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P R E F A C I O  

O estudante m e  faz, pala prlmelra w. um cuno de harmonla, wt6, 
Em geral, Insuficientemente pmparedo no q w  dlz mrpolto aor prlncfploa 
báalcos que regam o rltmo, o compuro, os Intervalos, M eSCalM, a 
çAo e rua consta ap lkq lo .  O pmhasor de hannonle, em t odu  M lUH 
do seu enslno, b m  que enfmntar o fato de que ieus aluno8 n lo  tbm bui. 
a611dap sobre M qusis w por- conlwlr. N lo  h6 dbvlds de w, aelvo 
poucos cmoa excepclonals, os m6todoa empregador p u a  omlnar - 
prlnclplos báulcor a lo  deplorlvslr. Multos múakos. (#colham, a0 . C O M ,  
o que sabem. de conheclmentor mais "prltlcos". Outmr f6zem cunoa da 
Ensino Elementar. ma,  em geral. aaaw cunos n lo  fomcem multo m i b  
que uma ceda informaçlo casual e. mnmo q w  m faca um dali eStOrÇ0, 
em alguns cursos subsequentes de Dnado,para preenchar M clama dolxa- 
dos no lnlclo, dlflcllmente m conwgulrl qualquer conhecimmio mal do 
enslno fundamental por me10 de m6todo t l o  deflclente. 

Este Ilvro pretende o k m w r  uma sbile de exerclclos q w  - w epll- 
cados corntamente - dew proporclonar, Intaliv8lmenW, fundamental conhe- 
cimento tedrlco. Esta n b  6, abmlulmnte, a prlmelri vez que m lu uma 
tentativa d e ~ e  natureza para dlscutlr O materlal elamontar. Nem mwmo 
m pretende apmwnt6-lo de menalre orlglnal. &u conlaúdo j6 IOI an tu  
exposto e axpllcado Inlimorar veres e h& et6. alguns livro8 excebntea, 
em v6rias Ilnguas, sobro esse assunto. Mas, para m poder compmnd4-lM 
e fazer deles uso proveltow, 4 necesarlo w r  um múrlco multo adlantdo. 
Tal múslco encontrar6 neles um excelente reeumo do malarlil bdrlco, m u  
um prlnclplante somente poder8 asslmllar com dlflculdade a virlidade da 
exemplos e mlltodos apresentados, ou adeclonar o que lhe porsa ser WI. 

Por outro lado. não faltam obras confusas, mal8 eapeolalluda. chelu 
da exerclclos para prlnclplante*. Mas a falha dwses Ilvros. que pmcuram 
dar uma Inrtru~0.0 tebrlca geral, conslsta no f i to  de serem, n l o  86 mtl- 
quados em suas opinlbes e m6todo8, como tamb6m. Insuflclentei para uma 
educaçho proflsslonal. Na malorla doa casos, o8 exerclcloa pamwm e l e  
boiados para satlsfaçlo do autor e sun auto-aflrmaçllo, em lugar de vlsarem 
o aproveitamento do estudante; ou a lo  tllo 6rldos. q w  a14 o i luno mals 
dbcll n l o  consegue perceber sua m l q l o  com a mliilca. 

Hd Inúmeros Ilvros, altamente eapeclalizedos, mbm Ditado, Canto a 
Leltura I prlmelra vlata, Treinamento Audltlvo, Leltura de Clawa e outra 
subdlvlsôes da nossa matllrla Mas, quem deseja acumular conheclmentoa, 
catando-os gr0.o por gr60. em IlvrM escritos sobn bmar mlatlvemenia 
aecundhrlos. è rd  que pisaar anos nessa p i r b  da educaçlo muslcal - qw, 
alem de tudo. nAo 4 mals que uma prepueçlo para conhec!mentoa mala 
profundos. 

Um múslco formado pelo mdtodo de Solfejo. como w pmtlca em Paf- 
ses sob InfluOncla da Cultura muslcel francaia ou Italiana, pmvavelmenla 
negará que haja outro m6todo melhor. E como m conhece o alto apmwl- 
temento alcançado pelos estudantes desae rn6lod0, na Ieltura I pilnmlra 
vlsta de exemplos molbdlcoa e rltmicoa (prlnclpalmente na pmnúncla rlpida 
de sllabasl), tende-m a concordar com Isso. M u ,  M desvantegena d e  
m6todo aparecem no decorrer dos estudol: ll extremamente dlflcll levar 
M estudantes Mslm tmlnldoa a um concelto mal8 elevado de harmonla, e 
conduzl-10s a uma cede Independência em m u  trabalho cilador. Elei nlo 
consegwm re  afistsr d. aue Ilmltada concepçlo de tonalidade (qw, #Ia 
nomonclature unl fone pam um som muslcal e todas .UM deriv*, 



est6 dlstorclda at6 quase ao ponto em que o raclonal m tramforma em 
abaurdol) ou clsm, mala facilmente que outros. no que p r e n n b  n r  uma 
nova liberdade: dasordam total e Incwrbnola. 

H&, ainda. outro8 mbtodos que pmcurm remedier a Insuflci8ncla do 
Soliejo, expressando. por meio de toda wrte de slnals (escrltoa. falador e 
ge8llculadO8). o eigrliflcado dos wns da escala Estes abrangem, desde i 
inionnapb prlmlrla para amadores at6 os m6todos "funclonals" mali &m- 
volvidos. A primeira categoria nAo serve para o m0slco prollsslonal - a 
mena q w  aia dersb se wpeciallzar no enslno de amadome - I6 que 
n M  o leve aI6m doe prlmelros panson no concelto eepaclal (altura do som) 
e Umporal (duraglo do som) da milslca. A squnda cetegorla, ao lado da 
(ai em vez da) noaios rxerclclos dllrlos alermntarn. Inventa outros alste- 
m u  t.drlwr, c u j i  mlmllsçAo sxlga mair tempo e esforço do que um 
múlco n i o  upeclallrado em teoria pode dlspender. 

Nenhum comp(ndlo. p o ~  melhores que wjam M Intençbw do autor. 
a n l a  qual for a quaildade de m u  plano e contetldo. estar6 lina de crltl- 
c-. Imagino, ficllments. ea objeçbes que aerb  fel(u ao pressnte Ilvro. 

Ser6 d i b  que 6 demasiadamente amplo para ser utilizado por todos: 
que o utudante que procura apsnss uma InformaçAo superflclal n lo  dewla 
aprender tanta8 co lsu dwlnteressantes; que n&o se espera, do múslco 
aiiamente erpeclalizado de nomos dlaa. pmfundo conhecedor do assunto 
da eua atlvldade especial, que saiba tudo; que. por útil que seja alguma 
expwlbncla na iaItUra das d l w n m  claves a um luturo dlretor de orquestra. 
mria pura perda de tempo para um pianista preocupar-ss com problemas 
t b  especificos: que. cintar as n o t u  eflnadas, no tempo certo. poder6 ssr 
prowltoro para um cantor. mas. quando um vlollnlsta precisar6 fazer tal 
colse?; que o vlolinlita, entretanto, deve aprender a ler com rapldez ar 
notm agudas. com v6r lu  llnhea suplamentarei, enquanto que tal flubncia 
nAo ser6 Útil a um timpmlsta: qua os requisitos eswnciais de um múslco 
da orquestra ser& completamenle inslgnlficantes para um vlrtuose. us lm 
como o aumento de conheclmentos te6rlcos n& melhorar6 a execuçb de 
um vlolonCelhte; q w  a experi8ncia muslcal prAlica nllo 6. necessarlamsnle. 
crlMrlo de julgamento para a qualidade de um wmposltor ou as Id6im 
de um tebrlco. 

H6 a p n M  uma resposh a tala objeçbes: s i o  Infundnda8. Antss de 
tudo. os exerclclos deste Ilvro n l o  foram wcritos para a Inlomaçlo supor- 
flclal de amadons (se bem que uma obra desta natunza nAo pode prejudl- 
c&-10s. ae eatlverem intere~ados nela). As palavras "para ~ÚSICOI" no 
tfiulo deste livro definem claramente seu propbslto. Por outro lado, u 
objeçbos a um trelnamento elementar completo para musicoe - tal como 
fol plenejado neme Ilvro - somente podem ser expressadas por nquales 
q w  M alegram com o daterioramento da educaçlo muslcal stusl. 

Parece haver passado o tempo em que nlngu0m era conaldordo bom 
músico se M o  possuiare alBm da hnbllldde vocal ou Instrumental espe 
clflca, um conhecimento cOmPleto dos sutls mecanismos da m b l c k  A mdo- 
ria dos grandes vlriuoser de hole poderia suportar a comparaçlo de smua 
conheclmentos te6rlcos com o(l de Llezt. Rublnsteln ou Joachln? ~ i o  se 
lamentar& amargamante, muitos deles, por temm sldo excessivamente exer- 
citados em suas especIalldades, durante e juventude, e nAo o suficiente em 
out ru  matbrles muslcsls? Os conhecimentos te6rlcos, wrtamenle, n i o  
melhoram dimtamente a t0cnica do dedilhado de um vlollnlsta, m a ,  n i o  
poder6 ampllar seu horizonte musical e Influenciar sua habilidade de 1nt.r- 
pretar uma composiçAo7 Se nossoa executantes - Inrtrumentlstaa. canto- 
r a ~  r ,  IarnMm, regentes poswlssem um conhecimento mals profundo da 
ms6ncla d u  obras muslcals, .não n a  defrontariamos com o q w  p- 
h m r  se con~ r i i do  em regra nas execuçbes euperficlalmente envernlrdu 
de hoje em dia, Isto 6: a repbtiGão de ume obra musical sem nenhuma 
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u t l cu l g i o  Idplci, nem ao menoa a pmiunda penetração em reu carltrr, 
andamento. expresa&. algnlflca@o e afeito, ou a dhtorglo supor-lndlvidue 
Ilrta daa IdMae expressae pela obra d. um OompoaitOr. 

Com relação aos cantores, nlnpu6m nega que multo8 dela8 Um h l t o  
em 8uaa carmlru. n l o  por terem demonstrado um axtraordlnlrlo tabrim 
muaicei, mea por ferrm aido pmmte.do i  com b o u  vozes. %m contar 
com r t a  vantagem. um cantor. geralmente. w t 6  a lb io  a t o d ~  os conheci- 
mmo~ mualcalr. exmto os mals pi lmlt lw. - conheclmantoi esssa, que 
qualquer drebro normal podarli ipmnder em poucaa w m m u  de u W Ç 0  
htaiigont.. E muito mro. hoje em dla, um cantor que poua  fw r  o que 
mupomoa ser e nula normal de t o d u  as atlvlduloa de um mlislc0 CMtor ,  
Wa 4: entoar qualqwr, i n tw l lo ,  w m  o ipolo da um aoompuihmenlo, 
n M o  fher parte de uma slrnplw p m g r u s h  par graus, ou de uma 
melodli m a d a  em acwdaa quebrador, facllmnto capuvel. N i o  t» 
ria b.mfIcrO. a um c ~ t o r ,  um CUM sevem de tmlnunenm muslcal p.rel? 
C«tumnto n& causarla nenhum dano I eu1 voz, e aquklMo de um 
conheclmanto adlclonal, o qual, meamo qur n io  Ihr tro- pmg- 
vocels Imsdlsto8. dar-lha-ia, pelo menor. o mlnlmo que qurlqurr mWco 
pmfl8sional 6 obrlgado e conbcsr. 

Admitamoi que um compositor poua  ter mngnlflcu ld l l u ,  meemo 
w m  um conhecimento talrico altamente deoenvolvldo. Mas. poderlutm 
dml t l r  qw,  n m  tal8 conhscimntoa, terla #Mo capaz de apnmnta.' e u u  
iddlaa da forma mala correta e explo&ias em t o d a  u BUM poulbilldmdes? 
b v l d o  U) completo abandono de tal experUncla, o compdtor, Wtlgni*nt. 
venerado como um wpermhiko, hoj. em dla ocupa uma d u  I r l t l m ~  flW 
r u  no campo da múslea, no que dlr mapito I proflM40. Slo  p w q u b l -  
mo8 os composltorea atuala cuja bqpgem muelcal foi b6auda em s u u  
eivldade8 como Inatrumntlstss ou cui tom.  atlvldidei m a u  outrora conrl- 
deradu como a únlca b m  sblida e r i á ve l  para a compoa i~b l  Com 
demasiada frequ6ncii. vemos jovens, que nem h l c i  nem I n b ~ a b n o n t r  
r t &  aufklentrmente capacltedor para qualquer trabalho I nWNmta i  w 
Moil .  encontrarem um lugar de deataque, COnfOrtlWl e Inoon<.ate, W 
campo da aompodçh. Em multas casos. e doclslo da w dedlearem 4 
comporlçüo bsoelua em nada mal8 do que o taiento mualcni requerido 
p u a  eacularem dircos e vlr&loa no momonta adequado (quendo uma vltm- 
Ia iutamltlca não ellmlna u t e  último malduo da "atlvldada misieai"). 
Porque, então. rstranharlmos que qualquer aoprador d. trompa, martalador 
de teclu, OU slmplds colaglal manta de rhdlos e vltmlm. I r i a  olhado MMI 
doaprezo por wus colsgar, w não tiver ac r l l o  rua primelra slnfonia anbl 
d. tamilnu w u  primelro ano de H m n i a ?  

Eu creio que, nesse altunç.40, seda bsnvlndo qualquer wmpbndlo que 
pmcuruw proseiver nosao nobre comunidade da composnores doi t a h  
toa mln0sculoa ou inexlatentes. Nenhum iuturo compoaltor ou pmkuo r  de 
teoria que, depols de wrta prhtica, seja Incapaz de fazer Integral e fncil- 
mtr oa exerclclos do p m t e  livro deveria m r  admltldò a uhidm WrC 
coa ruperloms e, num sentido mala amplo. deverla w r  wmldendo inapto 
para exercer qualquer atlvldada mualcal pmtisrlonal: r t a  atitude aqulv.) 
ria I extlrpaçio de e w u  daninhm e somente poderli tensfiolu toda a 
nossa cultura muilcal. 

Pua  todos aqueles que. por sua Intellg6ncla e talento Inato, podem #r 
considerados aptos a exercer qualquer ramo da atlvldada musical, a t e  mO 
todo w rh  o alicerce que 8ustsntirA todo o m u  c!emvolvlmento poeterlor. 
E h  encontrario, neste Ilvro. tudo o que um múslco necessita o m  pnp .m  
ção para estudos auperlores, Mlricos e prhtEos, ofe- sem rode108 ou 
subterfilglos. Este Ilvro n i o  usa exemlclos de soltsjo dI4Mco. pola con- 
fundem o aluno. Evita d.nomlnaçh especlals e i l m b o h  tentasroia. 
pois distraem a alençáo do objbto prlnclpnl: o conhecimento da todn u 



convsnçba e ffpfos bhslcoa da twrla muslcal e sua nouç4o irndlclcnal. 
E881 mat6rla 6 apmsentada etrev6s de fonna mals Intenrlva da trabalho: 
os exerclcloa. Grande número delei obrlga o aluno a e u d a r  com 
serlsdada. Alslm. ser6 demonalndo que a Teoria Elementar n& pode ssr 
apmndlde slmpleemenie por Inbrmaçllo rupomclal, prolongada por um ou 
do11 m m e i w i ,  ou u m  o exerclclo contlnuo das faculdades Iniehctupls 
do aluno. Deude os p r l m l m  paws ,  ele daw se tnnstormar, de ouvlnte 
emnto em mOilco atlvo, e Irto pode u r  conuguldo eponas obrigand- 
a pertlclpar. O tlpo comum de wlu da borla, n w  quela jamalr se ouw 
uma nota mualcal cwt lda ou tocndl, uce to  oa acorde# batidos no plano 
pio pmhuor,  dsw d u a p i m r l  Tda au la a& tola. como tunbAm 
o 6 o níuel dsrmembremento do Enslno Elemmtu em c u m a  npV.dOl 
da T W I ~  e DW. ou O da iiumonie, wn c u m  'sEacnwiss ou "~ocidaa". 
Sem di~vlda. 6 mah wnow para um profowdr enainar uma c l r n  WaMa d. 
um CUM compI.lo de Taorlq OU Hamionla, com w u  conitantw iniromk- 
I&# n n  vhrim atlvldadn do iluno. do que irilhar o amlnho 0-1 

n m  Imaglnaç& de um cumo frpclon6rlo. 
Um prohuor pngulçoso umpre dar& eata dswulpa: "Como 6 posalvel 

organizar uma clasw de prlnclplanler, jA que sslar n8o aabm cantar nrm 
Icear cor~amenN7" A mpoata 6 que o prbprlo pro(..sor dew .stlmulh-loa 
a cantar e tocar, rdo como Inatrumentiatu ou cantorea adlantedos. e bvb 
loe a abrir a boca (voluntariunenal) e pmdurlr aona muelcU8, ufpfunenia 
como qualquer cantor de com. L multo fmquenb encontmrmor exoeknha 
lnat~menthtas (ssm mencionar os cornpoaltoras) q w  fizoram n l a  ou m i a  
mos de estudos te6rbos e piltlcos. nem jamab terem abwto a boca par i  
oantar, n l o  obtaMe -r. o canto. a mal8 natural d. t o d u  as expnubsa 
muskdal O que fcl dlto com ralaçAo eo canto, apllc8-n t m M m  I aueci. 
çw :  todo sstudenb pode aflorar M Wlu da um plano o euflclinla para 
tocar exrrclcloa prlmWoa, e n l o  6 obrlgado e aqu l r  u regra do d.dllh.- 
do, paslçlo da mho, e 0utr.s dlrelrlzu I4cnlcn, e. ar Ih. dermoa Umpo 
.wflclenb para pretlcar e s u r  exercklor. pode ai6 derrnwlwr uma espdck 
da habllldsde de execuçáo pmllmlnar que pode, msimo. w r  úill como pn- 
par&& m r h w l  para um <uhiro apmndlzado planlstlco normal. O e x W  
6 d l ldo  pare todos os outios Inat~mentoa, nos q u h ,  natumlmenie, muito8 
~ r c l c l c a  p o n m  ser tocados. 

Depols destas oMervaç88s.. flca bem clam o pmpblto dmb Ilvm: 
ATIVIDADE. Atlvldade. tanto para o prole.wr quanto para o aluno. NOMO 
ponto de partlda A esie ccnulho pare o pmfesaor: Nunca enslne nada aem 
demonstraçllo escrita, cantada ou tocada, e reforce sempre cada exerelclo 
com outro que utillre outros melcs de expressio. E ssts conealho 6 p a n  
o aluno: Náo ioredlts nunca em qualquer aflnnaçlo. a menoa que u i a  lha 
mja demcnstrada e provada, e nunca comece a eacmvsr, cantar ou tocar 
qualquer exerclclo, w m  antes ter compreendido totaimante sua flnilldade 
tedrlca. Co~egu l r  este tlpo da comportamento exlge do pmhswr  Eorto 
trabalho sdlclonpl, pola m regras. twle livro. estilo reduzida8 ao mblmo. 
I fonna mal8 condenrada, o que, na malorla ds l  vazes, aerh dlflcll demais 
para a compreenslo do estudante-padrlo. O pmfesaor dover6 asslmllar, 
drtalhar a malbria e encontrar seu prdprlo caminho para uma demonsbaplo 
clara. Por outro lado, os EXERCICIOS deverüo ser u8ados da maneira como 
u t b  apresentadoa. oferecendo. alnda pulm. ampla posrlbllldades da varia- 
Ç608. Frequentements, o profsesor ssntlrl a neweldade de planejar 
uerclclor adlclonals, e a Imaglnaçb do aluno dever4 ser contlnuaments 
estimulada pala s d ~ ~ c l a :  "Invente exerclclos parecidos". Os alunos par- 
t lculamnte &Moa de oonheclmentoa. enccntnrlo testei sup lemnmm 
dlrigldoa ao n u  enganho e zelo. em dslennlnadis emções doa cap l tuh  de 
sxerclcloa. aaalnslsdon como "mar dltlcok". 



