant, pela flauta - e d,s s,l,s de J,bim, uma s,n,ridade mais suave é

64 A utili.ac+, d,s term,s grave, médi, e agud, c,m, registr, sera relativi.ada quand, se referir a

um unic, instrument,. P,r exempl,, , c,ntrabaix, é um instrument, de registr, grave, mas n, âmbit,

desse registr,, c,nsiderar n,tas agudas e graves relativ,s a, instrument, em si.

ILUSTRAÇÃO 3: REGISTRO MÉDIO-GRAVE NO PIANO
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apresentada. N, m,ment, d, s,l, de flauta, a s,n,ridade é mais f,rte, p,is além de

t,d,s t,carem c,m mais intensidade, a bateria passa ser executada n, prat, de

c,nduc+,, dand, a sensac+, de mai,r preenchiment, e intensidade n, resultad,

s,n,r,.

Vers+, Leny Andrade65

A f,rmac+, instrumental é um tri, c,mp,st, p,r pian, elétric,, baix, e

bateria, além da v,. de Leny Andrade. 

Sua  textura  é  h,m,fônica  a,  l,ng,  da  peca,  c,m  cada  instrument,

reali.and,  diferentes  funcões,  c,m,  a  v,.  na  mel,dia,  pian,  elétric,  n,

ac,mpanhament, através de ac,rdes c,m ritm,, , baix, na harm,nia e a bateria na

c,nduc+, ritmica.

N,  primeir,  impr,vis,,  Leny  Andrade  utili.a  de  s,n,ridades  silabicas

,n,mat,paicas66 na c,nstruc+, melodica, c,m, recurs, tant, timbric, c,m, ritmic,.

Nessa figura, , us, de  ghost notes67 representad,s na partitura c,m um

“X”, cria um efeit, percussiv, na mel,dia. Na articulac+, das n,tas, ela n+, ataca

individualmente cada uma, mas utili.a uma silaba auxiliand, na execuc+, ligada

65 F,nte: < https://www.y,utube.c,m/watch?v=Y45QBLWfWb0> Acessad, em: 15/04/2016
66 Esta pratica de impr,visac+, v,cal p,de ser ,bservada em vari,s interpretes da musica brasileira

c,m,: J,a, B,sc,, Milt,n Nasciment,, Ivan Lins, Djavan.
67 Na n,tac+, m,derna de instrument,s d,  jazz  e d,  rock,  refere-se a um s,m abafad, e p,uc,

distint,, de carater percussiv,, geralmente indicad, na partitura p,r um [x] n, lugar da cabeca da

n,ta. (DOURADO, 2008, p. 147)

ILUSTRAÇÃO 5: GHOST NOTES NO IMPROVISO DE LENY ANDRADE

https://www.youtube.com/watch?v=Y45QBLWfWb0
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entre  elas,  criand,  também  um  s,m  anasalad,  proxim,  a,  de  um  wah-wah68.

Abaix,, ,utr, exempl, desse recurs, presente n, mesm, s,l,.

Um glissando l,g, apos esse trech, d, impr,vis, também é usad,. N,ta-

se que a transcric+, ap,nta apenas as n,tas de inici, e fim dessa frase. Iss, p,rque

ela  executa  t,das  as  n,tas  c,ntidas  entre  aquelas  duas,  p,rém c,m diferentes

articulacões silabicas entre elas. 

É interessante n,tar também que na passagem entre d,is s,ns distint,s,

apos , us, de repetic+, de n,tas, Leny articula a transic+, entre elas através d,

glissando  n,vamente.  Na  ilustrac+,  abaix,  esta  destacada  a  mudanca  entre  as

n,tas.

ILUSTRAÇÃO 8: DESTAQUE NA MUDANÇA DAS

NOTAS ATRAVÉS DE GLISSANDOS

68 1. Pedal de efeit, d,s instrument,s eletr,eletrônic,s (guitarra, baix, etc.), c,nsiste em um ap,i,

para , pé que aci,na um pedal ligad, a um mecanism, ac,plad, a um p,tenciômetr, (c,m, ,s de

b,tões de grave/agud, d,s aparelh,s de s,m)/ A ,scilac+, pr,v,cada pel, disp,sitiv, pr,du. um

efeit,  cuj,  s,m lembra , n,me d, aparelh, (wah-wah).  2.  Tip, de surdina para tr,mpete muit,

c,mum n,  Dixieland e nas  big-bands.  Quand, pressi,nad, e relaxad, c,ntra a campana, pr,du.

efeit, de anasalament, e abertura d, s,m, alternadamente. (DOURADO, 2008, p. 365)

ILUSTRAÇÃO 6: OUTRO EXEMPLO DE GHOST NOTES PRESENTE NO IMPROVISO DE

LENY ANDRADE

ILUSTRAÇÃO 7: GLISSANDO

PRESENTE NO IMPROVISO DE

LENY ANDRADE
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Tais recurs,s p,dem ser percebid,s também n, segund, s,l, impr,visad,

p,r Leny Andrade.

A dinâmica dessa vers+, é trabalhada c,m c,ntraste entre as partes. A,

l,ng, da apresentac+, d, tema e da primeira metade d, primeir, s,l, impr,visad,,

a dinâmica é bem suave. Apos , s,l,, na parte B, a dinâmica s,fre um crescend,,

send,  redu.id,  n,vamente  na  parte  A.  N,  segund,  impr,vis,,  a  dinâmica  é

n,vamente m,dificada, s,and, mais f,rte e vig,r,sa, p,r influencia também de ,

andament,  ficar  d,brad,.  N,  seu  final,  tant,  ,  andament,  c,m,  a  dinâmica

ret,rnam a, seu estagi, inicial, fechand, a musica c,m uma f,rte dinâmica. 

Vers+, D,minguinh,s69

A instrumentac+, ,bservada nessa vers+, é a sanf,na de D,minguinh,s

realiand,  ,  tema,  a  guitarra  de  Herald,  d,  M,nte  fa.end,  ,  ac,mpanhament,

harmônic, juntamente c,m Arismar d, Espirit, Sant, n, baix,. Além destes, bateria

e percuss+, c,mplementam , ac,mpanhament, ritmic,70. 

A textura h,m,fônica é percebida durante t,da a vers+,, assim também

c,m,  a  dinâmica  n+,  p,ssui  grandes  c,ntrastes.  A,s  5min52s,  D,minguinh,s

reali.a gest,s c,m, se estivesse chamand, , grup, para t,car mais f,rte e, em

seguida, , fechament, da musica ac,ntece a,s 6min10s.

A  diferenca  timbristica  na  musica  c,m,  um  t,d,,  p,de  ser  percebida

apenas durante ,s s,l,s impr,visad,s, quand, diferentes instrument,s entram em

ac+,, dand, inici, c,m a guitarra, dep,is baix,, finali.and, c,m a sanf,na.

Na execuc+, d, tema, c,ntrastes s,n,r,s p,dem ser percebid,s entre as

execucões das partes A e B. Na parte A, D,minguinh,s executa apenas a mel,dia,

c,m alguns m,ment,s harm,ni.and,-a c,m ac,rdes. Ja na parte B, a mel,dia é

t,da executada c,m d,brament,s melodic,s, f,rmand, ac,rdes.

69 F,nte: <https://www.y,utube.c,m/watch?v=lhXJqwkUAs,> Acessad, em: 15/04/2016
70 N+, ,btive inf,rmacões d,s n,mes d,s instrumentistas.
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ILUSTRAÇÃO 9: PARTE B DO TEMA EXECUTADO POR DOMINGUINHOS

Ac,rdes em bl,c,s é um recurs, utili.ad, também p,r Herald, d, M,nte

na c,ntruc+, da segunda metade de seu s,l,. É interessante perceber n, us, desse

recurs, na guitarra, a presenca também de ghost notes geradas a partir da maneira

de t,ca-l, c,m a palheta, pr,p,rci,nand, uma s,n,ridade peculiar a, instrument,.

ILUSTRAÇÃO 10: TRECHO DE ACORDES EM BLOCO DO IMPROVISO DE GUITARRA DE

HERALDO DO MONTE

Arismar d, Espirit, Sant, ac,mpanha n, baix,, usand, recurs,s ritmic,s

n, instrument,,  a,  percurtir  n,tas n, brac, c,m a m+, direita.  O us, de  slaps

também se fa. presente c,m, ,utr, recurs, timbristic,.

Vers+, Amils,n de G,d,y71

Vers+, c,m apenas d,is instrument,s, Amils,n G,d,y n, pian, e Arismar

d, Espirit, Sant, n, baix,. T,da ela se desenv,lve em textura h,m,fônica através

d,  ac,mpanament,  harmônic,  d,  baix,  e  ,  pian,  t,cand,  mel,dia  c,m

ac,mpanhament,.

A vers+, apresenta dinâmica estavel em t,d, , seu inici,, c,m variacões

de  dinâmica  durante  ,  impr,vis,  de  pian,,  c,m,  execucões  f,rtes  n,

ac,mpanhament, a partir d,s 4min11s a,s 5min11s e, na execuc+, d, tema, apos

71 F,nte: < https://www.y,utube.c,m/watch?v=2cYnuACJiRQ> Acessad, em: 15/04/2016
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,s impr,vis,s a partir d,s 6min01s a,s 6min37s, , baix, ac,mpanhand, a dinâmica

d, pian, a, t,car também f,rte.

4.1.2. Harm,nia

Vers+, T,m J,bim

C,m, algumas questões harmônicas em t,rn, d, tema ja f,ram discutidas

na analise da partitura de referencia, c,m, t,nalidade, p,r exempl,, aqui sera dada

enfase apenas nas particularidades da vers+,.

Na primeira apresentac+, da parte A d, tema, J,bim executa a n,ta Mib

n, m,ment, d, ac,rde de Am7. Esta p,deria  ser  analisada c,m, uma n,ta de

tens+, desse ac,rde, p,rém, a execuc+, d, proxim, ac,rde, D7, é antecipada em

relac+, a divis+, de c,mpass, da n,tac+, c,nvenci,nal. P,rtant,, essa n,ta cria

uma tens+, de b9 para , ac,rde de D7.

ILUSTRAÇÃO 11: MIB COMO TENSÃO

DO ACORDE DE D7

Outras  situacões  semelhantes  p,dem  ser  percebidas  n,  dec,rrer  da

vers+,. Na figura abaix,, a n,ta La n, ac,rde de F#7 cria uma tens+, #9. E a n,ta

Si, é uma antecipac+, d, ac,rde seguinte.

ILUSTRAÇÃO 12: TENSÕES NO

ACORDE DE F#7

N,vamente, na figura abaix,, a n,ta Fa bequadr, aparece n, m,ment, d,

ac,rde de A7, p,rém, antecipa , ac,rde Dm7 que aparecera em sequencia.
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ILUSTRAÇÃO 13: TENSÃO NO ACORDE DE A7

Antecipacões f,ram usadas também na c,nstruc+, da primeira variac+,

da parte A d, tema e, n, s,l, de flauta, c,m, sera m,stad, a seguir.

ILUSTRAÇÃO 14: VARIAÇÃO DA PARTE A DO TEMA

Na  figura  acima,  as  n,tas  em destaque  n+,  fa.em  parte  d,  c,ntext,

harmônic, d, m,ment,. N, cas, das n,tas Sib em D7, Do bequadr, em Bbº7, Eb

em Am7 e Fa# em Gm6 s+, antecipacões para , ac,rde seguinte.

As  demais  n,tas  destacadas  s+,  tensões  criadas  a  partir  d,  m,tiv,

utili.ad, para c,nstruc+, da variac+,. A partir desse m,tiv,, criam-se duas linhas

melodicas  que  se  m,vimentam  em  paralelism,.  S+,  elas  ap,jaturas72 de  Do

bequadr, e Mib em G7M e n,tas de passagem cr,matica de Fa bequadr, em F#7 e

Do bequadr, em B7.

N, s,l, de flauta m,strad, na figura abaix,, as n,tas Do# em G7, La em

Bbº7, Fa# em Gm6, Si em F#7, s+, antecipacões d,s ac,rdes seguintes.

72 Tip, de n,ta auxiliar, atingida p,r salt, e res,lvida p,r grau c,njunt, em m,viment, c,ntrari, d,

salt,.
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ILUSTRAÇÃO 15: SOLO DE FLAUTA

Outras n,tas destacadas s+, também tensões n, ac,rde d, m,ment,,

c,m, a dupla b,rdadura entre as n,tas Si e S,l em D7. Ja a n,ta La em Gm6, é

uma n,ta tens+, de n,na.

Na figura  abaix,,  as  n,tas  La  em G7M e  Gm6 e  Ré#  em F#7,  criam

tensões de n,na e décima terceira, respectivamente.

ILUSTRAÇÃO 16: TENSÕES DE NONA E DÉCIMA TERCEIRA

Vers+, Leny Andrade

Das quatr, versões aqui apresentadas, a unica que apresente t,nalidade

diferente de Ré mai,r é a de Leny Andrade, que esté em Bb mai,r.

Devid,  à  liberdade  ritmica  na  sua  interpretac+,  d,  tema,  alguns

desl,cament,s  aparecem  nas  frases.  C,m,  c,nsequencia,  algumas  n,tas  da

mel,dia se transf,rmam em tensões, n+, fa.end, parte d, ac,rde em quest+,.
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ILUSTRAÇÃO 17: NOTA DE

TENSÃO NO ACORDE DE EB7M

Na ilustrac+,  acima,  a  n,ta  Fa  p,ssui  uma relevância  melodica  mai,r

devid,  à  acentuac+,  pr,p,rci,nada  pela  sua  durac+,  superi,r  em  relac+,  às

demais n,tas. Ela cria uma tens+, de n,na em relac+, a, ac,rde de Eb7M.

ILUSTRAÇÃO 18: NOTA FÁ COMO TENSÃO NO

ACORDE EB7M

N,vamente, na ilustrac+, acima, a n,ta Fa aparece c,m, n,ta principal na

mel,dia, criand, uma tens+, de n,na n, ac,rde de Eb7M. N,ta-se nesse trech,,

que a mel,dia esta desl,cada em um apr,ximadamente um puls,, em c,mparac+,

da partitura de referencia. 

Na figura abaix,, a mel,dia esta acentuada na n,ta S,lb, que cria uma

tens+, de quarta em relac+, a, ac,rde de Db7M.

ILUSTRAÇÃO 19:

NOTA DE TENSÃO

NO ACORDE

DB7M

Devid,  sua  interpretac+,,  diferentes  tensões  aparecem n,  dec,rrer  da

mel,dia d, tema, assim c,m, também n, seu s,l, impr,visad,.
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ILUSTRAÇÃO 20: ANTECIPAÇÃO

DA NOTA RÉ# PARA O ACORDE

DE B7M

A  n,ta  Ré#  aparece  n,  ac,rde  F#7  criand,  uma  tens+,  de  décima

terceira, p,rém, ela antecipa a n,ta referente a terca mai,r d, ac,rde de B7M.

ILUSTRAÇÃO 21: TENSÃO DA

NOTA FÁ PARA O ACORDE D7

Na ilustrac+, acima,  a  n,ta  Fa é  acentuada devid,  a  sua durac+, de

c,lcheia l,g, apos duas semic,lcheias.  C,ntud,,  essa n,ta cria  uma tens+, de

n,na  em  relac+,  a,  ac,rde  de  Ebm6,  mas  também  cria  uma  tens+,  de  n,na

aumentada  em  relac+,  a,  ac,rde  de  D7,  res,lvend,  em  seguida  na  n,ta  Ré,

c,nfigurand, uma escapada73.

