
O CENERO ESTUDO E A TECNICA PIANISTICA
Salome- a Gandelman

RESUMO: Breve historico do ggnera estudo para piano, das ideias sabre tecnica e da pratica peclagegica do
piano, a partir do final do seculo XVIII.

Por mais de tres seculos e meio acumulou-se uma consider:wet literatura
sobre tecnica pianistica e metodos para seu desenvolvimento, os quais expressam,
de urn modo geral, as exigencias do idiomatic° instrumental, as concepMes a
respeito de tecnica e as ideias pedagOgicas vigentes nos diversos momentos desse
perfodo. Urn breve histárico do genero estudo para piano acompanha e deixa
transparecer o dinamismo e a abrangencia desses vdrios campos e suits relacães.
Ate o Ultimo quarto do seculo XVIII, composicao e execucao instrumental cram
panes de urn aprendizado integrado; o instrumentista de teclado, alem do natural
desempenho em seu instrumento, dispunha igualmente de conhecimentos tearicos
consistentes. J. S. Bach, por exempla, nas 15 InvencOes a duas vozes e 15 Sinfonias
a tres vozes em diferentes tonalidades maiores e menores, pretendeu oferecer
ideias de como compor e desenvolver o toque cantabile, segundo suas palavras
nit "Introducao" a essas pecas. Livros como os de Couperin, Karl Philipp Emanuel
Bach, Marpurg e Turk ofereciam orientacao sobre a realizacdo do baixo cifrado -
hoje uma pane do ensino de Harmonia ornamentacilo e articulacao, e embora
tambem pretendessem tratar do "bolo toque", quase nao abordavam questOes
referentes a tecnica enquanto conjunto de condiMes inecinicas necessarias
a uma boa performance.

No livro L'art de Toucher le Clavecin, depois de algumas importantes
recomendMes sobre a boa posicao ao cravo e sobre a altura do pulso, Couperin,
em apenas duas frases, resume seus pontos de vista sohre tecnica: "a bela execu-
ciao depende Inuit() mais da flexibilidade e da liberdade dos dedos do que da
forca; (...) a docura do toque depende ainda da manutencao dos dedos 0 mais
prOximo possivel das teclas",' ideias que ja prenunciam as de Chopin, como
freqUentemente mencionadas em Chopin vu parses cileveshivro de J. J. Eigeldinger,
escrito a partir de depoimentos e partituras anotadas de alunos de Chopin, agen-
das e correspondencia do compositor.
Ern seu Essay on the True Art of Playing Keyboard Instruments, livro fundamental
para os instrumentistas de teclado no que se refere as praticas interpretativas do
seculo XVIII e considerado por Haydn "a escola das escolas", K. Ph. E. Bach
dedica varios capitulos ao dedilhado, ornamentacito, performance, intervalos e
sua cifragem, baixo continuo, acompanhamento e improvisaciio. Como Couperin,
enfatiza o valor do toque cantabile, e no capitulo "dedilhado", alem de descrever
a posicao da mao, do corpo e a altura do banco, chama a atencão do leitor pant
as vantagens do toque flexivel e, faro interessante, antecipa a "posicao Chopin"
- dedos longos, 2°, 3° e 4° nas teclas pretas, e polegar e	 nas brancas, coin a
forma mais natural da mzo. ("Ao tocar, os dedos devem estar arredondados e os
mnsculos relaxados. Quanto menos essas duas condiMes estiverem atendidas,
mais atencao deve-se dar a elas. A rigidez prejudica todos os movimentos, acima

1 Couperin, F. -	 de Toucher to Clawcin, pp. 11 e 12. Tract. Anna Uncle. Leipzig, Breitkopf &
Harrel Musikverlag,	 1937.
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de tudo as extensOes e contract -6es rapidas this mans, tao constantemente
requeridas"=).