Cada cepltulo deste Ilvro estA dlvldldo em trba partes: A. ASPECTO 
RITMICO. 6. ASPECTO MELÕOICO e C. AÇAO COMBINADA (de amboa os 
mpectosj. A primeira pane compreende exk lc las  de rltmo e compaiao, em 
sua forma bh8iCa. Teorias e exemlclos etlnentes ao male alto aspecto do 
Rltmo - Forma Muslcal - não pertencem a e& material de enalno ela- 
manter, mas tem .wu lugar no programa de alunos mals adiantados. q W  
deverao ser ensinados pelo mllodo dedutlvo da An4llse FomaI. ou pelo 
m6todo Indutlvo da Composiçao (pelas mesmas ruõm nAo s lo  incluldw 
fatos histbrlcoa). O ASPECTO MEL6DICO cornpninde exerclcioa de afina- 
ção, Intervalos e escalas que. na AÇAO COMBINADA, se unem Ir expe 
ri6ncIas rltmlcas e m8trlcas da primeira aqllo. Nao w incluem qU0lrquer 
dadoa sobre acordes, progrewbes harmbnlcas ou ertrutura mel6dlCO. 16 
que essa rnatbrla 6, Igualmente, pane de curws mals avançados. Eapslh* 
dor pe l a  tr6s seçbes. h6 cursos completos de NotaçBo e Dltado. Por últl- 
mo. na wgunda pane do Ilvro. hA exerclclw que, durante a aula devem 
ser usados excIusIvamente pelo proieasor, com o Ilto de COnMNar Para O 
aluno. O fator do dssconhaclmento. essencial em qualquer espkle de ditado. 

Os dois primeiros cepitulos contbm exercícios que podem w r  teltoi 
sem nenhuma dlflculdade. atb mesmo por alunos manos dotados. Mas, 
da1 em diante, a mathrla dada pode w r  dominada apenas por mel0 de 
exerciclos conetantes. feltoa em c la im ou em casa Atb um aluno talen- 
toso ver6 que, para vencer ai dificuldades progressivas, nbo pode dspen- 
der simplesmente do nau Instlnto muslcal, mas preciaarh desenvolver sua 
capacidade de pensar com i&lca, sua sculdade a sua habllidada de 
combinar vhrlos elementos. 6s profwlor e d u m  entrenianm a tarefa de 
maneira wrta. como uma equlpe Lmm coordenada, o material do p n w n b  
livro hA de muit0-10s ocupados por um p r l W o  de um ano e meio a doia 
MOS.  

Poder-sbA perguntar como este material vai ser Inserido no programa 
normal do aluno. Minha oplnillo b de que ningudm deveria ser admldo e 
uma cllisse de harmonia. sem ser capar de fazer os exerclcios da. pelo 
menos, dols terços deste livro. As vantagens sao 4bvlas: um aluno tnlnado 
cuidadosamente nos princlpios bAslcoa da mirslca 8, Indiscutlvalmente, me- 
lhor preparado que oulros pura a compreenstm da t6cnlce da hannonla e 
o rhpldo progresso em dominá-la. Ease aluno, assim preparado, não neca8- 
sltar6 de cursos auxiliares (tals como Dltado e outros "Pontes Asinorum"). 

O presente Ilvro nasceu daa solicilaçdes das mlnhas claases de teorlru 
e foi escrito para o proveito dos meus alunos. Nllo b preciso dizer, entko. 
que todos os exemplos forem culdadowmante íestados, Inclulndo-se apenas 
os que provaram lua utllldade - isto 6 uma resposta w s  temores doa 
descrentes e doa que t8m c u m  visao. 

New Haven, Conn. 
Vale Unlvemiiy 
Primavera de 1946. 

PAUL HINDEMITH 



Primeira Parta 

EXPOSCAO E EXERCICIOS 



CAPITULO I 

A forma mala. prlmltlva da manllestqao rítmica. na múslca, 6 o uso 
da,aona w m  duração dllerenta. 

- EXERCICIO 1 - 

1. Bala com um Ilpls, com rur mllos ou com os pbs (parado ou andando). 
am andamento cdmodo. uma a6rle de pancadas rltmlcaa. a lntervsloa 
1gu.is: 

etc. 

2. Enquanlo baie. cante um som prolongado. sem modlflcar a nua dtum: 

aom: 
ritmo: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  eu. 

3. Bata o rilmo c o m  anteriormente, mcm canta o som nmcm durania cm 
pan0ui.s un ldn por um traço. Toda a parte cantada daeta llvm sorh 
feita com as sílabaa "Ia. Ia. Ia3<. a menos que sajam d a d ~  outras 
Inrtrugm. 



5. Em voz de cantar um som. t oquw  num Innrumnto qualquir s mar- 
que o ritmo com o pO. Se for usado o plano: 

a) Toque cada exercício com a müo dlmlta e marque o ritmo com 
o p6: 

b) Toque com a müo esquerda e marque o r l t k  com o p6: 

c) loque com a mlo direlta e marque o rltrno com a mPo aaquarda; 

d) Toque com a mlo erquerda e marque o rltmo com a mlo  dlrelts. 
Vocb sentlrll uma prende diferença de dlllculdde entre os exem- 
plos c) e d) e tamMm em casos wmelhanies. rio longo de toda 
e obra. Exeiclb cada um dsstea exemplw de mio8 eliernadaa, 
em movimento muito lento a prlnclplo, aumentando a volocldade 
a c d a  awcuçáo. Mala que quaisquer outmn, e e h  o.erclclo8 

verdadelroa allce'rces para a Indqmdbncla da açüo fblca e 
da coordsnaqlo mental. 

0. Replta todos cd exemplos em andamento rlpldo. 

- DITADO 1 

NOTA: Os ritmos e is diferentes duraçMs dos aons no8 exerclclor 
precedantea podem wr mprmrenladoa por figuras: 

o = wnilbnn: oormsponde aos aons cuja duraçáo 6 de quatro 

batida. (tampos). 

OU r = mhillu: duraçáo de dum batldps: n O trapo chamem 
h-. k hutee que w b t m  alo coloosdar do lado dlmlto 
da cabeça da figura; a8 que daaoem, do Indo enquerdo. 

J ou r = rmlnlma: uma batida: I 

- EXERCICIO 2 - 
1. Cinta r bota como anbrlormente: 

d J J J 
" ' r r r r r r r r r r r r r r r i r r r r  



J J d  J J  J d  J  
( d ) r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r  

J J  J J  J J J !  J  
( e ) r r r r r r r r r r r r r r r i r r r r  

- DITADO 2 

NOTA: (1) A omlssllo d s l  iigursl ou rllmoi 6 Indicada pelas p-: 

= = pausa equlvalanle A O 
I 

(2) O final ds cada oxerelclo O Indicado por uma dupb b m  

(barra final). I 

- EXERCICIO 3 - 
1. Toqua s bata como ailerlormsnts: 

J  r d  J  J  
" i r  r r í r r r r r r r i r r r r r T r m  

r J  J r  J J  r J  J r J  i m  
' " r r í r r r r í r r r r r í r r r r r r  



2. Inmnte, cania e toque exemplos ssmelhmtea. 

- DITADO 3 

A h n a  mais prlmltlva de mnqb no "eapgo" muaicii consiste em 
c m m  ou tooir sons de aiaiir dikmntaa. 

- EXERCICIO 4 - 
1. Cinta um dmemlnado wm. de pouooi wgundoi & duripAo. em m- 

gistro cbmodo para a sua voz; em repulda, cante um som um pouco 
mal. aguda: MIM rm rn Mmrlor; cmk em som um pouco mais pra- 
va; wl ia ao pr lmlm nom. 

2. Os t n ~  sons 8erAo Indlcndca com m (mOdio1, a (agudo), g (grave). 
Agon cwte os exerclclos sgulntw: 

(i) m m a m 

(b) m g m g m  

(C) m a m m p m  

(d) m g p r n e i m  



NO- t@a ;lmboloa, que representam as flgum ( o, d .  J ,O 

podem wr colocadas numa linha, aclme ou .baixo dela; Indicando a pwC 
ç l o  dor sons mádloi agudos os gravn. 

NOTA: A pausa equlvehnte a uma O (pausa de semlbmve) 6 eecrí- 
ta abplxo da linha; a de mlnlma, acima da Ilnha; e a de smlnlma pode 
M colocada na Ilnha, acima, ou abalxo dela 

- EXERCICIO 5 - 

a 

" ' i r r r r r r r r r r r r r r r i r r r f l  
- 

n I -1 
r r r i r r r r r r r r r r r r r r r  



2. T q u e  M IIQurae Iupnrloren doa exercbloa pmca&ntes e baia M lnfe 
rloma. (NO piano. toque com uma das m h i  e b i t i  com i outra; em 
uguldi. albsrm). 

3. Invente exerclcioe HIWelhMbs8. 

- DITADO 4 



CAPITULO II 

A. Aspecto Rítmico 

Os valares rltmlcos da o . d e J . e sua. pausas equivalentes. po- 
dam ser dispostos'em grupos Iguala. de doia ou quatro tempos. 

NOTA: (1) ~ s s s s  grupos a& separados por b a n r  do ~M~IO: I I I 
O espago compraendldo entre duas barru de dlvMo chama-- com 
P U O .  

(2) O ndmem da tempos que consta entra duas barras da dlvirlo 
4 Indlcado no Inlclo de cada exarnpio p l o  numerador de uma frepao 
ordinhria (f6rnuila do mmpwo). O denominador dema fraç6o mos- 
tra e flgura que deve ser condderada como e unldade de tempo 

O COmpasSO 414 tarnb6m pode ser Indicado 
por um C. 

(3) A pausa para um compasso Intelro 4 sempre r , qualquer que 
seja a f6rrnula de compasw. e deva ser colocada sampn IUI centro 
do compasso. 

Uma figura valeT;do um compasso lntelm tarnbdm deve Bar colocada 
no cenlro do compaaw, axcato quando valores monorea estelam escri- 
tos acima ou abalxo dela. para que soem s lmu i i ena~n te  com e la  
Nessw caaos, a figure O colocada no Inlclo do compasso. 

- EXERCICIO 6 - 
1 .  Toque (qualquer nota) e bata. (& ior utlilzado o plano, alga M l n m .  

çóes dada. no Ex. I ,  parhg. 5, phg. 4). 



JJJ l r J  # l d  JJl# J r l JJ  Jl- J 1 0  - 1 
(d'crri r i r i  vi r r r r  i r *  rrrr r *  

2.  Invente exemplos wmolhentss, escreva-o8 e toque-os. 

3. Toque e conte em voz ana. ao invb de bater. 

4 .  Invenla exemplor semelhantes, w c r ~ v w r  e toquaor. 

- DITADO 5 

5 .  Cante. Em MZ da contar em voz alte conte menialmente. 



(0 X J J J J J J  J J  I J ~ I J  I 
JJ.. I J J J r I i J J J ~ -  J J l J r  - 

6. Invente exernploe semelhantes. 

- DITADO 8 



08 IOM mbdlos, agudos e gravem, urados no c.pl(ulo anterior. mrAo 
usdos agora com 8ona de altura deteiminsda. lendo, ponanio. uma rola- 
m entre SI. 

O som m6dlo 6 o 16, q w  -r6 encontrado com o auxlllo de um d l a p ~  
alo, q w  produz esse som. Nos exemploa cantados, vous íemlnlnm e 

dou criinças entoam e w  wm, enquanto qw a8 mucullnm cantam O 
I6 no regletro que 1h.s 6 cemodo (uma o l t i v l  abaixo). 

NOTA: (1) A Ilnha Onlca. usada ai6 8gor8. 6 In8uficlenb par8 propbl- 
tos mais altos. I m o 8  subetltul-Ia pmb p n t w r u n a  fornado por olnco 
Ilnhm: 

, e quatro bipaços: \a= - I= 

bre as IlnhPs, ou nos eapsço8: ZSsE 
(9) Aa h n h 8  das flgurrs wrAo dawnhadaa p u a  dnu quando elas 

estiverem colocadu abalxo de terceira Ilnni: w . ~ p m b . i 4  

quando eatlverem aclma dela: ZEZiE 
Ai hastas das figuras escrltai na mrcelra Ilnha podem eer dounhadas 
em a m h  M d~r-, mu,  em geral, alo dewnnadas para beba. 

(4) O nome a rlgnlllcsdo dnr f lguru 6 detarrnlnado por clavrr. 

A clave de Sol: 4 enrola-ao M d o r  da wgunda Ilnhe: 

a nota escrita na-a Ilnha 0huna-m sol: 

(5) E.ae som. aoi, 6 o vlzlnho Intbrlw do w m  M, produzido pelo 

dlapaslo: . O mais agudo dos m o s  i& wns b o U: 

Noa exemplos cantados, o~pmc.dlmento 6 sempm o seguinte: 

(a) bata o dlapaslo; 
(b) tomando o aeu som, 4 como ponto da pprtlda, p m w m  ImrgC 

nsr o prlmelro aom do exemplo; 
(C) canta e810 som pilmelm; om aquldi, canta os outroi Dons do 

exemplo. 



NOTA: Uma hnn i i a  aobre uma nota ou pausa indlca qw to1 suspen- 
sa a contagem wu la r  dos tempw e a nota ou paula têm dur- 
Indeflnlda - na maioria dos casos, maior que o valor Indicado pela 
nota ou pausa 

AA 
2. unte:  * 

Compur o mi, tocando-o no piano (seil nbcbe8lrlo kmbrer que o U 
do plano e o som do dlapaséo. devem ser Idbntlcos em aiiura7) 

Comprre o moi com o do plano. 

4. Cante: 

NOTA: OS íinals de cada le~b de um trecho astllo Indicado. por: I( 
O Imorvalo IwI, a wl-li chamado ano iniaim. 

1. P m u m  cantar um tono InMlro. infbrior ao d. Compvco com o plano. 

MOTA: Eas aom chama-ao fk e escreve-m da sagulnte mamim:. 



2. Canis: 

C. Açi3o Comblnrdi 

- ' EXERCICIO O - 
1.  Cante. batendo: 

(.) (8Hnprm que mconirar, n n i a  Hrro, uma dupla nqvlnclm de  H* 
r- a Inhrlor, nio norlla m pmmnnr. dnwi aer bati&) 

.I.! I ,  I I I - - - - - -  . - -  - - -  -- 
v - . -  

' J J A J  9 J J J  J J J J  J J l l J  J J J J 4  

(*) H.1. - O auior. nisto -80. nio Iir dislingio da noniinclanin intro u nmi. eicilUn 
na D in t io r im .  u nwm. . ~ n l u  iba1.0 deli. 



J J C J  - J 2 J  

2. Toque (como no E x .  1, pndgraio 6, p8g. 4): 

m I J J J  I J J J  



NOTA: Aa pauus para ou dois tempos oentmls da um compraao : 
a& ucrlta: 

3. Cmte em andamento bam meia rApido, contando mentslmente: 

- DITADO 9 



CAPITULO I11 

A. Aspecto Rítmlco 

Nos exerclclos precedentes. e unldade de tempo era representada pe- 
la J . aemlnlme. As outra8 figuras wnespondlam a dols ( d 1 e quatro 
tempos (o ), res~ctivamente. Em lugar de muitipllcar a wmlnlma. pode 
mos dlvldl-ia em co l chd r  e umlmlch.la~. 

NOTA: (1) As colcheiaa solta8 são escrltea como as seminlmas, mala 
uma b~d.irol. pregada li haste: xA bsndelroia 6 sempre de* 
nhada h direita da figura. quer a hasta esieja dlrlglde para clms ou 

para baixo. 

As ssmlcolchelas solta8 possuem dum bandelroiss j 6 . As pau- 

sas correspondentes s h :  y e ? * . 
(2) Duas ou mais ou .h podem ser unldas por um ou dols tngol: 

q w  tamUm podem ser comblnadrw: 

(3) Os traços que unem a8 colchelss Indicam tento a wmlnlma como 
a mlnima do compaaao: 

mnos  correto: J7 n 11 bn ale. t 

Nunci: 

A pausa de colcheia 'l 6 Hcll de asr conlundlda com V . qw,  em 
elgumns edlçbes francrm, Itallenaa e Inglesas 6 usada como pause da 
samlnlma. 
N.T. - A lituio do eislaiiOIm.nl0: a, c0hMU v a l i  a meu- d. um. umlnhmi a -i- 

~0Ich.ia. rn meude de uma eolchiii. 



Os traços que unem as mmlcolcheias indicam tanto .a colcheias como 
na wmlnimas: 

P 
Menos correto: 

t n m n l  ... 
No compuso : nao w deve unir o aogundo com o terceiro tempo: 

t 
Nas 16rmulaa de compasso I s t , gerslmante, os gnipoa da trapos 
combinados s& usados de maneira tal que au figurar unidas tenham o 
valor de uma seminima: 

. 
Menos frequente: 

t 
(4) A distrlbulçllo dos traços, na Mrmula de compasso : , segue 

a regra de que as duas metades de uma compasso : devem ser m o -  
nhsclvels. Em compassos onde não 980 usados tais traços. nem aempre 
O p0881veI manter rigorosamente esaa diviaAo. As vezes. esta regra pods 
ser ibasrvade, de rnanelra imperfeita. quando uma flgura ( J ou J ) u t A  
colocada no centro do compasso. ds forma que uma metade de seu valor 
wrlenca 80 seoundo tempo e a outra metade faca Darte do terceiro: - 

J J J lhJ J 
Sem divida. o exemplo 8equlnte, que contradlz completamente esta regra, 
6 multo confuso: 

O bJ J 41 ac.  
A notyáo de asquemia rltmicos ta0 complexos ser6 expllcnda no Cspltu- 
I0 IV. 

(5) A dlreçâo das hastas. em g ~ p o s  de figuras unidas por traços 
ser& para clma ou pare baixo, dn acordo com as regras da pAg. 12 (No- 
ta (3) ). Em gnipos & flguras, nos quais algumas devam ter u hastes 
voltadas para clma e outrar, pare Wxo, todas as hastes daverlo ser due-  
nhadas na melme direção. que ser6 a determinada pele flgura mair afpe 
tada da que se encontra na twcelra linha do pontagrama: - 
Em c- d u v l d o ~ l ,  sâo pmWrfvels as hwtes dlrlgldas p u a  baixo: 



P.rpunia: Qual a quintldsde de 

(a) wlcha;a. sm uma ....... sm uma O . . . .  
(b) wmlcolche~a. em uya  d . . . . .  ., em uma o . . . .  

- EXERCICIO 10 - 

(bla>,J  B B r b 1 J  J 11 Pl rJ  PJ JJ1 
r r  r  r  r r r  r r  r r r  

J J r J J , b l B J  ,)II 
r r r r  r  r r r  r  r r  r  l i r r r l l  



NOTA: A pauta para ia dum cclchel~s Centrall, num compasso ou numa 

dos metades de um campwao : 





3. Cante. contando mentdmente: 



(8) As veres, oa traços sAo escritos atraveaando a barra de divis8o. 
Isto deve, entretanto. ser considerado anormal e aplicar-=-A, tAo wmente, 
quando uma complicada distrlbuiçAo rrltrnica de ftgurm pwsa wr lida maia 
fEilmenb por esse meio de notação. 

Mala dlflcii: 

- DITADO 11 

8. Aspecto Melódlco 

Aos nossos quatro sons Il, =i, I4 .I, acrescentaremos um som mal$ 
agudo (db) e um mala grave (ml). O intervalo entre cada um dwses dois 
sons e seus vizinhos (d6-U e mi-IA). ao contrlrio dos que vimos ate awra. 
nAo 6 de um tono Inteiro, mas aim de um rarnilom. 

- EXERCICIO 11 - 
1 .  Procure cantar: I4 (use o diapaslic), .I, dá; compare, tocando o d6 no 

piano; 14 wi, H, mi; toque o nrl. 



Nlo h6 dliennpa da notqllo .nve w tonas iníeiros e w w m l t o n ~ .  Com- 
P m  a notqao de um tono Inteiro rol-ll com a do Bemltom mCd6: 

e== 
(em mbo8 08 casw: uma Ilnha e o u p i ç o  nupwlor). 

