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RESUMO: No campo da Educacio Musical atual, sac> muitos os trabalhos de-
senvolvidos que utilizam as ideias e conceitos da Teoria Espiral de Keith Swanwick.
Em minha tese de doutorado, sob a supervisio de Swanwick, e em trabalhos
posteriores, venho utilizando muitas de suas ideias pan tentar superar as limita-
cOes encontradas na abordagem da mUsica nas classes de percepcio musical dos
cursos superiores de mUsica no Brasil. Nesse contexto e seguindo as ideias de
Swanwick, a enfase estaria nos materiais do som e no desenvolvimento do pen-
samento analitico musical. No entanto, sabemos que as pessoas nao somente
vivenciam a mUsica de maneira mUltipla, como tambem estio cientes de e valo-
rizam outros aspectos da masica alem de suas tecnicalidades. 0 propOsito deste
artigo é apresentar as principais ideias e conceitos de Swanwick e discuti-las no
contexto do meu trabalho.

ABSTRACT: In the current field of Music Education, there are many works that
have been using the ideas and concepts of Keith Swanwick's Spiral Theory. In
my doctorate thesis, under his supervision, and in subsequent research, I applied
some of his ideas regarding the layers of musical understanding in order to
overcome the limitations found in the way music is approached.in classes of
music perception in Brazilian higher education music courses.
In that context and following Swanwick's concepts, the emphasis would be in
the materials of sound and in the development of the musical analytic thought.
On the other hand, we know that people not only experience music in a multiple
way, but also they are aware of and value other aspects of music besides its
technicalities. The purpose of this article is to present Swanwick's main ideas and
concepts and to discuss them in the context of my work.

Em minha tese de doutorado 2 utilizei alguns dos conceitos apresenta-
dos na teoria espiral de Keith Swanwick, especialmente aqueles voltados
aos niveis de compreensio musical. Tendo o prOprio autor como
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2 Grossi, Cristina. Assessing musical listening: musical perspectives of tertiary students and contemporary
Brazilian composers. Tese de PhD, University of London, Institute of Education, 1999.



orientador, meu trabalho envolveu questeles sobre a natureza da aprendi-
zagem musical e das dimensoes dc respostas a mUsica. 0 objetivo final
foi tentar ampliar o universo das respostas avaliadas nas disciplines de
percepcao musical dos cursos superiores de mUsica no Brasil, propondo
urn modelo que contcmplasse a diversidade c riqueza da experiencia mu-
sical auditiva, de forma qualitativa c objetiva. 0 objetivo deste artigo é
apresentar e discutir as principais ideias e conceitos que fundamentam a
teoria dc Swanwick, um dos maiores educadores musicais da atualidade,
e discuti-las no contexto do trabalho que venho desenvolvendo em Per-
cepcao Musical.

Os fundamentos conceituais da teoria de Swanwick foram
inicialmente apresentados no livro A bask* music education (1979) 3. Foram
aplicados empiricamente por Swanwick e Tillman (1986), resultando no
`model° espiral de desenvolvimento musical'. 0 modelo, posteriormente
desenvolvido por Swanwick, originou a `teoria espiral".

A teoria se volta para o campo da educacao musical, fundamentando e
orientando, especialmente, os objetivos e atividades do cotidiano das au-
las de mUsica. Embora trate do descnvolvimento musical das criancas
nas atividades de composicao, performance e audicao, estabelecendo ni-
veis de entendimento musical de acordo com faixas etirias, a mesma abre
novas perspectival para o estudo de como as pessoas vivenciam e res-
pondem a mUsica. Como diz Swanwick: "o processo de desenvolvimen-
to musical tambem pode ser visto como um mapa dos elementos de res-
postas" musicais'. Considerando as complexidades envolvidas na experi-
encia musical, a teoria espiral estabelece quatro niveis ou camadas de
desenvolvimento musical — materiais, expressao, forma e valor.

Ideias introdutOrias de Swanwick

Na publicacao de 1979, Swanwick tenta estabelecer os fundamentos
da educacao musical, discutindo conceitos vitais envolvidos na experien-
cia musical das pessoas. Seu argumento principal e apoiado na conviccao

Swanwick, Keith. A basicfor music education. London, Nfer, 1979.

Swanwick, Keith. Music, mind and education. London, Routledge, 1988.

Ibid., p.81.
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de que educacao musical 6 educacao estetica. Para apontar uma direcao
clara ao trabalho dos educadores musicais, traca uma hierarquia de obje-
tivos para sustentar sua ideias iniciais sobre os estigios do desenvolvi-
mento que vac) ser estabelecidos, adiante, na `teoria espiral'. Alguns dos
temas abordados pot ele &do importantes para entender as bases teOricas
que sustentam a teoria. Estes incluem: a) a distincio entre os materiais
do som e os elementos (ou parametros) musicais e a relacao destes corn
as respostas a mUsica; e, b) os dois niveis de experiencia estetica, isto
`significado para' e `significado na'. Este Ultimo 6 central para entender o
contexto no qual Swanwick aborda o nivel da `expressao'.