ILUSTRAÇÃO 22: NOTAS DE TENSÃO NO ACORDE F7 E EB7

Na ilustrac+, acima, trech, d, impr,vis, de Leny Andrade, a n,ta Lab é

executada tres ve.es n, ac,rde de F7, causand, uma tens+, dessa n,ta c,m a

terca mai,r d, ac,rde. C,ntud,, ela antecipa a n,ta da sétima d, ac,rde seguinte,

Bbm7. Em seguida, a n,ta Fa aparece n, ac,rde de Eb7, gerand, uma tens+, de

n,na.

73 Escapada é classificac+, de uma n,ta auxiliar que é alcancada p,r grau c,njunt, e res,lvida c,m

salt, em m,viment, c,ntrari,.
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Outras n,tas de tens+, p,dem ser ,bservadas durante , impr,vis,. Iss,

se  da  pel,  fat,  de  ela  repetir  um  mesm,  m,tiv,  melodic,,  gerand,  diferentes

tensões em relac+, a, ac,rde d, m,ment,.

Na ilustrac+, abaix,, n, ac,rde Ebm6, a n,ta S,l é t,cada, criand, uma

tens+, em relac+, à terca d, ac,rde. Essa mesma n,ta geral ,utra tens+,, quarta

justa, n, ac,rde D7. 

A n,ta Sib, também n, ac,rde de D7, cria uma tens+, de décima terceira

men,r. Ja n, ac,rde seguinte, essa mesma n,ta se transf,rma em tens+, de n,na

aumentada em relac+, a, ac,rde de G7.

ILUSTRAÇÃO 23: NOTAS DE TENSÃO EM TRECHO DO IMPROVISO DE LENY ANDRADE

Na  ilustrac+,  abaix,,  as  n,tas  em  destaque  também  criam  diferentes

tensões. Elas p,dem assim serem classificadas n+, s,mente em relac+, a, ac,rde,

mas também pela sua durac+,.

A n,ta Do cria uma tens+, de n,na n, ac,rde Bb7M. A n,ta Réb, cria uma

tens+, de quinta justa, ja que , ac,rde de Gbº7 é um ac,rde de quinta diminuta.

Mais adiante, a n,ta Ré cria uma tens+, de sexta mai,r n, ac,rde Fm7. Percebe-se,

c,ntud,,  que  essas  n,tas  aparecem  c,m  uma  pre,cupac+,  mais  melodica  na

c,nstruc+, da frase, d, que para criar tens+, n, ac,rde. 

ILUSTRAÇÃO 24: MAIS NOTAS DE TENSÃO EM TRECHO DO IMPROVISO DE LENY ANDRADE

Na ilustrac+, abaix,, arpej,s s+, utili.ad,s para a c,nstruc+, melodica.

N,ta-se, n, ac,rde de Eb7M p,r exempl,, um arpej, de Gm7 é apresentad, em

m,viment, descendente. A n,ta Fa presente, gera uma tens+, de n,na em relac+,

a, ac,rde.
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O  mesm,  ac,ntece  c,m  ,  ac,rde  seguinte,  c,ntud,,  s,bre  ,  ac,rde

Ebm6, , arpej, de Gb7M é apresentad,. Em seguida, n, ac,rde D7, , arpej, de

Gm7 é n,vamente executad,, criand, tensões de n,na aumentada devid, à n,ta

Fa,  décima terceira  men,r  devid,  à  n,ta  Sib  e  quarta  justa  devid,  à  n,ta  S,l.

N,vamente,  percebe-se uma pre,cupac+, mais melodica d, que harmônica,  em

que as n,tas aparecem e s+, m,dificadas a partir d, m,tiv, inicial apresentad,.

ILUSTRAÇÃO 25: USO DE ARPEJOS NA CONSTRUÇÃO MELÓDICA

N,vamente , us, de arpej, para c,nstruc+, melodica p,de ser ,bservad,

na  ilustrac+,  abaix,,  ,nde  ,  arpej,  de  Gm  é  executad,  n,  ac,rde  de  C7,

acrescentand, uma n,na a esse ac,rde.

ILUSTRAÇÃO 26: ARPEJO DE GM

SOBRE O ACORDE C7

Percebe-se assim uma pre,cupac+, na c,nstruc+, d, impr,vis,  e  até

mesm,  na  interpretac+,  d,  tema,  mais  s,bre  aspect,s  melodic,s  d,  que  em

aspect,s harmônic,s em si. As tensões usadas s,bre ,s ac,rdes s+,, p,rtant,, uma

c,nsequencia da c,nstruc+, melodica.

Vers+, D,minguinh,s 
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D,minguinh,s também executa , tema c,m alteracões n, ritm,, p,rém

diferente da c,nduc+, em  rubatto74, c,m, Leny c,ndu.. C,ntud,, algumas n,tas

s+, desl,cadas também criand, tensões em relac+, a, ac,rde d, m,ment,.

ILUSTRAÇÃO 27: TENSÃO NO ACORDE G7M

A ilustrac+, acima dem,nstra a n,ta La criand, uma tens+, de n,na n,

ac,rde G7M. Essa n,ta é enfati.ada, p,is além de cair n, temp, f,rte d, c,mpass,,

p,ssui uma durac+, de seminima.

C,m, D,mingunh,s também cria  variacões melodicas s,bre , tema, a

frase da ilustrac+, abaix, dem,nstra um arpej, da triade de G n, m,ment, d,

ac,rde de D7, criand,-se assim duas tensões, uma décima terceira c,m a n,ta Si e

uma quarta justa c,m a n,ta S,l. N,ta-se também que, n, proxim, ac,rde, é t,cada

n,vamente a n,ta La em cima d, ac,rde de G7M.

ILUSTRAÇÃO 28: TENSÕES NOS ACORDES D7 E G7M

ILUSTRAÇÃO 29: TENSÃO NO ACORDE E7

Ainda, n, tema, s,bre , ac,rde E7, D,minguinh,s executa , arpej, de

Bm, pr,p,rci,nand, assim uma tens+, de n,na s,bre , ac,rde através da n,ta Fa#.

N,  inici,  d,  impr,vis,  de  guitarra  de  Herald,  d,  M,nte,  s+,  criadas

tensões a, utili.ar um m,tiv, melodic, repetind, durante a sequencia de ac,rdes.

74 "Indica  andament,  livre,  que  p,de  ser  alargad,  ,u  acelerad,  à  discric+,  d,  intérprete."

(DOURADO, 2008, p. 287). 
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ILUSTRAÇÃO 30: TENSÕES GERADAS PELO MOTIVO

Percebe-se que , mesm, m,tiv, usad, durante , ac,rde G7M é repetid,

e alterad, na sequencia da frase. N, ac,rde Gm6, a n,ta Fa# cria uma tens+, de

sétima mai,r. N, ac,rde B7, , m,tiv, p,ssui n,tas alteradas. A n,ta Fa bequadr,

cria uma tens+, de quarta aumentada. N, ac,rde Bb7, , m,tiv, também p,ssui

n,tas alteradas, em que a n,ta S,l gera uma tens+, de décima terceira. 

Na finali.ac+, da frase,  ainda c,m a utili.ac+, da primeira  metade d,

m,tiv, s,bre , ac,rde de Dm7, a n,ta Mi cria uma tens+, de n,na.

Na sequencia,  Herald, utili.a-se de ac,rdes para a c,nstruc+, de seu

s,l,. A grande mai,ria d,s ac,rdes m,ntad,s s,bre a mel,dia fa. us, d,s graus d,

propri, camp, harmônic,, ,u utili.and,-se das n,tas d, propri, ac,rde.
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ILUSTRAÇÃO 31: TRECHO DO SOLO DE GUITARRA DE HERALDO DO MONTE
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Varias tensões d,s ac,rdes em bl,c, s+, utili.adas s,bre a harm,nia da

vers+,. C,ntud,, vale ,bservar em d,is destaques reali.ad,s na transcric+,: um n,

ac,rde D7M, as n,tas Do bequadr, e Mi harm,ni.am a mel,dia na n,ta La. A n,ta

Do bequadr,, c,ntud,, seria uma sétima men,r s,bre , ac,rde de D, criand, tens+,

c,m a sétima mai,r da cifra d, ac,rde.

N, segund, destaque,  alg, parecid, ,c,rre s,bre , ac,rde G7.  Neste

cas,, a sétima mai,r, n,ta, Fa# é t,cada na mel,dia, send, harm,ni.ada c,m as

n,tas S,l e Do#. 

N, s,l, de baix,, , us, de arpej,s s+, frequentes. Além d, arpej, d,

propri, ac,rde, s,brep,sicões de arpej,s também s+, frequentes, pr,p,rci,nand,

diferentes tensões a, ac,rde d, m,ment,.

ILUSTRAÇÃO 32: ARPEJOS NO SOLO DE BAIXO

Na  ilustrac+,  acima,  ,  arpej,  usad,  n,  ac,rde  de  D7  c,rresp,nde  à

propria triade mai,r d, ac,rde. N, c,mpass, seguinte, , arpej, de Bm7 s,bre ,

ac,rde G7M, insere uma tens+, de n,na c,rresp,ndente à n,ta La. A seguir, s,bre

, ac,rde Gm6, a triade de Eº é usada. N, proxim, ac,rde, F#7, um arpej, da triade

de E é usad,,  criand, tensões de décima primeira, n,na mai,r e sétima men,r

s,bre , ac,rde. Esse arpej, surge, p,is Arismar desl,ca uma digitac+, semelhante

n, baix, subind, uma casa d, instrument, até chegar  nesse m,ment,,  quand,

interr,mpe a idéia melodica s,bre arpej,s.

Essa mesma ideia de desl,cament, em uma casa d, instrument, de um

fragment, melodic,, p,de ser ,bservad, na figura abaix,. 

ILUSTRAÇÃO 33: TENSÕES SOBRE O ACORDE D7M E ARPEJO SOBRE ACORDE AM7

Apos inserir a n,ta Lab causand, uma tens+, de quinta diminuta s,bre ,

ac,rde de Dm7 e de uma n,na men,r n, ac,rde G7, , mesm, padr+, melodic, é
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desl,cad, uma casa acima n, ac,rde de D7M. A n,ta S,l# cria uma tens+, de

quarta aumentada, gerand, uma s,n,ridade d, m,d, lidi,.  A n,ta Ré# também

surge s,bre , ac,rde de D7M, p,rém, essa n,ta é t,cada devid, a, desl,cament,

da ideia anteri,r e p,ssivelmente n+, f,i  intenc+, d, impr,visad,r em criar uma

tens+, s,bre , ac,rde.

Na mesma figura, mais adiante, n,vamente p,de ser ,bservad, , us, de

arpej,. Dessa ve., uma tétrade de Em7 s,bre , ac,rde Am7, causand, tensões de

décima primeira (n,ta Ré) e n,na mai,r (n,ta Si).

N,vamente  a  ideia  de  desl,cament,  é  ,bservada  na  figura  abaix,.  O

interval, de terca men,r c,rresp,ndente às n,tas S,l e Mi s,bre , ac,rde D7, criam

tensões de décima primeira e n,na. Esse mesm, interval, é t,cad, uma casa acima

n, instrument,,  n,tas S,l# e Fa bequadr,,  gerand, tensões de décima primeira

aumentada e n,na aumentada. Subind, mais uma casa, as n,tas La e Fa# ag,ra

s,bre  ,  ac,rde  de  G7M,  criam  tensões  de  n,na  mai,r  e  sétima  mai,r

respectivamente.

ILUSTRAÇÃO 34: TENSÕES SOBRE OS

ACORDES D7 E G7M

Essas n,tas fa.em parte d, arpej, de Bm7 que é t,cad, s,bre , ac,rde

G7M.

N, impr,vis, de D,minguinh,s, , us, de arpej,s s+, men,s frequentes,

send, sua criac+, melodica  baseada mais  em escalas  e  n,tas  de apr,ximac+,

cr,matica.

Na figura abaix,, , arpej, da triade de Bº é t,cad, s,bre , ac,rde E7,

gerand, uma tens+, de n,na men,r c,rresp,ndente à n,ta Fa bequadr,. A seguir,

s,bre , ac,rde Bb7, as n,tas d, ac,rde Bm s+, t,cadas, criand, tensões de n,na

men,r (n,ta Si) e quinta aumentada (n,ta Fa#). N, ac,rde A7, um arpej, de D(#5) é

t,cad,, criand, tensões de n,na bem,l (Sib enarmônic, de La#), décima terceira

mai,r (n,ta Fa#) e décima primeira (n,ta Ré).



128

ILUSTRAÇÃO 35: TENSÕES SOBRES OS ACORDE

E7, BB7 E A7

Um arpej, de Eb7M é t,cad, s,bre , ac,rde Bbº7, c,m, m,strad, na

figura abaix,.

ILUSTRAÇÃO 36: ARPEJO DE EB7M SOBRE O ACORDE BBº7

Na figura abaix,, as n,tas d, ac,rde Bm7 s+, t,cadas s,bre , ac,rde D7,

criand, uma tens+, de décima terceira mai,r (n,ta Si). S,bre , ac,rde G7M, as

n,tas d, propri, ac,rde, sem a n,ta Si, s+, usadas na mel,dia.

ILUSTRAÇÃO 37: ARPEJOS SOBRE OS ACORDES D7 E G7M

O us, de n,tas  f,ra  d, ac,rde ,u arpej,s  s,brep,nd, ,s  ac,rdes d,

m,ment,  s+,  c,muns,  gerand,  assim  diferentes  tip,s  de  tensões  harmônicas.

P,rém, , us, dessas n,tas se da ,u p,r idi,matism,s d, instrument,, neste cas,

,bservad, n, s,l, de baix,, ,u p,r pre,cupacões de c,nstruc+, melodica. Este é ,

cas, d, s,l, de guitarra e ac,rde,m.

Vers+, Amils,n de G,d,y 

Na execuc+, d, tema, aspect,s melodic,s e ritmic,s s+, mais expl,rad,s

que ,s aspect,s harmônic,s.
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N, s,l, de baix, de Arismar d, Espirit, Sant,, apenas em d,is m,ment,s

s+, utili.ad,s arpej,s s,bre ,s ac,rdes d, m,ment,. De maneira geral, a mel,dia

desse s,l, de Arismar se da através de aspect,s melodic,s e ritmic,s.

ILUSTRAÇÃO 38: TRECHO INICIAL DO SOLO DE BAIXO

Na  ilustrac+,  acima,  a  primeira  marcac+,  indica  ,  arpej,  de  D7M

antecipand, a entrada d, ac,rde. Na segunda marcac+,, , us, d, arpej, da triade

de D s,bre , ac,rde F#7, cria tensões de décima terceira men,r (n,ta Ré) e n,na

aumentada (n,ta La). Em seguida, , arpej, d, ac,rde C#m é t,cad, s,bre , ac,rde

E7, criand, uma tens+, de décima terceira mai,r (n,ta Do#).

N, s,l, de pian,, , us, de arpej,s e n,tas de tens+, s,bre ,s ac,rdes se

fa.em mais presentes.

ILUSTRAÇÃO 39: INÍCIO SOLO DE PIANO

Na ilustrac+, acima, as n,tas destacadas criam tensões n,s ac,rdes d,

m,ment,. A n,ta Mi cria uma tens+, de n,na s,bre , ac,rde D7M, a n,ta Fa# uma

décima terceira men,r s,bre , ac,rde Bbº7 e a n,ta S,l# uma décima primeira

aumentada s,bre , ac,rde D7.

ILUSTRAÇÃO 40: NOTAS DE TENSÃO SOBRE OS ACORDES
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N,vamente n,tas de tens+, s+, usadas s,bre ,s ac,rdes d, m,ment,,

c,m, vist, na ilustrac+, acima. N,ta-se que essas n,tas tem uma imp,rtância mai,r

na frase devid, sua durac+, mai,r e acentuac+, n, temp,. Tant, as n,tas Mi e Fa#

aparecem n,vamente  s,bre  ,s  ac,rdes  D7M e  Bbº7  respectivamente,  c,m, na

ilustrac+, anteri,r. Outras n,tas também s+, usadas gerand, diferentes tensões,

c,m, a n,ta La s,bre , ac,rde de Bbº7 (sétima mai,r),  n,tas Si  e Ré s,bre ,

ac,rde  Am7  (n,na  e  décima  primeira  respectivamente)  e  Mib  s,bre  D7  (n,na

men,r).