A 
Ipualmento: & - i 

.I 

2. Cante. com uma femata em c d a  nota: 

- DITADO I¶ 

C. Acio Comblnrdr 

- EXERCICIO 12 - 







- DITADO 1) 

9. Toqw, conlando o i  tompos em voz &ta (N& Clnle). 



Para m orientar mal6 fscllmnia em rltmoi compllcadm, p o d w  Con- 
(u aida mmpo com dum IiiW. da wpinte m m l l n :  

um+, dolW, 

4. cante. conlando mentalmente: 





CAPITULO IV 

Uamnos eoru cujo dura* 6 de trás tempos. 
NOTA: (I) N& exlsta flgura rltmlca aspeclal para e ~ a  duriçlo de tampa. 
Empregamos a figura que tenha o valor Inferlor mais pr6xlmo (dois tem- 
pos), aáiclonando-lhe um ponto. O ponto aumenta a metade do vsloc de 
figura. (ponb da unmto). 

J. . J . J ; portanto: uma J. contem . . . . . . B , e . . . . . . h 
(compi~tar). 

(2) A mlnlma pontuada ( J.) pode preancher um compulo lnmlro; 
e IndIcaçiIo de tempo pare ewe compano 6 W4. Esmo flgura pode mtar 
colocada dentro de um conlpmao 414 ou 214. Pode, tamMm, ~sr colocada 
de tal maneira que sua duraplo flque dlvldlda pala barra de divisão. em 
partes desíguals, tanto nas f6rmulas de compasso 314, 214, ou 414. Neraw 
caros, o ponto de aumento 6 aubstltuldo por uma ligadura de prolongamento: 

214. 3/4 e 4/4 sPo chamados mnp.uor *np(m 

Uma mlnima pontuada n lo  pode ser uaadn como flpura central da um 
compasso 414, da maneira que 318 de seu valor sejam uma frapiI0 da 
prlmalm malido do w m p u o .  e o i  outma 3/8, da swunda (*r @O. 18, 

~ o t a  4). ~ u n c a  da seguinte maneira: t P J. J I 

Quando acontecs olse damho rítmico, podmos a p n u  e8cmvblo cam 
iiguras Ilpadas. que demonaimm. com clamza, a d l s h i b u l ~  d u  m e m M  
em um compau0 4/4, como jA (o1 nnnclonado mmrlorment.: 



(3) A Ilgadura tambdm 4 ueda  quando qualquer outra figura w pro- 
tongi de um c o m p w  at6 o seguinte, cortada pela barra de dlvlslo, em 
pmes Iguals ou nao: 

(4) Os pontos de aumento ntio rllo uaados em combinaç8o com psu- 
sas de minlma, em compassos simples ('1. O aqulvalente de uma J. 
num compasso 414 6 - , ou i - . sempre colocadas de tal manelra. 
que as duas metades possam ser reconhecidas com facilidade. Islo 6: 

1 J  j - I -  r J I m a a n - : t J  - I I 
Em 3/4, a - n lo  deve ser usado, porqw uma pausa de dolr tem- 

pos 8ampre deve ser escrita 4 ] , e uma pausa de trPs tempo8 ercrew- 
8e - , POIS preenche todo o compasso. 

(5) Os travessbas daa colcheias. num compasso 3 / 4 ,  marcam a uni- 

dede riimica do compasso Intelro (im ), d a  dassemlnlmas, ou das 

mtnimas ( B n B I B TJTI lJTTJ B ) etc.. mas nio: 



rn 1 h m  1 etc. Travessões i e  aeml- 

oolcheias, marcam as colhslas ou as semlnimas: 

A A n  A AA 1 mm,3¶ I Menos cor-10: 

nrmn~ml 

1. Cante: 

- W R C I C I O  13 - 

(a) 1 J n , ~ .  1 7 dlJ r J-I r r r  r r r l r r r  r r r  
J J J J J Q J B 4 J J Q . J .  

~ r r  r r r  r r  r r r r r r r l  



J i &  J A+J j J 7 J n + b 7 j  , ' r i  y~ v ' &  - 
2. Toque: 



NOTA: A i  ligadurar nllo sllo usadas apenas para unir na valoru doa figu- 
rcu escrita8 antes e depola de uma barra de diulailo, mas tamMm, para 
unir figuras de um mamo compasso, quando a dlvli60 m6trlca n& apa- 
roce cluarnente com outra notaçlo: 

Mais dlflcil: 



3 .  Cante. contando mentalmente: 



'iJiUOxii 
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sneuo spawwueqa 'sritno sep snello slse ilnL!ls~p ep epap!leu!j e wo3 
'une110 ep ewou O OOUJWP 'OION~IUI esse V 'opn6~ ou ogb!ledei uns 918 
'(situes opewsqa 'pp o opsep os-uiequ~~w suo% sossou 'opow esse(] 

:islueweldns rqull swn sowesn '9p o eied 



- EXERCICIO 14 - 
1 .  Cante sons com lermatas: 

Compare com o ri e o 06 do piano. 

2. Invente exemplos ssmelhantes. 

- DITADO 1) 

NOTA: (1) Uma Ugadum d. nanado, unindo uma ou mala notas de 
diferentes alturas (Pergunta: Para que serve uma ligadura ds prolonge 
mento?), Indica que os sons repressniados por essas notas devem w r  
produzidos sem interrupção ou niticulapAo lndlvldual. O eielto deasa 
Ilgadura 6 mais evidente no canto. onde ela exige que uma Onlca sllaba 
se prolongue atravbs de todos os sons lipados. em vez do procedl- 
rnento mais comum no canto, Isto 6:  uma sllaba para cada nota. 

(2) Quando w escrevi um texto de notsa Iloadaa, uma linha hori- 
zontal depois de uma palavra monossllabe ou da Olllma eilaba da uma 
Palavra polissllaba Indica a coincidbncia da palavra com a ligadura 

ver 



:SIIIWA~ wnp wiiep iwn ienblenb ep rejpooe roo wap 
4 '~~8011 miou we unu!uuei no u~85wio3 enb ninpol11 rq (g) 
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OpUQnb e~uew~~~oedoe 'zep161i sunw uoo BPBN~S~O 9 OVU si8ei eis3 

e1 e1 e1 elopu e a1 e1 sl PI 

tLLT vvvv .oboii wn iod nplun oqu o 'mloilopuoq ss woo 6a-wonpioso 'mp8ndoo 
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:rop!iedei eobsii iod opoqpul 9 wi~wl~d ssp ~slrlp 8 enb oiuanbue 



(7) Na mdslca inatrunwntll. as Ilgaduru tbm vArle flnalldedea. Co- 
mo rhals de rnlnil.p&. indloam ao Instrurontlrta da . ~ 

Sopro: "toque aa noted l ipadu nem IntarNpç80". 

wrdu: "Toqueno em uma 86 arcada". 
idado: "niio Interrompa o som. soltando os dedos d e  ieclw. To- 

que w 'l.*iO" (Ilpado) quanto poMlvel". 

Como slmbolo da l.-uio (aspeclalmente na mdslca para Instrumentos 
ds tocIr&) 01s Indloa as saç6es d u  Iinnw me6dlcaa da cana exten*. 

C. m o  Comblnmdi 

- EXERCICIO 16 - 

~- 
r ) )  r 1 u r j i  r L T ? t r  

- 





Mais dlflcll: 

- DITADO 10 

NLo 6 necwdrlo que as wçaa comewm no prlmslm tempo. Podem. 
ao contr6rl0, começar em qualquer fraplo do compasso. 

NOTA: NO entanto, devbw esonwr o e0mp.m completo (corneçmdo 
com ums ou mais pauaaa). quando a fragão mnorn O makr que a 
metade do compaaso 2/4 e 4/4. e maior que dols quartos, no com. 
passo 3/4. Em todo8 os outros casos - por exemplo, meio wmpa8o 
ou menor, em 2/4 ou 414; dois quarto8 w monos, em 3/4 (maenr 
roo) - são suprlmldaa M paius.  Em trechos mais curtos. a anacnir. 
e o compasso final 8s comphtm para formar um compaow Intelm. 



:(e)uü3 OVU) 1119 ZOA WO DPUOIU03 'onbol '1 

- 01 01313LRX3 - 



2. Cante, contando mantBImentb. (Entoa 9 outrol mrck loa  ~ m e l h m t e l  
160 mais fAcels ds cmtnr. ss (onm acentuadas wrtaa notm Impor- 
tantes. Sempre qua duna OU mala nota8 esiolam Ilgadss. o-acento deva 
ser apllcado somente 1 prlmeira, exceto quando haja Indlcaplo espsclal. 

NOTA: O acento 4 escrlto s (em algumm edlç&a A ). 

Ia Ia !A I a  etc. 





CAPITULO V 

NOTA: Al6m d s l  flpumi com valores de M r 3/18, origlnadsl pi la 
ligadum de pmJonpamanto ipllcada a lemlnimm, colchelsl e umC 
colchal~,  exminades no capllulo anterior, ouhos valorw da 9/8 e 
3/18 ( n b  Ilgadoa) pedem i i r  obtldos, com a adlção de um ponto de 
aumento I wmlnima e A colcheia, reaprctivamente. 

Uma J. com a adiçb de uma flgura ou pausa pode ser u r d a  em 
oanpaasm 2/4, 3/4 e 4/4. wmpm que uma mlnlma aeja poulwl. 

Menos comto: 

3 J. J. 11 J. J. J I J J. J. 1 
Usa-& Com lngubncla: 

J b I embora o0 t m p  do 

compuw S/4 nlo ponsm u r  perwbldoa com c l u u k  

&ria dlflculdid. 6 blhira que, em COROa calos, I p r e C O  com o uro 

da & pode u r  evltida, a p l l c a n d ~ ~  a I lgdum no l u a r  do ponto de 
umrnto. 

qbJ b J , e m w i b l h J  - J. 11 

A pwna que tem o valor de 3/8 6 r C' . Nunoa 6 unada em compl- 
aos rlmphr. oxcelo no Inlclo de um oompmo 214 ou 4/4, ou como 
C(MW90 da segunda lll0l.de d. Wi COmpMiO 4/4: 



A A 6 usada da meama maneira que a J. . espacialmsnta com a 

ad lçb  de uma .h . ou de uma r' que compbtam o valor da uma 

mmklm4 ~ a a  mgm. no entanto. n8o B observada com multa rlgldez e, 

frequentamente, - desde que a leitura permita - encontramos uma h 
em grupos qu. somam o valor de uma J , eapecialmenle quando a h 
6 park de um g ~ p o  unldo por Ilpaduras (a ligadura. nessea cawr O apll- 

cada de acordo com aa regras enunciadas na pAg. 17). 

A pausa da 3/16 1 7. ) w m  b~cIu8kafmnle p u a  oompielpr o valor 
de uma seminim, tanto no Inlcio como no fim, quando ela for a unldade 
de tempo do compasso: 

1. CMh. Nos oxeffibioi cuit idoi. muque oom uma ' M ponto8 nw 
quaia r l a  necesplrlo mplrar o, npotlndo o emffilcla, m p i n  r m p m  
no mmna lugar. 



Mais dlflcll: 

2. Toque: 



t4d 1 d~ L t 141 

1 trqr rlq .iq~Cyr (p) 



NOTA: (1) 8. houver mudança no nlinwm regular de kmpom com- 
pmaoe de uma peço, e ~ .  mudanw da f6nnula da compuo deve wr 
asalnalada depols da Dlan de dlvlelo. No c w  da mudnga oeomr 
deools do cornoasso flnal do oentanmr a nove I n d i c a  dmrl wr 
coíocada~dspois da- últlma b& di dlviá& du, p.n&rUnl e iun- 
bérn no Inlclo do now. 

(2) O alna do Indlca que um tmcho ou uma 

pensagim deve w r  npetld& Se a mpatlglo r mkrlr ao Inlclo da 
p w ,  n& hh nswssldade de a8 acreecentar outmr sinais. W. pua 
a repetlçAo de trechos cmtmla, o Início da pasagam que awe r r  

npstlda precisa -r minaiado da wuinte maneira: 

O slnY de mpetlçio pods ocupar o lugar & uma barra da divia&, 
mai n& 6 lndlspsnshvd q w  i.Ja consld.ruJo oomo tal. Portanto, um 
compaio poda arr Inkrmmpldo pelo miurldo sinal, e continuar deppit 
dele. 





B. Aspecto Molódlco 

Completamos nossa s6rle de notas que se apmxlmm do Ilmlti exira 
mo da8 wzea femininas (Contralto a Soprano), acrescentando & oltava 
d@ - 464, transposiçbea de oitavas mala agudas e mais graves. em elguna 
de ssus sons. 

Este procadlmgnto crla. abalxo do de. trenspoalçbes mala gravas do 
ai¶, I#, H, ma e r&, e acima do d64. transwlç4ss mala ipudm do r#, 
IW. fY, 4% IY, 8P e dM. 

As notas abaixo do dbi pertencem A oitava m6dle. Suea notm aBo M 
aegulntes: a& IU, d, fU, Y,. As notam aclma de d6r s.50: i+(, mP, Nc, 
W, Ida, .Ia, e O, Com e qual começa a oltava euparagude. 

NOTA: - b t a s  notes a lo  ewri tm da sspulnte maneira: 

O mP 6 uma nota . x tmmmnte  grava na clwo do ao1 (em ou t ru  ela- 
w axlsiam notações mais prdtlciu), rnaa e no tWo  oorn grmde número da 
linhas s u p l a m e n t ~  n lo  pode w r  evitada, jh que a clava de sol d a mar  
ipuda entm 8. u u d u .  

- EXERCICIO 18 - 
r .  M o nonw d a  wgu ln in  mim (Indkmdo a olteve qw p.rtinwm): 



2. ~ c q u s - u  no plano. 

S. Toque no plano, ao ao-, qullaquw n M s  na i  M c l n  brancas a pm- 
tu. r m  nili e W, diundo 08 n u s  nomie. 

õa aoni da oitava 661 - s ~ ,  conaspondmíea a uma M& do 
pleno formada por sete teclas brancas que w sucedem, COnstIlulm a 
moam mia. 

Com a finalidade de mostrar a eshutura de uma eacda malor. s m r  
WntbOe. pralmente, depois do s6tlmo wm. a mpetlçBo apuda do prlmel- 
m (oltwa). 

Uma ewala maior 6 a.suwssllo de Intervalos tonoa Intelma e de 
8emltonos. cuja ordem A, lnvarievelmenie, a mesma que a da escala de d6. 

A A 
d6 r6 rni 16 sol I& si db 

1 1 1  1 1 ;  
2 2 

As uca1.s maioma podem ser c o w t ~ l d i s  sobre qualquer nota Estar 
wcalas Mgusm sempre o prlnciplo de consbuç&o ricima deaorito, de ma- 
mira que O nemitono aparece wmpre entre dlfemntee pares de notas, em 
cada escaia Por outro lado, ccmo em nossos aete sons bbicoa os asml- 
tonos estllo aempm entre ml-10 e sld6. precisamos encontrar novas notas 
p u a  tornar poaslvel a conitruçlo de eacaiaa ab re  outras no tu  aldm de db. 

Aa sete notas nllo mpetldas de d6 a ii. con~tliuem todo o nouo m c  
1.rl.I básico. Portanto. as novas notas nec.s?rárlsr, somsnia podem =r 
obtidas p l a  aiteraplo dersei aete sons bAsicos. 

Pua a construçlo da escala maior de wl, encontramoa o semltono 
entro a terceira e a quarta nota, jA forneclda pelos eete sono básicos 
(11-dó), mas ele nlo aparece entre a a6tlma e a oltava nota. Porlsso, a s8tlma 
nota (f6) precisa ser elevada de um asmitono. ' 

Na irinlcao de noi io i  modirno. Initrumonloi d. l i f l i do .  o nm1Ion.a (polo mirim 
NoiMim.nl.) 6 o miodo d i  um tono. i, pli dl ipoi lp io do lidado. pui mo i tn  u d i  
WCI. prol. entra du.~ bnncu.  ndi  n o i  i w m l b i m i i  d l m ~  com hc1 l l d . d~  UU, em 
lniuunontru qu. n L  u h m  de md ido  o. U m b h .  na voz humini. 0 nm l l i no  n l o  6, 
Indiipwi.irihonli, t m i l i d i  dm um tono InUiio. Mil, ihd., o tono lnlolro n l o  Nm. 
em IU. tom. n.tYml. dlmin.lo 9". mm na ShamMa i I l n i U o  m m ~ . r M i  a0  plano; 
na i i i l l d i d i ,  ip i re-  em. p.10 mlmri. lua1 dlmeniOii d i l i r inus.  E.1.i iip.roi. 180 
alumanu U6rlcm. podem r r  d i 8 p n u d w  ).m n-Mi PmP6.llm, o b u l i  coneldonr o 
umitono oomo 8 matada da um Imo InHlm (pMmnh8do). 



NOTA (1) - A slevaçáo de um som 6 Indlcadn por um uiDiMldo ($  ) colo- 
cado na frente da cabsça da note As nome al iOiad~ süo danoml- 
nedu por wu m e ,  mais a p i l a m  un*cildo. 

" 
sol 3 sustenido r4 4 suatmnido 

(2) - Na notaça0 musical (moa nllo no teoladol) h6 dols 11- da 
ramltonol: um delas chamado wml(ono dlatânlco. Seus dols rons, 
embora um deles ou ambos poasam m r  dorlvaçõis (pela adlçio de 
um P 1, Pe~ncom a dols ~ m s  W l w s  dlknntsa e o&o Loacfiton em 
IUgam dliorentea no pontagrama: 

Obrsrw q w  no teclado a neta MI iu*nldo 6 o FA, e o II am 
mnldo l o D6. 

Os dois sons do m l l o n o  cromltlco periencsm a um mesmo 
.om b8elco. isto 4, um O derivado do outro: 

O sinal h (bequedm) algnlflca qw, depois da um nirt.nldo ( 9 1, 
a nota W l c a  dow air m l i i b h l d a  

(3) - I evldanm que h6 mu#lrm dlhmntl. da s i  wisvlr oombk 
na* de sons. U l m  como as iormaa dlatbnlcm e crom6ticm do8 
CfJgUIntes 8omlioni: 

Em situ* harmi3nlcas compllcdes 4, aIQumu wus, dlfkll slbor 
quai a notaçáo certa. mas na construçio de escalas malone, nunu wrglrl 
quniquer d0vlda Ca mltonoa da eicala modelo de 06 a& nsmpm dialb 
nlccn e nao cmmatlcor; poríanio. u escalu, como cbpiu tlee.ts modelo. 
tmMm jamalr poder& conter cmmatlimc. 

- EXERCICIO 10 - 
Co~trus  eacalas malorer tomando por base ol aegulnim son8: 

ascendentes. na extensão de uma oitava 

HDmva-Y primolm. Em wguldq lela-aa e cante-as. dhndo o nomo 
de cada nota Logo depois, w m  usar exemplo e8crlio. loqw-.r no plano, 
dlnndo oa nomes novamente. 
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Cante usando a rllaba "U", sxcato as notis mirccidia com um olrculo, 
que vccB cantar& dlzsndo os wui mapctlvoi  Mmai .  

am R1 malor 

mm 81 malor 

( b ) f J  I b J  I$ dJ  IQ bJ  Id J I 

d I J I J IQ bJ 18 bJ IJ I 

am Sol malor 



em MI maloi 



Mai8 dlflcil: 



Em .acalaa dlatbnlcas (dlatbnico = que se compõe de tonor Inhlrol 
e & semitonor), certos wna tbm nomes especlalt. 

Em nosna eacali maior ,o primeiro som (ou primelro qu) chma-aô 
Ynicm. o quarlo. wbdocnlnant.; o quinto: Domlnanio; o 86tlmo: sensld. 

Anten & tocar o u u c i c l o  mgulnts. marque, em cada exemplo, toda8 
as lbnlcas. subdcmlnanias. domlnantu e sensiveis, com slnaim apropriado8 
(1, Sd. 4 8). 

- EXERCICIO 21 - 
1. Toque no plano (usando tanto uma. como u duas mhm, do modo 

que sela mais convsnienie). contando em wz alta: 





2. Al aogulntbs melodla~ est& escritas sem armadura da clave. Can- 
lem albrando M notaa corrmpond%ntw. de acordo com u tonalldb 
doa Indbadu no lnklo de cada exemplo. 

rn MI maior 

J J # J J J  i J J  J d J  

em R I  maior . 

em SOL maior 



un U maior 



CAPITULO VI 

Em wz de usar e mminima como unidade de tempo, podemw SUintl- 
tu1-ú por qualquer outra figura 

Teoricamente, obteremos. deass modo, os soaulntes compassos: 2/1 

(1 mil a samlbmsl). 3/1, 4/1; 2/2 (que tamb6m se escreve ( e 6 

chamado "Alia Bravo"). 3/2, 41% 2/8, 3/8. 4/8; 2/16, 3116, 4/18. M u ,  
OS c o m p ~ w i  com o valor da wmlbreva como denominador, m b m  que 
de uao c o m t e  na mbsici antiga não t6m mala significado prltla0 em 
n o s m  dlu. TambBm 6 o+csao dor compasaos curtos: 2/8, 2/18, 3/16. 
4/1á 

An barra de divislo doa compassos com denominador 8 ou 18, Unto 
indicam todo a compasso como mostram a unidade de tempo. 