Referindo-se I distinclo entre materiais do som e elementos musicais,
ele identifica "tres processos vitais do pensamento e da imaginacao hu-
mana relativos aos materiais do som". Primeiro e o processo de alecionar
os sons de um amplo espectro de possibilidades. Isto e o que os compo-
sitores fazem — "selecionam sons e deixam de lado outros, chamando
nossa atencao para um som em lugar de outro". Isto e tambem o que
fazem os ouvintes; "mesmo no nivel de percepcóes comuns, selecionam
aqueles sons que querem prestar atencao". 6 0 segundo processo, que
segue "paralelo a seleclo dos materiais do som", e o de relarionar os sons.
Urn som pode seguir outro e varios podem ser combinados. "Alguns po-
dem ser freqiientemente ouvidOs e outros mais raramente". 0 terceiro
processo, que transforma os sons em mUsica "6 a intenfilo de que havera
mUsica".

Sobre estes processos no contexto da experiencia musical, Swanwick
diz o seguinte:

Quando respondemos aos sons estes deixam de see materia-prima,
materiais aurais, para tornarem-se carregados de significado. Nossa
resposta se torna resposta estetica... Estetica significa que percebe-
mos e sentimos algo... Uma experiencia estetica e auto-
enriquecedora. Nao e algo necessariamente complicado e rarefeito
ou mistico e alusivo.... Uma experiencia estetica alimenta a imagina-
cdo e afeta o modo como sentimos as coisas: mUsica sem qualida-
des esteticas e como fogo sem calor'.

Swanwick, 1979, op.cit., p.59.

7 ibid., pp.60-61.
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por acreditar na educacdo musical como educacao estetica e, por-
canto, nas respostas musicais como respostas de carater estetico, que
Swanwicle (1979) discute os dois niveis de significados que emergem na
experiencia musical`'. 0 primeiro — "significado pan" (meaning for) —
definido como sendo altamente individual; refere-se as `relaciies pessoais
dos individuos para corn uma peca musical especifica'.

0 ouvinte traz sua experiência do viver para a obra; urn sentido de
vitalidade, memOrias ou esquemas de eventos passados, uma atitu-
de para o sentimento humano. A obra comunica para o ouvinte
uma perspectiva de vida como se essa fosse sentida corn um novo
senso de fusio, uma expansdo de possibilidades alem do Lugar co-
mum"'".

Uma yea que este significado c cm nas `personalizado', nab pode ser
planejado para o ensino. "0 significado `para' nunca sera parse de um
programa educacional, embora possamos sempre procurar por sinais de
sua existencia em nossos alunos"11.

0 outro nivel — `significado na' (meaning to) — esta relacionado as ca-
racteristicas expressivas que existem e sac) reconhecidas na prOpria peca
musical.

"Refere-se as qualidades ou rather discerniveis dos objetos musi-
cais, seus `significados' gestuais... Eventos musicais podem ser des-
critos em diferentes formas por mein de analogias relativas ao peso,
as aeries, a extensao, e assim por dianre... Neste nivel, o ouvinte traz
sua experiência musical previa para a obra; urn senso de estilo, uma
habilidade aural para discriminar melodias, texturas e timbres, um
conjunto de expectativas" (p. 51).

ibidem.

Aqui se pode notar a influancia do trabalho de Susanne K. Langer nas ideias de Swanwick.

I " Swanwick, 1979, op.cit, p.51.

" ibid., p.62

' 2 Pode-se observar a influancia de Leonard B. Meyer na concepcio de `normas e desvios'
de Swanwick.
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A percepcao de "normas e desvios" e incluida por Swanwick no cam-
po do significado	 Ele diz:

"0 am de audicIo poderi ser relacionado somente a questhes de
estilo e tecnica atraves da percepcio de normas e desvios. Ser ca-
paz de projetar uma serie de expectativas e experimentar o interes-
se, o compromisso e excitacio quando estes sao inibidos ou even-
tualmente realizados - e entender os segredos da obra e do seu
estilo" (p. 56).

Os dois ambitos do `significado na' (reconhecimento do gesto expres-
sivo e a identificacao de normas e desvios) sao colocados por Swanwick
no contexto das apreciaceies e/ou avaliacOes esteticas. Ele entende que
estes dois campos sao aqueles onde podemos trabalhar, planejar, e espe-
rat ver urn desenvolvimento de sensibilidade esteticau.

"Poderemos notar que os aspectos gestua s da mUsica correspondem
amplamente aos elementos expressivos e quase referenciais, enquan-
to a relacio entre o esperado e o inesperado na mUsica é a margem
perceptivel de suas propriedades formais. Componentes do send-
mento (reconhecido atraves de relativo movimento, peso, tamanho,
densidade, etc.) estio entremeados aos feitos estruturais"".