Como Johann Sebastian Bach, seu pai, faz use constante do polegar (mas nao
em teclas pretas) e alerta que, grams a mudanca clo sistema de afinactio, que
possibilitou o emprego das 24 tonalidades - impossivel antes cla fixacäo do
tempectunento igual o dedilhado passou a merecer urn cuidado especial, como
fator facilitador da execticao e da expressividade. PropOe criterios para o esta-
belecimento de cledilhados e os apropriados para as escalas maiores e menores,
notas clobradas, acordes, progressOes, fOrmulas derivadas de acorcles quebrados,
etc..., corn °pc:6es que levam em coma as articulacOes cionicas e melOclicas. No
capitol° Performance, tram cla dinamica e agOgica, dos ritmos pontuados, dos
toques, das acticulacOes, dos afetos, discute em que consiste uma boa interpre-
tacno e ate recomenda coma estudar e o que tocar ou nao tocar em publico, e as
razOes cla cscolha. Embont trace de temas diretamente ligaclos a thcnica no sen-
ticlo amplo c modern() do termo, nao se ocupa de exercicios sistematicos e gm-
dativos que visem a preparacao muscular do instrumentista.

Por que, nos tratados citados, essa prep:mica() nao e abordacia?
Segundo Fielder), citado por Cord Kaemper, "como o !nuncio clan teclas do

cravo ou do clavicordio nao exigiam form, Os exercicios de preparacno da Iona
cram, ate urn certo ponto, suM-irfluos" 3 . Mas nao so a forca era desnecessticia;
problemas celativos it extenstio e a dinamica tambeth nao ocorriam. Ala) cla
impossibiliclade de \tart:lc6es graduals de intensiclacle, as teclas clesses instrumentos
cram mais 'eves, estreitas e curtas clue as do piano moderno, nao oferecenclo rc-
sistencia ao executante, o que explicit, de certa forma, a inexistencia de propostas
(ithitoclos) visando a prepanono mud -Mica (muscular) do instrumentista, embora
obras coma Ouvierubung de Bach, 1:1sercizi per matvicembalo de Alessandro
Scarlatti e omit quanticlade de prelthlios c tocatas tivessem siclo compostos tendo
cm mente, ent pane, sues desenvoltura no teclado.

A transicno do cram ou clavicOrdio para o pianoforte nao foi apenas uma
questao de gosto ou conveniencia. A panic cla	 metade do seculo XVIII, a Europa
comecou a passar por violentas convulsOes socials, culminaclas com a Revolucno
Frances:I e acompanhadas por mud:Incas ideolOgicas significativas, corn
consequentes repercussOes na milsica, canto no campo cla CELI4E10 quanto cla
recepcao. Nasce urn novo tipo de ouvinte, mais interessaclo na expressao de
sentimentos e emocOes do que no praz.er estetico, objetivo clos desenhos floridos
do rococo. Esta tenclacia atingiu seu ponto culminante no final do sCiculo, corn o
estilo designado porEmplindsainkcit - sensibiliclade - mais impulsive e ditla111160,
como propagado por J.J. Rousseau.

A impossibiliclade do cravo de corresponder as novas exigencias expressivas
do cstilo, more elan, nuances gradativas de intensic iade, sforzando - urn accnto
dramtitico - e equilibria sonoro entre os pianos da linha melOdica c do acorn-
panhamento; e a paulatina transferencia cla othisictit, dos sttläes aristocraticos pant
mitiores salas de concerto, cujas din-lens -6es demandavani instrumentos mais

2	 Bach, K.61 Philipp Hummel - 16.say on the Two :la ol Haynie Keyboard loanonoth, 	 n 2 e i 3.

Ttdd EdiEdo de \X'illidin J	 Eulenhurg Books. London, 1974.
3	 Edeniper, c - 7raboques Man ythauto, p 12. Editions NIusic.des Alphonse I cdur Pails, 1068
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poderosos, levaram a gradual substituicao do cravo e clavicOrdio pelo pianoforte.
Como os clavicenistas, simultaneamente compositores e instrumentistas , os

