
D
E
B
A

E

PHILIP TAGG ENTREVISTADO POR MARTHA ULHOA 1

Uma nota de explicacao: Philip Tagg é professor do Institute of Popular
Music e do departamento de mUsica da Universidade de Liverpool, Ingla-
terra, onde leciona mUsica popular, musicologia, musica pan cinema e te-
levisao na graduacio e semiotica da mUsica, alem de supervisionar pesqui-
sa, na pOs-graduacao. Sua formacdo academica foi, na Inglaterra, urn ba-
charelado em mUsica (orgao) pela Cambridge University e um certificado em
educacao (milsica e frances) pela University of Manchester. Na Suecia (University
of Goteborg) cursou o Filosofie magi ster (ingles, frances, latim e musicologia) e
PhD em musicologia.

Atuou por varios anos como tecladista e arranjador em vdrias bandas de
rock, blues e pop e foi um dos fundadores da IASPM —International Association

for the .Study  of Popular Music. Atualmente se dedica a pesquisa da mUsica
popular dentro de uma perspectiva semiotica. No momento finalisa urn
relatOrio de pesquisa extenso sobre a codificacäo arquetipica na milsica de
cinema e televisao. Baseado em associaceies visuais e verbais de 400
respondentes e na analise detalhada de 10 melodias titulo, este estudo le-
vanta problemas metodolOgicos em relaelo a compreensao de como a
mUsica pode, num navel conotativo, conduzir significados de natureza psi-
colOgica, gestual, emotional e ideolOgica.

Para Philip Tagg a mUsica nao segue a lOgica da linguagem verbal, ela
tern uma lOgica prOpria, mas como nao pode ser facilmente explicivel por
palavras exige um tipo de pensamento associativo. Por meio de testes de
audic -ao, solicita a ouvintes em situacdo de sala de aula, que registrem as
associaceies e analogias que lhes ocorram, sejam elan visuais, cineticas, tar
teis, com outros generos musicais, etc. Ao analisar a caned° "Fernando" do
grupo sueco ABBA, por exemplo, encontrou associaceies afetivas a uma
terra nostalgia (inocencia perdida, sentimentalidade infantil) e um certo
cenario (Peru, Andes, poncho), alem de outros contextos sonoros comple-
xos, no que chama de sinedoques de genero, remetendo, no caso de ABBA,
a uma sentimentalidade pop adolescente (folk, pastoral, coro).

Segundo Tagg, a qualidade indicial da maioria do discurso musical re-
quer o estabelecimento de relacOes de causalidade ou proximidade de tem-

Pontllyfni, Pais de Gales, 11 de abril de 1998 (este e outros textos de Tagg podem
encontrados na internet no endereco http://www.liv.ac.uk/ipm/tagg/tagghmpg.htm).

2 Genero e utilizado segundo definicao de Franco Fabbri, como um conjunto de corn-
portamentos e regras sociais incluindo estilos musicais. Neste caso sinedoque de
genero pode ser urn fragmento musical ou musema que se refere a outro fragmento
musical, desde que num estilo di ferente daquele sendo discutido. Por exemplo, scratch
seria uma sinedoque de genero para hip hop quando aparece como citacao numa outra
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po e espaco entrc a mUsica sob anahse semiOtica e o que quer que csteja
conectado atraves de estilizacdo bio-acUstica, iconicidade acCistica, analo-
gia sinestesica ou pritica social. Como 6 impossivel avancar diretamente
para urn estigio de discussao semiOtica, dada a natureza especffica do dis-
curso musical que contem pouquissimos elementos de iconicidade ou sim-
bolismo corn algo fora da mUsica, torna-sc necessario uma discussao estru-
turalista em duas fases: Primeiro, entre as estruturas musicais do objcto de
analise e estruturas musicais semelhantes, concebidas dentro da mesma
cultura musical basica que a da mUsica analisada. Segundo, entre tail estru-
turas musicais e seus contextos paramusicais (letra, centirios, awes, habitat
social, etc.). Os eventos sonoros sào ligados a significados culturais
paramusicais por comparacao entre varios eventos sonoros estruturalmen-
te semelhantes de um lado, e significados paramusicais atribuidos aquelcs
musemas ou pilha de musemas de outro.

0 modelo para analisc semiatica pode assim ser resumido: Identifica-se
na obra analisada (OA) as unidades minimas de significacão sonora
(musemas). Dentro de uma pratica cultural espccifica estes musemas sac)
associados a significados paramusicais por anafonia sonora, cinetica ou ta-
rn, formando urn campo de associacees paramusicais (CAPm1). Ao mes-
mo tempo estes Itens do cadigo musical (1CM) sac) semelhantes a outros
itens ern outras mUsicas, compondo o material de comparacao entre obje-
tos (MCeO), por sua vez tambem rclacionadas a significados paramusicais
(CAPm2). 0 significado do event() sonoro (OA) se encontra na corres-
pondencia hermeneutica pot meio de comparacao entrc hens do codigo
musical (1CM) do evento sonoro (OA) corn outros eventos sonoros seme-
lhantes (MCe0) e scus respectivos campos de associacOes paramusicais
(CAPm1 e CAPm2).

Tagg nao faz uma distincao entre mUsica "popular" ou "erudita". Parte
da ideia de uma competencia musical comum (o conceito 6 do semioticista
da mUsica italiano Gino Stefani) e para analisar qualquer musema (como
motivos, riffs, timbres, gestos, tcxturas, cadencias, levadas, sequencias de
acordes, etc. ) compara-o corn "referentes" semelhantes em outras mUsi-
cas ou com campos paramusicais, desdc que tenham sido lembrados pot
qualquer ouvinte (incluindo mUsicos profissionais) que entenda aquele
digo. No caso especifico de suas pesquisas, o que chama de lingua franca
musicale da maioria dos europeus e americanos, do norm ou sul, germinico,
anglo-saxdo ou latino, estaria no nivel de cOdigo que Middleton classifica
como cOdigo musical ocidental geral, governando o territOrio da tonalida-
de funcional (a partir do sec. XVI c ainda vigente).