Swanwick sugere uma hierarquia de objetivos para orientar o trabalho
dos educadores musicais. Corn relacao ao `significado para' nas ativida-
des auditivas, ele acredita que embora "este nao possa ser previsto ou
ensinado", devera permanecer como base das "respostas esteticas" e,
portanto, urn "objetivo primordial" da educacao". Em outras palavras,
no campo educacional da estetica musical, o primeiro nivel de significa-
cab contribui e dirige os ouvintes para o segundo nivel de resposta, que
demonstra uma consciencia estetica do casket ou gesto expressivo na
mUsica. Os objetivos educacionais seriam entao divididos em tres cate-
gorias, sendo as duas primeiras especialmente relevantes (ver Quadro 1).
A Categoria I se refere a apreciacao estetica e lida corn os significados
`na' mUsica durante as atividades de audicao musical. As tres instancias

Swanwick, 1979, op.cit, p.63.

14 ibid., p.63.

15 Swanwick, 1979, op.cit., p.67.
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de respostas musicals (a, b, e c) rem uma relacdo bastante aproximada
corn as camadas de compreensao musical apresentadas na `teoria espiral'.

Quadro 1: HIERARQUIA DOS OBJETIVOS'

CATEGORIA FORMULACOES GERAIS

0 estudante deveria ser capaz de...

Categoria I
Apreciacio esthica
Claridade de imagem na composicio
Significado tna.' durance a audicao
Projecdo na execucao

reconhecer e produzir,na mUsica,
uma gama de gestos expressivos

identificar e demonstrar a operacao
de normas e desvios.

Categoria II
Aquisicao de habilidade
Estudos de Literatura

(c) demonstrar discriminacaes aurais,
fluencia tecnica, utilizacao de notacees
(d)reunir e categorizar informaciles
sobre mitsica e mUsicos

Categoria III
Interacâo humana

cooperar corn os outros e ter satisfacao
nas experièncias compartilhadas

Delineando os niveis de compreensâo musical

Em "Music, mind and education" 17 (1988), Swanwick desenvolve suas idei-
as, delineando e explicando os niveis da compreensdo musical. Examina
os resultados do trabalho empirico conduzido com criancas, que derivou
a `teoria espiral do desenvolvimento musical', e tambem avancam na
lise conceitual de cada um dos niveis. No segundo capitulo, "0 que faz a
mUsica musical" (pp.19-34), ha uma discussao pertinente que merece
consideracOo. Nele sao examinados \ratios estudos psicolOgicos desen-
volvidos no campo da percepcao da masica em termos das dimensoes de
respostas que estudam; ester sac): os materiais do som (incluindo as pro-
priedades fisicas dos sons), a expressao e a estrutura musical. 0 autor
discure tambem essas dimensoes no contexto de pratica educational. Uma
categoria adicional de experiencia musical, nomeada de `posicalo de va-
lor', e definida por Swanwick e tambem identificada em alguns estudos
no campo da teoria da mUsica. Assim, ele esboca urn esquema de respos-

16 Ponce: Swanwick, 1979, op.cit., p.67.
Swanwick, 1988, op.cit.
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tas musicais (ver Quadro 2) que consiste em cinco niveis; em cada urn
deles, ado incluidos aspectos que podem 'distrait' a atencdo dos ouvintes.

Quadro 2: Esquema de RESPOSTAS MUSICAIS (Swanwick, 1988, p.34)

NIVEIS DISTRAOES

Atencio I Fonte do Som Barulho: sons nao desejados, desconforto, meio
social, fadiga, etc.

Impressio dos Materiais ao
Som

AssociacOes ao som: similaridade corn outros
sons, sinestesia, r6tulos e classificac6es.

Percepcio do CarIter
Expressivo

Associaceies extramusicais: dranthica ou visual,
associacfies corn emocOes.

Estrutura Formal da Obra Expectativas: niveis de familiaridade, "serie
mental", senso de estilo.

Posicao de Valor Sistema dissonante: escolha por filiacao a grupos
de amigos, lugar inapropriado, "filosofia" contraria.

Segundo Swanwick, este esquema pode ser entendido como urn de-
senvolvimento posterior das ideias apresentadas na publicacdo de 1979,
especialmente aquelas relativas as categorias dos objetivos educacionais
e suas respectivas instincias de respostas. Pox exemplo: o reconheci-
memo de `gestos expressivos' e relacionado agora ao nivel de 'carater
expressivo'; a identificacio de `normas e desvios' e considerado no nivel
da 'estrutura formal'; e a percepcio dos celementos tecnicos' sdo inclui-
dos nos `materiais do som'. As "Distraceies" ado discutidas na teoria
espiral, especialmente em relacdo ao clack esquerdo' da espiral.