pianistas, ate o Ultimo quarto do seculo XIX, ainda exercem essa dupla atividade.
No entanto, a situacao comeca a modificar-se lentamente, ja a partir do prirneiro
quarto do seculo, quando as exigencias instrumentais se tornam maiores e mais
especificas e as partituras mais complexas e detalhadas. Os primeiros sopros do
romantismo trazem a valorizacao da figura do solista e uma gradual mudanca na
maneira do compositor inserir-se na sociedade. Por urn lado, de busca um major
controle musical sobre sua obra, como resposta ao excesso de "acrobacias"
ornamentais praticado pelos executantes e conseqtiente degradacao do sentido
musical. (Johan Sebastian Bach 6, provavelmente, o primeiro compositor a indicar
a ornatnentacao em seu texto, o que, na epoca, e considerado quase urn atentaclo
a liberdade criativa do interprete). Por outro, o compositor almeja libertar-se da
posicao subalterna de membro da criadagem da nobreza, para a quill ate entao
escreve corn fins especificos de celebracao de Batas religiosas e festivas ou de
divertimento, sem preocupar-se corn a publicacito de suas obras. Corn Mozart e
Beethoven, o quadro se modifica. Ambos procuram emancipar-se do mecenato e
tentam, sobretudo Beethoven, sobreviver corn a venda de suas obras, o que impOe
uma escrita rigorosa e precisa. A composicao das cadencias para seus concertos,
por vezes ate varias para um mesmo movimento, colocadas como apenclice a
obra, introduz uma nova restricao ao exercicio da criatividade do instrumenrista,
que se acentua a partir de Schumann, quando os compositores passam a escrever
a cadencia nota por nota e a colocala no lugar prOprio na partitura. A escrita
musical se torna cada vez mais detalhada e exigente, corn a inclusao de indicaceies
de tempo, de citrater, de expressao de dinarnica, de articulacao, ornamentacao e
ate mesmo de pedalizacao. As oportunidades de improvisacao ficam drasticamente
recluzidas e o instrumentista passa a atuar como interprete, perdenclo, pouco a
pouco, a capacidade de improvisar.

As sucessivas inovitcOes introduzidas no piano e a expansao do sistema tonal,
propiciando o desenvolvimento de uma linguagem idiomatica em crescente corn-
plexilizacao, provocam o deslocamento da tecnica (no sentido de preparacao
muscular), de sua posicao secundaria, para o centro de praticas que, embora ori-
gintirias do cravo, a partir de investigacOes nos campos da fisiologia e (la mecanica,
comecam, nits tiltimas decadas do seculo XIX, a ser pouco a pouco modificadas.

Ja no final do seculo XVIII e primeira metade do XIX, corn o crescente use do
pianoforte, surge o genero escudo, baseado na ideia da repeticao mecanica e incansavel
de fOrmulas, visando o desenvolvimento de competencias que, na epoca, se pensava
caracterizarem a boa tetcnica: velocidade, igualdade da forca dos dedos e resistencia.
Os titulos de Czemy, aluno de Beethoven, professor de Liszt e inventor de uma enor-
me quantidade de exercicios e estudos, claramente confinnam tal visao: Escola da
Velocidade, Arte da Dextreza, Exerckios Jornaleiros, Estudos para a Mao Esquerda,
etc. No prefacio dos Estudos Jornaleiros (didrios), Czerny escreve: "Nada e mais im-
portante para o interprete do que trabalhar incansavelmente as dificulclades mais
habituais urn grande ntimero de vezes seguidas para domin g-las a perfeicao."

4 apud kaemper, G. op.ca. p.16.
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Considerava-se, entao, que a tecnica, antes de ser aplicada as ohms, deveria
ser praticada em uma infinidade de exercicios e estuclos (repetidos it exaustao),
generos que alcancamm sua era de ouro duntnte o seculo XIX. Assim, fazer exercicios
e estudar piano (ou outro instrumento), tornaram-se sinonimos, dal a valorizacno
do estudo, uma nova forma de exercicio extremamente elaborada.

A estreita ligacno entre exercicio e estudo, assitn como a identidale de sea

idat basica, manifestam-se no tittilo de J.B. Cramer (1771-1858), Estudos para
Pianoforte em 42 EyetticiosemDiferentes 7bnalidades, ancebidos para Pncilitar
o Progresso Daqueles (pte se Pronecan a Estudar esse Instrument° a Fund°,
unlit° apreciados por Beethoven, publicado em 2 volumes, em 1804 e 1810, 13
anon antes da colecao Grades ad Parnassu tn de Clementi (1752-1832), pianista
e improvisaclor brilhante, ate mesmo ticlo, na epoca, como rival de Mozart. Par sua
linguagem idioniatica e propostas de tratamento do instrumento condizentes corn
suas caracteristicas - utilizaMo dos toques legato e cantabile - Clementi 6 con-
sideraclo 0 pai chi tecnica pianistica propriamente clita, entenclida, nesse estagio,
como competacia de ordem mecanica, conceito que, salvo para alguns poucos,
como por exemplo, Chopin, perclura ate o final do seculo passado e inicio dente.
Kalkbrenner (1785-1849), Limos° pianista e professor, Liszt e outros, aconselha-
vam aos alunos que lessem algum livro clurante a pratica dos exercicios, com p for-
ma de evitar o