Nesta entrevista, eu naM tinha urn roteiro de perguntas e comecei por
provocar Philip em pontos que salo sempre polemicos quando se discute a
natureza da mUsica. Urn (Ides e se o significado da mUsica e intrinseco ou

MARTHA ULHOA

82



extrinseco a ela pr6pria (a velha questao de texto e contexto). Para come-
car fiz entao uma perguntas sobre colocacOes de Eco e Ruwet, dois
semioticistas que nao se dedicam primordialmente a mUsica, para depois
introduzir uma pergunta sobre significacao primaria e significacao secun-
diria, assunto discutido nos estudos de nnisica popular pelo musicologo
britanico Richard Middleton no seu Studying Popular Music. 0 leitor deve
levar em conta as limitacóes de uma situacao quase que informal, sem a
comprovacao das fontes de referencias. Apesar disso, o resultado da entre-
vista me pareceu de utilidade para a comunidade academica e bem no espi-
rito da Debates de discutir temas atuais da pesquisa em mUsica.

Tagg ignora Eco e liga Ruwet a Jean Jacques Nattiez. Talvez pot estar
respondendo oralmente e no calor da contestacao, ele coloca Ruwet e
Nattiez na mesma categoria, sem levar em conta que os dois divergem
radicalmente em termos de concepcao epistemolOgica; enquanto Ruwet
busca "universais", Nattiez se concentra no estudo de obras especificas.
Em conceito e metodo, Tagg se aproxima e se distancia dos dois.

Ao se estudar obras especificas, obviamente aparece o problema de
pertinencia de metodos analiticos, o que leva a adequacao de parametros
de andlise ao objeto musical, e neste sentido Tagg esta mais prOximo de
Nattiez. SO que, enquanto Nattiez parece mais interessado no estudo de
linguagem, Tagg parece mais voltado para questOes de significado.

Ao buscar elementos que distinguam sistemas musicais Ruwet propOe
um estudo comparativo do que possa ser comum ou diferente num corpus
especifico, de modo a poder responder questees de uma natureza mais geral.
Tagg tambem busca material comparativo em outras mtisicas, mas como uma
maneira de, por analogia, entender a semiosis do objeto musical em estudo.

"0 que vocé pensa sabre a posiciio de Umberto Eco gue considers a mtisica coma um
sistema semiolOgico sent profundidade semiintica e a naido de Nicolas Ruwet de gue o
signcado da obra musicale imanente e que a finica maneira de se aproximar do seu
significado e atravis do estudo da sintaxe musical?"

Eco disse varias vezes, especialmente para um de seus alunos (Luca
Marconi, que estava escrevendo sobre Mersenne), que ele realmente nao
queria tecer comentarios sobre mUsica. Provavelmente, Eco, e isto e so-
mente especulacao, foi solicitado por colegas musicOlogos a falar sobre
algo corn o que ele nao se sente a vontade. Veja bem, Eco e bastante ho-
nesto. De qualquer maneira, tudo depende do que ele pretende dizer corn
"semantico". Se ele quer dizer significacao do tipo lexico, entao acho que
[sua afirmacao] e provavelmente verdadeira, mas se se refere a um signifi-
cado mais amplo no sentido teOrico trances de "semantique", no sentido
de estudar a significacao em geral em vez de significacao restrita ao signifi-
cado lexico, entao eu discordo de sua posicao.
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No caso de Ruwet, por outro lado, penso que devemos lembrar que ele
urn compositor belga avant-garde imerso na tradiedo musical crudita.

Como Nattiez, ck tern, pens() eu, parametros de referemcia bastante restri-
tos: de nao pode realmente enxergar os varios nivcis de significacdo conti-
dos no texto ou discurso musical.

Eu discordaria vigorosamenre corn a afirmacao de Ruwet sobre o signi-
ficado imanente da mOsica. E o que cu chamaria tie enfoque formalista na
compreensdo da mUsica tipicamente convencional. Este tipo de proposi-
cdo esta na base do que se entende por andlise musical em varias institui-
eOes, ondc estruturacao formal, tal como a narrativa horizontal da mUsica,
aiarma c determinada por centros harmOnicos; por nocees deste tipo
aparentemente por nada mais. E claro que estes aspectos constituem o
ponto dc convergencia da anAlise e dinamica de certos tipos de mUsica.
Eles sac) basicos para a forma sonata, certos Opus de rondo, coin ccrtcza
alguns tipos de mUsica dodecafOnica. a sintaxe tern um papel importante
mesmo na cancao pop comum. Mas existem tantos outros principios de
construed° musical que ado importantes na cancao pop ou na mUsica para
cinema, principios que nao podem see relacionados somente a sintaxe.

Na rcalidade, nao acho que a sintaxe sozinha possa dar conta da signi -
cacdo mesmo na forma sonata. Como Charles Rosen aponta cm seu The
classical style, quando a masica classica cruzou a rua da casa de Opera para a
sala de concerto Icvou consigo coda uma serie de relay-5es entre estrutura
musical e emocao ou movemento ja existentes. Desta maneira, a teoria dos
afetos e aquelas relacees entre estrutura musical c, por exemplo, afeto ou
movement() ou sentimento, foram junto tambarn, como uma parcela do
estilo todo.

Quando os classicistas vienenses construiram seus movimentos em for-
ma sonata, eles o fizeram, tenho certeza, sabendo que terms individuais,
suas harmonias e orquestracees, seu fraseado, etc. tinham certos afetos.
MOsica na forma sonata nao teria qualquer significado sem os afetos indi-
viduals e afetos variados de seus temas constituintes. Nan seria legico por-
quc nao haveria nenhum desenvolvimento, nenhuma narrativa, nenhuma
sintaxe, scm os elementos contrastantes (ou semelhantes) que constituem
os blocos de construedo efetivos numa composicao.