A teoria espiral

Os niveis de Desenvolvimento Musical de Swanwick sac, estabeleci-
dos na teoria espiral. Nela ado apresentados oito niveis ou modos de
desenvolvimento musical atraves de quatro dimensoes centrais — materi-
ais, expressio, forma e valor. A ideia bdsica e que o desenvolvimento
musical ou conhecimento musical esta diretamente relacionado aos mo-
dos como as pessoas se relacionam com a mUsica dirigindo a atenclo para
esses componentes musicais. Materiais, expressio, forma e valor sic) con-
siderados em termos de categorias seqiientes e inter-relacionadas. Sao
compreendidos como dimensoes da experiencia musical e de respostas
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mtisica. Como Swanwick'" diz, podem ser tambem relacionados como
"quatro dimensäes possiveis de avaliacao ou analise auditiva".

Existem dois modos de desenvolvimento musical para cada di-
mensOo. Na espiral ha entao, as quatro dimensOes no centro e os modos
correspondentes sao distribuidos ao longo do lado direito e esquerdo. 0
lado direito corresponde aos modos que envolvem mais a `intuicao l , en-
quanto o lado esquerdo aqueles mais `analiticos'. Os modos de desen-
volvimento musical sao: sensorial e manipulativo (materiais do som);
pessoal e vernaculo (expressao); especulativo e idiomatic° (forma); sim-
bOlico e sistemilico (valor). 0 sensorial, pessoal, especulativo e simb(5-
lico estao no lado esquerdo e o manipulativo, vernaculo, idiomatic° e
sistematico no lado direito da espiral.

Nas respostas dirigidas aos (1) materiais, as pessoas relacionam o
soma fonte sonora; encontram prazer no prOprio som e nas sonoridades,
particularmente nos timbres e nos extremos de dinamica (modo "sensori-
al"). Depois, comecam a "manipular" os materiais, transformando o pra-
zer sensorial em exploracao e vontade de controlar os materiais". Res-
postas voltadas a (2) exprestho aparecem inicialmente de forma "pessoal",
ou seja, as pessoas percebem que a mnsica possui urn carater expressivo c
tendem a associa-la corn sentimentos ou estados emotivos de carter pes-
soal (significado `para'). Depois, movem-se para o "vernaculo", transfor-
mando o afetivo em expressivo — reconhecem que a mnsica tern canter
expressivo e este e narrado em termos de convencOes musicais como
frases e organizacao metrica. Aqui, Swanwick se refere ao componente
expressivo na miasica. "Ha uma tcridencia poderosa da mUsica para ser
expressiva, sem ser ilustrativa ou representacional... [Na mUsica,] ouvi-
mos gestos, carater e movimentos octave's de processos de gestos
identificAveis e gestos expressivos"20.

Nos dois modos de respostas a expressào ha indicios nas respostas dos
individuos, de comprometimento, pessoal e idiossincratico, para com a
expressao. Percebem que a mUsica possui expressividade quc corresponde
a urn sentimento pessoal (significando `para'); &pis se movem para o
vernaculo transformando "a expressividade pessoal [em] expressao musi-

1 " Swanwick, Keith. Music education and the national curriculum. The London File — Papers,
Institute of Education, Tufnell Press, 1992, p.14.

Swanwick, 1988, op.cit.

ibid., p. 65.
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cal atraves de convenceies" verniculas gerais 21 . 0 canter expressivo
reconhecido como convencOes musicais estabelecidas, como frases e or-
ganizano mêtrica (significando 'na'). Segundo Swanwick- 2, existem evi-
dencias suficientes para demonstrar que a in. -mica "pode ser descrita em
termos de peso, tamanho, inflexibilidade, flexibilidade, movimentacOes e
gnus de atividades". 0 canter expressivo de uma passagem musical e
determinado pot nossa percepcdo desses gestos e movimentacries expres-
sivas da mtisica.

Na dimenno voltada a (3) forma, as pessoas reconhecem tanto a
existencia de relacaes estruturais entre os eventos da mtisica, quanto a
coerencia na organizacao dos materials e da expresno; observam que
entre os eventos ha, por exemplo, repeticOes, contrastes, tensão, desvios,
repouso, etc. Nesta dimensao, comecam a "especular" sobre possiveis
relacries entre os eventos, associando as formas de estruturacâo da
ca corn o idioma ou vocabunrio musical (modo "idiomitico").