Em 2/2, 3/2 e 4/2. a pausa de oaminima pontuda ( t' ) pode ser 
escrita no inicio da qbaiquer tempo. 

O andamento no qual se sucedem ár unldadeo de tempo do compmo 
pode mr indicado de duas mamiras: 

(a) Dalerminamos o número de tembs por minuto. O instrumento que 
nos peni te  dividir um minuto em qualquer número de tempos. 
entre 30 a 200. maii ou menos. 6 o MaiMnomo: um pbndulo de 
mecanismo de relojoaria. ou elbtrico, combinado, ou não. com uma 
campainha 

NOTA: h t a  medida 6 indicada acima da pauta ou pintagrma por: 

o = eo, J = 84, J = 108, P = 134, .h = 184, atc.: em adi- 

sbea mais antigas: M.M. r = 80, etc. (M.M. slgnif!ca Mstrbnomo da 
M~elzel). 

(b) Explicmw. por meio de adjetlvw, pmilciplo8 ou outras partes da 
oração. a wlocidsd. aproximada e o car6tsr de uma peça E ocon- 
aelh8vel usar esses (armos na Ilngua pdtria Os músicos. no e n t w  
to. MtPo  tumadoa ma doa ma DmKW tradicionais I ta l lms  ou, em 
adiQbes eMmP. OU f r~casas,  aos temos nestes Idiomaa. Neste 
Ilvm, omltlmos a primeira brma de indicaç6o de tempo (metmn6ml- 
ca), pok a velocidade de nonos axarciclcw depende das p i i b l h -  
dadw individuais de cada aluno. 

NOTA: (1) - Para andamentos lentos a moderador, a& wados os 
wguinios termos (em Italiano, alemao e irancêa): 

Migb - L- a- - Lant = Lento - õmlt - ~ug. = Larpo 

Lmb - L u g u m  - ~ a u  = Lento 



(3 iiPlb (ou rrl) - whr - mm = muno 
~inoyDad~-wkIripn,-w.w: 

(b) un poco - .CmnlR eIwu - un pu = um pouco 
@oco a-io - &I hnguni - un p u  ioni) 

E e h  880 apenas dguw dou maia fmquentu, entra o g m d r  nOmm 
b tema ougootivoa cados. 

1. Toque, contando om voz dia: 

Moderalo 

i-m~ J J nd n 1 
I 2 3 I 2 R *c. 

Adaplo 

I 2  3 4 



Andante 

(c), J  ~d r n IJ. bd Ir BJ. D ~ J  nd 1 
1 2  I 2 

Andante 

í JlT 1 1 2 -  IJ  h I-  I 
I 2 3 1 2 3  

J ~ T T I ~ I J - ~ I J  J  J  r 

Moderalo 

cnjd.  B J .  .bd I r  n L J  B J  1 
1 2  3 4 I 2 3 4 

J  B J .  b B d .  1 B J .  JYJ J  J-I 

J  B D J .  d a  J  l d  J U  J J J  I m  1 



NOTA: (1) - # (bnvs) 6 a figura q w  pmnshe um cmnpruo 

Inteiro de 4/2 ou de Wl. 
(2) - Em 3/2 e 4/2. & vezes, encontramos a w m l h v e  pontuda ( o' ) 
que. como 88 outrea flguraa pontucdaa, equlvala a 1 e 1 /2  O 
ieu  valor orlglnal (wm ponto be aumento): 

2. Cante. contando mentalmente: 

Lanto 

( b q  ir;l~~Bi.h&m-+Tt~,m 7 4-1 
ny ilin inJYy.&BiB&,mmb I - V 



(2) - Para faclllmr a Ieltura d n  notas que pouuem multw nnhw 
aupbmantmn, M notas mr l i  a g u d ~  deita oitava a a oitava nupMu-  
pr-aguda que a wgue,,podam mar Indlcadu pelas nOtM da oltava 
Inierlor, com a adiçio da nInU "oltiva lclma". 

# - - - - - - - - - - - - - - 
A $  C - .  r ~ f E c  

- EXERCICIO 23 - 
1. ülga os nome d ia  notan (e suas oltavsa), e toque-a8 no plano: 

2. Taque no plano qualnqwr notaa, mais apudsl que o dds, e dlge wu8 
nomw. 

- DITADO 24 

A8 se18 notaa b & i o ~  podem, n.4o apenas ser slavadail ( # ), m w  tam- 
bém baixadas. 



NOTA: (I) - O i lni l ,  ou slmbolo wado pn baixar uma nota dr um 
Nmltono d o bemol: b 

(2) - 8wnitonol dlatdnha obtidos polo u m  do bomol: 

etc. 

- EXERCICD 24 - 
Conolma uma eecala maior, partlndo da nota (L: 

L c m e a ,  leia oa nomes dar nolar em voz alh. 
Canta-a (na extens#o de uma oitava), pmnunclando os nonm d u  m- 

tu .  Toque-a no plano (na exbnslo de tr88 ollwaa). 
Aa escalar maloms podam ser construld~. n lo  apanar m b n  ol oon8 

bli lma. mea t m W m  nobis M notar alteredar (elovadar ou baixadar). 

- EXERCICIO 25 - 
1 .  ConstNa u c a l 5  malonn, a pertlr d u  isgu1nt.l mtm: 

~ e 1 4  cante e toque-u da acordo com ea Instniçhn do exercblo pm- 
cedents. 



2. Qual o Upo e n0mero da .cldsnhs ( # ou b ) nswas8rioa para se 
coneirulr M aquinas escaias milores. 

Lá SI. Sol. F6# . R 6 b  . R ~ , ' M I ,  Solb  . F.4 LB. M i b  . Slb 

3. Quals as tonalidades Indicadas pelas seguintes armaduras dn clave? 

c Acio Combhrda 
- MERCICIO 26 - 

i. Caia  escalas malam. Use o equema rnmko d d o  no Exerílclo m, 
e alga rigoraaamente M waa Instnigbea. 

F 4 s i b  u u b  .Ub , R 6 b  . 8 o i b  , F h $  . 
2. Canta: 



" PP' 



NOTA: O. rlrnbolos I' , comblnadoa com um rlnd (I* 
mpeiI0io, tlanlflcm que a prlmalra tormlnaçlb d a n  nr u r c u t i d i  
Mm8 da NPetiÇPO, O, i segunda, OOpOls. 

NOTA: Oualquar acldsnts ( I. b ) coloemdo na irente da uma nota, 
conurva o w u  valor duranie toda o compasso. mar 4 vllldo m m n *  
om w a  pr6prla ollavi. h l m :  

a- d. w t o r :  Pira maior e l i ru i .  quando n ~ i c u t ~ r  I neunde tormlnaslo. nlo 
u d.n i.p.tii i primilm. 

- m -  



ih udduiMa wloc.dos na fmnl. d. notu I lg idu d# uni. b . W l  
do dlvlilo r& váirdos am O final da I lpduir (mu o mesmo nLo 4 vUldo 
no que w miam 4 I lgidum de expnulo): 

Em c w m  duvidam. um # ou b dlcionair. ~ r l o u n r n b  wWu#.  
n& c a u w b  nmhum dmo. - EXERCICIO n - 
1. Toque no plmo. cantado em voz aita A urnadum de claw Ma U M  

Indlcadq ma. M íomm o b r m d a  oa acidurtw d. c d a  axemplo, voo4 
pod.rl demrmlnar r tonalldadr. 

Modomto 

NOTA: (i) - DE. @. capo = "desde o inicio") .I R* aluninci: Vo& 
ao começo e connnw ai4 a palavra fine (fim), onde a pbpa (ou p* 
dstr) a m l n s  

(2) - D.R .I Une, ou 0.1 b . 0 ~  11 ~ i . ,  i@niiica: &I vol* .D bkb 

da P C ~ .  mas so lugar mmado por um elnd 88peclal (-no): 



(Atonçlol A tonalldade muda aaull) . 8 u o - - l  



A tonalldada muda! 

Um pouco maia r6pldo: a C. ai Riu 

2. Canta, com oa acldeniea rmcrulrloa para obtsr a tonilldid. Indlcdw 
m inlclo dw cada uemplo: 

"Moderaio". em L6 maior 



Aleam am F1 # maior 

"Andante", em MI b maior 



Um pouco mala rtipldo, em F I  maloi 

Mais dlflcil: 

N& multo rbldo.  em SI b malor 



"AndanU". em $01 b maior 

- - ,,' . r' - - 
D. C. al Fine 

- DITADO a# 



CAPITULO VI1 

NOTA: O ponto d8 aumento pode m r  ~ g u l d o  de um segundo ponto. 
&mo aabamoa, o p r im lm acrescenta 4 figura q w  o pmcede a 
me- da w valor. Por sua vez, o segundo edlclona A ftgum mal6 
a matada do valor do 1.O ponto, I8to d: 

d.. =d+J+h, d v- J h; 

J..=J+LP, J>>;r..=$ + - 1 + q .  

A colcheia com dota pontm,subiraids do uma m f n l m r ,  d l  como 
resultado um novo viior rimiico: a iuaa; enquanto qua a mmlcolchela com 
doh pontos ~ublmlda da colchela mu l ta  na Wmlhria. 

NOTA: (1) - ~s lusa. s b  escrttm da sspulnt. manaln: ou 

com trai- d i  uniao JY73 aic.: a. .smliusaa J,  m' . 
As pruia. mpectlvss 610 e ! . Os trapo8 de uni& 6.s iusas 

apmpun-se em aemicolchelaa, cotcMias ou osmlnlmta: 

n m rn m etc.: 

o t  de ssrnlfusna aQNpamrs em i u ~ i ,  nemicokhelai. colcheia8 ou 
iemlnimss; em todo8 os casos, com suMlvlaC6a que rnostism com 
c l i m a  M unidadaa 6 tempo e ws eitrutura mltrlca: 



(2) - Twr lcmnta ,  &o p o u l w b  outras auMiv isü~ .  mM, na prltlca, 
os m l o m  manomo que 1/64 da wmibrsw, aAo usados .panss e x c w  
cion.inwnC (l/l28). 

krpn(.: Qual o número de: 

(a) Jam: J-. . . . .. o . . . . .. de. .  . . . ., h. .  . .A>. . . . :? 

(b) I-: '4 ... . ., J - e . .  ..., o... .-, J . . . -, L .. .?  

NOTA: (1) - Para andamsntoa rlpidos usam+e os seguintes larmoa: 

h w o  - Sshnatl - AnW = AWm. rápido: 
Wvma - Labhm - V R  = Vivo; 
P r u b  - Ollg - W, wd. = RppldlMimo. 

(2) - Um termo Ilaliano iniensillcbw. w Ih. br agregado o sufixo 
"lsslmo": debilita-as com "ino" "ano": 

Maglulnio = Mais ianto que Adagio: 
RirUulnm = Mais rlpido que Prest~: 
AndinHm = NBo 1.50 lento quanto Andante: 
Lirgh.tto r NAO t& Isnto quanto o Largo; 
Aiiogntto ,= NNBo t8o rApido e an6rgico quanto Albgro. 

(3) - Più - (em ahmlo expmwado p i o  auilxo - ai) - phm = mais: 

Meno - w e n l w  - m o l n  = menos; 
Non Imppo - Nkht w - p r  lmp mp n n l  multo; 
H6 p u t a  - eiilgar - pliw v9h = mais deproaai. mais rápldo; 
Mano allngm - wmlgai uhnal l  - mok* rl<. = menoa alegre. 

menos rápldo; 
M@o non boppo - nlcht w lingum - p r  trop Iwit = n lo  

multo hnlo. 

- EXERCICIO 28 - 
1. Toque, contando em voz alta: 

Non tmppo vlV.ea 



Multo Adaglo 

cc)g 7 h m I E ! J m l b  n]Jni 
I e 2 8 3 8  

Andante ,,,, J.. DJ.. J¶ 1 ~-mml 



AiMm Moderito 

R) 4 J PJ. I J  r.  b J . . A l J  r r J - J. b~ 

J.. h .  J I J  - m~. .  A I J  J y 
Fine 

MmD AI+ 

J.. d J. h. I J. 

J. -7 J d J J 7 b J  JQJ. (1. 7 11 
D.C.ai Fine 

Pooo lento 

<ng 

h m l J ) .  7 il 
2. Cante, contando mentalmente: 



C J J J.. b 1 ... J IJ. bJ. bd. B I  
J.. J7J blJ > J J  J r B IbJJ. > bJ. Y b( 

Mala dlficil: 

NOTA:  umd do, depola do D.C. .I rgno ( I ou b ), a w a  con- 
tlnua, voltasa prlmelro ao Inicio, como lndkado pelo D.C.. e, chega- 
do-se ao "ngno", salta-ae o que estA escrito depois do D.C. 

POCO lento 

(d) i 



Molto adaglo 

i 7 I 

3. Invente exemplos semelhantes. 

- DITADO 27 

6. Aspecto Mel6dico 

As wlh  mml g n m  da muo w m ~  k.d 
(-.I dai  VOZU IIUICU~~~U: Tenor, B.lro a mh wrr) 

NOTA: (1) - 0 8  sons da regllo grave a& escrlloa em CIU. 6 H 

E C esta a clave de f ~ ,  

(Per~uii.: Que clave 4 mia: 

A claw de i6  6 escrlta na quarta linha e lndlca o lugar do 1Y: 

As notar da o.tava m6dla süo: -." --A 
-. . . .- 

(2) - Aa mtss da oitava Inierlor (oitava orava) s& eocritsi: 

(3) - Para as nolm da oitava central, dependemo8 (como J6 acon* 

ceu com u notar agudm r rc r lh  em clave de 4 ) h ,h8 

suplementares. Compare as wgulntea notas, eacrltn na c l l ~  de 3: . 
com sua0 equivalentes em claw, de 

- 82 - 



Ao lar a notaph da clave de #. n& determine o algnlflcada d a  n o t ~ .  
Comparando-m com ps escritas na e l m  de rol. Acoatuma-w, deda jh. ao 
feio da q w  cada clave tem sua escrlta lndep8ndenta Por exemplo. a 

nota d6s e tem seu nome e slpnlflcado, pela poslçlo que ocupa 

com mlaçiçb I clave de (8, e não pala Irsnaposlgllo de uma nota Id4ntlca 
emi ta  na clava de 501. 



A dominante (mencionada no ~ a p l t u ~ o  V) de uma escala maior 6 aem- 
pre o quinto grau da escala; sua distancia (Intervalo) da t0nica tem o nome 

A subdominante 6 sempre o quarto grau da wcala; o Intervalo que 
íorrna com a t4nica chamase quarta Juna. 

As quintas e as quartas juslas, somadas, completam entre si o Inter- 
vaio de uma oitava 

Uma qulnta deeccndanle. a partir de uma tbnica. Iavrnoe B iut-domi- 
nante: uma quarta Justa descendente. h dominante: 

Isto significa que a quinta e a quarta justas iBm. entra si, uma relaçlo 
rever~ivel: uma qulnta ascendenle 6 a hivrnlo de uma q u a a  dascendente. 
tomandoae por ponto de partida uma nota como base. Ou, o que vem a 
ser o mesmo; a inversa0 de qualqusr intarvala menor que uma oitava 6 igual 

diferença entre esse intervalo e a oitave. 

- EXERCICIO 30 - 
1. Em qual dos sele graus da escala maior 4 posslvel construir, sem alte- 

rar nenhuma das notas da escala: 

(a) uma qulnta justa mcandente? 
(b) uma quarta justa arcendante? 
(C) uma quarta Justa descendente? 
(dJ uma quinta junta deacendente? 

2. Diga os nomes das notas que estilo: 

(a) uma qulnta juata acima . 
(b) uma quarta justa acima 
(c) u m  quarta jusia abaixo 
(d) uma quinta justa abdxo 

c d a  uma d u  wgulntes not.s (diga o nomo do iom e oitava): 



9. Cante. dizendo o nama da nota qcn ut4 uma qulnta justa Wlma d. 
code uma d n  uguintea nom. 

m d 0 d . w :  
Pilmelro taque a nota no p l ~ o :  i m  rsgulda piocum Imaginu a qulmi; 
flndnunt. cante-a Ido (: 

P w  voru mucullnu. toque i omt. aita exemplo uma o l t m  tbtM. 

4. T q u i  e c-, aglndo da muru nunolm. a nota que d I  uma qu- 
jurt. aclma de cada uma dm wpulnbr mlm: 

Dwul em dlanta. em tadas os iximlclaa vocdr, u vcizg hmininr 
õmrb cantar uma o l t m  aclma, onda vsz q w  for umda r cl iv i  6. 6) . 

2 

N a b  CW. mc0menda-m q w  a 0l1.n auprlor r i ja  Mtuwntadi  &a noim 
tocadu. com a flnelldade d i  pmncher o vario entn uma note t o d e  m 
mal& 0r.n i a voz wuda, (.cllItuido, w lm,  a rml- da nota cantair 

S. roque i cmN, como mkrlomnts. u wtai que uUo uma qulnta 
justa eolma d u  no- supefionr dor ugulniu . c o m  (pva wnu 
mucullnu. toque uma oitava rbalrcol: 



Agora. cante uma quarta justa acima dai nolas superiores dasws 
acordar. 

Para dlflcultr eria e todoi 08 ouiroi u ~ c l w  unwlhn*.: l w a  
O acorde ser locado por outra pessoa a canta m m  olhar a mtiiica. 

NOTA: (1) - Os grupos de notas com hasias podem ser escrltor 
usando-se uma unica hwte, sempre que as notas agrupadas tenham u 
mesmo valor. A haste comum deveri ser a da note mais afastada da 
linha centrd do pentagrama: 

Em casos duvldosos, B prelerlvel usar a haste vonada para baixo: 

(2) - AS vezes. vozes dlfereniea &ecisam ser anotada8 num a6 penta- 
grama. ou torna-se necesadrlo facilitar a leitura da acordea compllca- 
doa. Isto (1. consegue. pelo uso simultAneo de hastes voltadas para 
cima e oara baixo: 

. . 
(31 - As vezes, nolas dparadaa por um intervalo de um tono ou um 
wmliono devem ser tocadar almu~meanmnie. Tair combinaçh, 8021- 
nhas Ou como parte de um acorde. em geral, s l o  esorltas: 

(a) quando as h ~ b s  esUo voltadar pare cima. a nota mala apuda 
do acorde deve w r  colocada I direita de aua vizinha. e não no 
mesmo allnhamenlo da8 demais: 

(b) quando aa hastes estüo voltadas para baixo. a nota mais grave do 
acorde dsve ser colooada h esquerda, e n i o  no nmsmo elinhmenio 
das outres: 

(C) quando nAo hA h a a h  (aemlbreMs) a pos içb apropriada daa notar 
ser4 a mesma que as notas com hMtaa, voltadas para cima ou p r  
ra baixo, requeiram. (Veja oa exemplos da pdglna mgulnte). 



Toque a cante w sons uma quarta Juata aclma das notas aupriom: 

Agora, cante os idna uma qulnta luata acima das nota8 centmk 

Agora, canie oa aons, uma quarta justa abalu, dai notas mais grama: 

8 .  Invente ~ m l c l o s  wmelhantes. 

C. Acio Combinada 

- EXERCICIO 31 - 
1. Toque no plano. contando em voz alta Diga a tonalldado dor exem- 

PlOl. 