Historicamentc me parece bastante abvio que se Bach morrcu cm 1750
c Mozart esta escrevendo quartetos de corda trinta anus mais tardc, c se
todos eles estio aprendendo harmonia c contraponto, como dc fato esta-
vam, cntdo seria bastante improvavel que a nocao dc afeto tivesse desapa-
recido num tempo Ho curto. Seria a mesma coisa se dissessemos hole quc
a m6sica criada em 1968 nao detem qualquer significacdo semelhante a quc
tinha cm sua prOpria epoca. As estruturas talvcz tcnham mudado seus va-
lures conotativos num ccrto grau, mas parece bastante ilOgico historica-
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mente supor que nesses trinta anos algo tao fundamental para uma cultura
musical tenha sido apagado. E mais no nivel ideolOgico que eu penso que
se deve perceber a compreensao do significado da mtisica como imanente
A estrutura formal e nada mais. EstA tudo relacionado com noceies de indi-
vidualism° burgues.

Diderot, no Le neveu de Rameau, parodia o miasico que critica muito a
teoria dos afetos barroca. "Point de ces jolie penes ("um destes conceitos es-
pertos bonitos"), ele diz, "i/ faut que la passion du musicien soit absolve", ou
palavras corn este efeito. Basicamente, Diderot colocou palavras na boca
do inasico, dizendo "nos dirt queremos nada ern anisica que esteja ligado
a qualquer coisa fora da rmasica; e tudo expressao em si e para si mesmo".
Penso que esta atitude se relaciona claramente com a separacao da nature-
za humana das ciencias naturais, no sentido em que fala Rousseau. Sinto-
mas claros delta cisao coincident corn a ascenslo da burguesia: foi necessa-
rio colocar em funcionamento urn modelo de socializacao, nao como uma
conspiracao mas como uma consequencia lOgica de ter que organizar o
mundo de uma maneira irracional que 6, nao obstante, chamada de "racio-
nal". Esta "racionalidade" tern que ser irracional porque inclui coisas tao
loucas como o estupro da natureza, a invasao e genocidio para estabelecer
colemias, o mentir para fazer dinheiro, etc... Esta loucura acontece
porque as pessoas ski intrinsecamente dementes ou nth, mas porque o
capitalismo exige da pessoa burguesa, o negociante, que ela se tome parte
do sistema a que pertence ou morra por suas maos. Por isso, as esferas da
sexualidade, da cmocao e da etica tinham que ser separadas do pensamen-
to "lOgico": elas poderiam de outra maneira interferir corn aquela
"racionalidade" irracional. Desta maneira tern-se a separacio entre ciencia
natural e natureza humana, tornando-se conveniente ter todo um arsenal
de termos e prAticas culturais que fazem a distincão clara entre o material e
o emotional, entre o racional e o corpOrio, e assim por diante.

Para encurtar a histOria, penso que Ruwet esta representanto inconsci-
entemente esta tradicao de ascetismo e racionalismo falso da epoca da re-
volucao burguesa. Ea tent sido mantida conosco desde 1789 pot 200 anos
sent ter sido desafiada numa frente ampla dentro da musicologia. Se voce
considerar que levou tanto tempo para algo racional sobre o "irracional"
ter sido aceito oficialmente, quero dizer, todo o seculo XIX antes de apare-
cer Freud ou qualquer pessoa que tenta ser oficialmente racional sobre
sentimentos ou sexualidade, nao e uma surpresa que a divisao mental ainda
apareca hoje ern nocOes de mersica "absoluta" ou significado "imanente".
De qualquer maneira, esta seria minha explicacao geral para as ideias pos-
tas ern relevo por pessoas como Ruwet ou Nattiez.

Mas novamente, estes pesquisadores sari socializados num determina-
do sistema e tern que manter e set bent sucedidos em empregos universital
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rios dentro do mesmo sistema. 0 Unico problema hoje e que se voce deve
lidar corn pessoas, como eu mesmo e muitos outros tambem, que cresce-
ram na situacao intermediaria de estar envolvidos corn outros tipos de
mUsica como pop, jazz, folk, ou corn trabalho etnomusicolOgico ou antro-
polOgico, assim como corn a mUsica erudita que nos foi ensinada, entao é
claro que uma forma de socializacao diferente entra em acao. Evidente-
mente, na nossa pratica musical percebemos que a mUsica nao pode funci-
onar somente de acordo corn as normas herdadas da ideologia burguesa.
Simplesmente Lao funciona! Quero dizer, mesmo se voce esta tocando
hinos na igreja [o instrumento principal de Tagg é orgao], voce sabe que as
velhinhas chorarao se voce introduzir determinadas harmonias e as pesso-
as ficarao alegres se voce introduzir outran. Se voce tem que tocar num
baile e coloca o ritmo de uma maneira tal as pessoas tern mais chance de
dal:war que se voce tocar de outra maneira. E entao claro, se voce esta
trabalhando corn mUsica para cinema ou TV, ou mUsica para teatro, voce
tern que seguir o genera ou o tipo de narrativa corn a mtisica e salientar as
dimensies emocionais, cineticas ou tateis que nao podem ser supridas pelas
imagens. Em todos estes casos e bastante claro que existe uma regularida-
de na escolha de estruturas que compositores e mUsicos usam para criar
essas dimensies emocionais, cineticas ou talteis. Se existe regularidade e
recorrencia de estrutura musical relacionada corn fenemenos que !ado sao
necessariamente musicals, entao pode-se falar sobre outro tipo de signifi-
cacao diferente da que Ruwet se refere, se de de faro esta se referindo a
qualquer significacao real.