0 Ultimo e mars alto nivel de experiencia musical identificado por
Swanwick e aquele em que as pessoas demonstram urn engajamento corn
sistemas de valor social. 0 (4) valor atribuido a minica nao e simples-
mente demonstrado por ideias pre-concebidas a favor ou contra certos
generos, por exemplo, opera ou rock progressivo, mas por uma conscien-
cia da significincia de urn encontro musical particular, uma realizacio
construida na qualidade e arnlise dos materials, do canter expressivo e
da estrutura da minice. A passagem do idionntico (forma) para o sim-
bOlico (valor) pode ser percebida na tendencia dos individuos em perce-
ber que a mdsica de urn determinado tipo, ou ate mesmo uma peca espe-
cifica, encontra correspondencia corn formas ou estruturas distintas da
mente"24 (1988, p.74). Neste nivel, as relacties "formais e o canter ex-
pressivo [sac)] unificadas em enunciados coerentes e musicais". 0

" ibid., p.71.

22 Swanwick, Keith. "What makes music musical?" Em: Paynter, Howell, Orton e Seymour
(Ed.). Companion to Contemporary Musical Though. London, Roudedge, Vo1.1, pp.2-104,
1992, p.90.

23 Swanwick, Keith. The relevance of research for music education. In Plummeridge,
Charles (Ed.). Music Education: trends and issues. Institute of Education, University of
London, Bedford Way Papers, pp.5-26, 1996.

24 Swanwick, 1988, op.cit., p.74.

25 Swanwick, Keith. Musical Knowledge: intuition, analysis and music education. London, Routledge,
1994, p.90.
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mo modo de desenvolvimento musical, no nivel do valor, e o sistematico.
Evidencia da existencia desse modo de conhecimento, ou experiéncia
musical (citado em Swanwick e Tillman, 1986, e Swanwick, 1988), nao
foi encontrada em trabalho empirico, mas "no que os mnsicos vem escre-
vendo, especialmente os compositores, demonstrando uma grande cons-
ciencia de valor pessoal que conduz ao desenvolvimento de urn
engajamento sistematico. Novos universos musicais podem ser delinea-
dos, e isto pode ser observado na geracdo de novos processos de cria-
cao musical .. ou nas falas de mUsicos e escritos sobre mUsica"26.

Ha ainda dois aspectos importantes da teoria a serem considerados
— a ideia dos lados direito c esquerdo e o significado da prOpria forma
`espiral'. Para Swanwick, cada lado da espiral "represcnta a natureza
dialetica do engajamento musical"". 0 lado esquerdo e direito são
respectivamente associados aos processos de `assimilacao' e Jacomodacao'
(concertos psicolergicos de Piaget), e tambem corn `intuicdo' (esquerdo) e
`andlise' (direito). Swanwick entende que "o desenvolvimento do
conhecimento, em qualquer nivel, acontece intuitivamente e e alimentado
e direcionado pela analise" (Idem, p.86), quer dizer, para cada nivel intuitivo
de resposta ha uma dimensäo analitica correspondente. Como de explica:

"No lado esquerdo esta a dimensio do jogo da motivacdo interna;
iniciando com a exploracio quase que totalmente intuitiva das qua-
lidades sensoriais do som, que se transformam em expressividade
pessoal, e entâo em especulacOo estrutural, e em bltima instancia,
em um compromisso pessoal para com o significado simbdlico da
mtisica. Essas percepcOes intuitivas sdo estendidas e nutridas pelo
lado direito, analitico e imitativo em influencia: controle da habilida-
de, as convencees do vernéculo musical, autenticidade idiomatica, a
extensão sistematica das possibilidades

A forma cspiral dada ao esquema te6rico, onde as camadas sac)
estabelecidas, revela que embora haja uma sucessao de niveis de desenvolvi-
mento musical, tal desenvolvimento deveria ser entendido como urn proces-
so cumulativo e cfclico. A ideia e dc que, no processo dc conhecer a mUsica,
as pessoas se movem freqUentemente para tths e para frente na espiral.

Swanwick, 1988, op.cit., p.75.

Swanwick, 1994, p.87.
zn Swanwick, 1994, op.cit., p.87
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"[A estrutura] toma a forma de espiral pot varias razeies, uma delas
e porque o processo e ciclico; nunca perdemos a vontade de res-
ponder aos materiais do som, movendo-nos na espiral repetida-
mente, nio importando a idade ou o quanto de vivencia musical
temos. Alem disso, o processo e cumulativo; quando fazemos mu-
sica, a sensibilidade sensorial e o controle manipulativo interagem
entre si e, mais tarde, corn expressividade pessoal e convencional."29

Desenvolvendo os conceitos de Swanwick na percepcão musical

0 trabalho que venho desenvolvendo ocupa-se com a natureza da
aprendizagem musical, especialmente dirigida as dimensoes de respostas
a mUsica, a fim de ampliar o universo da vivencia musical considerada
nas disciplinas de percepclo musical dos cursos superiores de mnsica no
Brasil. Neste contexto, verificamos que as habilidades perceptivas
enfatizam, com freqUencia, os aspectos tecnicos e analiticos da mUsica; a
mUsica e vivenciada de forma `dissecada', descontextualizada da forma
corn que as pessoas vivenciam e respondem a mnsica. Na contramao
dessa realidade, sabemos que elas nao somente vivenciam a mUsica de
maneira mUltipla, como tambem valorizam outros aspectos da mtisica
alem de suas tecnicalidades. Qualquer trabalho, seja de reformulacdo
curricular, de planejamento de curso, de elaboracio de testes perceptivos,
deveria levar isso em consideracao.