2. Cante. Enquanto canta, o b u m  M icldon(N da lonilidado Indlcada 
em o d a  umplo .  

Andania em R6 7 maior 









CAPiTULO VIII 

Mesmo em aOries de sons, Idttntlcos em todos os aspectos, que se 
repetem a InbNalos uniformes, o ouvido tende a perceber agrupamentos 
regularse, d l .  a certos sons, mala imponbncla que a outros. ouvlnd?. 
portanto, a sOrla completa, como uma ondulaçlo de tempos muntuidor 

n& muntuadw. 
Esta espbcle de acentos (-ma ~ r i c w ) .  que O determinada por 

nossa sensibllldade e n l o  por qualquer outra diferença objetlva entre os 
sons. 4 essencialmente diferente de qualquer outra esp6cle de acento 
(dlnlmloo) mencionado no Exerclcio 16, que O cmsedo pela apllcqilo de 
um aumento de força Multas vezes - especialmente em milsicas de esta- 
tura simples - os dois tipos de acentos coincidem e M reforçam mUtUR 
mente. 

A múslca, em geral, 6 composta de tal maneira. que nol ia luuld.ds 
perceptiva n l o  pode duvidar sobre o lugar no qual devem ci l r  os acintos 
mOtrlcoe: as proporç6es da duraçlo rltmica ' (regularidade), as CuNaa das 
Ilnhas mel6dlcas e a dhtrlbuli8o das Iunçbis henbnkas mrwm de Ouia 
B nossa percepçAo enalltlca. Mas, quando faltam todas estss orlsntsides. 
como nas slrles regularis de som Idbntlcm, mencionadas acima, temoa 
certa liberdade para dlrlglr nossa prcepçAo auditiva: podemos Imaglnar 
tal. sOrles eubdlvididaa em grupos de do18 ou t r b  tempol. 

A difs:angi entre os dol. I i t om i  1ernpor.l~ d. rllmo r c o m p i w  podo i e r  t ic l lmint i  
eernpiiand.da. ao compariirno. iua luneo com o pipa1 que o mmDo daumpinha em 
n o n a  v ld i  sitldlin.. 

O. um lado. ~IIL eontlnui e Inllnlt. sor-li doi  Inl.rralm d. tampo. n i n  qwla 
nowm alo. .*ou.m-ao uns nos oulrol. CUI~ dum* P.nlCUIar 4 damrmlnida w n i .  
por n u  cinl.i, Ilnilldadi. wlocldid. a InlinrMadr. Isto corraapnd. me IHII* .Uh.l, 
qu. Iam poulbllld.dir mcikullrml. pira Omblnar i o n i  pmwn d i  dilrmnli* dumsln. 
com I lnh i i  melOdlui comblnl9l.i hiimbnlcie. O que s~nciar l2a o ritmo 4 a rin.. 
dada Inlblu. n g l d i  p r la i  mil, alua l a l i  da cm*tniglo a d i l i m l ~ d i  voio Wi do 
I ~ l g . ~ n t o  ~ 1 4 1 1 ~ .  uIrLIvo. 

O -P.u, por Wtro hdo. eornipaid. h mmdlCLo 10 Iampo. I n n n W i  wlo homem 
r por .Ia n l i e l on i d i  com aomtaC1iiHntoi n.lunli (dlwlilo do mmpo r m  lnlirvmlo. nlaolo- 
n i d m  i I i i 1 n l ~  a praporclmaimrnt.: inm,  m-a. iimmnu. hons. rnlnulao r rtc.). Ei tn l -  
Umanm d.pind.nl.a de n-ii funp6oa f l i i c u  (como, por .r.mplo. o pullo). o c o w i u o  
d l l p k  d. a igwmia  da mmpoi a eonli~t.mpcm. Impulso. i m w w a .  u m  O. 9u.li 
nenhuma conilruglo harmbnlca w nulbdlca podo u r  m e i a l d i .  

O rluno onduli Ilrnmmnt. ao d o r  a i  d lv lsk .nqumdt~ca do CO~P.YO. mm.nao 
w u opondo i i i t i s  dlvl.õn. A. n1mgd.i m0hi.i i n l n  a s l u  doli  . hmn la  trmponli. 
em Inflnlta v a i l i s l i  da i m u i  de atmo& ou mpulUo. fomam um dom Impeninun nulo. 
qum cmcofnm nata crias10 da m0.1~8. 



Em grupos de dole tempon. um deles d4 a Impresalo de estar acentuado 
(Amls). enquanto que o outro nos parece &tono (Theili). O gmpo poda 
comsçar com qualquer deles. 

Em grupos de trba tempos. psrcebemos o acento sobmum doa ir68 
lwnpos. enquanto que os o u t m  dois no8 parecem não acentuados. 

Neste agrupamento, obae~uae-h  que a barra de dlvlsAo. que aM ago- 
r i  foi considerada como um poro cilmbalo de cl~sslflciç60 temporal, tem 
iinalldadea mala Importmlee: ela nos informar6 iobre a ordem m6trloa doa 
mn8, Indicando o local do acento mbtrlco (so qual sempre precede). 

1. Bata oerto número de tempos (m ib  ou menos 10) i pmoum, w m  q w  
nenhum w j a  mali forte que os outros. flxar sua iDng& par i  tMUr 
Capu-los divididos em 

(a) 2/4 (2/2. 2/8). começando com o aclnlo 

(b) 2/4 (U2, 2/8), começando com o tempo fraco 

(c) 3/4 (3/2, 3/81. começando com o w n t o  

(d) 3/4 (W2, 3/81, Começando com o tempo fraco 

e 3/4 (3/2, 3/8). comeiando com doia Mmpoa fracos, 

2. Bata como antes. Marque o acento mUrlco com ecentoa dln&mlom 
(batendo com o p6). 

Nos exerclcios seguintes, bata o Mmpo de acordo com o8 eaqwmw 
iradicionaia pua  dirlglr. 

0 s  esquemas, para gmpos de dolo tempos, wguem este modelo: 

no qual o mvlmento 

da mko pamco mer- 

car, mais ou menos: 

Modelo para gmpos da trOr tempos: 



Para dar aos wtms o sinal de começar uma peçn. 6 prsclao marcar 
um tempo pmparatórlo. antss do prlmelm Mmpo verdndelro. Em andamen- 
to rlpldo, o tempo pmpnrah5rlo tem o vaior de um tempo compbto: em 
endamento lento, da metade do tempo; e em andamentos multo lentos. 
alnde menos. 

Exemplos: . 
p u a  uma peça 

( J  wmqando no prlmelm tampo, em 3/4 

(h) Começnndo no segundo tampo. em 214 

(C) começ~do  m ngundo tempo, em 3/4 

e aadm, am outroa tempos ds qualquer comperso. 

A fermata 6 Indlcada pelo movimento lento da mlo. na dlreçlo do 
tempo aobre o qual m a l .  Se, depois da hrmata e peça wntlnua n m  
Interrup~lo, O tempo wgulnte prossegue imedletaments apbs o tempo de iom, 
ta; mas, se a hrmat i  Hnallza a psça. ou uma patia dela. o tempo q w  tem 
e íermain deva w r  Intermmpldo com um movlmento curto e conclusivo da 
m6o do repenb. 

Exemplos: 

O tempo que 1 .0~ e m  movimento concludente dew ser novamente 
pmcedldo de um tempo pnpuaiórlo. 



- EXERCICIO 33 - 
1. Canto M w g u l n h  linhas melddfcas e divida-as am grupos de dols 
tempos; dapols. em grupos da tr4a. Em vez de bater palmas ou dar ps 
q w n M  batidas. marque o tampo de acordo com os esquemas dados. 

Exemplo para mnrcar o tempo no Inlclo do aegulnte trecho: 

Unldad. de tempo: J 

Unldade de tempo: J 

UnldaQ de tempo: P 

. Unldad. de tempo: J 



P evldente que o emprego de compauos diferentes, coloca os &Cento0 
mdtricoa dos trechos precedentes aobre no- diferentes. Essn mudança 
do acento m6trico produz, h vazea. o que chamamos de Slnwpm ("c0rleS'), 
na qual o acento m6tric0, em vez ds colncldlr com o Inlclo de um rom, 
aparece mais tarde, durante o #eu prolongamenlo: 

Ao cantar ou tocar trechos slncopados, em geral, exageramos a con- 
tradlçllo entre o compmso e o rltmo, pondo acentos dinlmlcos no Inlclo 
dos sona sincopados. Assim. pois, os acsntos m6trlcos podem w r  com- 
preendldos a p n m  pela compnraplo com o contexto de modelw normais 
(nAo slncopados). Cante da ugulnl. manelra: 

A slncopa também pode aparecer em flguns mala curtas do que a 
unldade d. tempo do compmso quando uma fraçao ddsssa figura 8pamCa 
anlea do tempo e a pane mmeneawnte depok, @em que Imporia que o 
Wmpo estela, ou nm, acentuado rltmlcanmnte: 



2. Indique, nos exercfcios de numero 10 a 31, todas as slncopas que 
puder encontrar. 

Em analogia com a lunçiio dos tempos na mdtrlca blsica binbria ou 
tarnbla. a te6  mesmos grupos podem ser usados como elementos forma- 
doma de esquemas mUrlcoa aimpoaiom Portanto, um grupo composto 
pode ser construido sobre uma base de dols ou tr4s elementos que, por 
sua vez, podem consislir em esquemas de-dois ou trbs tempos: 

Nestes grupos compostos. a ordem do i  acentos m6tricos 6. de modo 
gemi. a mesma que em um grupo de dols ou trbi bmpos: em um grupo 
composto que consista apenas de dois elementos, um deles tem o acento 
mdtrico (ordem: lorts-fraco, ou fraco-forb); em um grupo' composto de 
h8r elementos, um grupo forte 4 associado a dois fracos. 

H6. sem dúvida, uma pequena diferença m6trica entre a estrutura de 
um grupo de tempos simples e a de esquemas compostos. Mas. apesar 
do poder dominador do elemento "lorte" em um esquema mblrico com- 
posto. os acentos originais dos grupos "fracos" não são suprimidos com- 
pletamenia e continuar40 sendo sentidos como acentos, se bem que em 
menor grau. 

a. = acento m6trlco principal 

- - - emnto mdtrlco sewndlrlo. 

Os 6eguint.s esquemas cornpostoa a& posslveis: 

2+2; 2+2+2: 2+2+2+2: 3+9; 3+3+3; 3+3+3+3; 

ai6m de combinWee de 2 ou 9, tais como: 

2+3: 3+2+2; etc.. 



que asrio discutidas no Capltulo X, 

A expIIcaçPo da pPgina 94, a respelto das birra3 de dlvlsllo, se bom 
que ~111, estava. necessarlarnente. Incomplati. Els aqui sua forma completa: 
as barras de dlvisllo Indicam a poslçlo do acento prlnclpal; a posiç8o dos 
acentos secundPrlos precisa ser dmduzlda da tbrmula de compasso, como 
aerd demonstrado. no pardgralo segulnte (Nota). 

NOTA: (1) - Eates grupos compastos aparecem na segulnte notaçáo: 

(a) - Grupos. nos qusls o elemento conslllulnte 4 

Ouas vezes: 2 J J J J  
> 

Trha vezes: gJJ_JJJJ 
> - 

(Isto slgnificava um andamento maia lento que o anda- 
mento normal de 3/4. IL que, em movimento rdpido, os 
acentos secundPrlo8 1740 podem w r  percebidos). 



(Os Liltimos tr8s s8o usados. principalmente. na forma de 414, 412. 
e 4/8 .  jd que uma forma mais ampla necewitarla o estabslaclmenio 
de trds graus de acentos miitricos, e isto uiirtrepaaaa o llmle da 
distribulçüc ritmica para entrar no domlnlo da forma). 

(bl Grupos nos quals o elemento coiistltulnt. 6 

J J J (usado raramente) 0 > 

raramente) 

Quatro vezes: J J J J J J J J J J J J iuaado raramente) Y > - ('1 



Com a flnalidade de evllar a Introduçio de t r C  tipos de acentos d t r l -  
COE. mencionado8 antwiormenl, 4 melhor usar compassos que Mnham 12 
como numerador apenas quando possam ser considrrndos como uma forma 
de 414 (4/2, 4/81, Nessa caso, ir48 colcheias em um compasso 12/8 cor- 
respondem e d u u  cokhelar em um compasso 4/4. Isto O, um quarto do 
grupo Intslro. lato reduz a dois os awntos no compauo. snquanto que o 
terceiro amnto (na queria a dblma co l che i~ )  desaparecem. Se uma 
fbrmula de compasso 12/8 = 4 / 4  n l o  for pooslvel, 6 preferivel dividir o 
compasso em dolo e escrevar 818 (812 ou 6 / 4 ) .  em vez de 12f8. 11212 ou 
1 4 .  Falaremos msb wbm este msunio. no prbxlmo capitulo. 

(2)  - Em excepcionais. modslos MSICO~ n e RY po- 
dem ser usados como componenles de compassos compostos: 

Mas. 6 mvldsnta que a ordem d m  acentos r d  pode ser compreendida 
em a n d w n l o  Ienlo. o que noa Isva a pensar su a bitura de tal notaçAo 
nAo 6 inutllmenie compllcrda devido I conlredlçlo entre os va!ores W 
uma aemlcolcheia. que seria da curta dureção. e sua longa duraqlo mal. 
mi andamento lento. 

(9) - O k e ~  que, no8 compaasoi muslcaia. as fraçòes com numera- 
dor 8 sPo aempre blnhrias, enquanto que compassos com o mesmo número 
de tempos. moa com tiaçb8e que possuem 3 como numerador. sAo lama- 
rim. Binhrlas sáo: 4, 6. 8.  12; ternhrias: 3 o 9. Por s ~ a  razlo. precisamos 
escrever um 2+2+2. composto baseado em J . como 3 / 2  e n6o como 8/4. 
O mesmo 4 wrdadelro para 9/4 e 6/8. 3/1 e 6/2. 



- EXERCICIO 34 - 
Canta, marcando o tempo: 

(a) O esquema grdflco par8 4/4, 4/2 e 4/0 6: 

Moderato 

t r tu I U f  u-I 

(b) 4/8 tamb4m pode wr tratado como 2/4 com subdlvlsbes: 

Adaplo 

I 



(c) 3/2. 3/8 e 3/4 podem ser tratador oomo um grupo r.gulir de 
t r b  hmpos (ver pAg. 84). ou oom aubdlviabe: 

Lenb 

(d) 614. W2, 6/8. iAo tratados, em movimento rApldo, como um gru- 
po de dois tempos (wr pQ. 94). ou, em movimento lento. da 
WQUlnt. maneira: 



(O 8/4 e 8/8 sho tratados. em movimento rhpldo, como um grupo 
de trba tempos. ou. em movimento lento. da 8eguinia minalia: 

Andante 



(h) 12/8, em movlmento rhpido, B tratado como 4/4 (ver p&g. 1021, 
ou, em movlmento lento, da seguinte maneira: 

NOTA: (1) - As pausas, sem ponto de aumento. são aempm consideradas 
como ashuturan m8tricas blnlrlas com o acento mdtrico no inlcio. Portento: 

(a) uma pausa sem ponto de aumento não deve m achar em uma 
poslção "sincopada". 

não: 

mas sim: 

(b) uma pausa sem ponto de aumento pode representar os prlmelm~ 
dois terços das aubdivlsões tarn6rlas de qualquer eaquema m8triCO 
"composto": 



60 bem q w  o wgulnte exemplo: 

â 4 r  J r - &  J I I F ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~ ~ I I ~ , .  
tam#m edeja correto, 6 pouco fnquante USA-lo com a mesma flnall- 
dade, e, coiutruçCes ternir lu aimp».: 

Para pmencher os úItimos doh a r w e  de qualquer emquema (einlrlo 
iimplas ou composto. uma pausa sem pomo de aumento n lo  6 uw1tA- 
vai porque sua estrutura m6trlca blnlria. com o aosnto m6trlco cilndo 
em sua primelra d a d e ,  opüe uma força contr-tmt. que atrapalh* 
o acento rltmlco do grupo tarnlrlo n p n n n t i d o  pele nota pncadanie: 

6 melhor. de .cordo com a p w d e n b .  em O/(: 

e nlo: 

A oltwa abaixo do d6 1 6 chamada Whva wum. 
NOTA: (1) - As notas da oitava grave a o  escritas da ugulnie rnw l ra :  

(2) - Para evitar multa8 I lnho suplomantiru. poda-u usar o rlnal 

O nlnil pare a oitava Inferior 6 eacrlta, )r v e m  ha .  blw- - - - -  - - - 
O ilnal para a oltava suporlor (h - - - -  - - - . -) n l o  A umdo na clava 
de .)r 



(3 - Abaixo de dbl .  o Dlano iam W n u  m i l i  h(l notss. na o l W  

- EXERCICIO 35 -4 

Toqw no pimo, dlzendo a nomo d u  no tu  e olhvas: 

O InleMlo en tn  a domlninia e a unilwl da uma e w i l a  m.lor cha- 
ma* ~rg. Yiloi. 

N A  - h agore em dlanu. todoo 08 I n h r v l b  mrio conrid4rd08. 
1omMdo-n como ponto d. prníde o wm mUa gravo. excrlo iYU c) 
ao8 em q w  h40  outra Indlceçlo. 

m u n l i :  <luaia os outroo grau8 da -ala maior em que n podb encoii. 
Irar terças maiomo? 

O InMNalo entra o mgundo grau e a 8ubdomhante d. uma omda 
maior chuna-w Twg. Ursr. 

aual i  M outros gmuo da eocila maior em que r e  pode enoor* 
t r i r  mrçn menoma? 

- EXERCICIO 36 - 
I. Toqw a i  ieguinfsi notu. e canto, w b n  cada som, o InMivalO de 

uma terça malor superior. 

A sxscuçio 6 a indicada no Exerclclo 30. Para v o u r  mucullnn, tocw 
e cantar uma oitava abaixo. 



2. Toque; cante 01 sono uma ierpa menor acima: 

S. Toque; Cante os MM uma brça maior abilxo: 

4. Toqu.; omnte os w~ uma terça menor abaixo. As vozes femlninu 
dsveilo c a i u  uma oltiva acima (vsr Ex. 30). 

5. TOqu8; canta 01 WIW uma terça maior acima da8 noiu @Up.rlOmS: 



6. Toque; cante os som uma terçl menor aclma dar notas aup.riorer: 

r .  Toque; cante os sona uma Wrçs malor abalxo das notas Inferioms: 

8 .  Toque;' cante o8 aona uma terça menor abalxo das notai inkriorsa. 
Para wzea femininas, cantor e tocar uma oitava aclma maa n io  dupii- 
car os acordes na oltava Inkrior. 

Segundo M regra8 expwtar na phg. 84, B possfvel Invsrlsr mbas as 
i .  Inverta a brça malor: o meulhdo 4 uma 1.- Mnor. 

hrgunu: Quaia os graus da escala maior em que M poda encontrar tax- 
tas minoma? 

O fato do que a invsnlo de uma terça milor wla uma sexta menor 
e du que a de uma terça nrnor sala uma sexta rnilor nos leva I regri 
geral: M 1nvemõ.i de todos os InMmlos miloms Mo  menonr e vlco-veraa. 
<h lntawrlos justos, entretanto. permanecem juntos em sua8 Inwmóes (quln- 
ta luata - quarta luati). 

- EXERCICIO 37 - 

1. Toque ar mgulntoo notas; cante os sons uma wxta menor acima. A 
eucuçlo deate exerclclo 4 urnelhsnta I doa mtariorea. 

2. Toque; cante os ao- uma sexta maior =irna: 



3. Toqw; cante o8 wns uma n x l i  menor abalxo: 

4. Toque: cant. o i  sono uma i ix ta  malor abalxo: 

5. Toque; cant. os ron8 uma wxla menor eclmi d u  notu superlorw: 

6. Toqw; cante os som uma wxta malor mlma da8 notn auperloms: 

7. Toque; canw m eon8 uma nxia malor abaixo da8 nota Inkrlomi: 

8. Toque; cant. os sons uma sexta menor abalxo d n  no lu  Inferlom: ' 

- DITADO 14 

C. -o Combinada 

- EXERCICIO I - 
1. Toqw no plano, contendo em voz alta: 





2. Cantb, marcando o tempo. Enquanto canta. coloque os austenidoa e 
bembia nas notas ceriai. pua  oonsogulr a bnalidade indicada no InC 
cio de cada trecho. 