A,  final  d,  s,l,,  mais  n,tas  de  tens+,  c,m l,nga  durac+,  aparecem

n,vamente. Na figura abaix,, a n,ta Fa# s,bre , ac,rde E7 cria uma tens+, de

n,na. E seguida, a n,ta Fa pertence a, ac,rde Bb7, p,rém, n, ac,rde A7 cria uma

tens+, de décima terceira men,r. A tens+, de n,na aparece n,vamente s,bre ,

ac,rde Dm7 c,m a n,ta Mi e dep,is s,bre , ac,rde G7 c,m a n,ta La. 

ILUSTRAÇÃO 41: FRASE FINAL DO SOLO DE PIANO

O us, de arpej,s é ,bservad, nas ilustracões seguintes. Um arpej, de

Bm7 é t,cad, s,bre , ac,rde G7M, criand, uma tens+, de n,na devid, à n,ta La. A

n,ta Sib que aparece ainda n, mesm, c,mpass,,  fa. parte d, arpej, de Bb7M

executad, s,bre , ac,rde seguinte, Gm6. Da mesma maneira que n, c,mpass,

anteri,r, a tens+, de n,na aparece através da n,ta La. Os arpej,s de F#7 e F#m

s+, t,cad,s respectivamente s,bre ,s d,is ac,rdes seguintes.

ILUSTRAÇÃO 42: USO DE ARPEJOS NO SOLO

Na figura abaix,,  a  s,brep,sic+, de arpej,s também é usada,  criand,

diferentes tensões a,s ac,rdes d, m,ment,. Em D7M, , arpej, de F#m7 é t,cad,

criand, uma n,na. O arpej, de A7 é t,cad, s,bre , ac,rde Bbº7 surgind, uma
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tens+, de sétima mai,r. S,bre , ac,rde de Am7, surgem as tensões de décima

primeira e n,na através d, arpej, de Em7.

ILUSTRAÇÃO 43: SOBREPOSIÇÃO DE ARPEJOS

O us, de arpej,s de diferentes estruturas de ac,rdes também p,de ser

,bservad, nesse s,l,. Na ilustrac+, abaix,, um arpej, de ac,rde quartal a partir da

n,ta Do bequadr, é vist, s,bre ,s ac,rdes Bb7 e A7. Em seguida , us, d, arpej,

de Dm s,bre , ac,rde G7.

ILUSTRAÇÃO 44: ARPEJO DE ACORDE QUARTAL SOBRE BB7 E A7

Outr,s  us,s  de  arpej,s  p,dem  ser  percebid,s  durante  ,  s,l,  c,m

caracteristicas semelhantes a,s ja apresentad,s até , m,ment,. 

P,rtant,, , us, de tensões a partir de n,tas l,ngas ,u p,r s,brep,sic+, de

arpej,s est+, presentes na c,nstruc+, d,s impr,vis,s dessa vers+,, s,bretud, n,

s,l, de pian,.

4.1.3. Mel,dia

Vers+, T,m J,bim 

Na  vers+,  d,  T,m  J,bim,  a  musica  inicia  c,m  um  ac,mpanhament,

ritmic,  n,  vi,l+,  seguid,  p,r  uma  intr,duc+,  executada  na  flauta.  O  tema  é

apresentad, na f,rma AABA, na qual , pian, executa as partes A e a flauta executa

a parte B. 

A, terminar a exp,sic+, d, tema, um s,l, na flauta é apresentad, na

mesma harm,nia da parte  A, seguid, pel, m,tiv, da intr,duc+, executad, pela

flauta e encerrand, c,m , inici, d, tema a, pian,.



132

Dentre ,s aspect,s melodic,s presentes na vers+, de T,m J,bim, est+, ,

us, de salt, de interval,s de sextas - c,m excess+, das n,tas S,l-Do# durante ,

ac,rde Bbº7, c,m, ,bservad, na ilustrac+, abaix,.

ILUSTRAÇÃO 45: MELODIA EM INTERVALOS DE SEXTA

A  ilustrac+,  seguinte  dem,nstra  ,  us,  de  m,viment,  cr,matic,  na

mel,dia. A idéia melodica usada é em salt,s de quartas (ascendentes) ,u quintas.

C,ntud,, essa idéia caminha em m,viment, cr,matic, ascendente, passand, pel,

ac,rde F#7 até , ac,rde B7.

ILUSTRAÇÃO 46: MOVIMENTO CROMÁTICO NA MELODIA

A  seguir,  a  ilustrac+,  apresenta  ,  us,  de  n,tas  repetidas  c,m,

desenv,lviment, melodic, n, s,l, da flauta.

ILUSTRAÇÃO 47: USO DE NOTAS REPETIDAS NO DESENVOLVIMENTO MELÓDICO
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Vers+, Leny Andrade 

Na vers+, de Leny Andrade, a musica inicia a partir de uma intr,duc+, em

que  t,d,s  t,cam  s,bre  ,  ac,rde  Bb7M.  A  partir  de  ent+,,  a  musica  segue  a

estrutura ,riginal AABA. O impr,vis, é reali.ad, na primeira metade d, tema, ,u

seja, n, AA. Leny segue cantand, s,bre a segunda metade d, f,rmat,, ,u seja, n,

BA. 

Em  seguida,  Leny  mantém-se  cantand,  diferentes  interpretacões

utili.and,  a  letra  "s,.inh,",  até  entrar  n,  segund,  impr,vis,.  Este  impr,vis,  é

desenv,lvid, s,bre ,s ac,rdes Bbm7 e Eb7 até , fechament, da musica.

ILUSTRAÇÃO 48: PRIMEIRO IMPROVISO DE LENY ANDRADE

De maneira geral, Leny Andrade impr,visa a partir d, centr, t,nal de sua

vers+,, ,u seja, Bb mai,r, ,u a partir da escala d, t,m d, m,ment,.

Vale n,tar que n, ac,rde de Ebm6 d, c,mpass, 51, Leny segue usand, a

n,ta S,l natural. Iss, p,de ser justificad, p,r causa da ideia musical apresentada



134

entre ,s c,mpass,s 49-50 e repetida algumas ve.es na sequencia, c,m, ilutrad, na

figura abaix,.

ILUSTRAÇÃO 49: REPETIÇÃO DA IDEIA MUSICAL

Na ilustrac+, abaix,, a primeira marcac+, ap,nta um  glissando da v,.

usad, c,m, recurs, para c,nstruc+, melodica. Na segunda marcac+,, um m,tiv,

em m,viment, descendente, c,m auxili, de m,rdentes é usad, na c,nstruc+, da

frase. Na terceira marcac+,, um m,tiv, de tres n,tas ascendente é apresentad,, e

vai send, reutili.ad, em m,viment,s cr,matic,s ascendentes. A seguir, a partir d,

ac,rde Eb7M até , ac,rde D7, a ideia melodica é desenv,lvida a partir de salt,s em

arpej,s  de  ac,rdes.  Na  ultima  marcac+,,  um  m,tiv,  melodic,  semelhante  a,

ap,ntad, na segunda marcac+, é utili.ad, n,vamente.

ILUSTRAÇÃO 50: MARCAÇÕES DE ASPECTOS MELÓDICOS NO IMPROVISO DE LENY

ANDRADE

Vers+, D,minguinh,s 
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Nesta vers+, , tema é apresentad, em sua f,rma AABA. L,g, apos a sua

exp,sic+,,  ,s  s,l,s  s+, iniciad,s pela  guitarra,  seguid, d, baix,  e  dep,is  pel,

ac,rde,m. Cada s,l, é executad, em f,rmat, chorus, ,u seja, em t,da a estrutura

d, tema. 

Em seguida, ,c,rre a reexp,sic+, d, tema e n,vamente mais um s,l, d,

ac,rde,m e um da guitarra. P,rém, ag,ra em t,rn, de apenas um ac,rde75, ,nde

D,minguinh,s e Herald, d, M,nte alternam frases em pergunta e resp,sta. 

O tema apresenta algumas pequenas variacões em sua mel,dia principal.

As  frases  c,nstruidas  para  essas  variacões  s+,  t,das  c,mp,stas  através  de

m,viment,s  cr,matic,s,  c,m,  apresentad,  na  ilustrac+,  abaix,.  Na  primeira

marcac+,, ac,ntece apenas uma b,rdadura inferi,r s,bre a n,ta La. Mas nas ,utras

marcacões, pel, men,s quatr, n,tas est+, env,lvidas n, cr,matism,.

75 Quand, impr,vis,s s+, reali.ad,s em cima de um ac,rde apenas, esse f,rma de s,l, é chamad,

Vamp.
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ILUSTRAÇÃO 51: ASPECTOS MELÓDICOS DO TEMA POR DOMINGUINHOS

N, s,l, de guitarra, apresentad, na ilustrac+, abaix,, , impr,vis, se da

de  maneira  geral  s,bre  as  escalas  c,rresp,ndentes  a,  m,ment,.  Apenas  uma

,c,rrencia env,lvend, m,viment, cr,matic, surge, n, c,mpass, 47. 

 O us, de n,tas repetidas, privilegiand, , aspect, ritmic,, é usad, para a

c,nstruc+, melodica entre ,s c,mpass,s 50 e 56.

Entre ,s c,mpass,s 59 e 60, n,tas f,ra da escala s+, utili.adas. Elas

surgem a partir de um m,tiv, de duas n,tas (segunda mai,r descendente) que se
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m,vimentam alternand, em semit,m e t,m, em sentid, ascendente.

A partir  d, c,mpass, 63,  ,  s,l, é c,nstruid, c,m ac,rdes s,bre uma

linha, técnica c,nhecida c,m, chord melody76.

N, c,mpass, 77, s,bre , ac,rde de A7, a mel,dia é c,nstruida ainda c,m

a  escala  de  Eb  mai,r,  pr,p,rci,nand,  uma  s,n,ridade  alterada  para  ,  ac,rde

através das n,tas Do bequadr, e Sib.

76 Técnica c,nhecida também c,m, ac,rdes em bl,c,. S+, ac,rdes c,nstruid,s s,bre uma mel,dia

que se m,vimentam, geralmente, através de paralelism,s.
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ILUSTRAÇÃO 52: SOLO DE GUITARRA
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N, s,l, de baix,, a c,nstruc+, melodica é reali.ada através de salt,s de

arpej,s e m,viment,s escalares. Os m,viment,s cr,matic,s est+, mais presentes

d, que n, s,l, de guitarra, c,m, destacad, na ilustraca, da pagina seguinte.

Em  alguns  m,ment,s,  ,  m,viment,  cr,matic,  n+,  se  da  de  maneira

direta, ,u seja, através de n,tas sucessivas, mas a partir de uma idéia melodica em

que  as  n,tas  c,rresp,ndentes  a,  inici,  d,  c,mpass,  ,u  puls,  caminham  em

semit,m, c,m, n,s c,mpass,s 94 a, 96 e 125 a, 126, respectivamente.

Uma ,bservac+, é, em alguns m,ment,s, esse m,viment, cr,matic, n+,

é usad, c,m a finalidade de chegar a uma n,ta d, ac,rde, mas p,ssivelmente,

praticidade pr,p,rci,nada pel, instrument, para essa reali.ac+,, p,is as n,tas de

chegada n+, c,rresp,ndem a, ac,rde em quest+,, c,m, n,s c,mpass,s 109, 119

e 123.

É interessante n,tar que n, c,mpass, 117, Arismar t,ca uma n,ta Lab

s,bre , ac,rde F7M. Essa n,ta cria uma tens+, semelhante à  blue note77,  send,

uma n,ta alterada s,bre a escala d, m,ment, em quest+,.

A  presenca  de  n,tas  repetidas  também  é  usada  c,m,  recurs,  para

c,nstruc+, melodica.

77 "A palavra blue, que define sentiment,s melancolic,s, deu ,rigem a, gener, musical h,mônim,.

S,ns caracteristic,s d, blues n,rte-american,, as blue notes c,nsistem em cert, desvi, descendente

na afinac+, de determinadas n,tas da escala, a terca, a quinta e a sétima, expressand, triste.a."

(DOURADO, 2008, p. 52)
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ILUSTRAÇÃO 53: SOLO DE BAIXO
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N, s,l, de ac,rde,m, percebe-se que a mel,dia d, impr,vis, é c,nstruida

através  de  frases.  Iss,  p,de  ser  mais  bem percebid,  pela  presenca  de  l,ngas

pausas separand,-as n, dec,rrer d, s,l,.

O m,viment, cr,matic, para a c,ntruc+, melodica é mais significativa d,

que n,s ,utr,s s,l,s da mesma vers+,, c,m, destacad, na ilustrac+, abaix,.

Devid,  a  grande  presenca  de  cr,matism,s  e  de  n,tas  alteradas  na

c,nstruc+,  melodica,  fica  dificil  ap,ntar  ,  us,  de  escalas  especificas.  Dessa

maneira,  p,dem,s sup,r que a pre,cupac+, para a c,nstruc+, melodica esteve

mais relaci,nada através da c,mbinac+, de s,ns sucessiv,s (m,viment,s c,njunt,s

,u disjunt,s) d, que pela esc,lha das n,tas a partir de escalas.

C,ntud,,  n, c,mpass, 161 percebe-se , us, da escala d, m,d, lidi,

s,bre , ac,rde F7M.
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ILUSTRAÇÃO 54: SOLO DE ACORDEOM
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Vers+, Amils,n G,d,y 

Na  vers+,  de  Amils,n  G,d,y  e  Arismar  d,  Espirit,  Sant,  a  estrutura

AABA é apresentada diversas ve.es sem variac+,, ,u c,m, exp,sic+, d, tema ,u

c,m, s,l, impr,visad,. A particularidade desta vers+, esta apenas na apresentac+,

de um m,tiv, na intr,duc+,, send, repetid, também para a finali.ac+, da musica.

O  primeir,  s,l,  apresentad,  é  ,  de  baix,,  executad,  p,r  Arismar  d,

Espirit,  Sant,.  Sua  c,nstruc+,  se  da,  de  maneira  geral,  através  da  relac+,

escala/ac,rde, c,m p,uca incidencia de m,viment,s cr,matic,s. O us, de salt,s

através de arpej,s também p,de ser percebid,, p,rém , m,viment, escalar p,r

grau c,njunt, é mais presente. 

Seu desenv,lviment, n+, ac,ntece através da c,nstruc+, de frases, nem

de um m,tiv, apenas,  mas n, dec,rrer  dele p,de-se perceber  a rec,rrencia de

algumas ideias melodicas.

L,g, n, inici,,  a  ideia s,bre , ac,rde Am7 é repetida s,bre , ac,rde

seguinte, D7. Essa mesma ideia melodica p,dera ser percebida n, c,mpass, 81,

n,vamente s,bre , ac,rde Am7, c,m a diferenca da repetic+, da n,ta La.

Outra idéia que surge p,de ser percebida n, final d, c,mpass, 58, s,bre

, ac,rde G7, através d, m,viment, escalar ascendente de tres n,tas. N, ac,rde

Bbº7, ,c,rre uma variac+, dessa ideia, c,m tres n,tas de m,viment, descendente.