De modo que existem duas coisas: (1) existe o legado histOrico de onde
Ruwet e Cia vieram e que des nao parecem ter questionado muito; e (2)
existe toda uma gama de priticas musicals que exigem que se veja mUsica e
seu papel como um sistema simbOlico de uma maneira totalmente diferen-
te.

Voci acha que existe uma `Mtisica absoluta"?
Nao, acho que mUsica sempre significa algo alem dela mesma. Primeira-

mente, em sendo mUsica "absoluta", ou melhor em sendo tomada como
"absoluta" por um grupo determinado de pessoas, a mUsica nao pode
logicamente ser absoluta porque a nomeclatura assume que mUsica "abso-
luta" e diferente de mUsica "nao absoluta". Existem pessoas que pensam
que mdsica de urn tipo e absoluta e aqueles que sac) considerados incapazes
de compreender ou apreciar aqueles valores "absolutos". Por conseguinte,
ha urn valor social, uma conotacao social conectada com "mUsica absolu-
ta". Acho que o exemplo mais claro vem de Hegel que disse em suaEstitica
que o homem comum gosta de masica que tenha letra ou acao associada
corn ela, alguma mensagem clara, enquanto o connaisseur gosta de mUsica
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que seja em e por si mesma. E, Hegel continua, o connaisseur "pode se
satisfazer corn a mtisica somente". Portanto, Hegel esta fazendo distincOes
sociais na area de miasica. Ao fazer assim, distincOes semiOticas silo tam-
berm construidas porque existem significados sociais investidos no tipo de
mOsica referido. Niao existe nada muito absoluto em relacao a isto.

Mesmo assim, dentro dessa mUsica "absoluta" existem gestos ou tipos
de movimento, ou tactilidade, ou textura, obvios, que podem ter o que
poderia se chamar de um valor anafianico 3 : silo marcas episOdicas,
crescendos, mudancas de torn, mudanga de instrumentacao etc... Isso pode
dar direcao e pode ter urn carater cinetico que talvez possa ser dificil de
explicar corn palavras, mas que nao silo des mesmos "a miasica", embora
eles sejam relacioniveis corn a mtisica por uma dada populacao. Assim,
mesmo na nnisica "absoluta" eu acho impossivel conceber uma mtisica
absoluta.

Considero que a razao para estes pontos de vista aparecerem (quero
dizer concepcOes que de uma maneira ou de outra enfatizam o "absoluto"
ou o "transcendental") e que nosso sistema de educacao musical se baseia
em grande parte na producio de interpretes de mOsicas de outras pessoas,
em vez de comunicar uma mtisica prOpria ou compreender a reacao sua e
a de outras pessoas a masica. Assim, os conceitos verbais que construimos
sobre masica sac) aqueles que podem ser mais proveitosos pan mUsicos
treinados tecnicamente numa certa tradicao. E isso vai significar que nao
estamos pensando em termos do que os ouvintes possam fazer corn uma
mtisica, e sim como nos vamos fazer pessoas (interpretes) realizarem cer-
tos sons.

E um treinamento de producao muito orientado tecnicamente. Mao
nem mesmo uma producao voltada para a ideia de afetar as pessoas para
dancar ou sentir de uma certa maneira. E o aprendizado das tecnicas de
produzir ruido, de produzir sons que sac), frequentemente de uma forma
acritica, considerados como mars ou menos correspondentes a como cer-
tos tipos de mUsica devem soar, tudo de acordo corn normas frequente-
mente chibias. Sinto que corn este tipo de concentracao se torna muito
dificil construir qualquer tipo de visa() semiOtica da miasica que seja

Suponho que urn paralelo seria considerar a arquitetura e dizer para
arquitetos algo como "aqui estao as tecnicas para construir uma casa e aqui
estao algumas regras esteticas para seguir", se esquecendo de mencionar
que as pessoas podem querer cozinhar, comer, dormir, criar criancas, fazer

3 Neologismo criado por Tagg (1991) lanaphone]. Musema ou composto de musemas
percebido como homologia estilizada para [1] sons paramusicais — anafonia Sonora, [2]
movement° paramusical — anafonia cinetica, [3] tato paramusical — anafonia tad!. Numa
anafonia sonora motorcicletas, por exemplo, podem conotar os 1960s que por sua vez
se relacionam corn liberdade.
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amor, relaxar, ficar quieto, fazes barulho, ou de qualquer maneira usar a
construcalo como urn lar. Nenhuma escola de arquitetura boa ensinaria,
espero, seus estudantes a ignorar as funcetes e significados dos predios para
aqueles que o vao usar. Mas nosso sistema educacional frequentemente o
faz. Nao se pergunta para que este terra ou aqucla tecnica vai ser usado;
igualmcnte parece ciao importar que estamos produzindo interpretes em
excesso para o mercado erudito, nem que estamos no processo de produ-
zir interpretes em demasia para a esfera do jazz ou pop, pelo menos na
Europa do none. Mas este problema se rclaciona corn uma tradicao histe-
rica de nnasicos c compositores sendo socializados como um grupo estra-
nho que nao pode na verdade se comunicar corn ninguem alem deles prepri-
os. Mtasicos frequentemente perpetuam a mentalidade corporativa de segre-
do e misticismo no seu praprio officio. "Hey, man, in a G minor demented
seventeenth!' [Ei cara! e uma decima setima de sol menor louquissima!]. Supo-
nho que isto seja compreensivel porque todos, exceto uns poucos
sato mal pagos e mal tratados. Assim e urn circulo vicioso.