(a) Muque em 8/8, começando com o primelro tempo. em aeguida 
com o quarto e. tlnalmente. com o sBtimo. 
Dapolr, marqw em 12/8, procedendo da meama manei*a (primeiro 
tempo, quarto, sátimo e d&imo). 

Andantino em L6 maior 

(b) Marque em 3/2 (de tréa manelraa), em seguida em 4/2 (quatro 
mamiras). 

Se uma peça começar com uma pausa de pequeno valor, n i o  
ser6 necesslrlo marcar um tempo preparaiõrio: o tempo da pause 
servir6 como tal. Ao marcar o seguinte trecho, dever-w-l c o m  
çar desta forma: 



(C) Marque em b . tomando, da cada vez. uma colchela dlhnnia 
como ponto de panlda (Mia mnnair.r). 

Lenlo em Fh I: malor 

(d) Marque em d. . antes como 614 (duas maneiras), depoli ccino 
9/4 (trem maneiras). 

. Presto em SI 5 maior 

I tampo 



3. (a) Toque um acorde no plano. Cante de.  sustentando-o por um 
momento: depois. cante a escala de 06 Maior, ascendente e dea- 
cendente. Asrlm: 

cante: 

Toque: 

Toque os seguintes. acordes: 
h 

(b) Toque e cante os m m o a  exemplos 
um mmitono acima; 
um aemltono abaixo. 

Eata pratica (mudança de uma tonalidada compieta pare outro 0lvel 
tonal) chamaaa Trm8posiFlo. 

(c) invente exarclcloa semelhantes. 



CAPITULO IX 

A construçtio de CornpMaos compostos eatd baseada. como vlmoa, na 
m u l U p l w  - dupllcapão ou trlpllflcaçân de cenae unldades de tempo. 
Mau. panlndo de companaw compnat~,  também podemos considerar estes 
resultadoa obtldo8 como unidede. de tempo, e. os vnlorea menoma. como 
parte delsp. Aaslm. podemos estabelecer qua a dlvialo em d u u  ou tr6s 
partes d o contrArlo densa multlplicaçEo a, portanto. tamb6m pode w r  
empregada par i  estabelecer esquemas rn6trlcoi. 

De fato. j6 usamna moa pr6tlca com iasa finalidade, como vlmos na 
pAg. 77. Moa all empregamos apenu a dlvlslo por 2 ou wus ml i l t lpb 
4. 6. 16, etc., e dlasemoa que nossa notaçAn nnlo dlspó. de melos Iguil- 
monta slmpme e preclws pwa exprrcne outrea dlvls&a. 

Entretanto, a dlvIs60 por 3 efetua-w facllmnte. a8 tomarmca uma nota 
Pontuada como unldade dlvlslwl. EntAn: J. (3/8) = um tem . r 
(113) = um tsrço do tempo. Mau. se qulsirmoa dlvldlr awa J (I/#, por 
nua vez, por 3 (tendo como resultado a nona parh do tampo). como pode- 
remoa u c r e w r  e u a  nova dlvlao? (= 1/24)? 

A div& d r  uma nota pontuada por 2, M b m  qus pouiwl.  usando-88 

vi~or(H menorea pontuadca ( d. @ = J. J.[z x 3, - m. 
L4 :d* =m. ms8 ' :&A lncbmoda de ser llda e, por- 

tanto (exceto no prlmelm exemplo colocado entro par6ntewa), multo rua- 
mente usada. Al6m da dlflculdade de leltun, 4 quue Imposalvd da m r  
empregada na adaptação prltica da notaç60 muslcal de formae grAflcu 
d lb ren t r  qua Anham igual msultaáo na mesma par* de uma obra: 
o uno de J a J. juntas. como mpmaantap3ea squlvahntss e um Onlco 
valor. 6 ImpratlcAW rem causu e maior confuilo, mamo ao I. eacmwr 
um compauo almplrs de 4/4. 

NOTA: Para evltar eata confustio, e alnda, encontrar na noasa n o t q b  
uniformemente binlrla, um mal0 para expressar os valoma m6trlcol de 
terços, nono*, etc., e tamMm da fraçõa t l o  complkadae quanto qulw 
tos, &timoa, undlclmos. etc., usemo. o aegulnte m6mdo: 

R.prewntmoa e m  vilores (ou reua mliltlplw) pica valonr 
malores mala prdximos. para os qual8 te os figuras: d (t/2) p i n  
1/3. J (I/,) para 1/5. 1/B ou l/7. (1/8) para I/#, 1/10 .. . . . . 1/15, e m l m  por diante. lndlcando, por mel0 de um nlimem, CG- 
mo v i l  u r  dlvldlda a unldade de tampo e, por mel0 da um colchm, 
que f lguru ou pauau m o a  completar. 



O colchets podo w r  suprimido quando a malor unldade de tempo 
jk eatlver Indlnda por uma chavs. 

Awlm. ot aegulntai esquema lornirn-ss porlvslr: 

-- i r -  [AI, rtrLly l u ~ ~ - .  

e. da meima maneira para .h a h . 
Note-se que. tamUrn aqul, a dliomnça entre i dlvli lo blnArla e 

k m W a  (como mencionada na pAg. 101) 6 vhlldi: -3- 6 brnkrla, 

enquanto que -6- 6 Mnhrla e, portanto, t m W m  pode asr eacrlta 

como uma dupla -.>- :J - ou m m 
-6- -3- -3- 

A nlaç6o temiria J : h 6 emcrlta da segulnte man8l ra :n  n n 
- . I -  

mas, frequentemente, encontramoa si te Oltimo grupo J : h . Jm 
-3- 



Em andamento6 IMtoB, a dliemnpi entra do18 uenior  smcundl- 
r lo i  anula o dfelto procurado mau, em andamentoa multo rápldos. 
M t r i  acentos menorea nAo podem ser nntldon, o que quaae Justlflca 
essa n o f q b  tlo k ~ c u l d a d k  

Em compusos, nos qual6 un fmtm p0ntii.d. preenche todo o 
compano, M aubdlvlnbea silo esciltai da wgulnte maneira: 

i 4 ] * fi ou, n b  recomnd6vel 



4 r#- r 2 -  
1 " ~ ' ~ ' 8 1 '  r r r rou r r r r o u ,  n l o  rsmmendlval 

ou, nAo ncomendãvsl Lby'yL" [ 8 4 ,  - 8 . 4  9 

NOTA: Frquentomenls encontramoa e dlvlaAo por 4 worila asalm: 

A Oltlma notaçAo 6 Wmpre prefarlvsl, pois q u e  a mgra geral: 
pua  iórmulm de campew dltbrentea d l s  maia ~lmplea 1/2, 1/4, 
1/8. etc., deve ser uade  a figura maior mais próxima (ver p1g. 116). 

a x H* x#*  umda muito ruemanta, 6 poulvei . p n u  om urda- 
mantas multo rbpldor). 



r r r r r  r r r  [ V I * .  

Fusr aa dlvliO.. d. o. c, 9, a, ,i (h), 
u m  olhar o pw6grlfo pmwdanm. 

ü a  nonw doam n w M  v r h i  #AO: dulnu ( -2- ). Hffilnu 
( -3- ). quutinu o, do msuno modo. aí6 dbclnu ( -a-. ) e 
dndi wbdlviaam menona. MU. multo8 dema nomm e& Ilngulillcmen- 
ie mtlqudm o, pmllounenh. j4 n b  aio uiadol. Fiec0rm-n. entlo. dl. 
verso. autetnuto. pua wlU-h. 

NOTA: (1) - € avldont. que nlo h l  dlfennça alguma enlm 

m m m m  . , ? - 3 -  -3- -,7- -3- 
mmmm 

Ou t J J J J J J J J  i o J J J J J J J J  A 4- -2- 4- -2- 



HA muitoa outros casos nos qual. a interdopandbncla a n m  a 16r- 
mula do compaao a o valor d u  I lgun i  provoca mb lgu ldda  da 
arcrlta. Slmpler r u b i  d. ordom pr l t l c i  (trabalho extra da wcnur r  
os alnala carecterlstlco8 para i. hrcinaa. ate.) e, Ir wxai. dlfmnnçsa 
mlnimm na determinaplo do andamanto (0/8 A cormldaruio, garalman- 
h, como mais lanlo que 3/4. u m  mnhuma r u l o  plaualwll) Influan- 
clam o oompcrltor am w a  m o l h a  
(2) - Contlnuu aubdIvla&a h r n l r l u  a aubdM&a menoma .da 
torclnm, dmionatrm. clarannnh. a hagllldlda domam oonatruç&s: 

Aqul, o valor do 1/27 d.ve rar amcrlb como o valor. orlolnul.- 
manta, raprmntado por I/& Alnda gua um c y o  como a u a  acontaça 
mranwnh a. em gonl, a 27 w n lo  unldor a um# dupla dhrla&o 
Uml i la  pn#d.nh devm Yr ucrltoa como 19 .vem (que repmwn- 
tm O Wlor malor mala próximo), m a t i  rnen8tiuosld.ldida 4 Woricannnli 
IuUIRcda 

- EXERCICIO 40 - 
1. Canh, mmando o tampo: 



AIIOQ~U ( ~ r p u a  i.) 
"ti LLT? ir. r a ir r Z i r .  r I 

b n i o  
-h 

'"'ri LycyIyI 1r;i~yui 
- 8 -  Im &g& I W i y L L I  I 

,LLf;7 E . J r r ,  mr , 
2. Inwnta -k lm Mmrlhuiim 

S. Cmw; peça a outra pruoa p u a  bm(n m rlimm a c r l m  na ugunda 
linha: uma trmlra pmwa poda mamar o mmpo (ia- voe4 nurmo 
poua 1uClo). 

AllrgrO Modumto 

(a) J J J -,J J ,J- J. r' -a- r r  r r r  r  I 



NOTA: Em emmpla oomo o ~IWMOIIIO. o n6mm da trrclnr podo 
u r  hclimo& o m W  poli MU agrupmnrnto, uma c h m  quo con- 
lonha um grupo de tnr flguru podo wmrnm .Ignliiur uma í8rclni. 
Em outrm divtaóoi, n n  quda m t m  que u n m  u figuru poum 
wlutitulr oa coloH*., o n0m.m podo, do mamo modo, n r  omltldo 

( J-3.- 1, rpciainuntr quuido u nprti~ó.l ter- 
-s- 

nom o n6mem aup6riiuo. 



Ao m m u  krclna. qua nao w j m  DUMIVI&J~ da unldada do tempo 
do um compruo, ma. que ulm a dlvle#o terntla de dols Mmpm combl- 

J J J em 4/41 apamcom certa. dlflculdade. qumdo, em anda- ( LJ4 

o p o ~ t w  a um grupo normal do kmpm. 

C 
I O ngrn*. Lm geral, mana o ritmo normal Indlcado psla Urmula de 

c o m p ~ ~ ,  mao, quem canta ou toca a terclna, pncba ajeltar o w u  g ~ p o  
de til m a ~ l r a  que o ngundo doa tampo8 normali cala na rmt& da 
rgunda figura da tircina. lato pode m r  facllmenta comprovado. nduzln- 
do a um &nominador comum ar ira- que expreuun m do18 w u e  
m o  ritmlcor: 

P#b I M . ~  proowo, podem- dasrmlrur r dl8irltrlkilglo carta da 
outmr p r u m  rlimlcos o p ~ t o s  num nmmo compuw: 



7.9- -5- 

J B J J I J J J J  J J J J J J .  J  

r- r' r' r - r r  
73-4 -3- - 7 7  

r' r' r r r  r* 

J J J J J J J *  J  

r r r' r r r- 
J- J J - h J J J J J J J  

r r r  r' r r 
-2 L)- 



O Intervalo entn a rubdornlnantm e a dominante (um tono Intelm) cha- 
m n e  mndm Me&. 

- EXERCICIO 41 - 
1. Toqw ar ~ u l n W #  nOtM b cmnh uma rgunde maior wperbr a a is .  

A axecuvb 6 a daacrltr no Exerclclo 90. Para vaza maaculin.s. c* 
ter l tocar uma oitava abaixo. 



2. Toque; cante uma wgunda maior Inferior: 

S. Toque: CMte uma segunda. maior ffilma d u  nota8 superioras: 

4. Toque; cante uma segunda maior aba1110 d u  nota8 Inhrlorsr. P u a  
vozw hmlnlnis. tocar e cantar uma oiiava acima 

O Inhrvelo de um wmllono, qua aparree mtm a wnalwl e a Unlca 
chma-w 8aaundi ~ i l o r .  

- MERCICIO 42 - 
1. TOqW; CM* (como anterlormenia) oa lona uma wgunda menor aupa- 

rlor Ir n o h  ~xecu l i du .  

2. Toqw: cante uma wpunda minor Inkrlor: 



S. Toque; cante uma wpunda nmnor acima d m  notaa super[wu: 

4. Toque; canto uma upunda menor abaixo das no tu  Inferlorsi: 

As lnvsrsbri ~ iwundaa a o  &timas o, de acordo com o exporto 
na p6g. 109. s Inwrslo de uma ngunda maior 6 uma üóünu Yrnor e e 
do uma mpunda menor 4 uma WUnu Udw. 

A sdiima minor ontontra-ao. na oacaii maior, entre a domlnanb e 
a aubdominanb (em dlmçlo aacendent.), inquuito qua a J l l m i  maior 6 o 
Intervalo entre a tbnlea e a wmlvol (ucendentomente). 
m u n ( . :  Em quo gim8 de uma oacHa mabr enconlramps J t l m u  maio- 

res a menoroa? 

- EXERCICIO 43 - 
1. Toquo o cante como amirbrminfe. C m h  w ioru uma sdtima menor 

acima daa n o t u  executadsr. 

9. Toqw; cante uma 86tlma maior superior: 

3. Toqw; C M ~  uma sdtlme monor Inhrlor: 



4. Toqu.: canta uma a l m a  maior Inkrlor: 

5. Toque; cante uma *tima mnor .cima d u  no- supriorea: 

6. Toque: unto uma eitlm; malor rolma dm notlu ruperlorea: 

7. Toque; cante' uma wgunda menor aMxo dls nMM Interiom: 

8 .  TWUO; cento uma dtlma m h r  abaixo daa notu iníeriorn: 

- DITADO $8 



1. Toque .o plano. Um dor n u a  colag.1 (ou o prOkaMr) poder6 bater 
m rltmg. Indloadoa embaixo do pontagrama. Outro nurnerl o tampo, 
u uoch mearno nlo puder fublo. 

Tnnapom ente pego um tom .b.lxo, tocando-a em Sol Wlor (9.m 
ucnvr-I. ~ b i l ) .  



r - r  

r - r vr * r r r r  - 
/ - 

Toque esta peca um tom acima 
Andmtlno ( b em 4M = A mi 12/19 

Toque aia popa am MI Malor a am &I Maior. 



Toque a psça .cima em Sol bemol Maior e em SI bemol Maior. 

Experlnmnts outrm trin8po8l@ai d a  psçu  promdenl8i. malm como 
d u  peça8 de 8~orcIcIOn mtodom. 

NOTA: (1) - O andamento nem mmpm 6 oonrtuito dur8nm uma psça 
O8 termoa p u a  Intenslfloer ou ndurlr um endemento prhst ib~lrc ldo 
a l o  w wgulna.: 



plP mono - b.rnp*r - plw mim6 = mala rApldo 
riudmdo (d~.  M.) - L-- mdm - m m i r m t  = mtar- . . 
dando 
riiimaiao (nii.) - xunicuiaim - d, nnnilaum = cedendo 
dlrprido - rrbnl*m - 6 1 r p l r n t  = alargando 
mno maro - *inlgsr -1 - moi- r)* = menos dpldo 
mnuto ( r h )  - zuruolihaibn - n b n u  = atrasando. 

A pradaçio da tmca da um andamento por outro, em pMagen8 
d. m t a  extem&. 1 lndlcada por: 
pooo a pooo (- dlmlkk - pu I pu). wouido do adjetlvo .da- 
quada. 
(2) - O8 npulntaa h rmw Indlcam uma mduçio slmultlnaa do anda- 
manto e da ~noi ldada:  
dmdo - n i u h l r n n  - m diminunt = dscrasmdo 
unbnuido - vorlo#hni - m a'.ll.Cn( = apagando, ssmomcando 
momndo - amwbm - m nmwr* = morrendo 
(a) - A A n a  no mdrnento prlnelpai 6 Indlcada por: 
* n p o w t r p o *  

- EXERCICIO 46 - 
1. Cmm, marcando O hmpo. Outra p w o a  d m r A  baler o8 rltmoa escri- 

tw abalxo da malodlh ~ a r q u a  o tempo p v a  cada *wmplo. comaçan- 
do, em prlimiro lugar. pelo primeiro tempo do compuro; am w u l d i ,  
maque da l o d ~  u outru muielru. piitlndo do tampo fraco ( u i ac~a i ) .  
(ai Dirija am 3/4 (merqua J ), arn U 8  (rnarqrn J. ), em 8/8 (mar- 

qua J. ) a em 4/4 (marque J ). cuidado com u*a~ncopasl  
AIIWpRftO 

Transporta asti peça para R 1  bemol Maior a FA Malor. 

- 131 - 



k vnia, apincam nota* q w  n& perlonwm I tonalidade. por n& 
ommm Indicada na armadura do clam (vrr o r@ bemol do exemplo pm- 
cedmls). Enquanto wlea no tu  nowu n b  forem orlglnadai por i IHraÇW 
cromltic6 dos prlnclpal8 elxor tonals (tônlca, domlnante. subdomlnanle) e 
M o  dialrairem a itenplo de ocor rbnc l~  tonal  mali Imporlant.t, n l o  hamrl 
confu.io da tonalldadr. Entretanto, O ac6mulo domoa notu, eaplclilminta 
em peuppmi importantw. O unido oomo um m l o  utlstlco par i  Indalerml- 
n t r  a tonalidado i .8ubtltutla por outra (ModulWo). Tah recunol n l o  
E& uaadoa nos oxorcloloi element.wa doate livro (w r  ex. 27 (c)). 

(b) ~ u q u i  o tempo em 2/1) (h  ) o 9/8 ( 1: 

Andanla 

u t r r  w 

Transporte para U Mslor o D6 sustenido M&r. 



(O) Marque o bmpo am 2/4 ( J 1. 2/2 ( d ), 3/2 ( d ), 3/4 ( J  ), 
614 (A. ), 618 (J. 1. 

Allegm sssal 

Truiapolb pari W bemol maior e Mi bemol maior. 

(d) Marque o tempo am 8/8. 9/8. i2/8 ( J .  1: 

Andantino 

roll. poco o poco 
-7- 

Tmnaporte para R 1  Mabr e FA iusMnldo mior  



2. Toque o# acordes no plano s cent. uma escala em terças quebradu. 
Mak flEII para wzea mMculinM: o n t u  uma olt.va abalxo a twu 
dum oltive8 acima. 







CAPITULO X 

Na divlaio da unldada de tempo por 5. 7, atc. (qulntinaa. reptlni.. 
ate.. do capltulo antorlor), 16 ancontrmoa calli. dlferençaa, com relsçao 
aos asquernas m6trlcos blnlrloi a ternlrloa. 

Ma8 w, como j6 sabemoa, a dlvlalo pode ser aubstitulda pala rnultl- 
plicaflo, t m t 4 m  a lo  p o ~ R e I a  os compuws compostoa. baseadoa em 
frapoas com numeradores 5, 7, etc. 

l i to nos bva (I ConBtruçlo d u  16rmuli. de cornpiuo 5/16. 5/8. 5/4. 
5/2, 7/18. 7/8, 7/4, 7/2. Teoricamente, outras f6rmulaa do compasso. 
b i s  como 11/4, 13/8, etc., tmb6m alo posslwb, mas rido são prltlcas. 
I 6  que. por maio da comblnqbas da aub-gnipoa, estas compassos podam 
w r  aocritoa por maio de Urmulss menom mair bg lwis  (11/4 como 
814 + 564, 13/0 como 4/8 + 518 + 4/8, stc.). 