Considerando a limitacao de respostas trabalhadas nas classes de
percepcio musical, as dimensiies de Swanwick ampliam significativamente
o espectro de possibilidades. Nessas e, de acordo com Swanwick, a enfa-
se estaria nos materiais do som e no desenvolvimento do pensamento
analitico musical (lado direito da espiral). 0 autor adiciona a dimensào
expressiva, a forma, o valor e o pensamento intuitivo. Como visto, as
pessoas encontram prazer nos materiais do som; a atencio e dirigida as
sonoridades, timbres, dinimica, alturas e assim por diante. Reconhecem
que a mtisica é carregada de significados, sentimentos e humores; fazem
associaceies ou referencias tanto no contexto da cultura, do social, quan-
to entre o contendo expressivo da mUsica e a vida emotiva individual.
Ao nivel da forma, a atencao se volta ao jogo estrutural da mnsica —

29 Swanwick, 1988, op.cit., p.67.
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resultado da expressividade que emerge da claboracdo dos materials.
Percebem mudangas e transformacOes; descobrem algum tipo de `coe-
rencia' entre os eventos, as partes e/ou as seceies da

Minha tese dc doutorade tratou da avaliacao da percepcjdo mu-
sical na perspectiva das dimensoes de respostas a musica, buscando urn
modelo de respostas de categorias musicais mail abrangente do que aquclas
utilizadas nas classes de percepcao. Na pesquisa empfrica, foram coletados
dados junto a dois grupos de participantcs — sete compositores contem-
porineos brasileiros 31 e 40 estudantes de graduacao em mrisica e de ou-
tros cursos de uma universidade brasileira. 0 objetivo foi investigar: a)
as atitudes gerais de compositores e estudantes para corn a mOsica c as
correspondencias dessas corn as categorias de urn modelo tearico propos-
to; e, b) as respostas dos estudantes as composiceies especificas dos corn-
positores pesquisados de forma a verificar se as respostas seriam apropri-
adas as categorias. 0 objetivo final foi explorar as implicacoes dos resul-
tados da pesquisa para a avaliacao da percepcao musical corn referenda
particular a cducacao superior brasilcira. Na analise dos dados, consta-
tou-se que os niveis de Swanwick oferecem orientaciaes bastantc Owls
pois consideram tambem, a complexidade envolvida nas experiencias
musicais concretas.

Para conhecer as perspectival musicais dos compositores', di-
versos temas foram selecionados e discutidos corn des: o significado da
mUsica, os processos de criar c cnsinar composicao, seus pontos de vista
sobre a audiencia e o panorama atual da composicao no Brasil. Essa
etapa da pesquisa durou quase urn ano (1995). Na analise dos dados,
verificou-se quc des valorizam e vivenciam a masica de forma variada.
Na complexidadc de suas vivencias, foram identificadas quatro dimen-
sods. Em graus diferenciados e de acordo corn os tOpicos discutidos, des
enfatizam os materials (exploracao intuitiva e dominio tecnico analitico),
a expressividade (pessoal e vcrnacula) e a forma (especulativo e idioma-
tico). Na analise dos dados, foram encontradas tambem evidencias de
que essas dimenseles de experiencia musical emergem de modo combina-

Grossi, 1999, op.cit.

3 ' Os compositores pesquisados foram: Raul do Valle, Ricardo Tacuchian, Mario Ficarelli,
Marisa Rezende, Carlos Kater, Estercio Marques Cunha e fizz Nogucira.

32 A coleta de dados durou um ano (1995).
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do no pensamento dos compositores, ou seja, as dimensties de experien-
cia musical tendem a surgir de forma integrada e nao isolada.