Entrc as recomenclacOes de Clementi quanto 1 maneint de estudar destacam-
se: cuicladosa escolha de dedilhactoque evidencie n id6ia musical (corn a oportuna
observacao de que o clectilhado mail facil nem sempre c o mail adequac)); bus-
ca do clesenvolvimento da agilidacle, forca e resistencia dos dedos; e evitacno de
movimentos superfluos (pant de, os movimentos de mao e bray)).

Como Czemy e Clementi, Kalkbrenner era adept° (la tecnica digital estrita,
para cujo desenvolvimento usava, coin os alunos, urn aparato de situ invencao, 0
"guia-maos" (semelhante ao "chirop/ast" fabricaclo por Logicr, cm 1814). Den, no
entanto, urn passo a frente, no senticlo do enriquecimento do gestual do pianista,
ao	 izar-sc do jogo de pulso para a execticao clas oitavas.

E Carl Maria von Weber (1786 - 1826), contemplado pela natureza coin apti-
cläes fisicas especiais (sua mao permitia-Ihe alcancar facilmente o intervalo de
12Th amplia este gestual empregando saltos, extensOes e escalas rapiclas em
notas dobradas. Ambos, Kalbrenner e Weber, de certa forma, comecam a pavimen-
tar o caminho para o pianismo de Chopin e Liszt.

Diferentemente de Clementi, Hummel (1778-1837), Kalbrenner e Liszt, Chopin
nao fez escola on institu in uma tradic1k) pedagOgica, mas, atravês clas exigencias
musicals e expressivas cle suas ohms, contribuiu de forma marcante pant a amplia-
cao dos recursos tknico-pianisticos. Seas iclOias a respeito da indissociabilidade
entre tecnica e concepcao sonora do texto permanecem atuais. Para ele, tecnica
seria urn mein (teri yai da necessidade cle expressar-se musicalmente, no que
contrariava, em essenci2t, a concepcao mecknica do desenvolvimento pianistico
de sect tempo. Pensava-se no process() Ifsico que desencadeia o nom, mas nao no
faro de que o desejo de produzir determinada sonoridadc engendrasse o mo-
vimento apropriado, contribuindo, dessa maneira, pant a formacao e 0
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desenvolvimento da tecnica almejada. Chopin substitui a repeticao mecanica por
uma intensa concentracao auditiva, no que, posteriormente, foi seguido por Leimer
e Gieseking. Nessa concentracao residiriam os dois corolarios indispensaveis a criacjio
de uma sonoridade de qualidade: o desenvolvimento da escuta, de urn lado, e o
controle e descontracao muscular, do outro. A sensacao de uma perfeita continuidade
do om-bro 3s pontas dos dedos estii na base de suas grandes inovacOes, assim
como a posicao cunhada como "posicao Chopin", as escalas corn os dedos longos
sobre as teclas pretas e os arpejos sobre o acorde de 7 2 da diminuta sao os pontos
de par-tida para o trabalho digital e pant a priltica de escalas e arpejos. Segundo 11.
Eigeldinger, de ulna constatacao fisiolOgica nova - nas extensbes, o dedo central, o
pivot, nao e o 3 9 , mas o indicador, dedo condutor por excelOncia - clerivam outras
inovacOes conic):

extensão corn maleabilidade
(Estudos op. 10/1e1 0/8);

extensao na escritura da mac) esquerda
(Estudo op. 10/9; Noturnos op. 27/1 e2; PreIndio op. 28/24);

extensao simultithea em ambas as maos
(Escudo op. 25/1; Preindio op. 28/19);

alargamento das sucessOes em gnus conjuntos pant fOnnulas que altemam elementos em
gnus conjuntos e disjuntos

(Estudos op.10/4 e op. 25/2);
extensao dos acordes quebrados a toda a extensao do teclado

(Estudos op.10/1 e op. 25/12);
extensão com acordes articulados simultaneamente ou arpejados muito rapidamente

(Estudos op.10/11; Noturno op. 48/1; Polonaise op.44; Scherzo op. 39);
escrita em notas duplas recorrendo a todos os intervalos, da 2 1 a 74

(Estudo op. 10/7).'