Os acentos. nos compassos 5- e 7-, composta. r i o :  

Em andamento lento. os acentos. em um compisro da 7- compwlo. 
podam M r  percabldos como: 

NOTA: Em compusos com uma b ou h como unldade da tempo, 
a distrlbulçllo dos acentos poda w r  facilments Indlcade pela poslçlo 

dcm traços qua unem i. haalea ( K U '  R >. anquanto 

qua o uso dss figuri. J a J deixa, frequantemsnte. o exacutante 
sem IndlcaçAo com respelto (I awntuaçb. Nesseo casos. m neceasl- 
rlo, uma barra de dlvlslo auxlllar. colocada cinta do acento 8ecund6- 
rlo, contribuir6 p u s  malor clareza: 



As vezes. aparecem outros qrupamentw m6trlcoa Irregulam, cuja 
somi de valores d6 um COmpOBb sim6trlco com um dos mala altos numa 
radorea (8. 9. ou 12) na f6rmula de compauao, mas, com os acentos calndo 
do mesmo modo que em 5/4 ou 7/4. Neste caao, u barraa de divlaüo 
wxlllares e lo  lndlspens6velr: 

l i r  r r i r  r r I R I r r r i f y F r r  lerc. 
NOTA: A m lqEo exiitente entre VI3 e 2/4, 9/13 e 3/4, itc., valta a 
ser encontrada entro 15/8 e 5/4 e, consequmkmente, em todos oa 
outros compostos. nos qual* amo uaadu f6rmula~ de w m p u i o  seme- 

Ao marcar o tempo para todos os wmpaascs compostos menclonadoa 
anteriormente, dividimo-los. geralmente, em grupoa de 2. 3 ou 4 tempos. 
de aoordc com a poslçio de seus acentos, tendo em vlrta que. m w a  
casos. cada acento, meamo secundhrio, 4 indicado por um movimento da 
mPo para balxo. BuFge, deme modo. p u a  os cantoma a Imtnimentiataa 
que mguem o regente, wria amblguidad. com relaçb ao prlmeiro tempo 
do compwo. Isto pode DW evltado. ng.ndc-w 5/4 (5/8. 5/16, 6/2) e 
7/4 (?/E, 7/16, 7/2). da aegulnte mamlra: 

. 
Num andamento multo ripldo. podem ser marcados compaaaoa lncom- 

plalos de dois tempos: 

f ( l i*  ,%V i, I ta a 1 1  

. - 
L* vezes, pode-ae marcl-10s IamUm wmo compasoa incompbto8 de 

t r b  lempoa (5/4). ou de quatro tempoo (7/4), para facilitar sua execuç&: 



- EXERCICIO 48 - 
1. Canb, marcando o tempo: 

Andante 

'"I IYY LLY 1 U c-1 

Allepro Moderato 



2. Inventa exeniploa remelhinter. 

3. Cante. arguindo a Inatruplo 3, da p6Q. 118: 



Andantlno 

1 

Marque o tempo, primeiro para cima, em seguida, para baixo: 





4. Invente exemplos semelhantsa. 

- DITADO 37 

B. Aspecto Melódlco 

NOTA: Para certtn Instrumentos, cuja exlanslo n l o  ultrapassa a 'm- 
g i m  m l d i i  do nosso alstama tonal. usa-se clavas que tornam das- 
fmcac&rlo o uso frequente de Ilnhaa suplementares * que o ampmgo 

da clava de 4 ou 7 obrigaria 

Uma delas 6 a C l m  da Conwilio (W na tarcslra Ilnha), urada 
para as mpibai grave e m4dla da viola Conceblda, orlginarlementi. 
para a voz & contraltp (como usada na escrita coral. aua extensáo 
aproximada quase n l o  nocesslta de ilnhas suplemeniams), s e m  tam- 
U m  para a notaçIo do trombofm a para a Viola ds Gamba aguda. 

L a clave de d6 que indica a poslçio do d6 iscrito na linha cen- 
tral da pauta: 

Com a Clave & Contralto na0 I l o  usadas, em geral, mala de 
duas ou tros linhps suplernsntama aupsrlorOs (pua notM mala qud ia .  

uaa-sa s clave da ) e, prdlcimanh, nunca a i o  usadas para notas 4 

- EXERCICIO 47 - 
1. Mga oa nomes daa segulnhs notas. Lornbmrs da advert4ncla da plg. 

83, com relaçlo I Isltura daa clavasl 

* #o 



- DITADO 3I 

A eacda milor ConUm mil8 dolr Inarvalor que, coma COnalNÇlo e 
callter a lo  b m  d i kmn tu  de todoa LU outroi. Um. 6 a n l i çüc  entm a 
aubdominanta a sanrlvsl; o outro, uii invenio. O prlmelro chama-w 
Oumi iumnteda e. o wpundo, Quinh Dlmkuldr. 

Ao contrlrlo de outros Iniarvalos, a forma oripinal e rua Invrmlo s l o  
q u w  Iguais: u n b ~  ae conatltuem da seis intervalos de semltono. w bem 
que a quarta aumentada contenha trdr tono8 inMlr00 que ss rucedam 
na escala (l+l+l, como em W M6lOi: 

- do1 aeu nome: Trltono ("trbs tonos") - enquanto que a qulnla dlmlnul- 
da astA constnilda com os intsrvalos de um asmltono, dols lonom, um 
semitono: 

(em W Maior: 



NOTA: Estes Intervalos s& aumentados ou dlmlnuldos, com mlaÇA0 
ao Intervalo perfeito do qual derivam. Isto. pode ser compreendido mais 
facilmente ao observarmos a sutdominante e a aenslwl de outras 
escalas q w  n8o a de D6 Maior, como, por exemplo. L1 Maior: 

Aqui. vemos. com clareza, que o trltono r# - 8013 #' 6 uma forma 
aumentada da quarta justa r6 - sol, enquanto que a quinta dimlnulda 
8012 $ - r62 B O resultado da dimlnuiçáo de quinta justa sol - r6. 

Isto ocorre, apenas, pela ImparfelçPo de nossa not.SÇA0, que tem 
mais de um slmbolo para cada nota (ml Z = t i ,  f& $ = sol b ). 
Sa a notaçáo fosse con@trulda da mesma mansira que o tbclsdo - por 
exemplo: com um sb slmbolo, o'u iecla. para cada nota - nAo haveria 
aumentos ou dlmlnulções. 

No piano, o trltono e a quinta dlmlnulda B& Ipuals (d6 - sol # = 
d6 - f& b ). Mes. numa aflna@o bawada na extsnsllo natural dos Inter- 
valos (os Intervalos "temperador" do piano, exceto a oitava, está0 lipelia- 
mente tdwados; ver a nota ao p6 da pdp. 52) há uma diferença. Este 
pode ser percsbida ao se cantar milsica coral, ou tocar música de con- 
junto, sem lnstrumsntos de teclado: aqui acontece. com frequhhcla. que. 
com a tlnalldade de produ~ir Bons harmbnlcoe mala satisfatbrios, a funçio 
da semlvsl (seu Impulso para a tbnlca) deve ser acentuada. Ido algnlflca 
que este som deva ser tocado IlQelramenb mais agudo. Desse modo, o 
lrltono. do qual ele B uma parte, ser8 aumentado com a mesma mlaçAo de 
altura (chamada Coma) com que a quinta dlmlnulda ser& reduzida. 

Se bem que. nos outros Intervalos, possam aparecer ligelras varla- 
çdes da altura. tais variações ser80 aempre Interpretades como desvlor 
de uma extenslo natural. normal para cada Intervalo estabelecido na lei 
flslca dos harmbnlcos'. O trltono e a quinta dlmlnulda nAo sAo um modelo 
t i o  simples. normal e natural. Teorlcamenle . podemos conatrulr, aobfu um 
único som. um número Inflnno de trltonoa e qulntas dlmlnuldaa. mesmo 
que, entre uma qulnta dlmlnulda multo pequena e um trltono extremamente 
grande. n l o  se possa exceder e marpam de 1/4 de tono. 

Wvido I esta vqueza, 6 dlflcll cantar um trltono ou uma qulnta 
dlminulda, a partir de um som dado. a menor que sons adlclonals escia- 
reçam seu sentido mel6dlco ou harmbnlco. 

Ambos os intervalos s8o lnst6vels a dependem dos Intervalos perfeitos. 
maiores e menores. Incllnam-se para wus vizinhos mais astAwls s tendem 
a se "resolver" em um deles, seja mel6dlca ou harmonlcamente. 

Nmnle livro d. enlino de I6cnk i  0Iemnt.r. n l a  pod*rna nos ocupar dei  cornplic~Qõ., 
do nilrneio de v lbr~çb i i  doi  10n. i O k a p * ~ õ . ~  sobre aoOIliu. VeJi i llliiatura omp.cl.. 
Itlada sobre O i ~ u n t o .  



Portanto. M reaoluptan pmferlnls para um tritono ou uma qulnu dlmt- 
nulda são: 

quinta quarta 

quinta quarta 

NOTA: (1) - Para constniirmos erasa Intervalos em cada um dor 
aons W i c w  e seus derivados attwado8 por suatenldoa e bem618, 
temos de reconsr a outros dois acidenten: - 

x(duplo iuit.nido) e bb ' (duplo bml) ,  que somam um outro 
mmltono cmmcLHco ao iom bhslco j& alterado. 

Conasguhnoa assim. os seguintes frltonos e quinta8 dimlnuldss: 

(2) - A natmragla da um sam blslco depols ds nua dupla alferaçlo. 
ucendsnte ou descendente, efstua-me por mel0 da um 6nim bequadro: 

e nAo (como em 
edlç(lsr mtiga).  

A alteraçao cmmltlca slmplw de um som, depois de um x ou bb . 
d e n  w r  Indicada por m i o  de um iinlco I ou v : 

1. Toqw as aepulntes nota; cante os sons um trltono (ou uma quinta 
dlmlnulda) acima das superiores: 

3. Toque; cenie os sons um trltono ou uma quinta dlmlnulda abaixo das 
no ta  infertons. 

4. Invsnia exemplos mmlhsntea. 



NOTA: O uao do K ou bb permite a construçla de alguma0 esca- 
Ias malona adiclonaia, talo como 601 1 , R6 X . F6 b 

- EXERCICIO 40 - 
Encreva eoms trêa elcalsi  melonr, na Clave de D6 na 3.. Ilnha. nume 

extennio de dum oltevm. 

NOTA: (1) - Utas e l ce l u  siio apenaa outras formas (bulcrlw 
.nmnMcu) da oscalao maln aimplea, i 6  conhecidas, especinimont4 ao 
de LA b , MI b e Mi. Sem motivo especial, ningubm penoaria em 
escrever uma escala com seia sustenidos e um duplo sustenido, po- 
dendo* chegar no mwmo maultado com apenas quatro bem6is. As 
vezes, entrehntc. a contextura harmbnica de uma obra nos obrlgn a 
usar uma notação mais bmpiicada Assim, uma modulaçao da tonali- 
dade de Mi Maior para a tonalidade maior do seu tercelro grau deve 
ser escrita em Sol d Maior e n l o  em L6 b Maior, pole e mistura de 
muitos ruatenidos e bembis. e mesmo a mudança bruica de um grupo 
de acidnntea para outro, deve aer evitada na mdlde do pmlvel. 
(2) - Nas escalas maiores, construidas originariamente (8 com suste- 
nidos. 8 com bembis. 1 nem alteraçbes - ver Capitulo8 V e VI), I6  
contamos com uma IranscricAo enanbnica: as escalas de F6 8 e 
Sol b 880 idhntlcaa quanto ao som, mas diferentes quanto I notação. 
Uma possue armadura de clave com 8 sustenidos e, a outra. com Wla 
bam6ls. 

isto nos leva a uma regra: 
Oo u i i k l d o a  e bom% d o  m u d u r r  ám dm d. i rdo  miic 

WIOnicemmb 0qulv.M.. w m m  rmpm wn M a l  d. 11 r ldmntr.  
Assim, a armadura de clave de L6 5 Maior contdm 4 bem618 e 

a & sua equivalente anarmbnica, Sol il Maior, vai conter 8 austeni- 
dos - seis sustenidos simples e um duplo. Mas. na prAtica embora 
escalas contendo mais de 7 acidentes sejam usndas raramente (como 
resultado da modulaçbes durante o dewnrolar de obras wcritaa em 
tonalldndea mala simples), ssr is acidentes nunca aAo escritos na arme- 
dura de clave. 

- EXERCICIO 50 - 
Escreva as escala. maioren de D6 b e W # , na clnve de D6 na 

Hneire linho. 

PorgunU: Quais r l o  as nrmaduras de clave destas escales? 

Se colocarmos todas as escalas maiores. começando com a de Db. 
progredindo em uma dlreçAo. de acordo com o número de seus sustenldoa. 
e, em outra. de .cordo com o n~imero de seus bem6ia. observamos que 
ne sucedem, rsspectivunente. em intervalos de uma qulntn e uma quarta. 

A primeira dessao n6rles denomina-se "drculo do quinlw", a outri. 
''drculo da quumo". Em embaa, h6 uma regllo em que a transcriçllo 
enarmbnica produz duas formas de diversas escalar: 



No plano. M duas oérlaa a lo  verdndelros clrculos: voltam ao ponto 
de pwtlda 

Isto não aconieca com a afinapio naiural (nlo temporada). Aqui. o 
clrculo 6 subatltuldo por uma esplral. e a vlgbsimaqulnta escala B ,  depols 
de transpor algumas oitavas, Ilgelramente mala aguda que em sau ponin 
de parllda, enquanto que a vlgblmaquatla produz um som pmporclonpl- 
mente meia graw. O conjunto das complaxidadea enanndnlcas na note 
~ l o  musical nos dA uma Idbla aproximada da extenslo dessa exuberlnbla 
tonal. 

Seria, Paslm. Impos8lvel, manter a ordem e a conslstbncla do dlscuno 
muslcal. ae os cantores e executantai ds Instrumentos não temperados n8o 
encontrassem, inconaclentementa. o caminho para um contexto muslcal mala 
simples. Este procesw mental. altamente complicado, com suas incontA- 
vela gmdaçõss de axpedlentes e adaptações de aons pode ssr compreen- 
dido. pelo menos esquernatlcmente. com um olhar II figura acima: sempm 
qua avançamos no8 ausienidos e bemdia. podmnoa passar para a cuwa da 
espiral paralela, para retornarmoi a reglbm manos complicadas das rela- 
pbes tonais. 

As transcrlpões enarmbnlcan posslbllltam a construçlo dos derivados 
aumentados ou dimlnuldos de cada Intsrvalo perfeito, maior ou menor. 



dlm. 'aum. 'dlm. 

Segunda Terça 

dim. .aum. (tritono) 'dim., 'num. ,, 

Quarta Quinta 

O. Intervalo8 marcadoa com um L ocorrem com certa frequlncla em 
dekrmlnadw c o m t ~ & a  h h 0 n i c e .  Os outro8 não usados raiamente. 

A inveraao de um Iniewalo aumentado 6 sempre outro. dlmlnuldo, e 
VICW(lr8L 

2.. num. 9.. dlm. 

-9- 
7.. dlm. &.num. 

A U  mesmo 8 oltava pode aparecer na forma dlmlnulaa ou aumentada, 

aumentada 

e, por analogla com outrw Intewalor, a mesma regra 6 vhlMi para a 
sua Inwrsio: i Prlm8lm (Unl-). Aqul, entmhnto. enoontramo. Inú- 
mrw oi~t lculos. Primeiro, noua  einsibllldade murlcal encontra dliicul- 
dada em aceltar diferentes formw de algo que, de acordo com a definlçlo 
(unimno). poderla t8r apnsr  uma. Allm dluo. a Inversão de uma ollava 
dlmlnulda b uma primelra iumsntndi, oomo a Imen lo  cb uma oltava 
uimntada aerla uma primelra dlmlnulda: 

8 dlm. 8 num. 

Aqul, nwunante, 6 pouco convlnwnia doflnlr (em contradlçlo com i 
daflniMo d a  outros Intervalos) a toma da prlmelri com bem6la oomo 
aumentada e a prlmelra com sustsnldos, como dlmlnufda A cormçlo mal8 
prAtlca de t d  extravag6ncla 6 a deslgniçb do om ibno  cmmAtlco for- 
mado por um som e sua altsraglo cromhtici, como uma prlmb. umn(, 
& ( d o - d o #  , d o - d o  b . d o b  - h . d o  # - d o  h I. 

AMlm como o trltono a a qulnta dlmlnulda, todo. o8 dema* Intervalo8 
aumentados e diminuidos tbm a Hndbncla de r e  Incllnsnm pare outros 



mals fortes. Num texto desprovido de alterapWs ou em que PreVllWa a 
presença de sustenidos. os bembls (ou bb ) Indicam, geralmente, uma ten- 
d6ncia mel6dlca descendente, e vlce-vsraa. 

NOTA: Todoa =Ma Imervaba aio. no que se refere ao som, apenas 
varlmtes escrltas dos Intewaloa MsIc08 mals simples ()ustos, maiores 
e menores). pelo menos no plano: o teclado náo faz diferença entre 
uma segunda â.umentada e uma 1-a menor. a, apesar desta fato, 
tBo slmples, usama as forme mais compilcadaa da "ortografia", em 
lugar de suas equlvalenles bhslcas, 6 porque nossa notqPo p s u e .  
repetimos, ceráter amblguo. Com e notaçlo musical, procuramos ex- 
presaar. na medida do posslwl, as funçbes melbdlcaa e harmbnlcas 
dos sons s Intervalos. 

Por exemplo, a reIaç10 tbnlcadomlnante 4 escrlla, sem excecáo, 
como uma quinta justa, e nunca uma sexta dlminulda; e o Intervalo 
entre a ssnslvel e 'a tbnlca serh sempre uma segunda menor e náo 
uma primeira aumentada. Os samltonos que hvem a notas funcional- 
mente Importantes (lbnlca, domtnania. subdominanle, senalvel) devem 
ser escrllos. em gerat. como aamltonos dlatbnlcos (aempre que a con- 
textura harmbnlca nllo exlja outra ortografia). C 6bvio que. com estas 
e outras regras e restrições semelhantes, a nolapao ds intervalos 
aumentados e dlmlnuidos 4 inwitdval. 

- EXERCICIO 51 - 
1. Diga os nomes dos segulntes Intervalos: 

mi b-ia# , ré-ai # , si-ihb', soib - a i b b ,  d d # 4 6 b , ,  d6#-r4 b .  
do # -do x , 14-d6 b' . si # - s o l .  16 $ ih-iii, r6 # -sol. mi $ -I x 
1.4-d6b', ia#-mi, soi#+4 #', mi b 4 1 ,  10. bb -16 b' . 

2 .  Diga os nome8 das seguintes notas: 

(a) Primeira aumentada de fh. SI#, M b .  ml x , sol bb ; 
(bi segunda dlmlnulda ds si, r6, sol # , I& x ; 
(c) segunda aumentada de f.4 #, db b , r4 bb , si; 
(d) terça dlmlnuida de r6# .  l i  x , ré, sol; 
(e) terça aumentada de ai, fh  b , d6 # , IA  bb ; 
(i) quarta dlmlnulda de 14. r6 x , ai # . d6 b : 
(0 )  quarta aumentada ds ml bb , ai # . f h b  , d6 bb ; 
(h1 quinta diminuida do eol b , m l #  . r4 r ( ,  fA b : 
(i) qulnta aumentada de ml, I6 bb . si. d6 b ; 
(I)  sexta dlmlnulda de fA # , ml x , sol, si b ; 
(i) sexta aumentada de ml, d 6 b ,  sol bb , 14; 
(m) s4tlma dlmlnulda de r4, lh b . ml # , fd x ; 
(n) &tima aumentada de fP b , sol. 81 bb , mi; 
(O) oitava dlmlnulda de db x , sl b . ml # , I& 
(P) oltava aumentada de fh b .  r6 # . sol bb . ai. 



4.  Toque m plano M notas ou icordes dador. e cante progmssM8 que 
conbnham Inhrvalor dlmlnuldos a aumentado8 (uma o l tw i  .b.lxo, 
para is vouia masculinas). 

