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Resumo: Esse artigo aborda uma pesquisa em andamento que objetiva a criação de 
ferramen-tas para o ensino de composição, produzindo ao mesmo tempo estratégias 
para o compor a partir de processos derivados das noç ões de mente incorporada, 
semântica cognitiva e semântica cultural. Na primeira etapa, criamos uma série de 
ferramen-tas para o ensino de composição e instrumentação, enquanto na etapa 
atual, estamos compondo um livro de obras didáticas para instrumentos solo e 
eletrônica, que uti-lizem técnicas estendidas e escrita contemporânea.

Palavras-Chave: Composiç ões didáticas. Técnicas estendidas. Música interativa. Semân-
tica Cognitiva. Semântica Cultural.

Composition, Cognition and Culture: Composing Didactic Pieces With Exten-ded 
Techniques For Solo Instruments And Electronics

Abstract: This paper approaches an ongoing reseach which focuses both the 
creation of re-sourses for composition teaching and the development of strategies 
for composition influenced by the notions of embodied mind, cognitive semantics 
and cultural se-mantics. On the first stage, we created a set of tools for teaching 
composition and instrumentation. At this point, we are composing a book of 
didactic pieces of with extended techniques for solo instruments and electronics.

Keywords: Didactic pieces. Extended Techniques. Interactive Music. Cognitive seman-
tics. Cultural Semantics.
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1 Introdução

Esse artigo aborda a segunda etapa de uma pesquisa em andamento, cujo princi-
pal objetivo é desenvolver ferramentas para o ensino de composição musical, produzindo ao
mesmo tempo estratégias para o compor a partir de processos derivados das noções de mente
incorporada, semântica cognitiva e semântica cultural, contribuindo para a Teoria do Compor.
Sua principal problemática se centra na inadequação das duas abordagens mais comumente pra-
ticadas no ensino de composição: por um lado, um ensino excessivamente técnico, onde apenas
as questões isoladas de contexto são abordadas, em detrimento de um processo de construção de
sentido mais amplo, baseado na escuta e na experiência; por outro lado, uma abordagem com-
plementar se baseia em julgamentos estéticos e juı́zos de valor a respeito dos processos e mate-
riais. Autores como LIMA (2014, 2012, 1999), CUNHA (1999) e FERRAZ (2005) discutiram
essa questão previamente, sugerindo caminhos ao tempo em que reconhecem a problemática e
a complexidade da tarefa de superação.

Como temos discutido em textos anteriores (LIMA GUILHERME BERTISSOLO,
2016; BERTISSOLO, 2016, 2013; LIMA, 2013), propomos interação entre a semântica cog-
nitiva e a semântica cultural como uma possı́vel alternativa. Partiremos da premissa expressa
por NAGY (2016, p. 5) que concebe a criatividade musical pela “plasticidade da modalidade
cognitiva” e pela “fisicalidade da modalidade performativa”. Nesse sentido, propusemos experi-
mentos que buscam oferecer entendimentos para os processos de composição, tomando a noção
de mente incorporada (LAKOFF; JOHNSON, 1999) como elemento-chave, entendendo que as
noções forças musicais (LARSON, 2012), memória (SNYDER, 2000), expectativa e surpresa
(HURON, 2006), metáfora (SPITZER, 2004) e esquema (BROWER, 2000) desempenham um
papel preponderante nos processos do compor.

Consideramos portanto a indissociabilidade entre teoria e prática no compor (LIMA,
2012), tomando a Capoeira Regional da Fundação Mestre Bimba, Salvador, como contexto
cultural, entendendo que nossos processos cognitivos são culturalmente compartilhados, em
processos intersubjetivos1. Nesse sentido, tomamos a semântica cultural como horizonte de
sentido2.

A dimensão prática do projeto tem ocorrido pelo viés de uma pesquisa experien-
cial e, na sua primeira etapa, levou em conta também as implicações relacionadas às técnicas
instrumentais estendidas e dos recursos computacionais na prática musical contemporânea. Na
segunda etapa, o principal objetivo é desenvolver obras didáticas e ferramentas para o ensino de
composição, produzindo ao mesmo tempo estratégias para o compor a partir de processos de-
rivados das noções de mente incorporada e semântica cognitiva e das implicações relacionadas
às técnicas instrumentais estendidas e dos recursos computacionais. Os objetivos secundários
são compor obras musicais para instrumentos e eletrônica veiculando conceitos especı́ficos do
compor desenvolvidos durante a pesquisa de doutorado do coordenador da pesquisa, com base
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em uma pesquisa experimental sobre técnicas estendidas e relação intérprete-computador, pos-
sibilitando a criação de recursos para o ensino de composição e instrumentação. Esse projeto
está inserido no projeto de pesquisa “Composição e cognição: ferramentas e contribuições para
a Teoria de Compor e o Ensino de Composição”, coordenado por Bertissolo.