Coin Chopin, os estudos ganham uma dimensao poetica e, alem de sua des-
tinacao original, comecam a ser associados ao desenvolvimento da imaginacao e
dos recursos sonoros do pianista, tornando-se pane do repertOrio de concerto; pecas
de media duracdo, homogOneas quanto a textura e cardter, em geral enfocam urn pro-
blema tecnico-musical principal (talvez corn algum outro de dificuldade secundiiria).

Mas, sem cavida, Chopin nao cobriu todo o campo da tecnica pianistica. Se a
natureza de seus próprios dons como executante levaram-no a explorar mais certos
aspectos da tecnica do que outros, ou se suas decisOes foram tomadas por Auras
razOes musicais, e uma questao que, de fato, nao pode ser respondida. Consciente
de sua forca e Iimitaoes, e por temperamento avesso ao excesso, a pieguice e ao
descontrole, de jamais ambicionou ser um super-virtuose. Aristocrata, 6 um pianis-
ta de camara, herdeiro de Mozart, trazendo para o piano a depuracao da arte do bel
canto. Sua personalidade nao mostra nenhum traco faustico, ao contrario de Liszt
que, sobretudo na juventude, interessa-se apaixonadamente pela experimentacao,
pela ampliacao dos recursos de expressao e pelo virtuosismo, embora nem sem-
pre alcance uma perfeita fusao entre brilhantistno pianistico e substancia musical, o
que Chopin consegue magistralmente. Em concertos sucessivos, Liszt "experitnenta",

5. Eigeldinger, JJ., Chopin Vu par Ses Ereves, p.32. A La Baconniere - Neuchatel, 1988.
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faz novas recriaebes pant suits obras, razao pela qual existem tantas veNees diferen-
tes chi mesma pt./ea, explorando ressonancias, texturas, timbres e registros, bem
de acordo coal sua concepOo orquestral do piano. Em seus Estudos abundam
trinados, tremolos, oitavas quebradas, passagens coin maos alternadas - clementos
(pc Mt° interessam a Chopin -, apresentados em alto grau de dificuldade, clue [(m-
om a expanszio cla tecnica pianistica: "emprego do bravo inteiro, com participacao
ativa dos ombros e costas, dal a nocao de peso, ate entao insuspeitada, e de des-
locamentos massivos do bravo, arrastando no scu curso imensos blocos de sono-
ridacle, dc um extremo a outro do teclado"".

Ohms significativas do porno de vista poetic() e do cicsenvolvimento tecnico, a
partir de Chopin, os Estudos nao se espclham as expansOes tonais, ritmicas, tex-
turais e timbricas pelas quail a linguagem musical vai passanclo, alas tambem 0
dominio instrumental e icliossincratico de calla urn dos compositores, destacando-
se enure eles: os 24 Estudos de Chopin, Dots Granules Estudos de Concerto (Bans
les Bois c Ronde des Latins), Seis Estudos Segundo Paganini, Tres Es/lidos (le
Concerto tambein chamaclos Canrichos Poetic-us (0 Lament°, A ligeireza e Um
Slishim 4 12 Esn ulos de Becitcao Transcoulet aid, de Liszt, 12 Ecti (dos de I)ebussy,
Est, ulos op. 2, 8, 92, 56 e 65 (num total de 25) de Scriabin, 4 Estudos op .2 dc
ProkoficfI. Etudes- Mblea fix op 33 e 39 (ao todo 15) de Rachmaninoll, 3 Estudos
op.18 de Bartok e 15 Estudos dc Ligcti.