Como pode então a andlise semidtica da mfisica se encaixar em tudo isto?
Ela pode ser realmente util para dois tipos de pessoa: o que se poderia

chamar, na falta de termos melhores, "mUsicos" e "nao-mOsicos".
Corn nao-malsicos penso que e uma questao do direito gcral a educacao

sobre mensagens na midia, quer dizer, o direito de sabe como mUsica me-
dia atitudes e como tais atitudes — que tern um carater sonoro cinetico,
gestual, tatil e corpOreo — como elas se relacionam corn outros aspectos c
outros tipos de simbolos coincidentcs corn naUsica, como ern filme, can-
cart, operas, musicais, ballet e assim pox diante. Assim, pode-se dar as pes-
soas um vocabuldrio que elas possam relacionar corn certos sons que co-
nheccm, nao necessariamente de uma maneira estruturalmente correta, mas
ao menos de uma maneira fenomenologicamente coerente. Por exemplo,
se se tern uma classe de estudantes e todos concordam que um certo som
que aparece num ponto particular numa dada peca "significa", diga-se flo-
cos de neve, ou pequenas gotas de gelo ou calafrios ou qualquer coisa,
entao tern-se uma concordancia intersubjetiva coerente, e isto e urn crite-
rio de ciencia social valid° para um certo tipo de objetividade.

Se existe tal concordancia, entao cla pode ser relacionada corn ocorfen-
cias especificas de estrutura musical simplesmente dizendo, por exemplo,
que a 1 minuto e 10 segundos do inicio de uma cancao ou a 15 segundos
num jingle, ou 0 que quer que seja, voce tern este som tipo "gclo ou ncvc
tiritante", e entao uma observacao intersubjetiva valida foi feita no campo
da semicatica da flat:mica. Eu considero que seja realmente importante a
habilidade de nao-mUsicos em apontar coisas desse tipo, se o quiserem, c
de ter algum tipo de controle positivo sobre o efeito da mUsica neles pro-
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prior, laic) para parar tais efeitos mas para refletir se eles concordam corn
eles ou nalo.

Do ponto de vista dos mUsicos eu penso que tal analise semiOtica pode
ter muitas fungOes. Antes de tudo pode desmistificar para o mtisico sua
atitude em relacao ao oficio de ser urn miasico: voce pode se ver na ocupa-
cao normal de comunicar corn pessoas normais em vez de se empenhar
em algum tipo de atividade "mambo-jumbo" mistica, estilo conservatOrio.
Em segundo lugar, ela pode realcar relacOes estereotipadas entre estrutura
musical e movimento, tato, etc. e ainda permitir o compositor ou interpre-
te criativo evitar ou considerar outras maneiras de pensar sobre ou lidar
com uma escolha especifica do que fazer musicalmente.

Assim, compreender o que geralmente acontece em termos de relacdo
entre estrutura musical e afeto, ou movimento, ou tato, ou experiencia cor-
poral etc., ao compreender todas essas relacOes comuns ou estereotipadas,
voce esti, como um mtisico, numa posicâo melhor para fazer algo comum
ou incomum, como desejar; saber estas coisas permite-lhe uma liberdade
maior a longo prazo, em vez de somente fazendo-o pot "sinta, cara!". Se
existe uma coisa qualquer estereotipica, "Ei cara, é 95% de improvisacio
jazzistica, carat" porque "sinta isto" tern muito mais probabilidades de cau-
sar estereOtipos que a habilidade de alem de senor, pensar sobre. Na verda-
de saber o que esta acontecendo the permite fazer algo diferente.

Outra ramificaedo importante da anilise musical semithica é saber so-
bre os arquetipos de sua prOpria cultura pode fazer as pessoas mais inte-
ressadas em como outros tipos de masica funcionam ao criar humores e
significados. Ela tambem ajuda a criar um interesse entre mtisicos por
etnomusicologia, pela antropologia da mlasica, sem mencionar sociologia
e psicologia da másica, porque para explicar como uma estrutura musical
se relaciona com qualquer movimento ou gesto ou sentimento que voce
esta falando sobre, tern-se que ser completamente interdisciplinirio: voce
deve compreende-lo historicamente, em termos psicolOgicos, neurolOgi-
cos, antropolOgicos e, claro, sociolOgicos. Assim, eu penso que a utilise
semiOtica pode alargar as probalidades do mtisico e ajudar a promover
criatividade.

Portanto voce quer dizer que o papel da semidtica da m4sica em educaccio musical
tem dois pontos: para o 	 ela supre uma post:* de escuta critica, e para o
mtisico o mesmo e macs, dando a oportunidade de escapar dos re/up -des estereotipicas do
oficio de ser musico e, expondo as präticas musicais a um processo dialetico, permitir aos
nuisicos expandir seu potencial expressivo.

Mudando de assunto, gostaria de perguntar-lhe agora sobre significaccio primdria e
secundchia. 0 que I significaftio primiria?
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Nao estou muito certo. E obviamente urn nivel de significado musi-
cal. Parece ser um tipo de denominador comum de gestualidade,
corporalidade, texturalidade e cinêtica no tipo de som que a mUsica pode
lidar corn, quer dizer a relacao significativa entre estrutura musical, ou
urn conjunto de estruturas, e este denominador comum de gesto, movi-
mento, tato, etc. Esta significacao "primaria" sempre sera extremamente
vaga ern termos verbais. Como temos que lidar na maioria dos estabele-
cimentos educacionais corn a palavra sendo utilizada como metalinguagem
da mUsica, a significacao "primaria" se torna urn assunto dificil porque
nao e facilmente alcancavel ou contida em palavras. De faro, seria melhor
dizer que mUsica nao existiria se Mao incluisse este tipo de significacao.
Assim, nao estou sugerindo que este tipo de significacao nao existe, pelo
contrario, mas sugeriria que discutir principalmente sobre significacao
"primaria" pode facilmente reverter numa essencializacao da mUsica como
suprasocial, absoluta ou universal. Por causa de nossa inabilidade de ex-
plicar verbalmente este tipo de significacao, a mUsica facilmente parece
algo extremamente vago, e consequentemente impossivel de ser relacio-
nada corn nada fora de si mesma. 1st° simplesmente torna mais comple-
xo os problemas de ter de lidar corn a tradicao da mUsica "absoluta" que
acabamos de falar. Afinal, e ainda uma tradicao verbal que governa as
raizes do nosso sistema educational.