Tanto a interpretação musical interativa quanto a técnica instrumental estendida têm
desempenhado uma importante força nos estudos da performance musical contemporânea e da
composição, mas ainda assim se apresentam como um espaço sempre gerador de incertezas e
insegurança por parte do intérprete musical. As múltiplas possibilidades de interação em tempo
real ou com materiais pré-gravados, bem como a variedade de softwares e a falta de material
especı́fico sobre esta prática na música contemporânea, revelam ser um desafio não só para o fa-
zer composicional, mas como também para a prática da interpretação e execução musical. Visto
que é comum que diversos alunos da Escola de Música da UFBA se utilizem destes aspectos
e ferramentas para compor suas obras, essa primeira etapa do projeto vem se concentrando em
um processo de criação colaborativo, que resultará em pequenos estudos musicais. São excertos
didáticos que envolvem não só a técnica estendida, mas também a interação com o computador,
visando e experimentando uma futura elaboração de ferramentas didáticas para a introdução do
intérprete na prática de técnicas estendidas e de música interativa.

2 Estado atual da pesquisa e resultado parciais

Em um primeiro estágio, desenvolvemos um levantamento de dados sobre técnicas
instrumentais estendidas e música interativa. Essa abordagem inicial nos permitiu a realização
de um laboratório criativo, de natureza colaborativa, onde desenvolveremos experimentos com-
posicionais. Os experimentos resultaram finalmente em três obras musicais3, que possibilitaram
a criação das ferramentas de ensino. Essas ferramentas foram organizadas no site FERMATA4,
e podem servir tanto para o ensino de composição, quanto de instrumentação.

O desenvolvimento de estratégias de interpretação envolveram: a) as técnicas esten-
didas (da sua notação até a sua execução), com a relação entre a indicação direta do intérprete
e o auxı́lio, a partir do conhecimento das potencialidades do instrumento, aos compositores de
opções que mais se encaixavam em suas pretensões. Tais processos se tornaram essenciais na
relação compositor-intérprete, intérprete-composição e no resultado final; b) a interação com
o computador (seja em tempo real ou suporte fixo), pela interação em tempo real, quando o
computador pode coletar e analisar desde notas a caracterı́sticas de expressão feitas pelo ins-
trumentista e com isso elaborar diálogos e respostas sonoras ou visuais, situação que exige do
músico uma estratégia e sensibilidade de interpretação e interações totalmente diferentes de
uma execução em suporte fixo, quando há o uso de um metrônomo que o intérprete ouve, para
poder se encaixar sem atrasos ou adiantamentos nos materiais pré-gravados. Nesta situação, ou
ele necessitará de uma precisão perfeita (no caso de não usar o clique), ou de estar familiarizado
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com certas dicas ou deixas que os sons pré-gravados podem lhe indicar, desde que esclareci-
das previamente pelo compositor ou nas instruções da partitura. WINKLER (2001) apresenta
um interessante contexto para os modos de interação entre intérprete-computador, que foram
apresentados brevemente no site FERMATA.

Nessa segunda etapa, realizamos um mergulho na literatura especı́fica de semântica
cognitiva, de modo a possibilitar um maior aprofundamento nos conceitos abordados previa-
mente nos laboratórios. Após essa etapa, intensificamos os experimentos, dessa vez com foco
na composição colaborativa de peças didáticas. Com essas peças, visamos tanto a possibili-
dade de criação artı́stica em caráter introdutório para o estudante, e também o aperfeiçoamento
mecânico-motor, de modo a possibilitar um entendimento das técnicas em um meio musical.
Preliminarmente, compusemos para o Bouzouki, e nesse momento estamos finalizando as obras
didáticas para flauta, violoncelo e violão.

Elegemos a percussividade como foco de trabalho composicional no primeiro es-
tudo composto colaborativamente. O Bouzouki é um instrumento da famı́lia das cordas per-
cutidas, e, mesmo que ainda novo no cenário musical no Brasil, ele, como o violão, apresenta
em sua estrutura uma generosa caixa-de-ressonância. Procuramos, nessa peça, fazer com que o
aluno trabalhe o corpo do instrumento, aliando as sonoridades percussivas a técnicas idiomáticas
do instrumento.

O Estudo para Bouzouki5 foi a primeira incursão de composição colaborativa reali-
zada no domı́nio dessa pesquisa. A ideia inicial foi estabelecer um padrão de mão direita que
envolvesse diferentes modos de ataque (palhetada para baixo atrás do cavalete, percussão no
tampo, palhetada para baixo com as cordas abafadas, percussão no tampo) com gestos circula-
res. Esse gesto é construı́do pouco a pouco em um processo de adição gradual, nos compassos
iniciais (figura 1).

Figura 1: Excerto 1: [1-13] do Estudo para Bouzouki

A ideia é que, uma vez assimilada essa mecânica, os novos gestos musicais sejam
decorrentes de pequenas variações dessa lógica. Na figura 2, por exemplo, no compasso 23,
as cordas abafadas são substituı́das por um acorde. Esse acorde, formado por uma campanella,
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mantém-se ao longo da peça, apenas alternando sua posição, que é marcada em números roma-
nos sobre as notas.