Outra ideia que surge p,de ser ,bservada a partir d, c,mpass, 62, a partir

d, ac,rde D7. Semelhante à anteri,r, a ideia p,ssui tres n,tas ascendentes em grau

c,njunt,,  p,rém,  esta acrescida p,r  um m,viment, descendente de duas n,tas,

finali.and, c,m um salt,. Pequenas alteracões n, aspect, ritmic, ,c,rrem, c,ntud,,

preserva-se  ,  aspect,  melodic,.  Essa  mesma  ideia  sera  brevemente  usada  a

seguir, entre ,s c,mpass,s 78 e 79, c,m, destacad, na ilustrac+,.

P,uc,s m,viment,s melodic,s cr,matic,s p,dem ser ,bservad,s, c,m,

n,s c,mpass,s 69, 80 e 85.

A repetic+, de n,tas para a c,nstruc+, melodica também esta presente.

Vale destacar aqui entre ,s c,mpass,s 82 e 85, em que a n,ta Ré é repetida c,m

diferentes acentuacões, adquirind, assim caracteristicas mais ritmicas, , que sera

c,mentad, p,steri,rmente.
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ILUSTRAÇÃO 55: SOLO DE BAIXO NA VERSÃO AMILSON GODOY
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O s,l, de Amils,n n, pian, é c,nstruid, em d,is  chorus  e p,ssui uma

,c,rrencia c,nsideravel de m,tiv,s ,u sequencias melodicas que s+, ref,rcadas a,

l,ng, da impr,visac+,. O t,d, d, impr,vis, n+, é c,nstruid, apenas s,bre um ,u

d,is m,tiv,s, mas a, surgirem, é apr,veitad, e l,g, pr,sseguid, através de ,utras

ideias  melodicas.  As  marcacões  da  ilustrac+,  d,  s,l,  dem,nstram  essas

,c,rrencias.

O us, de m,viment,s c,njunt,s e disjunt,s é equilibrad, durante , s,l, e

ha  ,c,rrencia  de  m,viment,s  cr,matic,s  também,  c,m,  ,s  ,bservad,s  n,s

c,mpass,s 98-99, 107, 116-117, 123, 139, 146, 154-155, 163, 166-167. Interessante

,bservar entre ,s c,mpass,s 171 e 174, , m,tiv, em interval, de ,itava é ref,rcad,

na  c,nstruc+,  melodica,  e  seu  desl,cament,  se  da  através  de  m,viment,

cr,matic,.

O us, de escalas na relac+, c,m , centr, t,nal d, m,ment,, também é

frequente para a c,nstruc+, melodica. P,rém, na pr,gress+, Bb7 | A7, l,cali.ada

n,s  c,mpass,s  101,  113,  133,  145,  percebe-se  a  mai,r  incidencia  das  n,tas

relaci,nadas a, primeir, ac,rde, criand, diferentes alteracões s,bre , A7, c,m, b9,

#9 e b13. 

O us, da escala  aumentada aparece uma ve.,  s,bre  , ac,rde E7 d,

c,mpass, 144. 

Um m,ment, interessante é , us, da escala de Ré mai,r (c,m m,viment,

cr,matic, através da n,ta S,l#) s,bre , ac,rde de Eb7M.

Outr,  recurs,  ja  ,bservad,  em  ,utr,s  s,l,s  e  c,m  presenca  neste

também, é , us, de n,tas repetidas para a c,ntruc+, das frases.

P,ssiveis  err,s  de execuc+, devem ser  c,nsiderad,s também.  A n,ta

escrita c,m, Sib s,bre , ac,rde B7, n, c,mpass, 175, p,deria ser analisada c,m,

um m,viment, cr,matic, entre a tônica e a sétima men,r. C,ntud,, a n,ta Si n+, é

executada, ,c,rrend, um m,viment, da n,ta Do# para Sib. P,rtant,, essa n,ta Sib

p,de ter sid, t,cada p,r engan,.
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ILUSTRAÇÃO 56: PRIMEIRO CHORUS DO SOLO DE PIANO
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ILUSTRAÇÃO 57: SEGUNDO CHORUS DO IMPROVISO DE PIANO
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4.1.4. Ritm,

Em  t,das  as  versões  aqui  analisadas  é  n,toria  a  liberdade  na

interpretac+, ritmica das frases,  send, a partitura apenas um guia de referencia

para a execuc+,, n+, tend, ,s intérpretes nenhuma espécie de "resp,nsabilidade"

c,m  a  vers+,  ,riginal  editada.  Pel,  c,ntrari,,  busca-se  quase  sempre  uma

individualidade na interpretac+,.

N,  cas,  d,s  s,l,s,  que  em  sua  mai,ria  s+,  impr,visad,s,  p,rtant,,

criad,s  n,  m,ment,  da  performance,  diferentes  ideias  ritmicas  s+,  também

expl,radas juntamente c,m ,s m,tiv,s melodic,s.

C,ntud,,  apesar  dessa  liberdade  e  da  busca  pela  individualidade,

percebe-se nas interpretacões alguns pr,cediment,s c,muns c,m, desl,cament,s

d,s acent,s ritmic,s das frases, ,ra send, antecipadas ,ra send, atrasadas em

relac+, a, c,mpass,.  A propria  vers+,  ,riginal,  usada  aqui  c,m, referencia,  ja

p,ssui algumas, c,ntud,, nas interpretacões ,utras s+, também articuladas.

Além  diss,,  c,m,  ja  exp,st,  anteri,rmente,  n,ta-se  que,  mesm,

c,nsiderand,  a  sinc,pe  apenas  n,  aspect,  ritmic,  c,m, uma  caracteristica  da

musica brasileira em alguns m,ment,s durante a performance, ela é substituida p,r

,utras  figuras.  A,  c,mentar  s,bre  a  f,rma  de  execuc+,  da  sinc,pe  n,  ch,r,,

Laérci, de Freitas c,menta:

Sim,  a  malemolência,  é  uma coisa  romântica  (...).  Os  músicos  eruditos

costumam  pronunciar  estas  síncopes  muito  certinhas,  rigorosas.  Eu

geralmente prefro escrever tercinas, para que não haja dúvidas, ou então

coloco pausas, para não atrasar. (FREITAS apud VALENTE, 2014, p. 310).

Pelas palavras de Laérci, de Freitas, a tercina ,u a pausa sugerem uma

apr,ximac+, mai,r  para a execuc+, da ritmica d, ch,r,.  Em t,das as versões,

esses pr,cediment,s ritmic,s, s,bretud, a quialtera de tercina, ser+, ,bservad,s

nas diferentes versões aqui c,mentadas.

Em relac+, à pausa, n,ta-se um pensament, ritmic, n+, n, puls, c,m,

referencia,  mas  na  subdivis+,  ritmica  em  quatr,  n,tas  d,  mesm,.  Ou  seja,  a

pulsac+, elementar, de ac,rd, c,m a te,ria musical africana.
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Vers+, T,m J,bim 

O andament, da vers+, de T,m J,bim varia em t,rn, de 72bpm. Percebe-

se que t,da a execuc+, é desenv,lvida ritmicamente c,m base na subdivisc+, em

semic,lcheias. 

Na primeira  marcac+, da partitura,  c,mpass, 14,  a  figura  ritmica  esta

n,tada  c,m, sinc,pe (,u "garfinh,").  P,rém,  percebe-se  que na execuc+, dela

existe uma pausa l,g, apos a c,lcheia.

Nas marcacões seguintes, entre ,s c,mpass,s 16-17 e 19-21, n,ta-se que

a execuc+, se apr,xima da qualtera, diferind, da transcric+, aqui apresentada78.

Entre ,s c,mpass,s 38 e 41, a figura da quialtera é apresentada na variac+, da

mel,dia.

78 A ad,c+, da transcric+, em quialtera ,u em grup,s de semic,lcheias, se deu de ac,rd, c,m a

facilidade para a leitura da frase.
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ILUSTRAÇÃO 58: ANÁLISE DO RITMO DO TEMA DA VERSÃO DE TOM JOBIM

O s,l, da flauta, c,m, dem,nstrad, na ilustrac+, abaix,, é c,ntruid, c,m

repetic+, de n,tas em figuras de semic,lcheia. Devid, a, us, dessas figuras e das
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pausas,  p,de-se  perceber  a  c,nstruc+,  ritmica  da mel,dia  através  da  pulsac+,

elementar.

ILUSTRAÇÃO 59: SOLO DE FLAUTA

Vers+, Leny Andrade 

Nessa vers+,, , andament, inicia em t,rn, de 50bpm. Durante , segund,

impr,vis,,  seu  andament,  é  d,brad,  e  ret,rna  a,  andament,  inicial  para  a

finali.ac+, da musica.

Sua  interpretac+,  livre,  quase  rubat,79,  dificulta  uma  transcric+,

ritmicamente precisa e sua n,tac+, f,i reali.ada de maneira apr,ximada a, que é

escutad,.  O  andament,  lent,  dessa  vers+,  pr,p,rci,na  essa  "imprecis+,"  na

execuc+, ritmica.

É interessante n,tar que sua maneira de interpretar a musica, além de

desl,car , ritm, das frases musicais, ,s acent,s das palavras também saem da

marcac+, d, inici, d, c,mpass,. Vale destacar, na segunda estr,fe da canc+,, ,u

seja,  a  partir  d,  c,mpass,  13  até  ,  20,  a  mel,dia  d,  tema  é  desl,cada  em

apr,ximadamente um c,mpass,.

79 "Indica  andament,  livre,  que  p,de  ser  alargad,  ,u  acelerad,  à  discric+,  d,  intérprete."

(DOURADO, 2008, p. 287)
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ILUSTRAÇÃO 60: TEMA NA VERSÃO DE LENY ANDRADE

Em seu s,l,, p,dem-se destacar duas caracteristicas ritmicas: uma c,m

grande presenca de quialteras, c,m, n,s c,mpass,s 46-48, 55-60 e 66-69; ,utra
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c,m presenca de fusas, ,nde Leny Andrade utili.a de s,n,ri.acões v,cais para criar

efeit,s percussiv,s, estes n,tad,s c,m X na partitura, n,s c,mpass,s 49-53 e 60-

65.

N,s  m,ment,s  das  fusas,  n,tar  a  presenca  de  pausas  n,  inici,  d,s

m,tiv,s.  Essas  pausas  s+,  marcadas  através  d,  balanc,  d,  c,rp,,  que  sera

analisad, em um m,ment, p,steri,r.

Na criac+, d, impr,vis,, percebe-se também , us, de antecipacões na

c,nstruc+, das frases. De ac,rd, c,m Carl,s Almada: 

Na musica p,pular  a  antecipac+, p,ssui  um papel  muit,  imp,rtante  na

caracteri.ac+, ritmica de cert,s gener,s.  P,de ser  ,casi,nal,  l,cali.ada

(jazz, funk, reggae); p,de aparecer c,m ra.,avel frequencia em b,a parte

d,s ritm,s brasileir,s (ch,r,, af,xé, frev,) e p,de até mesm, t,rnar-se uma

“regra”, c,m, é , cas, d, samba e da b,ssa n,va. (ALMADA, 2013, p. 95)

A antecipac+, c,mentada p,r Carl,s Almada refere-se a, tratament, de

diss,nância, quand, uma n,ta n+, fa. parte d, ac,rde d, m,ment,, p,rém fa.

parte d, ac,rde que esta p,r vir.

Essa  antecipac+,  p,de  também  ser  ritmica,  pr,p,rci,nand,  uma

acentuac+, pel, pr,l,ngament, da durac+, de uma n,ta. Neste cas,, de ac,rd,

c,m D,urad, (2008), refere-se às questões relaci,nadas à agogica.

Ritmicamente,  amb,s  s+,  semelhantes,  p,is  ,  pr,l,ngament,  de  uma

n,ta sera reali.ad,. A diferenca esta centrada na c,nsiderac+, d, us, da n,ta c,m,

diss,nância.
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ILUSTRAÇÃO 61: SOLO DE LENY ANDRADE

Vers+, D,minguinh,s

Na  execuc+,  d,  tema  reali.ad,  p,r  D,minguinh,s,  ,  andament,  é

reali.ad, em t,rn, de 80bpm, send, a vers+, mais rapida entre t,das as ,utras aqui

analisadas.

Percebe-se  ,  desenv,lviment,  ritmic,  da  interpretac+,  em  t,rn,  da

subdivis+, de semic,lcheias, excess+, da primeira metade da parte B d, tema.

Vale n,tar também que , us, de pausas ref,rca a hipotese da referencia

para execuc+, estar relaci,nad, à pulsac+, elementar, s,bretud, na marcac+, d,

c,mpass, 31. 

Nas marcacões reali.adas  na partitura,  ,  us,  de c,lcheias  serve  para

auxiliar a leitura. P,rém, percebe-se que a execuc+, da n,ta é seguida p,r uma

pausa. 
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Em apenas um m,ment, f,i reali.ad, , us, da figura ritmica da sinc,pe. E

mesm,  assim,  a  execuc+,  da  c,lcheia  c,rresp,ndente  à  figura  c,ndi.  c,m  ,

exp,st, l,g, acima.

As  antecipacões,  tant,  relaci,nadas  à  agogica  quant,  p,r  questões

harmônicas, est+, presentes também na execuc+,, assim c,m, pequen,s atras,s

n, ataque da n,ta,  em relac+, à rigide. d, puls,.  Iss, p,de ser percebid, n,s

c,mpass,s 22 e 30,  além d,s que f,ram n,tad,s c,m mai,r  rigide. n, us, de

pausas, c,mparand,-se a escrita c,m , audi,.
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ILUSTRAÇÃO 62: ASPECTOS RÍTMICOS DO TEMA POR DOMINGUINHOS



157

N,  s,l,  de  guitarra,  n,vamente  as  c,lcheias,  marcadas  na  ilustrac+,

abaix,, s+, executadas c,m, semic,lcheia seguida p,r sua pausa, send, n,tada

assim para facilitar a leitura e auxiliar a execuc+,. 

Nas  marcacões  d,s  c,mpass,s  72  e  73,  devid,  a,  tip,  de  n,tac+,

baseada na divis+, de puls, e c,mpass,, as figuras ritmicas apresentadas surgem

a partir de um padr+, sequencial de semic,lcheia e c,lcheia. O pensament, a partir

dessas duas figuras, semelhante à referencia s,bre a pulsac+, elementar, auxilia a

execuc+, e a c,mpreens+, dessa frase.

O  interessante,  para  esse  s,l,  é  c,nsiderar,  a  grande  presenca  das

quialteras  de  tercina,  além de  ,utras  men,s  frequentes,  também.  Essas  figuras

s,bre  a  subdivis+,  da  semic,lcheia  criam  certa  malem,lencia,  c,m,  descrit,

anteri,rmente p,r Laérci,, p,is mesm, a quialtera p,ssuind, figuras de igual val,r,

em sua execuc+, existem diferencas discretas entre a durac+, das mesmas.
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ILUSTRAÇÃO 63: ASPECTOS RÍTMICOS DO SOLO DE GUITARRA NA VERSÃO DE

DOMINGUINHOS
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N, s,l, de baix,, da mesma maneira c,m, ja exp,st, em ,utr,s s,l,s

aqui, as c,lcheias n+, s+, executadas de maneira literal, mas, sim, c,m metade da

sua durac+,, ,u seja, semic,lcheia seguida de uma pausa da mesma durac+,.

N,s c,mpass,s 93, 103 e 124, a escrita d, grup, de semic,lcheias c,m

pausa  p,deria  ter  sid,  substituida  pela  figura  da  sinc,pe.  P,rém,  julguei  mais

c,erente  escrever  dessa  maneira  pela  pausa  estar  claramente  presente  nessas

situacões e, de certa f,rma, a leitura n+, é prejudicada.