Eu manteria veementemente que e necessario metodologicamente nao 
comecar corn a significacao "primaria" mas corn a significacao secunda-
ria — e ester sao termos de Richard Middleton e nao meus — se queremos
descobrir, mais antropologicamente de certa maneira, e historicamente,
como a mUsica tern lido relacionada corn fcnomenos muito mais
de serem verbalisados e corn fenomenos especificos do que pode ser
expresso em termos de significacao "primaria". Depois de fazer isto, sera
entao mais Heil de compreender, como uma segunda etapa, como as
varias conexies que podem ser feitas mais facilmente num nivel de signi-
ficacao "secundaria" podem ter certos dcnominadores comuns que sat)
tâteis, cineticos, corpOreos, texturais, etc. Ism) significa que seria mais
eficiente construir uma compreensao do "primario" corn base na signifi-
cacao "secundaria", o que faz a nomeclatura dos termos urn tanto
questionavel. Esta ordem de conduzir a andlise semiOtica da mUsica faz
mars sentido porque torna todo o exercicio intelectual muito mais con-
creto, muito mais relacionado socialmente. Ja que as ligacees individuals
de significacio secundiria sic) tao claramente ligadas numa cultura e po-
pulacao particulares — c pode-se perceber semioses variadas de acordo
corn diferentes grupos de idade ern epocas diferentes em relacâo corn a
mesma rmasica	 existe urn risco muito mcnor de se tornar essencialista
ou eurocéntrico ou absolutista sobre mUsica, c como ela funciona. Se se
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procede da maneira que acabo de tentar descrever é possivel aproximar-
se da "questio de $64,000" sobre significacio "primâria" [por que e como
quern comunica o que para quern e corn que efeito] porque &do ha o
problema corn a falta de enraizamento cultural: nio se pode nem mesmo
perceber significacao "primiria" como desconectado corn condicOes so-
ciais e histOricas particulares

Metodologicamente é mais sadio comecar pelas situacees musico-cul-
turais pequenas e particulares para perceber quaffs as ligacoes entre müsi-
ca e algo "fora" da mrisica e entao levar as conclusOes para outro rfivel de
abstracio. Nao concordo corn tentar acertar a significacio "primiria"
como urn Unico buraco num campo de golfe; deve-se lancar a bola virias
vezes antes de ao menos traze-la para o "green" [rid() conheco golfe mas
fazendo uma analogia corn futebol seria mais ou menos algo como não
acreditar ern gols de tiro livre, deve-se driblar a bola ate traze-la para a
area].

Voce dizgue devemos comecar buscando uma significacdo secunddria, do par-
ticular, da recepcdo e respostas individuais a mdsica. See assim, como pode ser
passive/ fazer generalizaides sabre as quais construir hipdteses e teorias? Se se
estd muito preocupado corn respostas individuals, pareceria que se esta lidando
corn meras idiosincrasias relacionadas corn grupos de idade especificos, ipocas,
killer°, etc.

Talvez eu seja um covarde, mas nao acho que qualquer pessoa sozinha
poderia construir uma teoria primordial sobre como a mtisica comunica o
que quer que seja sempre e ern todo lugar. Ninguêm que conheco tern este
tipo de omnisciencia e nao vejo como quern quer que seja possa to-la al-
gum dia. Mas deixe-me colocar isto de uma outra maneira talvez mais cons-
trutiva.

Ames de tudo, nao gosto dos termos significacio "primaria" e "secun-
diria" porque sugerem uma hierarquia onde nenhuma categoria hierarqui-
ca e adequada. Quero dizer, "primasio" deve significar ou vindo primeiro,
i.e., que vem antes de significacio secundi.ria onde mUsica esta comuni-
cando algo, ou deve significar que vem antes de significacio secumUria
num sentido metafOrico, i.e., mais "primirio", entio uma relacdo de
conotacao social porque tal conotacao pode ser o significado principal de
uma estrutura particular e anular, ou mesmo estragar, outros aspectos de
significacäo musical acontecendo ao mesmo tempo. Assim, se, por exem-
plo voce associasse imediatamente uma peca de mdsica avant-garde corn urn
bando de intelectuais estapidos que pensam ser Deus — uma conotacio
social— isto a impediria de derivar qualquer prazer tatil ou corpOreo daque-
la mirsica, se tiver algum. Por isso penso que e muito confuso falar de
significapo "primiria" ou "secundiria".
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Como Lyn) se relaciona cam a necessidade de se fitzer algum tipo de genetalizarcio?
Vamos pegar urn exemplo. Estamos sentados aqui ao lado dente peque-

no rio, (do semelhante aos riachos no "Wienen»alrf quc Schubert cstava
tentando estilisar no seu "Die schone Miillerin". Se voce olha para formas
fora da mdsica quc sejam "molhadas" ou onduladas, voce pode notar quc
ondas no mar tern um periodo mais longos que Os marulhos de agua que
voce ye num riacho que corre rapid°. Mas ondas do mar tern muito cm
comum corn o padrdo que o vento faz ao soprar sobre urn milharal ou no
capim alto ou no topo das arvores num bosque. Ern relacdo a ouvir arpeggi
de piano tocando legato corn o pedal sostenuto em seminimas sobre urn period()
de dois compassos, ou num andamento lento ern sextilhas de semicolcheias
no period() de urn compasso, posso the garantir que, num tesre dc recep-
cao empirico corn 607 pessoas, muitas perceberam poucos riachos, o mar
ou o vento no capim, um bocado arvores c milharais, mcnos lagos c ne-
nhuma cancdo de ninar, embora cancOes de ninar apresentem um periodo
de onda c dmbito intervarlar scmelhante. A dnica diferenca e que cancees
de ninar ern geral nao tern goticulas nem semicolcheias, só seminimas ou
colcheias ern legato.