Numerosos compositores brasileiros, de chfcrentcs epocas e tenclencias csteticas,
(anthem compuseram boa quanticlacie de estudos de alto nivel musical. Entre
outros, pock:trios citar: 6 Estudos, de lirasilio Itibere, Estudo Pestionn Estudo na-
ry a Mao Esquerda e 3 Estudos op. a2, de Henrique Oswald, Tres Estudos em
Forma de Sonatina, de Lorenzo Fernandez, 6 Estudos Transcendental's, de
Francisco Mignone, 5 Estudos(o :tutor considera a Serest(' n Q 3 urn estudo ritinico
c dc sonoridades), de Vieira Brancl g o, 20 Est' trios, de Camargo G uarnieri, 3 Estudos
(diem de numerosos pequenos outros, contidos na serie 0 Estudo do Piano), de
Heitor Alimoncla, Estudo n u 1, de Jorge Antunes, 12 Estudos (cm 3 cadernos) e 8
pequenos estudos, contidos na sale Estudando Piano, de Osvaldo Lacerda, Um
estudo? Etsler e Webern cam Udmurt nos mares do sal e Estudo maciino, de Gilberto
Mencius, 3 Estudos breves e 4 Pequenos Estudos, de Henrique Morozowicz, 2
&Milos, de Claudio Santoro e Estudo n 9 1 e Tres Profecias en 4forma de Estudo,
de Almeicla Prado.

Has Emu) exercicios quanto estudos, cstcs como gënero poetic() e exploraterio
de novas possibilidades sonoras e instrumentals - tecnica punt 00 aplicada - en-
volvem Ulna pergunta basica: 0 que e tecnica? Sao Men/ram as respostas para
esta questao, segundo as exiaencias criadas pelas transform:0es da linguagem
musical, as novas founts de utilizaeao do instrumento, 0 conjunto de conhecimentos
clisponiveis e a experiencia de quern as formula. Fin seu livro Techniques
Pianistiques publicado em 1968, Kacmper a concebe como urn sistema dc gestos
e movimentos; a propOsito, city a seguinte passagcm do Diario de Male. Auguste
Boissier, no qual cla registra as :atlas de Liszt frecinentadas pela filha Valerie: "Liszt
quer reduzir calla passagem a certas formulas de base corn as quail pode-se fazer

6	 Ideal, p. 0
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todo tipo de combinaches. Uma vez descoberta a chave, pode-se executar tudo
corn facilidade, e ler qualquer peca" 7 , observacao importante, ja que, no seculo
XIX, os metodos baseiam-se em formulas de escritura, isto e, em configuraches
que expressam o pensamento do compositor segundo a especificidade do piano e
o estilo de cada epoca.

Diferentes metodos de desenvolvimento da tecnica pura, ate hole em use no
ensino, organizam-se em torno de algumas aches basicas: 1- repeticao de um lank°
dedo de cada vez, os demais presos; 2 - dois dedos, trinado; 3 - cinco dedos sem
mudanca de posicao; 4 - passagem do polegar, mudanca de posicao, escalas; 5 -
arpejos, considerados como escalas tom afastamentos; 6 - tercas, sextas, oitavas
duplas; e 7 - acordes. Ja coin Liszt e no seculo )0(, a compreensao da tecnica como
urn sistema de movimentos basicos - flexao/extensao, abducao/aducao c pronadio/
supin'tcao e as combinathes possiveis (e quantas!) - possibilita referencias a uma
tecnica de Cortot, Gieseking ou Nelson Freire. Enquanto a escrita pianistica conti-
nua em constante renovacao, a tecnica, do ponto de vista de trabalho corporal,
parece ter atingido seu ponto culminante corn Liszt, apesar da introducao posterior
de novos efeitos (utilizacao do interior do piano ou de sua caixa de ressonancia) e
da crescente dificuldade de obras como as de Debussy, Ravel, Rachmaninoff, Pro-
kofieff, Ligeti, Almeida Prado e outros. Corn o tratamento sinfOnico dado ao instru-
ment°, Liszt torna necessaria uma profunda mudanca no desempenho motor do
pianista que, da velha escola clavicenista de acao digital, passa a utilizar a coordenacao
de todos as miisculos dos dabs, maos, bravos, ombros e tronco. Como estudar, mais do
que o que estudar, coloca no foco da atencao velhas e novas questhes da performance
pianistica: posicao da mao, coin a arcada ligeiramente abaulada para cima, rela-
xamento e tailizacao do peso e dos movimentos do bravo (comportamentos pre-
nunciados por Chopin), tom implicacao de todo o tronco.