As quialteras de tercina (,u sextina) est+, presentes também nesse s,l,,

apesar de men,s frequente, se c,mparad, c,m , s,l, de guitarra.
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ILUSTRAÇÃO 64: ASPECTOS RÍTMICOS DO SOLO DE BAIXO NA VERSÃO DE DOMINGUINHOS
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N, s,l, de ac,rde,m, as marcacões das c,lcheias na ilustrac+, abaix,

apresentam  ,  mesm,  aspect,  ja  c,mentad,  aqui.  P,rém,  neste  s,l,,  essa

articulac+, aparece c,m men,s frequencia que n,s ,utr,s s,l,s.

Cham, atenc+,, na marcac+, d,s c,mpass,s 169 e 170, a transcric+, f,i

reali.ada de maneira  apr,ximada.  C,ntud,,  percebe-se a, ,uvir  ,  audi,,  que a

escrita c,m semic,lcheias revelam-se imprecisas, assim c,m, também as tercinas.

A  ,c,rrencia  das  quialteras  de  tercina  também  s+,  men,s  frequentes

c,mparand, c,m ,s demais s,l,s dessa vers+,.
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ILUSTRAÇÃO 65: ASPECTOS RÍTMICOS DO SOLO DE ACORDEOM DE DOMINGUINHOS
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Vers+, Amils,n G,d,y

Na vers+, de Amils,n G,d,y,  ,  andament, varia em t,rn, de 65bpm.

Assim c,m, nas ,utras versões, a liberdade interpretativa d, tema gera mudancas

em sua estrutura ritmica. 

P,rém, na diferenca desta para c,m as ,utras, a figura da sinc,pe esta

mais  presente,  e  as  n,tas  s+,  t,cadas  de  maneira  mais  ligada,  c,m  p,uc,s

m,ment,s em que a c,lcheia é substituida p,r uma semic,lcheia e sua pausa, c,m,

n, c,mpass, 31, p,r exempl,. O us, de tercinas na execuc+, d, tema também é

um fat,r rec,rrente.

N,ta-se na articulac+, ritmica dessa interpretac+,, que s+, ,s acent,s

das n,tas, marcad,s na ilustrac+, abaix,. C,nsiderand, a subdivis+, d, puls, em

semic,lcheia (pulsac+, elementar), esses acent,s, enfati.ad,s pel,s ataques d,s

ac,rdes, l,cali.am-se em sua mai,ria, ,u na segunda ,u na quarta semic,lcheia.

Dessa maneira, as acentuacões enc,ntram-se desl,cadas d, puls, d, c,mpass,,

gerand, uma sensac+,, ,ra de atras, ,ra de antecipac+,.

É cert, que n, dec,rrer da interpretac+, existe uma variac+, na dinâmica

inerente  à  propria  execuc+,.  C,ntud,,  as  marcacões  aqui  reali.adas  s+,  as

n,t,riamente mais enfati.adas pel, instrumentista. 

Para  uma  articulac+,  melodica  proxima  a,  Ch,r,,  p,r  exempl,,  Almir

C,rtes  (2012,  p.  120)  sugere  c,m,  referencia  a  c,nduc+,  ritmica  d,  pandeir,.

Nessa c,nduc+,, ,s acent,s est+, l,cali.ad,s na primeira e ultima n,ta, em um

grup, de quatr, semic,lcheias, c,m, apresentad, na ilustrac+, abaix,.

ILUSTRAÇÃO 66: CONDUÇÃO DO PANDEIRO

Se pensada essa c,nduc+, em um andament, lent,, ela assemlha-se a,

ac,mpanhament, de um Samba-Canc+,, apr,ximand,-se também da B,ssa-N,va,

mesm, esse ultim, n+, tend, , pandeir, c,m, instrument, ritmic, ac,mpanhante

caracteristic,.

Essa articulac+, p,de ser percebida em vari,s m,ment,s, s,bretud, n,s

c,mpass,s 11, 23, e 43, demarcad,s na figura.
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ILUSTRAÇÃO 67: ASPECTOS RÍTMICOS DO TEMA POR AMILSON GODOY
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N, s,l,  de baix,,  percebe-se a  pred,minância  de figuras  ritmicas que

env,lvem a semic,lcheia. A presenca da tercina também é expressiva, p,rém c,m

men,s frequencia.

Quand, ,c,rrem as figuras de sinc,pe, a execuc+, pr,cede de maneira

semelhante a, ja analisad, em ,utr,s s,l,s. A figura da c,lcheia é substituida pela

semic,lcheia e sua pausa.  Em ,utr,s m,ment,s em que a figura da c,lcheia é

usada  na  transcric+,,  a  execuc+,  pr,cede  de  maneira  semelhante.  Essas

caracteristicas est+, marcadas na ilustrac+, referente a, s,l, de baix,. Iss, p,de

ser percebid, também durante a execuc+, das tercinas presentes n, s,l,.

Entre ,s c,mpass,s 83 e 85,  devid, à repetic+, das n,tas s,bre uma

mesma figura ritmica, sua articulac+, varia através de acent,s nas n,tas.
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ILUSTRAÇÃO 68: ASPECTOS RÍTMICOS SOLO DE BAIXO NA VERSÃO DE AMILSON GODOY
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De  maneira  geral,  ,  s,l,  de  pian,  é  c,nstruid,  s,bre  a  figura  da

semic,lcheia.  A  tercina  n+,  esta  t+,  presente  c,m,  n,s  ,utr,s  s,l,s  aqui

apresentad,s, mas p,de ser ,bservada em algumas passagens também. 

Neste  s,l,,  também,  n+,  é  perceptivel  a  articulac+,  das  figuras  de

c,lcheia c,m, n,s ,utr,s s,l,s. De maneira geral, t,das as figuras c,rresp,ndem à

durac+, da transcric+,.

N, c,mpass, 108, , grup, de cinc, semic,lcheias é repetid, a partir d,

final d, mesm, c,mpass, até , c,mpass, 109. Esses d,is m,tiv,s diferem entre si

pela  p,sic+,  d,  c,mpass,,  alterand,  assim  sua  estrutura  ritmica.  Igualmente

ac,ntece n,s c,mpass,s 110 e 111.

Um  pr,cess,  semelhante  a  esse  desl,cament,  ritmic,  da  mel,dia

ac,ntece entre ,s c,mpass,s 120 e 121 e mais adiante n,s c,mpass,s 122 e 123.

Algumas c,nsideracões, tant, n, primeir, quant, n, segund, ch,rus, ha

uma passagem ,nde  ele  perde  ,  flux,  d, ritm,,  a,  t,car  frases  muit,  rapidas,

ret,mand, a, final delas dentr, da marcac+, inicial da musica. Dificil di.er se iss,

f,i  intenci,nal,  através  de  uma m,dulac+,  métrica,  ,u  se  h,uve  algum err,  de

execuc+,. Apesar de ele c,ndu.ir as frases através da marcac+, d,s ac,rdes de

ac,mpanhament,, a segunda ,pc+, me parece mais valida. N, primeir,  chorus,

durante , ac,rde F#7 n, c,mpass, 130, ele deixa de executar , ac,mpanhament,,

articuland, brevemente n,s c,mpass,s seguintes até v,ltar a c,ndu.ir n,rmalmente

s,bre , ac,rde E7, d, c,mpass, 132. O mesm, p,de ser ,bservad, n, inici, d,

segund, ch,rus, s,bre , mesm, ac,rde F#7, n, c,mpass, 142. 

N, segund, ch,rus, entre ,s c,mpass,s 171 e 175, ,c,rre uma mudanca

d,  desenv,lviment,  ritmic,  d,  frasead,.  Iss,  p,de  ser  percebid,  através  d,

ac,mpanhament,  d,  pian,  fa.end,  apenas  marcacões  durante  as  frases.  N,

c,mpass, 176 , ac,mpanhament, é ret,mad, através de uma c,nduc+, ritmica.

Devid, à imprecis+, ritmica dessas frases, a transcric+, f,i reali.ada de

maneira apr,ximada.
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ILUSTRAÇÃO 69: ASPECTOS RÍTMICOS DO PRIMEIRO CHORUS DO SOLO DE AMILSON

GODOY
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ILUSTRAÇÃO 70: ASPECTOS RÍTMICOS DO SEGUNDO CHORUS DO SOLO DE AMILSON

GODOY
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4.2. ASPECTOS EXTRA-MUSICAIS

4.2.1. Env,lviment, C,rp,ral / C,rp,ralidade

Vers+, T,m J,bim 

Para  ser  analisad,  ,  env,lviment,  c,rp,ral  durante  a  execuc+,,  seria

necessaria a câmera f,cada n, music, n, m,ment, de sua impr,visac+,, c,m a

finalidade de captar a relac+, s,m e m,viment,.

Na vers+, de  T,m J,bim,  p,r  exempl,,  enquant,  Si,n t,ca ,  s,l,,  a

câmera esta f,cada em T,quinh,, dificultand, assim, em alguns m,ment,s, fa.er

uma analise relaci,nand, , m,viment, c,rp,ral c,m a execuc+, d, s,lista.

C,ntud,,  percebe-se  que  durante  ,  ac,mpanhament,  da  base

ritmica/harmônic,, ,s music,s balancam , c,rp, c,m, se estivessem dancand,,

explicitand, , env,lviment, c,m a levada da musica.

Na verdade,  durante  a  execuc+, instrumental,  s,bretud,  n,  impr,vis,,

iss, n+, é um fat,r necessari,, ,u seja, , music, "dancar" enquant, t,ca, c,ntant,

que  ,  instrumentista  esteja  ciente  d,s  aspect,s  ritmic,s  e  das  articulacões

melodicas  desejaveis  para  caracteri.ar  a  s,n,ridade  da  musica.  P,rém,  esse

balanc, dem,nstra a percepc+, que , music, tem s,bre esses element,s, c,m,

p,de ser percebid, a,s 17min:10s d, vide,, quand, T,quinh, ac,mpanha c,m ,

c,rp, ,s acent,s articulad,s pel, s,l, da flauta, que apesar de ser uma pess,a

diferente daquela que executa a mel,dia, subtende-se a relac+, c,rp,-musica na

execuc+,, p,ssivelmente influenciand, , propri, T,quinh, n, seu ac,mpanhament,

a, vi,l+,.

L,g, em seguida, percebe-se também Ge,rgiana de M,raes, literalmente,

dancand, enquant, executa seu instrument,, em que , acent, d, c,rp, a, flexi,nar

,s j,elh,s c,incide c,m , acent, da execuc+, instrumental. 

Vers+, Leny Andrade 

Na interpretac+, d, tema da canc+,, Leny m,vimenta-se vagar,samente,

c,m gest,s l,ng,s. Mesm, a, caminhar pel, palc,, através d,s pass,s mantém

uma  marcac+,  d,  puls,  lent,  dessa  vers+,.  Enquant,  mantém-se  parada,
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pequen,s gest,s  mantend, a  marcac+,  d,  puls,  p,dem ser  percebi,as c,m ,

,mbr, esquerd,, c,m, a,s  0min59s d, vide,. 

O  reflex,  de  sua  m,vimentac+,  d,  palc,,  p,de  ser  percebid,  na

interpretac+,  melodica  da  canc+,,  através  d,s  glissand,s  e  da  ritmica  que  se

mantém quase desc,nectad, a, puls,, em rubat,. 

A referencia d, puls,, mantida c,m , c,rp,, é imp,rtante para que ela

tenha essa liberdade ritmica, ja que esta ac,mpanhada c,m uma banda ,nde t,d,s

devem manter-se numa mesma c,nduc+,.

Percebe-se  que,  a,  pr,l,ngar  algumas  n,tas,  ,u  na  reali.ac+,  de

glissand,s, seu c,rp, mantém-se imovel enquant, ,s brac,s s+, m,vimentad,s.

Quand, pr,cura trabalhar ritmicamente as frases, mantém , c,rp, em m,viment,. 

Iss, p,de ser percebid, a,s  0min55s, p,r exempl,, a, cantar a letra ",

rest, é mar, tud, que eu n+, sei c,ntar" quand, matém marcacões c,ntidas a,

trabalhar ritmicamente a frase. Na letra seguinte, "S+, c,isas lindas, que eu tenh,

pra  te  dar",  seu  c,rp,  fica  parad,,  privilegiand,  ,s  m,viment,s  c,m  ,  brac,

esquerd,, a, cantar a mel,dia c,m mais glissand,s ,u n,tas l,ngas.

A, cantar a primeira frase da parte B d, tema, sua c,rp,ralidade muda,

ficand, parad, na mai,r parte d, temp,. P,rém, n, interval, entre as frases, ela

m,vimenta  c,m mais  intensidade , c,rp,,  c,ndu.ind, para a segunda frase da

parte B, ,nde , ritm, é mais precis,.

Em seu s,l,, ,nde as execucões ritmicas s+, mais precisas, ela mantém

um m,viment, c,ntid, c,m , c,rp, a, d,brar levemente ,s j,elh,s n, c,ntratemp,

d, puls,. Em seguida, mantend, a mesma marcac+,, durante ,s c,mpass,s 48 até

54, p,rém c,m , m,viment, para , lad, direit, d, c,rp,.

O que imp,rta aqui n+, é a direc+, d, m,viment,, e sim perceber que ,

c,rp, c,nstitui de uma referencia espacial para a execuc+, de frases musicais. A

express+,  esta  n,s  gest,s,  n,  c,rp,,  numa  fus+,  entre  intenc+,  musical  e

c,rp,ralidade. 

A,s 4min:21s, m,ment, d, segund, s,l, de Leny, quand, , andament,

da  musica  é  acelerad,,  percebe-se  aqui  t,d,s  ,s  music,s  se  c,mp,rtand,  de

maneira diferente.  A marcac+, d,s pés pel, baixista,  além d,s m,viment,s d,s

quadris de um lad, para , ,utr,. O tecladista mantém uma referencia através de

uma marcac+, c,m seu pé direit,, além de m,viment,s curt,s e rapid,s c,m a

cabeca.  Além da  propria  Leny,  que  enfati.a  mais  seu  m,viment,  c,rp,ral  c,m
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gest,s de s,be e desce de seus ,mbr,s e tr,nc,, além de gest,s c,m as m+,s

desenhand, a mel,dia.

A,s 5min09s, quand, a musica ret,rna a, seu andament, inicial,  Leny

ret,ma c,m seu c,rp, m,viment,s mais vagar,s,s.

Apesar  da  performance de  palc,  ser  um  fat,r  a  ser  levad,  em

c,nsiderac+,, é perceptivel que, através , env,lviment, c,rp,ral c,m , n,v, ritm,,

p,de auxiliar na execuc+, musical, em que até ,s gest,s fisic,s se t,rnam men,s

c,ntid,s.

A mudanca de gest,s entre m,ment,s distint,s, , c,rp, se m,vimentand,

quand, ac,ntecem caracteristicas mais ritmicas, e , c,rp, parad, c,m gest,s em

,utras partes d, c,rp, quand, a intenc+, é para diferentes nuances melodicas, fa.

c,m que entendam,s a imp,rtância d, c,rp, n, resultad, s,n,r,.

Vers+, D,minguinh,s 

D,minguinh,s  inicia  sua  vers+,  através  de  ac,rdes  l,ng,s  e  nesse

m,ment,  percebe-se  seu  c,rp,  inerte.  Quand,  vai  iniciar  ,  tema,  ele  passa  a

m,vimentar-se c,m pequen,s balanc,s c,rp,rais,  , que parece estar reali.and,

algum tip, de marcac+,. 

Durante t,d, , tema A seu c,rp, ac,mpanha , ritm, da musica c,m, se

estivesse dancand,, s,bretud, n, ac,mpanhament, ritmic,/harmônic, executad,

p,r ele. Mais d, que uma  performance de palc,, esses gest,s d, c,rp, servem

c,m, uma referencia espac, temp,ral da musica, ,u seja, uma espécie de puls,.