Se voce escuta a relacao entre cancnes de ninar c ondas do mar, clas tern
muito em comum. Todo este tipo de mUsica que contem este tipo de arpeggio
ondulado longo e legato, a nao sex as cancries de ninar que nao tern o en-
crespado ou goticulas, c associado corn romance e amor assim como corn
mar e capinzais. Naturalmente, noturnos de Chopin, concertos de piano
de Tchaikovsky ou Rachmaninov e clones neste estilo — coisas como Con-
certo de Varsevia, Concerto Encantado, etc. — säo todos exemplos de mUsica
romintica, pclo menos cm nossa cultura.

Casualmentc, algumas pcssoas mencionaram tambem shampoo, mas
isto tern a ver corn uma propaganda de Timothei [marca de shampoo ingle-
sa] popular na epoca: retrata uma moca corn cabelo longo e vestido longo,
caminhando atraves do capim alto de urn prado de vetio. Todas estas coi-
sas (o mar, os campos, o capim alto, o cabelo longo, o vestido longo) tern
uma coisa Obvia ern comum: e o movimento ondulado corn sua mdo ou a
ponta de seus dedos; 6 urn gesto Idestaque meut Falando racionalmente,
urn milharal nao tern muito a ver corn cabelo nem o mar corn arvores. Mas
o movimento de como as ondas se movem no mar e algo quc voce pode
ou internalizar vindo de fora ou projetar para fora de seu corpo, ou voce
pode delinear o contorno do cabelo ou do vestido, se fizer o mcsmo tipo
de gesto ondulado de circa para baixo ern vcz de horizontalmente.

De modo que e urn tipo de gestualidade que tern a ver corn amor c
carinho e corn o aparccimento e climinuicao de paixäo e assim por diante,
alern do fato 9uc o movimento contem arrepios ou goticulas — as
semicolcheias. E interessante quc a gestualidade de urn acalanto fazendo
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uma crianca dormir tenha o mesmo tipo de fluxo legato mas nao contenha
gotinhas ou "latejos", o que significa tambem nenhuma excitacdo. Isto pode
ser algum tipo de socializacao apresentando o tabu do incesto numa forma
musical. Quem sabe? Mas e completamente claro que as pessoas nao escu-
tam cantigas de ninar quando ouvem mUsica romintica do tipo arpeggio
legato de piano, apesar das formas onduladas serem tao semelhantes.

0 que estou querendo dizer e que existe um denominador comum en-
tre todas estas formas de ondas: e uma gestualidade, uma cinetica, uma
tatibilidade que pode ser destilada desses fenemenos fisicos aparentemen-
te &spares. Os aspectos emocionais associados atraves da mUsica a todos
estes fenOmenos se relacionam com ternura e paixao, mas outros aspectos
relevantes sao o campo, a natureza pastoral, o mar, e as atitudes construidas
socialmente em relacao a estas coisas especificas. Assim, para reduzir a
significacao do arpeggio de piano legato de tendencia romantica a sua
gestualidade — sua significacäo "primaria" talvez? — seria nao somente
falso: tambem retira toda sua contigencia, toda as entranhas da habilidade
da mUsica de comunicar e rebaixa-a para urn tipo de sistema de comunica-
cdo extremamente abstrato e sem interesse. Torna a mUsica socialmente
sem sentido, o que nao acho correto.

Nab obstante, suponho que essa e uma maneira na qual eu poderia
destilar e abstrair certos tipos de movimento num nivel alto de generalida-
de. Mas isto nao significa dizer, numa cultura musical completamente dife-
rente, que possa ter uma nocio completamente diferente de como um pai
ou mae deva se comportar com a crianca ou que tem nocties de como o
amor deva parecer completamente diferente, que mUsica expressando
motivos de comportamento gestual ja aceitos em relacao a tais fenómenos
va soar como mUsica para o mesmo tipo de coisa em nossa cultura, nem
que nossa mUsica para tais funceies em nossa cultura vd soar o mesmo para
pessoas naquelas culturas como acontece com a maioria de nos. Portanto,
penso ser importante evitar a essencializacao que promover significacao
"primaria" pode trazer. Mas penso que se possa observar uma cultura
musical e comparar seus padroes de gestualidade e movimento corn os
nossos, e comparar como tal gestualidade se relaciona corn fenomenos
semelhantes na nossa cultura ou nao. Penso que deva ser sempre cultural-
mente relativo. Mas concordo que urn certo grau de abstracao deve ser
possivel dentro de uma cultura musical ampla.

Vocë comeca com significaciio secunddria e depois vai para a priming. Riachos,
ondas, cabelo e assim por diante levam ao gesto primario. Voci estd argumentando que
devemos considerar later musicologia como etnomusicologia, defendendo que nao
essencializemos nossas nopies de mUsica, nossas nocbes de senso comum, e as facamos
aplicdveis universalmente, que devemos questionar nossas posinies que estäo arraigadas
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e que assunzimos como "naturals", fazendo o mesmo too de trabalbo que SimhaAarom
estava fatendo na Africa, rims fazendo em nos mesmos. Do que voci. falou parece que
sett enfaque d amilise musicalefenomenolOgico.

E na verdade baseado no que as pessoas percebem quando escutam
mUsica e como reagem a ela em termos do que se relacionam verbalmente
ou mesmo visualmente, mas 6 principalmente uma questao de coerencia
de intersubjetividade, de mancira que se possa estabelecer que urn certo
nUmero de pessoas numa populacao ou habitat cultural particular sentem,
reagem, descrevem suas reacees em relacao a miisica de uma forma seme-
lhante. Sim, 6 baseado fenomenologicamente.