As perspectival musicals dos estudantes de graduacAlo foram exami-
nadas em duas etapas. Na segunda e mais importante, os dados foram
coletados pot meio de "atividades de audicio", onde foi ouvida uma peca
musical de cada compositor pesquisado". Nestas atividades, os estudan-
tes foram solicitados a escrever sobre cada masica ouvida, de forma livre
e espontinea. 0 objetivo, nessa etapa, foi investigar como os estudantes
respondiam a mtisica, que dimensoes da experiencia musical emergiam
na audicio, independente de qualquer modelo teenico. Foram seis as di-
mensOes encontradas, sendo tres delas coincidentes com aquelas da Teo-
ria de Swanwick - 1) Materiais do som, 2) Cannier expressivo; e 3) RelacOes
estruturais. As tres outras dimensoes que emergiram na pesquisa empirica
foram: 4) Contextual - os estudantes fazem comentArios sobre genero,
estilo, periodos histOricos da mtisica; identificam metodos de compost-
cao utilizados; reconhecem o compositor, o(a) cantor(a) e/ou o grupo;
enfim, sabem algo do contexto em que ela foi feita; 5) Ambigua - estio
incluidas nesta categoria aquelas respostas que nao se enquadram nas
demais categorias devido a falta de clareza e a impossibilidade de
interprets-las com seguranca. Ou seja, nit) e possivel encontrar eviden-
cias suficientes nos comentirios para interpret6.-los. Isso pode ser tanto
porque as respostas permitem \Tinos significados (leituras), quanto por-
que o significado e obscuro; 6) Composto ou combinado — nas respostas
encontram-se duas, tres ou todas as demais categorias.

Os resultados do trabalho empirico conduzido com os compositores e
estudantes geraram implicaceies diretas para a avaliacdo da audicäo musi-
cal, especialmente em razio da maneira restritiva pela qual a mtisica
abordada. Mostraram a riqueza da experiencia musical nas mentes da-
queles que criam a mdsica, assim como daqueles que escutam a müsica.
Mostraram, igualmente, os aspectos diversificados envolvidos nas res-
postas dos estudantes universitArios. Apesar da investigacio ter enfocado
um ndmero delimitado de participantes em uma situacdo especifica, a
presenca das seis categorias encontradas confirma a relat va limitacão

" Estas pecas foram escolhidas pelos pr6prios compositores. Estas foram: Contextura de
Raul do Valle; Giga Byte de Ricardo Tacuchian; 1° movimento da Sinfonia N 2 - Mhatubabh de
Mario Ficarelli; Ressoneincias de Marisa Rezende; Isto de Carlos Kater; S uiternaglia tie Estetrio
Marques Cunha; e Ode aosjamais iluminados de Ilza Nogueira.
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dos testes convencionais de percepcdo, especialmente no Brasil. Os re-
sultados ofereceram diretrizes Para uma abordagem musical mais variada
e, portanto, uma avaliacao mais abrangente. Uma abordagem que consi-
dere a mUsica por meio de seu carter expressivo, pelas caracteristicas
intrinsecas que a mesma incorpora, que envolva o gerenciamento/con-
trole dos materiais do som c dos principios de ordenamento agaves da
edificacão de relaceies estruturais. Ate certo ponto, acredito que os resul-
tados puderam, tambem, contribuir no sentido de auxiliar na compreen-
sac) das complexidades cnvolvidas na vivencia musical das pessoas.

Um resultado importante que tambem emergiu foi a dimensao combi-
nada, "holistica", encontrada nas perspectival musicais dos composito-
res e dos estudantes. Esta descoberta deve ser considerada na avaliacao
auditiva musical, no sentido em que proporciona uma visao mais
abrangente do carter interativo entre as diferentes dimensOes envolvi-
das na experiencia musical. A descoberta sugere uma abordagem mais
inclusive e uma avaliacao que leve em consideraclo respostas integradas
— que envolvam o pensamento analitico e o intuitivo em relacdo aos ma-
teriais, ao caralter expressivo, as relaceies estruturais e ao contexto da

s i c a.
Utilizando o referencial teOrico da tese, que incluia as tres dimensoes

de Swanwick (materiais, expressao c forma) e as outran tres encontradas
(contextual, ambigua e combinada), uma outra pesquisa foi desenvolvida
posteriormente34 . 0 objetivo principal foi investigar o universo da mUsi-
ca popular no contexto da Percepcio Musical. Entre os varios aspectos
pesquisados, estava aqucle relativo as dimensoes de respostas que pode-
riam emergir na audicdo da mUsica popular. A pesquisa foi realizada en-
tre 1999 e 2001 no Departamento de Artes da Universidade Estadual de
Londrina, contando com a participacao de docentes e alunos do Curso de
MUsica. Os dados foram coletados junto a 60 estudantes de graduacdo
da UEL (do Curso de MUsica e de outros cursos) e 59 alunos da rede
pUblica de ensino de Londrina (33 alunos da 1' sêrie do ensino medio
26 da 8° serie do ensino fundamental).