É  interessante  perceber  a  mudanca  c,rp,ral  que  existe  a,  executar  a

parte B d, tema. A,s 0min40s, a primeira frase (exempl, abaix,) é executada de

maneira ligada e assim ele mantém , c,rp, parad, a, executar , instrument,.

ILUSTRAÇÃO 71: CORPORALIDADE NA PRIMEIRA FRASE DO TEMA B EXECUTADO POR

DOMINGUINHOS
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Na segunda frase da parte  B,  ele  muda  sua  interpretac+, dand,  uma

caracteristica diferente, s,bretud, n, final da frase. Nesse instante, sua intenc+, é

caracteri.ar ritmicamente a frase, mudand, assim seu m,viment, c,rp,ral.

ILUSTRAÇÃO 72: CORPORALIDADE NA SEGUNDA FRASE DO TEMA B EXECUTADO POR

DOMINGUINHOS

Percebe-se que nesse m,ment, que ele ret,ma , m,viment, c,rp,ral, é ,

mesm, m,ment, em que, na musica, as n,tas s+, articuladas c,m caracteristicas

mais suingadas.

O mais interessante dessa mudanca de c,mp,rtament, dele, é , fat, de

sua banda n+, mudar , ritm, da musica nesse m,ment,, , que p,deria influenciar

tant, sua interpretac+, quant, a atuac+, de seu c,rp,. A banda mantém a mesma

levada  desde  ,  inici,  e  quem muda a  interpretac+,  é  ,  propri,  D,minguinh,s,

alterand, também ,s gest,s pr,du.id,s p,r ele.

Quand, ret,rna a, tema A, ele v,lta a m,vimentar , c,rp, juntamente

c,m a levada da musica. Seu c,mp,rtament, muda de n,v, a, final d, tema, a

1min:05, quand, deseja um resultad, da frase mais ligad, e seu c,rp, n,vamente

ac,mpanha , gest, melodic, intenci,nad, p,r ele.

ILUSTRAÇÃO 73: CORPORALIDADE DE DOMINGUINHOS NA FRASE AOS 1:05 MINUTOS

N, s,l, de guitarra, enquant, Herald, d, M,nte articula algumas n,tas em

staccatto em seu impr,vis,, seu c,rp, se m,vimenta para frente e para tras c,m,

se estivesse reali.and, algum tip, de marcac+, para aquele m,ment,. 
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ILUSTRAÇÃO 74: RELAÇÃO DOS STACCATTOS DO SOLO DE GUITARRA COM MOVIMENTOS

CORPORAIS DE HERALDO DO MONTE

Esse m,viment, ira se repetir  em ,utr,s m,ment,s d, s,l,, c,m, a,s

1min55s. Entend, ser dificil manter esse m,viment, c,nstante enquant, t,ca, p,is

em  algumas  passagens  ,  c,rp,  precisa  se  adaptar  a,s  gest,s  para  facilitar  a

execuc+, instrumental.

P,rém, percebe-se que esse m,viment, serve c,m, um guia intenci,nal

de  express+,,  p,is  ele  se  t,rna  rec,rrente,  sempre  que  p,ssivel,  em  ,utr,s

m,ment,s d, mesm, s,l,.

A,s 2min04s, proxim, d, fim d, s,l,, p,de-se perceber pequen,s gest,s

de flex+, d, j,elh,, quase c,m, se estivesse dancand,. Esses gest,s est+, em

sincr,nia c,m a pulsac+, da musica e servem c,m, uma referencia c,rp,ral para a

execuc+,.  C,m,  ja  menci,nad,  anteri,rmente,  esses  gest,s  n+,  se  mantem

c,nstantes devid, às mesmas reflexões ja exp,stas.

Durante , s,l, de baix,,  a câmera n+, f,ca n, instrumentista,  ficand,

dificil  perceber  a  atuac+, c,rp,ral  de  Arismar  enquant,  ele  impr,visa.  C,ntud,,

percebe-se  um  m,viment,  c,nstante  de  seu  c,rp,,  c,m  gest,s  da  cabeca

balancand, também. Esse m,viment, aparentemente serve c,m, marcac+, para

sua execuc+,.  É imp,rtante n,tar  que seu impr,vis, p,ssui  mais caracteristicas

melodicas  d,  que  pr,priamente  ritmicas,  c,m,  p,de  ser  ,bservad,  em  ,utr,s

exempl,s.

D,minguinh,s,  durante  quase  t,da  a  sua  performance,  mantém-se  em

m,viment, juntamente c,m a levada da musica. Dependend, d, m,ment,, esse

m,viment, c,rp,ral fica mais ,u men,s intens, de ac,rd, c,m a intenc+, melodica

pretendida n, m,ment,. Esse fat, é percebid, a,s 3min37s, quand, ele t,ca uma

frase c,m tercinas. 
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ILUSTRAÇÃO 75: FRASE MELÓDICA ASSOCIADA AO MOVIMENTO CORPORAL DE

DOMINGUINHOS AOS 3:37

Seu m,viment, c,rp,ral n+, muda de f,rma significativa, p,rém, diminui

sua intensidade de ac,rd, c,m , m,ment,.

A,s  3min48s,  quand,  D,minguinh,s  executa  uma  frase  c,m  mais

virtu,sism,, seu c,rp, fica parad,, a fim de faciliar a execuc+, das n,tas, além de

pr,p,rci,nar  uma  mai,r  c,ncentrac+,.  Percebe-se,  p,rém,  um  leve  acent,  nas

ultimas  n,tas  das  frases,  antes  de  breves  pausas,  ac,mpanhad,  p,r  pequen,s

gest,s reali.ad,s c,m a cabeca d, instrumentista. 

Além d, m,viment, c,rp,ral ac,mpanhand, a levada durante b,a parte

da musica, gest,s c,m a cabeca s+, utili.ad,s c,m frequencia p,r D,minguinh,s,

ac,mpanhand, , m,viment, melodic, de suas frases.

Vers+, Amils,n G,d,y

A vers+, de Amils,n G,d,y talve. seja a mais interessante analisar , fat,r

c,rp,ralidade c,m, influencia na performance, p,r ser a unica vers+, c,m ausencia

de instrument,s de percuss+,. P,rtant,, para a musica adquirir caracteristicas c,m

suingue  brasileir,,  algum  pr,cediment,  deve  ser  feit,.  Aqui  entra  a  principal

hipotese  d,  presente  trabalh,,  ,  env,lviment,  c,rp,ral  c,m,  influencia  na

performance.

O m,viment, c,rp,ral n+, é uma ,brigac+, visual, em que determinad,s

gest,s devem ser reali.ad,s a fim de expressar significad,s. Mas , c,rp, env,lvid,

numa  performance tra. intencões que se revelam na execuc+, para um resultad,

s,n,r,. Se v,u executar musica brasileira, é natural que intencões que c,nfigurem

determinada s,n,ridade sejam dep,sitadas para  um resultad, s,n,r,.  P,rém,  é

necessari,  que  essas  intencões  tenham  sid,  vivenciadas,  experimentadas  em

m,ment,s anteri,res, p,is, a intenc+, se da através de um c,nheciment, prévi,,

c,nheciment, esse vivid,.
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P,de-se  t,mar  c,m,  exempl,  para  iss,  music,s  que  n+,  est+,

intimamente ligad,s a um c,ntext, musical. Nesse cas, é p,ssivel c,nsiderar um

samba,  mas  que  tentam  executar  musicas  c,m  base  em  preceit,s  teoric,s

estritamente  musicais.  O  resultad,  s,n,r,  sera  reflex,  de  suas  experiencias

musicais  vivenciadas,  em  que  suas  intencões  ser+,  c,ndu.idas  p,r  essas

experiencias. "Quant, mai,r a intimidade c,m a ,bra, tant, mais ele passara a,

public, a impress+, de que n+, esta fa.end, f,rca para que a musica ac,nteca,

mas simplesmente deixa ac,ntecer." (HELLER, 2006, p. 56). N+, so c,m uma ,bra,

mas também uma mai,r intimidade c,m diferentes ritm,s e gener,s musicais.

Neste cas,, ,s music,s devem ter intimidade c,m a linha ritmica que ir+,

c,ndu.ir na execuc+, musical. "O fat, de n+, estar send, marcad,... n+, significa

que a formula n+, esteja presente n, fa.er musical. É mentali.ada pel,s music,s e

inerente às diferentes seqüencias instrumentais d, c,njunt,." (Oliviera Pint,, 1999,

p.99)

D,is tip,s de gest,s p,dem ser ,bservad,s c,m mais destaque durante ,

vide,, , gest, de auxili, na execuc+, d, instrument, e , m,viment, de marcac+,

reali.ad, c,m , c,rp, durante a  performance, assemelhand,-se a uma f,rma de

danca, na qual acredit, ser ,nde , s,taque brasileir, na impr,visac+, esta presente,

na maneira de articular as n,tas.

As duas caracteristicas p,dem ser ,bservadas também em Arismar, send,

a segunda delas mais presente. C,m, instrument, ac,mpanhad,r, ele permanece

durante t,da a musica c,m m,viment,s n, j,elh, seguind, a levada da musica. Seu

c,rp, m,vimenta-se também ,ra para frente e para tras e ,ra de um lad, para ,

,utr,, c,m, se estivesse reali.and, marcacões. Mesm, , instrumentista n+, send,

,  f,c,  principal  n,  vide,,  esse  m,viment,  c,rp,ral  p,de  ser  ,bservad,  a,s

0min50s, quand, seu c,rp, se balanca juntamente c,m a levada da musica.

A,s  1min41s,  também  p,de  ser  ,bservad,  ,  m,viment,  d,  c,rp,  de

Arismar enquant, t,ca , baix,. Aqui, percebem-se além de pequenas flexões n,s

j,elh,s, seu c,rp, m,vimentand,-se de um lad, para , ,utr, sincr,ni.and, seus

m,vient,s c,m , andament,. 

O s,l, de baix, Arismar apresenta pequen,s gest,s ac,mpanhand, as

frases d, impr,vis,. A,s 2min04s, a, executar uma frase ascendente finali.and, na

n,ta La antecipand, , temp, d, c,mpass,, seu c,rp, ergue-se para tras
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A,s 2min17s, a, atingir a n,ta Do bequadr,, ele ergue , c,rp, para tras

acentuand,-a. Em seguida, ret,ma , m,viment, d, c,rp, que vinha apresentand,

anteri,rmente.

Mesm, assim, seu c,rp, ret,ma ,s m,viment,s c,rp,rais ac,mpanhand,

a levada da musica, mantend,-se assim durante b,a parte da performance.

É n,toria  uma c,rp,ralidade expressiva  de  Amils,n  a,  pian, n,s  d,is

aspect,s ap,ntad,s acima. L,g, n, inici,, a, executar a intr,duc+, da musica, ele

ja c,meca a se m,vimentar, reveland, as intencões ritmicas da canc+,. 

Esses  gest,s  reali.ad,s  c,m  a  cabeca  também  s+,  imp,rtantes  para

,rientar Arismar d, Espirit, Sant, a, baix,, d, andament, pretendid, e m,ment, de

entrada d, instrument,.

Durante a performance, Amils,n m,vimenta seu c,rp, a, ritm, da musica

intenci,nad,  p,r  ele  desde  a  intr,duc+,.  Esses  m,ment,s  s+,  interr,mpid,s

quand, ele pretende executar diferentes articulacões em suas frases, intensificand,

sua intenc+, através d, c,rp,.

A 0min57s,  seu afastament, a, pian, revela a intenc+, de uma f,rma

diferente  de  articular  as  n,tas,  t,cand,  de  f,rma  mais  rallentada,  quand,  em

seguida ret,ma seu m,viment, c,rp,ral inicial.

Mais  à  frente,  a  1min29s,  a  articulac+,  das  n,tas  em  c,lcheias  é

ac,mpanhada pel,s gest,s d, c,rp,, marcand, cada s,m que é executad,.

N,vamente um afastament, a, pian, juntamente c,m ,s brac,s esticad,s

ac,ntece  a  1min41s,  p,rém  c,m  uma  intenc+,  diferente  c,m,  ,c,rrid,

anteri,rmente. Neste m,ment,, Amils,n ataca a n,ta acentuand,-a.

N, ret,rn, à intr,duc+,, Amis,n ret,ma n,vamente , m,viment, c,rp,ral

marcand, , ritm, da musica, numa espécie de danca. Esse gest, d, seu c,rp,

parece ac,mpanhar tant, a articulac+, da mel,dia quant, , ac,mpanhament, ritm,/

harmônic,.

N, inici,  de  seu s,l,,  ,  vide, c,meca a m,strar  Amils,n apenas a,s

3min23s. C,m um m,tiv, de p,ucas n,tas, seu c,rp, m,vimenta-se reali.and, uma

marcac+,  preenchend,  ,s  espac,s  deixad,s  entre  as  n,tas.  Em  seguida  a,s

3min28s,  seu  m,viment,  c,rp,ral  muda  até  a  n,ta  Fa  bequadr,  a,s  3min34s,

quand, ele vira para a direita c,m, se estivesse puxand, a n,ta. Em seguida seu

c,rp, ac,mpanha ,  m,viment,  da mel,dia  que esta  caminhand, para  ,  grave,

pendend,-, para a esquerda.



178

Na frase executada a,s 3min38s, seu c,rp, se m,vimenta para tras a,

reali.ar as n,tas d, c,ntratemp, e para frente a, executar as n,tas l,ngas, quand,

a,s 3min:44s v,lta a se m,vimentar de ac,rd, c,m , ritm, da musica.

A,s 3min55s, quand, a mel,dia caminha n,vamente para , grave, seu

c,rp, ac,mpanha pendend, para a esquerda. P,rém, , interessante é que Amils,n

reali.a pequen,s salt,s marcand, , grup, de quatr, n,tas t,cadas em fusas.

Uma marcac+, semelhante à anteri,r é reali.ada através de gest,s sutis

reali.ad,s c,m a cabeca e c,m ,s c,t,vel,s a,s 4min18s. Em seguida, seu c,rp,

se m,vimenta para a direita, ac,mpanhand, a mel,dia que caminha para , registr,

agud,.  Percebe-se  que  nesse  m,viment,  seu  c,rp,  n+,  reali.a  marcacões

c,incidentemente, quand, a mel,dia também é executada de f,rma mais ligada.

A,s 4min36s, l,g, apos levantar-se d, banc,, ele ac,mpanha n,vamente a frase

c,m pequen,s salt,s.

A,s 4min51s, seu c,rp, ret,ma n,vamente , m,viment, que ac,mpanha

, ritm, da musica até ,s 5min01s, quand, Amils,n acentua a n,ta c,m , gest, de

se afastar d, pian, esticand, ,s brac,s.

A,s  5min11s,  seu  c,rp,  muda  ,s  m,viment,s,  intenci,nand,  uma

interpretac+, c,m mais caracteristicas melodicas d, que ritmicas até ,s 5min22s, a,

t,car  a  mel,dia  em c,lcheias,  gest,s  c,m a  cabeca  s+,  n,vamente  reali.ad,s

marcand,  cada  n,ta.  A,s  5min24s,  seu  c,rp,  se  m,vimenta  para  a  esquerda,

enfati.and, ,s acent,s reali.ad,s na mel,dia.

Durante a reexp,sic+, d, tema, ,s gest,s citad,s até aqui  p,dem ser

,bservad,s n,vamente. Na mai,r parte  d, vide, Amils,n se mantém c,m , c,rp,

ac,mpanhand, , ritm, da musica.
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4.2.2. Fala

Vers+, T,m J,bim 

Nesta  vers+,,  ,  us,  da  ,ralidade  c,m, auxili,  na  execuc+,  ritmica  e

melodica p,dem ser ,bservad,s na ilustrac+, abaix,. 