Qua/ o papel do analista na re/arc-to Oticonthico?
Sempre vai existir urn certo grau de hermenCutica neste tipo de traba-

lho analitico. Obviamente, como analista voce tern uma hipOtese do que
pensa pessoalmente sobre a mUsica que voce esta estudando, mas fcliz-
mente somos todos seres histericos, corn urn passado: todos temos
experiencia musical e social de algum tipo, entao nao estamos distances da
cultura que estamos tentando descrever ou compreender. Nao somos seus
representantes 100%, mas para superar o problema de generalizar corn
base na nossa prOpria subjetividade podemos usar o tipo de
intersubjetividade mencionada anteriormente, como urn alicerce empirico
para verificar ou falsificar hipOteses que surgem inicialmcnte da nossa pro-
pria interpretacao.

Voltanto a questao de generalizacao e do papel do analista, penso que
importante lembrar que nenhum sistema semiatico pode funcionar se ha
uma anarquia completa de sujeitos individuais sentindo ou reagindo ou
comprecndendo os mesmos sinais de maneiras completamente diferentes.
Parte do papel da andlise semicatica e, cerramente, reconhecer padrics de
regularidade e coesao em estruturas musicais e ao que estas estruturas di-
zem respeito fora de si mesmas e com cada uma (Palo, clam sobre signifi-
cacao num sistema que seja cultural e especifico). Mas como a mcisica tem
um elemento tao obvio de subjetividade, tal subjetividade deve ter tambem
uma base objetiva. Assim, uma maneira de lidar corn este problema 6 estar
certo que a fenomenologia na qual suas observacees estao baseadas tenha
uma aplicacao objetiva o mais ampla possivel. Obviamente,
intersubjetividade 6 culturalmente relativa, restrita ao grupo de pessoas que
compartilham uma compreensao semelhantc ou igual da estrutura musi-
cal, de modo que o analista deve poder compreender ou explicar como e
porque pessoas associaram-se a um conjunto particular de direcóes e con:
duziram um tipo de etimofonia (=origem do significado de um som). E
claro, deve-se compreender que o denominador comum das associacOes
que as pessoas fazem com mUsica nao conteralo nenhuma "lOgica" verbal,
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mas tea) urn tipo de "lOgica" gestual. Por isso voce tern que sustentar sua
analise numa forma musicogenica em termos de referencias ou homologias
gestuais, cineticas, tateis e sociais.

Entlo, para completar a analise semicitica penso que se deve discutir a
origem das ligagnes entre estrutura musical e reacao ou associacao. Por
exemplo, para compreender o significado integral dos aipeggi legati de piano
que falei acima, deve-se lembrar o papel do piano nos salOes burgueses do
seculo XIX. Mulheres, filhas de familias de comerciantes teriam que apren-
der piano, e acompanhar bem, para poder ser uma boa anfitria numa "soirée"
e atrair homens elegiveis. Seducao no piano era importante. E so pensar
ern todos aqueles duetos corn cruzamento de maos completamente gratui-
tas, imagine uma sala de visitas alema ou inglesa vitoriana corn todos aque-
les tabus sexuais e sociais. Ambos, o dueto ou acompanhamento, permiti-
am proximidade fisica; corn duetos no piano tinha-se na verdade que tocar
no registro do piano do outro: boa oportunidade para tocar-se! Corn due-
tos e acompanhamento tinha-se que fazer movimentos juntos que conti-
nham expansao e elevacao, que seriam bastante sugestivos. Entao tern-se o
reforco da conexao romantica a todos aqueles concertos romanticos para
piano e ai deve-se observar tambem todos aspectos anafOnicos — as on-
das, a gestualidade, a tatilidade, os movimentos e texturas, as goticulas e
assim por diante 	 tudo o que poderia estar ligado aos aspectos sociais de
amor e romance que acabo de mencionar. Alem disco existem todas as
associacCies pastorais a considerar e a relacao entre mUsica, amor, natureza
e subjetividade burgueza.

Na realidade e frequentemente impossivel isolar o significado de qual-
quer estrutura musical a somente um destes aspectos — anafOnico e
gestual ou rain e cinetico, social (atraves de sinedoque de genero) ou
sintitica. Mc) existe nunca uma maneira 100% segura de dizer que esta
ou aquela explicacao e definitivamente a verdade. Tudo que se pode
fazer e sugerir explicacóes proviveis ou menos proviveis para os as-
pectos semiOticos dos sons musicais. Penso que muito deste tipo de
analise precisa ser feita sob circunstancias culturais particulates antes
que possamos tirar conclusies gerais sobre como a mUsica funciona em
bases genericas.

Mas certamente voce tern alguma teoria ou ideias sobre a naturqa geral da mfisica
como uma forma de comunicaccio antes de cotnecar tentando lidar corn eipeaficos?

Suponho que deva ter, mas somente num sentido, e mesmo entao gos-
taria de pensar que fosse dialetico. Por exemplo, penso que significacao
"primaria", no sentido que a discutimos, mesmo nocOes de "estrutura pro-
funda" no sentido Chomskiano (pelo menos para compreender variantes
na construcdo de linhas melOdicas), ambas estas coisas podem ser lateis
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como hip6teses ou perspectivas, ou mesmo como modos de tentar se apro-
ximar inicialmente do que e especifico de culturas particulares. Mas defini-
tivamente nao acho que seja realista tentar aplicar reorias de comunicacao
musical gerais, teorias que se baseiam em experbencias restritas de urn nü-
mero de culturas musicais restritas, a mUsica cm geral como alguma verda-
de universal: ja vimos o suficiente deste tipo de etnocentrismo e arrogancia
nos escudos convencionais de mUsica. Qualquer teoria ou proposta gcral
deve estar informada por destilacao e abstracao de uma variedade ampla
de priticas musicais particulares muito mais que o contratio.
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