Figura 2: Excerto 2: [23-32] do Estudo para Bouzouki

Pequenas adições e repetições das células iniciais geram variações métricas, que
podem também ser notadas na figura 2. A execução dessas métricas alternadas obedece à lógica
do gesto, de modo a facilitar a sua execução e apreensão. Esse estudo também poderá ser tocado
com eletrônica, em duas versões, uma em suporte fixo (com ou sem clique) e outra em tempo
real (através de um patch PureData)6.

3 Considerações finais e próximos passos

A interpretação musical interativa e a técnica instrumental estendida tem desem-
penhado uma importante força no estudo da composição e da performance musical contem-
porânea. No entanto, ainda há lacunas importantes neste âmbito que precisam ser melhor pre-
enchidas, como a imprecisão na forma de notação de certas técnicas e pontos de interação,
tornando a comunicação entre compositor e instrumentista uma parte fundamental para a cla-
reza e resultado final da obra. Esta relação, apesar de ser essencial no circuito composição →
performance, pode ser problemática quando se torna ausente e a partitura e sua bula, por si só,
não sejam suficientes. Numa partitura gráfica ou com elementos abertos, esta é uma questão
minimizada, já que o intérprete tem liberdade de fazer escolhas mais abertamente.

Esperamos com essa pesquisa contribuir para o ensino de composição e instrumen-
tação musical através da disponibilização de ferramentas concretas e peças didáticas na internet.
Nesse momento, estamos realizando os laboratórios de composição colaborativa, que resultarão
em um livro de composições contemporâneas didáticas para instrumentos solo (flauta, violon-
celo e violão) e eletrônica (suporte fixo e tempo real). As partituras serão acompanhadas de
textos explicativos e links para ferramentas online sobre as técnicas e recursos aplicados em
cada composição.

Em uma terceira fase dessa pesquisa, buscaremos aprofundar a temática pela inte-
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ração entre a semântica cognitiva e a semântica cultural, a partir da realização de experimentos
com jovens intérpretes, compositores e ouvintes. Partiremos da premissa já citada (NAGY,
2016, p. 5), ao considerar as modalidades cognitivas e performativa da imaginação criativa em
música. Em uma primeira etapa, realizaremos um levantamento de dados, através de um recorte
experimental com os bolsistas. Os experimentos enfocarão os temas de memória, expectativa e
metáfora.

O repertório aplicado nos experimentos consistirá nas obras didáticas compostas na
fase atual da pesquisa. Pretendemos acompanhar o processo de aprendizado das obras, através
de gravações, captura de movimentos (com sistema MoCap disponı́vel na Escola de Música
da UFBA) e entrevistas com os participantes. Posteriormente, pretendemos estender os experi-
mentos para ouvintes, com variados graus de expertise musical (estudantes de música, músicos
iniciantes/amadores, não-músicos).

Pretendemos que as diversas ferramentas e contextos oferecidos pela literatura abor-
dada possa ser discutida a partir de uma abordagem empı́rica. Finalmente, as principais ferra-
mentas e materiais da pesquisa terão contexto na composição de um novo escopo de obras (não
necessariamente didáticas).
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Notas

1Uma primeira incursão na interação entre a semântica cognitiva e a semântica cultural ocorreu no capı́tulo “O
Pato-Coelho da Criação”, publicado no livro Paralaxe (BERTISSOLO, 2016).

2Sobre a semântica cultural, JAY (1998, p. 3) afirma “a etimologia sozinha nunca poderá revelar como as pala-
vras significam ou performam, na medida em que as relações diferenciais entre elas são uma dimensão intrı́nseca
do seu papel nos sistemas linguı́sticos que são, portanto, muito mais do que meros agregados léxicos. A Semântica
Cultural deve, portanto, ser sensı́vel às maneiras pelas quais a linguagem toma parte em e contribui para processos
mais amplos de formação de identidade através da inclusão, exclusão, e mesmo abjeção [...] na sociedade como
um todo”.

3As partituras e gravações das obras estão disponı́veis em fermataweb.wordpress.com.
4A página possibilita ao usuário a navegação em hiperlinks, com exemplos em partitura, acompanhados de

gravações e descrições técnicas de execução e de interação entre intérprete-computador. Disponı́vel em fermataweb.
wordpress.com.

5A partitura e a gravação do Estudo para Bouzouki está disponı́vel em fermataweb.wordpress.com.
6Para maiores detalhes sobre o PureData, cf. https://puredata.info/. Uma interessante e abrangente abordagem

foi realizada por FARNEL 2010, que tem servido como fundamentação para esse braço da pesquisa. Por uma
questão de escopo, não abordaremos nesse artigo as estratégias de interação.
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