ILUSTRAÇÃO 76: PADRÃO MELÓDICO E RÍTMICO

N, inici, percebe-se um mesm, padr+, ritmic, e melodic, de interval,s

de sextas. A partir d, c,mpass, 16, a c,nfigurac+, ritmica c,meca a ser alterada

sem um padr+, definid,. 

Pr,cess, semelhante p,de ser ,bservad, na ilustrac+, abaix,. Alteracões

ritmicas de uma mesma estrutura melodica, pr,p,rci,na diferentes percepcões. 

ILUSTRAÇÃO 77: PADRÃO MELÓDICO COM ALTERAÇÕES RÍTMICAS

Timbres discretamente diferentes p,dem ser  percebid,s entre as n,tas

repetidas d, s,l, de flauta. 

ILUSTRAÇÃO 78: NOTAS REPETIDAS NO SOLO DE FLAUTA
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O propri, at, de s,prar , b,cal da flauta utili.and, diferentes silabas é

uma técnica para auxiliar  na execuc+, d, instrument, pr,p,rci,nand, diferentes

resultad,s s,n,r,s.

Vers+, Leny Andrade 

Na vers+, de Leny Andrade, além da presenca d, s,l, v,cal, é a unica em

vers+, cantada. Nela, p,dem,s perceber claramente ,s us,s d,s recurs,s v,cais

para a c,nstruc+, melodica, assim c,m, também na a interpretac+, d, tema.

O desl,cament, d,s acent,s t,nais das palavras em relac+, a,s acent,s

musicais (temp,s f,rtes d, c,mpass,) pr,p,rci,na uma particular relac+, agogica.

Em alguns m,ment,s, as palavras s+, atrasadas em uma semic,lcheia, p,r pausa

,u precedida de uma ligadura, c,m, ,bservad, nas marcacões da ilustrac+,.

S,bretud, entre ,s c,mpass,s 13 e 20,  ela  desl,ca a mel,dia para a

frente em apr,ximadamente um c,mpass,. 

Na letra "que eu tenh, pra te dar" n, c,mpass, 19, a acentuac+, l,cali.a-

se  palavra "te",  n,  c,ntratemp, d, puls,,  pr,l,ngada até , c,mpass, seguinte.

Percebe-se  também  ,  desl,cament,  da  acentuac+,  da  primeira  silaba  para  a

segunda.

Pr,cess, semelhante p,de ser ,bservad, também n,s c,mpass,s 26 e

27 na letra "Da primeira ve."; n,s c,mpass,s 30 e 31 na letra "Da segunda , cais";

e n,s c,mpass,s 39 e 40 na letra "que esquecem,s de c,ntar".
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ILUSTRAÇÃO 79: DESLOCAMENTO DAS PALAVRAS NA INTERPRETAÇÃO DO TEMA POR LENY

ANDRADE



182

N, s,l,, , us, de diferentes silabas, além de efeit,s percussiv,s na v,.,

pr,p,rci,na diferentes s,n,ridades na mel,dia para além de apenas a variac+, das

n,tas.

Além diss,, , us, de diferentes p,rtament,s n, s,l,, assim c,m, também

na  mel,dia,  p,de  ser  percebid,.  Na  ilustrac+,  abaix,  est+,  destacad,s  esses

recurs,s utili.ad,s n, s,l, de Leny Andrade.

ILUSTRAÇÃO 80: PORTAMENTOS

Vers+, D,minguinh,s

Através de inclus+, e exclus+, de n,tas da mel,dia, p,de-se perceber que

a execuc+, d, tema n+, esta relaci,nada diretamente através da letra da canc+,.

Iss, desc,nsiderand, também , fat, de D,minguinh,s criar ,utras linhas melodicas

durante sua performance. 

Mesm, assim, a referencia da letra é imp,rtante, p,is , c,nheciment, dela

pr,p,rci,na a, instrumentista esc,lher intuitivamente ,utras f,rmas de interpretac+,

diferentes da usada, de maneira geral, c,m a letra. Percebe-se que a execuc+, da
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parte A d, tema p,r D,minguinh,s se da de maneira peculiar, através de breves

segment,s em bl,c,s de semic,lcheia. 

N,s s,l,s, , us, da v,. c,m, referencia para a execuc+, melodica p,de

ser  percebid,  através  da  repetic+,  de  n,tas  ,u  de  padrões  melodic,s,  mas,

s,bretud,, através d, us, de diferentes articulacões.

N, s,l, de guitarra, entre ,s c,mpass,s 50 e 57, além da repetic+, de

n,tas,  um  mesm,  padr+,  melodic,  é  usad,  para  a  c,ntruc+,  melodica.  A

articulac+, em stacatto das n,tas d, primeir, temp, d, c,mpass,, grup, de quatr,

c,lcheias, difere da articulac+, d, grup, seguinte. Essas diferencas p,dem estar

relaci,nadas c,m a articulac+, de diferentes silabas através da v,., auxiliand, na

execuc+,.

N,s c,mpass,s 72 e 73, um mesm, padr+, ritmic, de semic,lcheia (n,ta

Fa) e c,lcheia (n,ta Mi) é usad, para a c,nstruc+, melodica. Devid, uma durac+,

mai,r, a n,ta Mi é executada de maneira mais acentuada que a n,ta Fa. Desse

padr+,, , acent, na n,ta Mi se desl,ca na estrutra ritmica da mel,dia. Assim c,m,

em linguas t,nais, , desl,cament, d,s acent,s das silabas em algumas palavras

p,de  alterar  ,  significad,  das  mesmas.  Em  musica  iss,  ac,ntece  de  maneira

semelhante. 

N,vamente entre ,s c,mpass,s 82 e 89, diferentes articulacões n, us, de

repetic+, de n,tas na c,nstruc+, melodica c,m diferentes estruturas ritmicas, cria

um ritm,-melodic,.
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ILUSTRAÇÃO 81: ORALIDADE NO SOLO DE GUITARRA
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N, s,l, de baix,, alguns padrões melodic,s p,dem ser ,bservad,s na

c,nstruc+, impr,vis,.  Destac, , final  d, c,mpass, 119 e n, c,mpass,120, um

padr+, de tres n,tas em um grup, ritmic, de quatr,, desl,cand, , acent, melodic,

na frase.

O  interessante  nesse  s,l,  s+,  as  articulacões  das  n,tas  que  est+,

marcadas  na  ilustrac+,.  Duas  p,dem ser  destacadas:  glissand,s  ,u  bends  nas

n,tas,  send,  esses  tip,s  diferentes  de  p,rtament,s,  c,mum  na  v,.  humana

inicialmente, dep,is entre instrument,s n+, temperad,s. 

ILUSTRAÇÃO 82: ORALIDADE NO SOLO DE BAIXO
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Articulacões semelhantes a,s enc,ntrad,s n, s,l, de baix, p,dem ser

percebid,s também n, s,l, de ac,rde,m, respeitand, as particularidades de cada

instrument,. Os destaques na ilustrac+, ap,ntam ,nde ,c,rrem essas articulacões.

ILUSTRAÇÃO 83: ORALIDADE NO SOLO DE ACORDEOM
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Vers+, Amils,n G,d,y 

Devid, a, pian, ser um instrument, temperad,, em que a altura das n,tas

s+,  precisamente  demarcadas  pela  afinac+,  das  c,rdas  d,  instrument,,  as

articulacões s,n,ras que se apr,ximam a,s p,rtament,s v,cais s+, as ap,jaturas e

,s m,rdentes.

Durante  a  execuc+,  d,  tema  p,r  Amils,n  G,d,y,  essas  ferramentas

interpretativas s+, bastante expl,radas.

N,  s,l,  de  baix,,  varias  s+,  as  articulacões  usadas  na  c,nstruc+,

melodica,  c,m,  glissand,s,  vibrat,s,  pequenas  desafinacões  em  bends,  c,m,

dem,nstrad, pelas marcacões na ilutrac+, abaix,. 
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ILUSTRAÇÃO 84: PORTAMENTOS NO SOLO DE BAIXO NA VERSÃO AMILSON

GODOY

Iss,  se  deve  a,  fat,  de  Arismar  ter  usad,  um  baix,  sem  trastes,

eliminand,  assim  ,  temperament,  da  escala.  Dessa  maneira,  a  execuc+,  d,s
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diferentes  p,rtament,s  é  facilitada,  apr,ximand,-se  das  p,ssibilidades  utili.adas

pela v,., p,r exempl,.

Entre ,s c,mpass,s 83 e 85,  as n,tas repetidas s+, t,cadas c,m um

ataque de tal f,rma que se percebe p,uc, a distinc+, entre elas. C,mparand,-se

c,m , us, das s,n,ridades de silabas, , s,m se apr,xima de um padr+, "da-ga-da-

ga", c,m men,s ac+, n, ataque das n,tas, diferenciand,-se d, padr+, "ta-ca-ta-ca",

em que cada n,ta  é  destacada pel,  ataque.  Além diss,,  ,  us, de acent,s  em

determinadas p,sicões das n,tas sugere padrões ritmic,s diferentes.

Assim  c,m,  na  execuc+,  d,  tema,  Amils,n  utili.a  também  diferentes

articulacões durante a execuc+, de seu impr,vis,, c,m, destacad, na ilustrac+,

seguinte.

Entre  ,s  c,mpass,s  108  e  109,  uma mesma ideia  melodica  de  cinc,

semic,lcheias é usada na c,nstruc+, d, impr,vis,. P,rém, essa ideia enc,ntra-se

desl,cada  ritmicamente  n,  c,mpass,.  O  mesm, ac,ntece  n,s  d,is  c,mpass,s

seguintes. N,vamente c,m, ja c,mentad, n, s,l, de Herald, d, M,nte, na vers+,

de D,minguinh,s, essas caracteristicas tem relacões c,m linguas t,nais, em que as

diferentes  p,sicões  d,s  acent,s  nas  silabas  de  uma  mesma palavra  alteram ,

significad, das mesmas. Pr,cess, semelhante também ,c,rre n,s c,mpass,s 120

e 121, 122 e 123. 
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ILUSTRAÇÃO 85: PORTAMENTOS NA PRIMEIRA PARTE DO SOLO DE PIANO DE AMILSON

GODOY
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ILUSTRAÇÃO 86: PORTAMENTOS NA SEGUNDA PARTE DO SOLO DE PIANO DE AMILSON

GODOY
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4.2.3. Interac+,

Vers+, T,m J,bim 

Devid,  à  ausencia  de  um  arranj,  definid,,  a  interac+,  é  um  aspect,

imp,rtante nas versões instrumentais. Iss, p,rque é n, m,ment, da execuc+, que

, resultad, s,n,r, final sera c,nstruid,. O que p,de existir s+, r,teir,s relaci,nad,s

à  intr,ducões  e  finali.acões  da  musica,  entrada  de  instrument,s,  sequencia  de

s,l,s. Mas , que t,car e c,m, t,car, depende da individualidade de cada music,,

assim c,m, a relac+, que , mesm, mantém c,m as linhas t,cadas pel,s ,utr,s

music,s.

Para  que  ,c,rra  a  interac+,  entre  ,s  integrantes  de  um  grup,,  a

c,municac+, se fa. necessaria através de gest,s, sejam eles c,rp,rais ,u s,n,r,s.

Esses  gest,s  v+,  ,c,rrer  em  mai,r  ,u  men,s  grau,  dependend,  d,  grau  de

liberdade pr,p,rci,nada pel, arranj, da vers+,.

Dentre  as  versões  aqui  apresentadas,  a  que  p,ssui  um  arranj,  mais

definid, é a de T,m J,bim, na qual a interac+, através de c,municacões visuais ,u

gest,s fisic,s s+, praticamente inexistentes. Percebe-se nesta vers+, a aut,n,mia

de cada music,, ,u seja, cada um ja sabe c,m, a musica devera se desenv,lver em

sua f,rma, tamanh, d, s,l, e repeticões de temas, além de estabelecid, a func+,

de cada na musica. Entretant,, iss, n+, pr,p,rci,na uma ausencia interativa entre

eles, send, apenas mais sutis se c,mparad, às ,utras versões.

Gest,s s,n,r,s p,dem ser percebid,s quand, , baterista cria um climax

a, t,car mais f,rte durante , s,l, da flauta, send, seguid, p,r t,d,s ,s ,utr,s

integrantes, s,bretud, p,r T,quinh, n, ac,mpanhament, a, vi,l+,.

A, final d, mesm, s,l,, T,m J,bim repete a frase executada pela flauta,

c,ntud,, n+, é p,ssivel afirmar se essa frase ja estava prevista para a sua propria

execuc+,,  ja  que,  c,m,  citad,  anteri,rmente,  ,  s,l,  da  flauta  parece  ter  sid,

c,mp,st, em um m,ment, anteri,r, cabend, a, music, impr,visar apenas dentre

,s aspect,s interpretativ,s.

Vers+, Leny Andrade 
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Na vers+, de Leny Andrade também p,de ser percebida a ausencia de

arranj, definid, e, sim, a presenca de diretri.es que c,ndu.em , desenv,lviment,

da  musica.  Na  intr,duc+,,  t,d,s  ,s  integrantes  iniciam  junt,s:  ,  tecladista

segurand, um ac,rde enquant, ele impr,visa mel,dias até a entrada de Leny.

N, s,l, de v,., a,s 2min16s, quand, Leny impr,visa de maneira mais

ritmica,  ,  ac,mpanhament,  d,  pian,  também  muda,  ac,mpanhand,  tal

caracteristica ritmica. O baterista também altera sua f,rma de c,ndu.ir a, prat,.

Cas,  tivesse  sid,  c,mbinad,  antes,  p,ssivelmente  t,d,s  iniciariam  n,  mesm,

m,ment, d, s,l,, mas n+, é , que ac,ntece. A partir da segunda repetic+, é ,

m,ment, que ,s music,s c,mecam a c,ndu.ir , ac,mpanhament, de ac,rd, c,m a

articulac+, melodica d, impr,vis, de Leny.

Devid,  a  ausencia  de  arranj,,  imprevist,s  p,der+,  ,c,rrer  durante  a

performance. Iss, p,de ser ,bservad, a,s 3min10s d, vide,, quand, , baterista

executa uma virada finali.and, a frase c,m uma antecipac+, n, ataque d, prat,. O

pian,, na mesma intenc+,, executa também uma frase, p,rém terminand, apos a

frase da bateria. Amb,s articularam suas ideias c,m a mesma intenc+,, c,ntud,,

n+, c,nseguiram sincr,ni.ar-las.

A,s  4min02s,  ,  baixista  e  ,  tecladista  se  ,lham  c,mbinand,  algum

aspect, musical naquele m,ment,. 

Vers+, D,minguinh,s

Na vers+, de D,minguinh,s, a interac+, se fa. mais presente. Ele reali.a

uma intr,duc+, livre e a, anunciar a musica através da primeira frase da mel,dia

juntamente c,m seu ac,mpanhament, ritmic, harmônic,, , baterista marca para

que t,d,s ,s ,utr,s integrantes d, grup, entrem em seguida.

A,  final  d,  s,l,  de  guitarra,  Herald,  d,  M,nte  ,lha  para  Arismar

inf,rmand, que , m,ment, d, s,l, seja dele. 

A,s  3min37s,  ja  n,  s,l,  de  D,minguinh,s,  enquant,  ele  diminui  a

intensidade s,n,ra de seu impr,vis, t,da a banda , ac,mpanha.

A,s 5min17s, enquant, D,minguinh,s esta n,vamente s,land,, Arismar

t,ca um slap80 fa.end, uma marcac+, em resp,sta a, seu impr,vis,. Dep,is diss,,

D,minguinh,s executa uma mel,dia e ,lha em direc+, a Herald, d, M,nte c,m, se

80 Técnica de baix, elétric, que c,nsiste em puxar a c,rda para ,bter um s,m percussiv,. 
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esperasse  uma  resp,sta  à  sua  frase.  P,ssivelmente  iss,  n+,  f,i  um  element,

c,mbinad,  anteri,rmente,  p,is,  na  primeira  frase  Herald,  n+,  resp,nde  c,m  a

guitarra. L,g, em seguida, D,minguinh,s t,ca n,vamente ,utra mel,dia e nesse

m,ment, ,bteve exit, através da resp,sta da guitarra. Mas iss, f,i  apenas uma

chamada,  uma  preparac+,  para  ,s  d,is  iniciarem  uma  "c,nversa"  entre  ,s

instrument,s.