Nao somente a tecnica passa a ser entendida como urn meio econamico, ou seja
aquele em que e clispendido o menor grail de energia necessaria a obtencao de
um resultado artistico; mas sua própria geracao e desenvolvimento sao atribuidos
imaginacao sonora, ou seja, vinculam-se ao senticlo de propósito, finalidade e ade-
quacao a determinada concepdio musical. Assim, e no sistema nervoso central que
se localiza sua sale e seals mecanismos de commie. Fan seu livro The Art of Piano
Playing, Kochevitsky transcreve a seguinte citacao do pianista e professor Oscar
Rail: "temos que desenvolver ern nossos alunos nao a agilidade digital, mas a
agilidade mental". Steinhausen, medico alemao tambem citado por Kochevitsky,
diz em sua obra The Physiological Misconceptions and Reorganization of Piano
Technique	 que cada movimento tern inicio no sistema nervoso central, estudar
C., antes e acima de tuck', urn processo psiquico de trabalho sobre a experiencia
corporal acumulada e de ajustamento a determinado propOsito". Segundo de, e
fiat' a pratica de exercitios coma gindstica, cujos resultados podem ser alcancados
coin vantages] atraves cla prhpria acao consciente e informada de estudar. Enquanto
antigos teOricos da tecnica pianistica a concebem como algo abstrato, que pode e

7	 Kaemper, 0. opus cit. p. 16.
Rail, :gaud Konche yitisky, George. file An of Piano Playing: a Scientific A ()poach. Evanston, Ili /.

Summy-Rirchard Company, 1967.
Steinhausen, aped Kochevitsky, op. cit.
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Cleve ser trabalhado separadamente das questOes musicals, Steinhausen enfatiza
a inseparabilidade do artistico e do tecnico.

Tecnica c assim entendida como interdependente do aparato que toca c das
intencOes artisticas. Movimento e intencionalidade sao Linos na excelacia tecnica.
Tobias Matthay, urn clos grandes professores da Royal Academy of Music de Lon-
dres, no seu livro, The Visible and Invisible in Piano/ale iechnique considera
a tecnica como 0 poder de expressar-se musicalmente, mais materia da mente
do que dos cleclos; segundo cic, SW aquisicao implied na inducao e reforco de
uma particular associacao e cooperacao mental-muscular para cada efeito musical
clesejaclo. Um dos grandes pianistas cleste seculo, Walter Gieseking, ao clescrever
seu processo de estuclo em livro em co-parceria con seu professor Lehner I",
declara que, como os regentes, ele estudava as partituras Austad() do instrumen-
to; 56 quando completamente memorizadas - e ease processo incluia a reflexao c
solucao de questóes musictis e do “modusliiciencir, como clechlhado e coor-
clenacao de movimentos - as executava ao piano. Havenclo dificulclades, de as
rcsolvia fora do piano. Essa proposta pressup0c uma extremamente nitida au-
dicao interna e igualmentc viva memória muscular.

Segundo Sil Pereira, ilustre professor de Pedagogia Musical, Piano e urn dos
ex-diretores da Escola de Mdsica chi UFRJ, entao Instituto Nacional de MOsica,
tecnica, de moclo gent', consistiria na aplicacao de processor os mais econemicos
e eficientes na solucao do qualquer problema, conceit° que contem suhjacente a
ideia de intencionalidade. Na edicao de 1948 de seu livro 0 Ensino Moderno do
Piano, escrito em 1932 e ;Linda hoje muito atual, ao referir-se as caracteristicas da
undo pianistica e ao movimento artistico, cite uma conclusào de Wilhelm
Trenclelenburg, fisiologista da Univcrsidade de Tubingen: "o movimento artistico
no sentido de natural e perfeito) e aquele que raramente .tinge a posicao-limi-

te da articulacao e clue, por isto tnesmo, se realiza corn urn minimo de contracao
muscular". Para Ivan Galamian, grandc mestre do violino, a "naturalidade" 6 a
orientacao lxisica a ser perseguida; "certo" 6 apenas o que c natural para um de-
terminaclo instrurncntista, porque somente 0 que 0 natural 6 confortavel e
eficiente22