Detalhes sobre o trabalho esta- o ern: 1) Grossi, C., Correia, L., Schmidt, L. e Santos, T.
Mfisica popular na percepfcio musical Anais do X Encontro Anual da ABEM (Comunicacao
de Pesquisa — CD anexado), Uberlandia, 2001.2) GROSSI, Cristina. Categonth de re3postas
no audit-do da mfistha popular e mar implicarees pare+ a percepriio musical Anais do 7" Simpasio
Paranaense de Educacdo Musical, Londrina, pp.37-64, 2000.
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Na fase de teste (`piloto') dos instrumentos que seriam utilizados na
pesquisa de campo, verificamos a exisfencia de uma categoric de resposta
adicional, que denominamos de "fisica ou corporal". Essa dimensao foi
confirmada no trabalho empirico sendo os aspectos vivenciados assim
identificados: vontade de dancar; a possibilidade de libertar o corpo dos
movimentos convencionais; a miisica provocando arrepios e/ou frio na
espinha, fazendo o pulso acelerar e/ou alterando as batidas cardiacas e/
ou a respiracio; originando movimentos fisicos/corporais de acordo corn
(ou seguindo) o movimento, o gesto, o ritmo da melodia, o contorno
melOdico, etc. Para as "atividades de audicio", selecionamos urn
repertOrio de 5 pecas, que foram escolhidas segundo criterios de estilos
di ferenciados".

Alguns dos resultados mostraram a existencia das sete categorias (in-
cluindo a "fisica/ corporal") nas respostas dos estudantes, incluindo a
dimensko combinada. Os alunos de miisica foram os que mais apresenta-
rani respostas que combinavam 'materials' corn crelacilies estruturais'.
Enquanto que os de outros cursos, valorizavam mais os 'materials' com-
binados corn a `expressio' e o `contexto'. Respostas mais intuitivas e
espontãneas (mesmo que carregadas de subjetividade) surgiram mais en-
tre os alunos de outros cursos de graduaclo. Alunos do ensino funda-
mental e medio davam mais enfase ao cariter expressivo (especialmente
o 'pessoalp ern combinacao corn o lisico/corporaP ern suas respostas.

Consideraciies finais

Urn dos aspectos mais importantes das ideias de Keith Swanwick 6,
sem dtivida, o de oferecer fundamentos qualitativos para as awes dos
educadores musicais, sistematizando tanto a prâtica na teoria, como a

35 Inicialmente, essa dimensao foi denominada de "reaclo fisica".

" Estas foram: urn rock (Titas— 1998 - "Lugar nenhum", de Arnaldo Antunes, Charles
Gavin, Marcelo Fromer, Sergio Britto e Toni Bellotto, na voz de Branco Mello); instru-
mental (executada por Egberto Gismonte e Nana Vasconceloa

— 1985 - "Rio de Janeiro" de Gismonti; MPB/axe (cantada por Caetano Veloso)

1998 - "Hero", tetra de M. Carey, miisica de M. Carey e W A fanasieff; pop romantic°
(cantada por Mariah Carey)

1997 - "Nao enche", de Gaetano; e urn estilo rap / techno / samba (cantada por Gabriel 0
Pensador)

1999 - "Amigo Urso", de Henrique Gonsalves.
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tcoria na praltica — ideias que contemplam a experiencia musical real das
pessoas. Como de costuma falar e trabalhar nos seus workshops, o ensi-
no da mUsica deve ser musical e ter rclacao direta corn as formas que as
pessoas se relacionam corn a mUsica. Para a apreciacao musical ou para o
desenvolvimento da `mcnte musical' atraves da audicao, seu trabalho ofe-
rece orientacóes preciosas. Ja Sao muitos os trabalhos na area cujos auto-
res vem aplicando e ampliando seu modclo. Neste artigo, apresentei urn
pouco do meu prOprio trabalho realizado corn compositores, estudantes
de mUsica e ouvintes de diferente faixa etaria e escolaridade, utilizando
re/Dextrin° da tradicao classica europeia e do contexto popular.

Como professora de percepcao musical ja ha muitos anos, preocupa-
me bastante a forma limitada com que a mUsica e abordada no ensino
formal academic°, especialmcntc nos cursos de licenciatura que traba-
lham com formacao de professores. Esta preocupacio vem sendo com-
partilhada por outros autores. Um dos grander problcmas dcssa aborda-
gem pode set- claramente verificado em documentos e materiais disponi-
veis, como testes perceptivos de habilidade especifica para ingresso no
curso superior de mUsica, testes utilizados nas avaliaciies da disciplina de
percepcalo musical, programas curriculares c plancjamento de cursos. No
geral, verificamos que o pensamcnto musical desejado e desenvolvido
restrito, fechado e distante da riqueza da vivencia musical.

Nessa problematica, muitas das ideias e conceitos contidos na
teoria do desenvolvimento musical de Swanwick proporcionam uma es-
trutura suficientemente ampla para urn trabalho eficiente, que ajude no
entend mento das complexidades envolvidas nas experiencias musicais.

CRISTINA GROSS!: Doutora em Educacào Musical pelo Instituto de Educacdo,
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Swanwick. E professora adjunta do Departamento de MUsica, Instituto de Ar-
tes da Universidade de Brasilia. Membro do Conselho Editorial da Associacão
Brasileira de Educacao Musical (ABEM) e associada a International Association
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