A,s 5min30s, D,minguinh,s inicia a c,nversa c,m uma frase enquant,

,lha para Herald,, send, c,rresp,ndid, c,m a mesma frase. 

ILUSTRAÇÃO 87: FRASE DE INTERAÇÃO ENTRE DOMINGUINHOS E

HERALDO DO MONTE

L,g,  em  seguida,  repete  ,  mesm,  pr,cess,  através  de  uma  frase

semelhante, c,m a mesma idéia melodica, p,rém utili.and, ,utras n,tas.

ILUSTRAÇÃO 88: MESMA IDEIA INICIAL DA INTERAÇÃO

 Adiante,  D,minguinh,s  sugere  ,utra  ideia  melodica  dem,nstrada  na

ilustrac+, abaix,.

ILUSTRAÇÃO 89: NOVA IDEIA

NA INTERAÇÃO

Nessa ideia, Herald, ja c,meca a incluir algumas n,tas diferentes, c,m,

se  estivesse  argumentand,  s,bre  ,  assunt,,  até  que  D,minguinh,s  finali.a  a,

segurar uma n,ta anunciand, a c,ntinuidade da musica, c,ndu.ind, a mesma para

um final.

Nessa  c,nduc+,,  enquant,  ele  executa  ac,rdes  enfati.and,  ideias

ritmicas, Arismar c,rresp,nde n,vamente c,m mais slaps. 
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D,minguinh,s  anuncia  ,  final  da  musica  c,m  um  m,viment,  c,rp,ral

brusc, através d,s j,elh,s. É n,toria a ausencia de arranj, definid,, p,is quand, ele

reali.a tal  m,viment, para assim executar a mel,dia c,ndu.ind, a, final, t,da a

banda pr,ssegue brevemente na levada. Em seguida, Herald,, achand, que , final

iria  ac,ntecer  na  breve  mel,dia  que  inicia  a  musica,  executa  diferentes  frases

c,muns em finali.acões, enquant, D,minguinh,s segue na mel,dia d, tema para

assim encerrar.

T,d,s  percebem  que  a  canc+,  estava  terminand,  naquele  m,ment,,

p,rém n+, sabem exatamente c,m,, ent+, ficam preenchend, c,m ideias até ,

final ficar clar, para t,d,s.

Vers+, Amils,n G,d,y 

P,uc,s  indici,s  de  interac+,  entre  Amils,n  e  Arismar  p,dem  ser

ap,ntad,s,  salv,  n,  inici,  d,  s,l,  de  Arismar,  quand,  Amils,n  ,lha  para  ele

indicand, , c,mec, d, s,l,.

Mesm, n,s m,ment,s em que Amils,n altera de maneira p,ntual , ritm,

da mel,dia, Arismar mantém a levada para c,ndu.ir a marcac+, da musica.

O m,ment, c,m mais interac+, ac,ntece a,s 6min:07s, quand, Amils,n

passa a t,car de f,rma mais intensa e Arismar ac,mpanha percutind, n, baix,.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir das ,bservacões reali.adas s,bre as impr,visacões efetuadas nas

quatr,  versões  da  canc+,  Wave  (1967) de  T,m  J,bim,  pude  perceber  que  a

impr,visac+, send, um m,ment, da liberdade de execuc+, d, instrumentista, n+, é

uma pratica  deliberada  p,is,  nela,  ,  music,  precisa  ter  referencias  iniciais  para

utili.ar c,m, p,nt, de partida e c,m ist, desenv,lve-la s durante a  performance.

N+, é alg, que surge d, nada, p,is , fa.er é parte d,s c,nheciment,s prévi,s

adquirid,s das diferentes experiencias vividas p,r cada individu,.

Nas  impr,visacões  desta  canc+,  est+,  c,ntid,s  vari,s  pr,cess,s

c,gnitiv,s advind,s tant, da  performance,  quant, d,s element,s c,mp,sici,nais.

Ist, p,ssibilit,u , entendiment, de que, mais d, que uma arte da  performance,  a

impr,visac+,  utili.ada  pel,s  intérpretes  analisad,s  também  env,lve  aspect,s

criativ,s, send, uma intersec+, entre essas duas praticas.

Nas  quatr,  versões  da  canc+,  Wave,  a  impr,visac+,  é  um  element,

imp,rtante p,r pr,p,rci,nar a liberdade a, instrumentista. E esse impr,vis, n+, é

vist, apenas c,m, , m,ment, d, s,l, de um music,, mas c,m, alg, bem mais

ampl,, ,nde a participac+, de t,d,s ,s integrantes se fa. presente para a criac+,

musical. Iss, é n,tad, pela ausencia de arranj,s definid,s, ,nde existem espac,s

para cada music, preencher de f,rma autôn,ma, a partir da experiencia de cada

um, p,rém sempre em func+, da musica e através da interac+, e c,lab,rac+, entre

,s atuantes.

Musicalmente faland,, a criac+, melodica apresentada nas quatr, versões

de Wave se assemelham a, f,rmat, d, Jazz, c,m , us, de escalas e arpej,s em

func+,  d,s  ac,rdes  n,  m,ment,  da  impr,visac+,,  p,is  a  f,rmac+,  da  mai,ria,

sen+, de t,d,s, se deu também a partir daquele tip, de musica. 

Mas, nessa criac+, melodica, s,n,ridades particulares entre ,s d,is tip,s

de musica s+, percebidas, é ist, , que muit,s music,s chamam de s,taque. E esse

s,taque, n+, esta apenas nas n,tas executadas, ,u melh,r, n, material musical em

si, mas na maneira de articular t,d, , material musical. 

A respeit, d, material musical, é c,mum ass,ciar , us, de sinc,pes c,m,

sinônim, de expressividade musical brasileira. C,ntud,, , que pôde ser percebid,

nas analises reali.adas até , m,ment,,  s,bretud, n, s,l, de Amils,n G,d,y e

D,minguinh,s,  a  figura  da  sinc,pe  n+,  f,i  um  element,  frequente  em  sua
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c,nstruc+,  melodica.  Alias,  em  quase  t,das  as  interpretacões  d,  tema  ,nde

aparecia a figura da sinc,pe na partitura de referencia, a mesma f,i substituida p,r

,utras  figuras.  A sinc,pe n+, deixa  de ser  uma figura  frequente,  p,rém,  n+, é

essencial e nem ,brigatoria. 

Inclusive, é n,tori, que, mesm, nas transcricões apresentand, a sinc,pe,

sua execuc+, p,ssivelmente n+, f,i pensada c,m, tal, p,is percebe-se diferentes

pr,cediment,s na execuc+,, , us, de pausa, l,g, apos a c,lcheia que indicaria a

sinc,pe,  assim,  essa  figura  se  c,nverte  em uma semic,lcheia  seguida  p,r  sua

pausa  e  ,  resultad,  s,n,r,  se  apr,xima  de  uma  quialtera  de  tercina.  Dessa

maneira, a inexistencia de uma f,rma especifica para executar a sinc,pe, send,

essa  figura,  geralmente,  usada  apenas  para  facilitar  a  escrita  para  uma  leitura

p,steri,r.

Outr, fat,r frequentemente enc,ntrad, nas quatr, versões de Wave, f,i ,

us, de antecipacões ,u de n,tas pr,l,ngadas durante a transic+, de c,mpass,s, na

qual s+, registradas c,m , auxili, de ligaduras.

Entend,  também  que  a  imprevisibilidade  pr,p,rci,nada  pel,  us,  da

variedade ritmic,-melodica,  tant,  na intepretac+, quant,  na criac+,,  é  resultad,

além da f,rmac+, musical e criatividade d,s intérpretes, às diferentes experiencias

vividas. Na impr,visac+, a liberdade se da nas esc,lhas, p,rém segue restricões

implicitas a, c,ntext, musical para que , resultad, final atinja as expectativas d,

public, ,uvinte. 

Essas  experiencias  vividas  surgem  das  percepcões  mem,ri.adas  pel,

c,rp,,  em diferentes  aspect,s.  Dentre  ,s  pr,cess,s env,lvid,s na impr,visac+,

relativ,s  a,s  aspect,s  extra-musicais  apresentad,s,  ,  m,viment,  c,rp,ral  é  a

principal  hipotese que influencia  na articulac+, d,s element,s musicais.  É dificil

di.er se , music, usa , balanc, d, c,rp, para auxiliar na execuc+, ,u se essa

c,rp,ralidade  é  reflex,  d,  t,car,  ,  fat,  é  que  existe  uma  relac+,  entre  a

performance instrumental e a percepc+, c,rp,ral d,s vari,s aspect,s musicais e

s,n,r,s, ,bservad,s em Wave. 

A percepc+, c,rp,ral se da pel, fat, de a mai,ria d,s estil,s musicais

terem relac+, c,m a danca. É evidente que a performance instrumental n+, precisa

ser reali.ada c,m , music, dancand,, mas c,m m,viment,s c,rp,rais que sugerem

danca,  e  iss,  p,de  ser  ,bservad,  c,m certa  frequencia  nas  quatr,  versões  de

Wave. Assim, a inc,rp,rac+, da danca para as caracteristicas ritmicas d,s estil,s
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f,ram expressad,s durante a execuc+, instrumental, p,de auxiliar na articulac+, da

s mel,dias.

A fala também é ,utr, aspect, relevante na musica analisada. Iss, p,rque

muit,  d,  repertori,  que  c,mpõe  a  musica  instrumental,  tem  c,m,  referencia  a

canc+,, n+, apenas para a c,nstruc+, de uma mel,dia, mas c,m, auxili, para a

execuc+,  instrumental  também.  A  busca  de  instrumentistas  em imitar  diferentes

articulacões  advind,s  d,  cant,,  pr,p,rci,na  estreit,s  lac,s  da  execuc+,

instrumental relaci,nad, à fala, mais precisamente a, cant,. 

Iss,  f,i  ,bservad,  durante  ,s  s,l,s  de  Leny  Andrade,  n,s  a  quais  a

intérprete utili.a a propria v,. c,m, instrument, s,lista, usand, diferentes silabas

para  cantar  suas  frases  melodicas.  Iss,  pr,p,rci,na  diferentes  acentuacões  e

articulacões das n,tas, além de pr,p,rci,nar caracteristicas ritmicas. Também p,de

ser ,bservad, em frases que usam repeticões de n,tas c,m, n,s s,l,s de Arismar

d, Espirit, Sant,, Amils,n G,d,y, Herald, d, M,nte, R,bert, Si,n, ,u na repetic+,

de m,tiv,s e ideias musicais.

Além  desses  aspect,s  e  p,r  ser  uma  musica  que  se  baseia  na

impr,visac+,, a relac+, entre ,s integrantes d, grup, f,i imp,rtante para , resultad,

s,n,r, final. Iss, p,rque mais d, que apenas t,car, é b,m que , music, sempre

esteja  atent,  a,  ,utr,  para  que  as  linhas  executadas  individualmente  tenham

relac+, entre elas e facam sentid, dentr, d, c,ntext,. Além diss,, ficar atent, às

entradas d,s s,l,s, c,nvencões, ,u diferentes situacões que p,dem ,c,rrer durante

a performance. Na vers+, de Amils,n G,d,y, é perceptivel a atenc+, que Arismar

se mantém a, t,car , baix, p,is, em alguns m,ment,s d, s,l, de Amils,n, ele

altera , sentid, da divis+, d, puls,. C,ntud,, Arismar além de manter a marcac+,

inicial  na  c,nduc+,,  precisa  ac,mpanhar  ,  ,utr,  music,  para  que  n+,  s,em

desc,nectad,s entre si.

Outr, fat,r de interac+, pôde ser ,bservad, na vers+, de D,minguinh,s,

quand, ele c,ndu. , grup, c,m, um regente fa. c,m uma ,rquestra, sinali.and,

através de gest,s s,n,r,s ,u fisic,s a c,nduc+, e desenv,lviment, da canc+,.

Na  vers+,  de  Leny  Andrade,  s,bretud,  na  mudanca  de  andament,,

também percebe-se esta  interac+, quand, a banda sugere  tal  mudanca.  Nesse

m,ment,, t,d,s passam a t,car c,m mais intensidade também, sugerind, um apice

na musica, até seu ret,rn, para , andament, inicial. T,d,s precisam estar atent,s

às mudancas e casualidades que p,ssam ,c,rrer. 
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Mesm, que tenham sid, premeditadas em algum m,ment, anteri,r, n+, é

apenas , fat, de t,car junt,s, mas também de criar a musica junt,s. A c,mp,sic+,

ja esta la, p,rém a musica n+, existe até que seja t,cada. E , resultad, dependera

d, env,lviment, de t,d,s ,s integrantes de um grup,.

C,m, f,c, d, presente trabalh,, tant, , impr,vis, c,m, criac+, melodica

quant, a manipulac+, d, tema ja existente, a impr,visac+, é um pr,cess, de fa.er

musical em temp, real, que une tant, pr,cess,s criativ,s c,m, interpretativ,s, ,nde

env,lve tant, element,s musicais c,m, extra-musicais e iss, pôde ser ,bservad,

nas quatr, versões da musica Wave aqui apresentadas.

Assim,  para  alcancar  uma  s,n,ridade  brasileira,  a  minha  hipotese  se

base,u na maneira de articular as n,tas, na inter-relac+, d,s element,s musicais e

extra -musicais n d, pr,cess, da impr,visac+, auxiliand, n, resultad, s,n,r, final,

criand, assim a , que muit,s music,s chamam de s,taque brasileir,.

P,rtant,,  ,  presente  trabalh,  p,ssibilit,u  alguams  relfexões  s,bre  a

impr,visac+, na Musica Instrumental Brasileira, , qual c,nsider, ser um primeir,

pass, para estud,s futur,s, c,m pesquisas apr,fundadas relaci,nadas a, que f,i

pr,p,st, e exp,st, nesta dissertac+,. A intenc+, f,i  ap,ntar e sugerir diferentes

perspectivas que env,lve , pr,cess, da impr,visac+,,  visand, auxiliar  ,  estud,

acerca  d,  tema,  assunt,  sempre  presente  em  discussões  env,lvend,  musica

p,pular.
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ANEXO A - PARTITURA WAVE (TOM JOBIM) EM SONGBOOK
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ANEXO B - LINKS DOS VÍDEOS DAS QUATRO VERSÕES DE WAVE

Segue abaix, ,s links das diferentes versões de Wave usadas nesta dissertac+,.

WAVE vers+, Amils,n G,d,y e Arismar d, Espirit, Sant,. Disp,nivel em: <https://

www.youtube.com/watch?v=2cYnuACJiRQ>. Acess, em 06/01/2016.

WAVE vers+, D,minguinh,s. Disp,nivel  em: <https://www.youtube.com/watch?

v=lhXJqwkUAso>. Acess, em 06/01/2016.

WAVE vers+, Leny Andrade. Disp,nivel  em: <https://www.youtube.com/watch?

v=Y45QBLWfWb0>. Acess, em 06/01/2016.

WAVE  vers+,  T,m  J,bim.  Disp,nivel  em:  <https://www.y,utube.c,m/watch?

v=dwLJhB.s-j,>. Acess, em 06/01/2016.

https://www.youtube.com/watch?v=Y45QBLWfWb0
https://www.youtube.com/watch?v=Y45QBLWfWb0
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