Embora Steinhausen, comp ja mencionado, ponders a respeito da inutilidade
da pratica de exercitios - tecnica punt - e Gieseking proponha a prep:mica° de
obras afastacla do piano (o que, forcosamente, leva a supor que em periodos
anteriores de tenha desenvolvido uma intensa pratica no instrumento), ha que se
consiclerar: 1" - a precisao, adequacao e faciliclade de coordenacao motora, por
razaes cliversas, variam de urn individuo para outro; 2' 1- as pecas, assim como os
estudos, corn scum diferentes caracteristicas tecnicas e poeticas, apresentatu feixes
complexos de situacOes-problema, clue clevem ser aborclados a partir de uma
clam "itnagem artistica", expressä° empregada polo pianism e pedagogo russo

10	 Leinier-Gieseking. Own) Deltimac Esinclar Piano. Lad. Tid1u	 nwinser. E. S. Mang Ind
S.Paulo. 1949.
11	 Trendelenburg, itud Pereira, Sd. 0 Pusan) Modern() do Piano, 	 15. Ricorch Britsileird, 2'
ed. 1918.
12	 Ivan Galiuniiin, :purl ("dig. Reginalckd konons PlaniSIS and their Tochinaue. p .3. Robert B. Luce.
Inc Washington - New York. 1971.
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Heinrich Neuhaus em seu livro The Art of Piano Playing; pars ele, o "que" detennina
o "como", ou seja, 6 a substancia poetica, o sentido musical, que da origem a ima-
gem artistica, que, por sua vez, orienta o labor tecnico; 3'- a boa pratica pe-
dagOgica recomenda que, no ato de estudar, se parta do mais essential para o
mais complexo, de acordo com etapas racionalmente planejadas: a) - recorte e
en-foque de detenninada situacao-problema, atraves da avaliacao de sua (s) possivel
(on possiveis) causa (s) ; b) - abordagem da solucao pela procura do movimento
que, alem de fluente e natural, seja o mais adequado a producao sonora que se
tern em mente; c) - fixacao Besse movimento atraves de repeticao realizada coin
concentracao e controlada pela audicao; d) - aplicacao de exercicios especificos,
sempre que necessarios, como forma de reforco da aprendizagem; e) - finalmente,
reinsercao da questao enfocada em seu contexto, portanto na situacao mais
complexa.

Basicamente, a orientacao pedagOgica em relacäo ao estudo do piano nas
nItimas clecadas deste seculo pode ser resumida ern quatro pontos:

1 - enfase no estudo em andamento lento, coin concentracao, embora
alguns professores tambem preconizem a pratica em andamento nipido, desde
que realizada sem erro, por implicar em atividade mental e muscular diferentes;

2 - enfase no papel do cerebro e do sistema nervoso, dal o cuidado no
estudo, uma vez que acertos e erros sac, indiferentemente fixados;

3 - enfase na objetividade do estudo e evitacao de repetictes mecanicas,
diminuindo, assim, o cansaco e as lesOes musculares;

4 - enfase na pratica eficiente, ao inves de longas floras de pratica.

Conclui-se, pois, que o conceito de tecnica desvela o horizonte de conhecimento
do homem em urn dado momento e acompanha suas expansOes. Atualmente
pensa-se que ha uma interdependencia entre o desenvolvimento da tecnica
instrumental e o da sensibilidade e do conhecimento; juntos se constituem em um
processo nnico, ligado a competencia e criatividade na arte de estudar. 1st° significa
que, em um movimento circular, ao construir sua ane, o homem, ao mesmo tempo,
se constrOi.

SALOMEA GANDELMAN e professor.' de Piano e de Praticas Interpretativas, nos torsos de graduatao
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coordenadora Jesse mestrado. Alem de actors de artigos publicados na Revista Brasileira de Music da l:FRJ e nos
anais da Associacio National de Pesquisa e POs-Graduagio em Masica ( ANPPOM) - fez a introdutao e organizacrio
do livro Esletica, do Prof. H.J. Koellreutter (Novas Metas, S.Paulo,1983) e acaba de conduit- 36 Compositores
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