(a) Cante a pmgressllo: 2.' aumentada - 3.. malor, .cima da nota 
mals aguda: 

(b) CMM: 5.. aurnantid. - h. malor, aclma da nota mais aguda: 

Madolo: I I 

(C) Cmb:  7.' dlmlnulda - 6.. menor, acima da nota mala aguda: 



(d) Cant. QY segulntea pmgm8bm. aclma da nota suprlor: 6.' dlmC 
nuldq 4.. dlmlnulda - 3.. dlmlnuldi. e termlm em unlswno com 
a not. auperlor do segundo acorda: 

Modelo: 

(e) Cinta da mnma muielrn: 5: aumentada - 6: malor - 6.' 
aumentada, iermlnando com a oliava auwior  h nota mala aguda 
do segundo acorda: 

- EXERCICIO 52 - 
1. Toque ao plano. colocando ar nltsrapbsr correspondente h8 armaduras 

de clava Indlcadu no Inlclo de cada trecho. Se desejar, rmawnte 
outras dlflculdadss. comp Já fol explicado no Exmlclo 44, par6grafo 1. 



Andmtino em D6 8 maior 

Ailegretto em R6 ) maior - 

Presto em W b maior 



Moderaio em Sol 8 maior 

2 .  Cante, marcando o tempo: 



1 . 
Fine 

D. C. al Fine 

- DITADO 40 



NOTA: (1) - O grau de Intensldida do tom 6 Indkado por meb d.: 

I = nic. 
p = plmo 

e auas formaa intenslficada8 ou abrandadas: 

ir (-mo), m 
w (plenlulnio). PPP 
mf (ma- fone) = nwk tom, n lo  muito forte 
mp (mexo ptmo) - mlo plno, mils forta que plano 
"plli" e "mano" alo usados também comblnadoe com I e R 

O sinal Ip raprewnta urna asp6cie de icento dinlmlco (Eoh e. 
Imedll iamnb, plano); efeltoa wmelhantee alo indicados por mel0 de: 

u. m k  (ilon.0 ou mmndo) = wbitunente fone. 

(2) - A mudança gradual de uma Intenaldade sonon para oulra A 
Indlcada da Mguinte maneln: 

omR (uaaoanbo) ou - 
dim. (dlnilmwMo), ou decrescando. ou > 

a grada910 4 enfatkada ao se colocar, as vezes, "poco 8 peca". 

Os slmbolom da dlnlmlca alo os mamos, em todos os idiomas. 

(3) - AYm dos termos Indicailvoa do andamento e da gredaçlo 
sonora. os compositores usam uma Grande quanlldaC de termoa expll- 
catlvoa. com a finalidade de dar. tanto quanto posslvel, uma dsrcrlçlo 
mala minuciosa do eslado de lnimo e cardtw que devem w r  mpres- 
Iadoa ao ser execulada sua mOska. De fato. podi-se usar um verda- 
delro arsenal de adletlvos e partlclpios ralativos a andamento. cadter 
e dinlmica. Porlanto. u r l a  ampma vl. a pratenalo de dar. no &cor- 
rer deste livro. um pnnorama. ainda que superflclal, de suar posslbitl- 
dedea. O leitor deverA recorrer n um diclonhrio especial de termos 
rnualcnl.. 

H*. entretanto, certoa brmos comuns, largamente usados. alguna 
doa quals alo os asguintea: 

anenuo- - Innlg - . ( ~ n i u w x  = afetuoao. terno, express~vo 
SHMo - MbhdI -1 - SIM = sgllado 
amabllo - Ikbllch - dmubk - atnAval 
w n  anini. - muntar - awc  nm = com alma 
anlmmo - beiebl - mim4 = animado 
qp.ulo<uto - IeldanrhHllah - pr i l on6  = apaixonado 
wloio = cantado 
w n  brio - mungvo i l  - evec vem = com entusiasmo 
u n t k l l a  - wnangvoll - c m n r  = cantante. melodioso 
dolce - x m  - douwmant, t, = doce 
dolente - kiagend - Wlt .  - trlste 
oon dolmm - schmamIW, kumnrnol - doulaiwi = dolorido 
wn hioco - laurlg - .rd.nt = fogoso 
gbcoao - achenhali - m b.dln.nt = jocoso 
g r u l o w  - xlarllch - g r r h u x  = gracioso 
I.ogkio - Ielcht - I(Or  = leve 
Iudwando - achmeitchelnd - a r m M  = acarlclanta 
mau low - hl*rlkh. wurdlg - m 9 . m ~ ~ ~  = magnatoso 



wzl*. - = marcial 
m*torbm - 0.hrlmnhvoll - mimri.ur = misarloso 
on m o b  - bmgl - niwnmnY = movimentado 
por- - vMmhmd - «i a'6ii.Frit = apagando-se 
plicwok - wWUg - p1ik.w = qradhvel 
rlmluto - .ntichlarn - i I w u  = decldldo 
rhmirb - = brincando 
w~anm - 0*rqm - *M.mi = ausbntado 
mnmrmnt. - zaiilch - nndn = com ternura 
imut. - @*nn - lu = contldo 

Junto a esses termoa. h6 centenas de outroi com a flnaIldad.de da 
designar formar e h6bltos muslcala; outma. referentes a deienvolvl- 
mentor históricos e, alnda, outros que d& Indlcaçõoa instrumentais, 
vocais. orquestrais, corala, e asslm por diante. Na p m n t e  obre, 6 
suficiente a mençko deare fato. Novamente. mcomenda-w um bom 
dicionhrio Iquelss que d.wlam ser considerados músicos malmania 
CUItOa. 



CAPITULO X1 

Embora a Moda muslcal tenha revelado os prlnclploa Milcos da mb 
dla e da harmonia. ainda n l o  fol c i p u  de encontrar expllcaflo s~t i~fatbr la 
para w funç6ss mnln profundas da con~truçüo do compwo e do ritmo. 
que comphm o que conhscamor, garalrnnte. por "Mm Mulcil". Sabe 
mos, emplrlcrmonte. como conarulr essas formas a, pela anhllse de c m -  
posiçbes j6 axlskntar. podemos chegar a certas regras gerais para cons- 
trui-las. Mia, .I laia fundamentab n a  quals se b w l a  tal const~g80 
alo, ainda, um segredo para os muslcos, pelo menos, no que se mkra h 
sua expoalçlo formal e comprsensao consciente. O que 6 ensinado, habl- 
tualmentu. nas escolas de mOrica, como "forma" 6. ppenM. o procesM 
anilltlco de separar elementos de formas prkonstruldei e n l o  tem nada 
a M r  com o proceuo crlador de construi-Ias - uma síntese baseada em 
b is  muito mab p r o f u n d ~  do que a mera utlllzaçho ds regras derlvadis da 
exparibncla prhtlca, ou da cbpia da obras mali antlgas. 

&sim, n& 6 poaslvel Incluir, m t e  Ilvro. exerclcloa que permitam ao 
aluno, reprodurlr e eatudar eaquemu formais, como repmduzlu e wtudou 
exemplos ds rltmo (compaslo). harmonia e malodla. MM. para dar. ao 
menos. alguma Informaçlo sobre Forma Muslcal, ainda que rudlmenlar a 
como eatlmulo A nfioxho do estudante que n& w contenta em aceitar 
explIcaç6ea pré-fabricadas, faremoa, a aegulr. um breve apanhado de alguns 
tbplcoa que poderiam rervlr para a elabornç& da uma p w i v e l  Teorla da 
Forma. 

A forma muslcal 4 uma entldade temporal. cujo eleito ert6tlco com- 
pleto, como em qualquer outra entidade temporal lhada a dlvldadei srtb 
tlcas (pmsla. teatro, oratbrln. cinema. etc.). nho pode ser compreendldo 
enquanto n& chegar A sua concluslo, num w m  ou acorda final. Porimo. 
o julgamento de um eielto esYtlco ou o aspcto Mcnlco da uma forma 
temporal 4. necesrarlamante, retrospectivo. Nada pode s e r  ncrescentado ou 
auprlmldo. no curso de seu dssanvolvlmsnto (nem mesmo sons Isolados), 
sem dastrulr saai forma e autstltul-Ia por outra. Inteiramente nova. 

Em bltlma anilire, a entidade pode ser. aupoalarnente. reduzida b 
suas mais Inflmas panbulas: podemos deicobrir as funções formais a16 das 
menore~ unldadw m6trlcaa. de grupoa de dois ou t r b  tempos (ver Cap. 
VIII) e da comblnaçlo rltmlca Malca de um "motivo" (brmo para o qual 



n b  existe definição exala acelta pelos M6rlcos). M u ,  cada w ç i o  rltmlca 
ou m#rlca maior que u h s  unldades. produz em n6a uma Mnsação com- 
pielamente dlfennte do que acontecsrla com um mero acúmulo de efilto8 
conslltuldos de pams menons. Ainda que a poslçAo e a funplo da cada 
uma dar parte8 que iormam um "motlvo" estejam determinadas pelas exi- 
gbnclm 8uperloma da obra completa. e. embora i rna obra n l o  porsa exls- 
i ir sem os eie~tcm ~eumu1~do8 de .eu* componentes, crie, ntio cbstanie 
ser uma forma temporai mp le i a ,  ehltoe de ordem u t l t l ca  superior e 
Independente. 

Aqui vemos que a nlação casual de uma obra de arte e a u  efalto 
eaMtIco n lo  se mlaclonam com leis. slmplormanie arBm9lcas. A i  meno- 
res unldades m6trlcas e rltmlcas, menclonadm inhrlorments, alo, portan- 
to. apenas subdivlsósn e raml~caçóss finais do I n h n r u  pulseçbas m4trlcas 
e rltmlcas que ordenam o panorama completo da forma mu8lcal e o dM- 
dem em movimentos e secçbes, altos e baixos de Int~nrldada e, ~ l m  
por diante. a16 As mais Inflmas unidades subordinadas. 

Este poder superior "mllrlco-ritmlco" (formal) Influe l o b n  os outros 
elementos construtivos (melodia e haimonla) e 6, por nua wz. Influenciado 
por eles. Elementos secund8rios. tais como din&mlce, timbre, fraseado, etc., 
tamMm podem lnfluenclar na Impressllo auditiva de uma forma muslcal, 
mas n l o  podem- modlflcar sua construpAo pois sua faculdade apenas 
decorativa (e nbo construtlva). 

0s mfeltos de uma construçAo formal. pemonificada peb  rltmo. melodle 
e harmonia, sAo compostos. sendo conseguidos drevls de dlwraoi fetonr: 

(a) Oumçbo, que pode ser medlda por um w16glo. 

(b) Andmunto (uniforme ou variado). que pode ser medida por um 
metrbnomo. 

(c) Valoclduie relativa do desenvolvimento (relaçber mútuu propor- 
ClOnals das partes que constltuem e forma), que nAo sebemos co- 
mo medir. 

(d) Drmdedw (grau de complexidade) do conteúdo. que tmnbirn l 
imposnfml medlr. 

Os prlnclplos pelos qual8 se conseguem oa ehltos compostos. quando 
o materlal sonoro est l  vazado em moldes de conatruçlo temporal, aba Ida: 

(8) R.peUÇAo (USO mpetldo de parte conntltulnle de uma entidade for- 
mal. na mesma altura ou trannposta). 

(b) VulaçAo (alguns elementos s l o  modificados. enquanto outros per- 
manecem InvarlAveis. Por axsmplo: a linha mel6dlcs pode -r 
consewada. recebendo tratamento harmbnlco e rltmlco dlfannte: 
ou o esquema rltmlco de um motivo - ou melodia. etc. - poda ser 
conservado, com perfll meibdico diferente e novas harmonl&s). 

Entre a repetlçllo literal de um material dado a sua total trenaformapio 
em wtro completamente novo hA lnllnitas gredaçóee. cula compiexldido 



6 ampliada pela Incluilo do8 elamentos wcundlrloi decorativos, ~ 1 . r  
mmlonados. Na ipl lcaçlo doa prlnclploi da verlaçlo 6 onda 6n mMl- 
maiam, mais clammmnta. o podar a e Iniellg4ncla do comp0illOr para e 
sondniçlo formal. 

(C) Yudmçm (uma parta constitulnte d6 lugar a outra complrtsinente 
dlhmnh). 
Ao m cónitiulr uma forna mui lc i l  - seja em b ~ . r  sstrltarnanta 
t d r l c u  - a bnfue pode moair, a qualquer morrmnto. aobm quilo- 
quer faloroa entes mmclonadoa, ou em mais de um deles. Nlo 
s6 as dlhmni.. lorrni i  rnuskil8 dlhrem amplamenb no trata- 
mento de- famiw, ma8 tambtim, em uma mesma cat8gorla f o r  
mal, o1 m i a s  da expreulo vrrlam com n l q l o  a dihrantea 
6pocu. Indlvlduilldades. c o n d l p h  tkn lca i  e aocloidglcns da 
exacuçao. ate.. O mwmo compoaltor, em d u u  p e ç ~  que parten- 
ç m  A m m a  forma, jimals user6 os fatona construtlvoa do mes- 
mo modo. H6 um ni)maro Infinllo de porrlbllid&8 de dlmenslo, 
w n n u t u  e comblnaç&i dos elemento8 comtruilvoa. Como oom- 
w l t o r .  6 gulado pela na lml lsgb da uperlkicla de n u s  predb 
m o r o a  e. por qui l id idw gmlmenb encob r i u  mb tarmoa t l o  
v q w  quanto tabnto, Inaplrnçlo. Inlençlo, goito, atc.. Ma8 6 
evldinia que atO o talento mali Impmgnodo de origlnalldada a 
Insplraçlo. iam conrlderar gostos nem ehlios. dever6 seguir, para 
condrulr suis forma8 mullcsls. um camlnho cujm pegmdaa foram. 
lnapelavalmente. Impnitas pele nalurexi. 

A nrlo da w r  uma futura Teorla Muaicel comthulrh em descobrir 
e ionnulsr le l i  pai. a Forme, Introduzlndo, nos domlnloi das iun- 
960s auperlorsi do compi8ro e do rltmo, a mama ordem e orga- 
nlzaçio q w  j l  g o z m 8  no campo da conaiiuçlo hnrmbnlca e 
meMdica 

NOTA: (I) - Alhm d i  claw de W na lercalri Ilnha- uiamw outra 
clave de D6 para a regi80 d d l a  do nosao sistema tonal: a Clave de 
Tenor (Db na quarta Ilnha). 

Embora uaada. uitl9amanh. em o b r u  compostss para voz mascullnn 
aguda e suas equlvalbnclaa Inslrumentaia. 6 empregada, hoje, apenu 
Para M mglbms mala agudm do violonc8lo, fagob. trombone (sbumu 
vazas. sM mesmo, para conlrmbalxo). A i  Ilnhas euplemantirea, rara- 
manta alo u a i d u  acima de 

(2) - Na grafla da música r oc i l  nota-se, hoje em dia, uma tendhncla 
Para o u w  de claves hlbrldw, u s a d ~  para e trsslture do tenor. 



8Ao a8 wguintw: 

Al6m domas. formas semelhantaa transportam a Clave de Sol uma 
oltwa abaixo. Pode* admitir como desculpa para a introduçlo. um 
tanto amadorlaticq dasses inventor modernos. a negllgbmla no aperlel- 
çoamanto da transpariçiio a leitura dar claves. na qual 08 cantores 
superam, prraimanie. outrss catsgorlma de miislcos. Para um muslclsta 
de a i t a  cultura. 6 sempre indesculpAvm1 recorrer a aemelhants recumo, 
n i o  porqw .ela louv6vel vencer dlflculdadm quando h6 um meio mais 
f&il para @e atingir uma meta. ou por preconcmitos tradiclonals, mas 
porque 6 um absurdo provlnclanlsmo musical a não comprsensão total 
d w  sons musicais como um todo (do qual podemos neparu qualquer 
wçiio e colocd-Ia num pontagrama, de qualquer maneira Imaginada). 
servindo-m. por falta de tlcnha e exporlbncia. do outras claves, que 
n u  i a  eatandardludaa. w r a  b r  ou escrever quaisquer notas. 

(3) - AB clavg, IA amiiquadaa, de W na primeira e na segunda linhas 
(olawr de aopnno e mlo-8eprnno. nspscHvamsn&) tbrn. para os alu- 
ma adiamadoa, a meama Importbcla que as ds contralto e tenor. pois 
*b anconbadaa, com frequbnclq na maior pane da mbaica pr6-clbslca. 
B fundamental peilelta habllldade para Iô-laa com flu0ncla (iaoladaa 
ou combinadas). O memo 4 vdlido (embora em menor grau) para u 
oui ru clavea de Fi e 801, tala como: 

- EXERCICIO 53 - 
1. Diga os nomes dar mgulns i  notaa: 

2. ~ o q u e  no pino: 



Intervalaa malonm que urna oitava usam os n o m  doa Ordlnds: nona, 
ddclma, etc., ainda que miam, na verdada. repOt1ç608 dor mesmo1 I n W  
vaios contldom em uma oltwa. Aaslm: nona = ugunda; w l m a  = torça; 
dblma-prlrmlri = quarta; dôcimif-wgunda = qulnta 

A Intervalos alnda ma lop .  dmos  o nomi da combln.0io da oltffa 
com o Intervalo que a ixwde, taia como oitava i aoxlii, oitava a &tima, 
a16 dup la~ l twa  e Outror. 

Em certa pmgr0aõ.s humbnlcu multo complaxu. podem a p ~ c w .  
do vez am quando, inmrvalor duplmento dlmlnutos ou duplament. wmen- 
tadoa. E deanocauhlo provar, novarmnti, qum ele8 840 aponaa o rewJlUdo 
da unblguldade da notagio e que, corno multado sonoro, m i o  Idbntlcol. 
ou dlmnm multo Ilgelrmanto do Inliirvalos mais almples (vir  p4g. 148). 

- EXERCICIO E4 - 
1. Idantiiiqw oa wgulnk. Intoivalw: 



2. EiOlW. algum inmrvdoi wbdlmlnuioa a ruprnumantadw. tomando 
por bme ML~U dHwntm 

A facllldade no mmelo dos inbwabs. coruagulda no8 Qiilmm cwf- 
tuloa. nw porrnlle, agora, conatrulr a slcala menor que 6, em borla mUil- 
cai, a aegunda forma de dlaposlçlo do material dlatbnlco usado un oompo- 
elçlo, desde mala ou menoa 1800. 

A sscaia menor tem abuna pontoa em comum com a escala maior; 
mm outroq 6 completamente dlkmnte. 

Ambsl <)m em comum: e tbnlca, o wgundo grau (chamado alguma 
v8aaa Supsrtbnlc.), a iubdominuda e a domlnmia. 

O temelro grau 6 complatninmts dllemnb. Na eacala menor, ale 4 
a tom menor da tbnlcq um wmltono acima do wgundo grau (ml bimol, 
em dd manar). 

NOTA: Em iaorl4 todoa o i  nomoa d n  olcalu menores d.wm w r  
eacrlioa com letra mlnii~cula, ao contrbrlo d u  s s c a l ~  malma, que 
u w  Ieiru mai0scul~ para dnlgn6-IM (vsr p6g. 64). 

O nxto e o iItlmo graus I& varl6vsla: b vozai, correipondwn i<n 
da escala maior (=ta e dtlma maioma), em outros caaoi, uma-w a eu t r  
menor a a r0tlma manor. ou, ainda, a nx ta  menor e a 84Ilma malor. 

A d r le  tohl doa wns contidos na uoalu maior e n u  d l w n u  formas 
da wceb m r  de 66 6. portanto, a wgulnta: 



A v n r l a b i l l d ~  do r n o  e &imo graua pennlt. a i.gulnm combç 
m@u, com m l q &  h pariu auprtor da w c i l a  nwnor: 

A da númaro 2, u m d e n t .  e deacandato, 1 a uc i i l a  m o r  h m 6  
nlci. Cbaive  o Intervalo wracterlstlco deata escala: a wgunda uiman- 
tada entre o asxto i o dt imo graua. 

A da númaro 3 1 uma forma okobti. Idêntba m Modo Eclwl(i(lw: 
D6rlco. ' 

A de número 4 1 denornlnada'aacab menor "Mturil". 
Ao d. nlimaroa 3 e 4 do wmtd.md# como m a  Importsra.. por 

que n l o  paauem um d<a prln0lp.b som (a wnalwl), que cipance na forma 
h m b n l c 4  n u  dum dlmç6w, na forma nnlôálci -dente. 

O. modo. isl.il1stlsoi aka ~uin. mig lno i l umt i  Duidu m v r l o m  mrlMlm0; 
pnaderun o. i m  sua maloi parli, W m  wbUliuldom por n i w u  uulu num8 e m 
nori.. que mrlmoi u odipum i- pmp68lt<~ him0nbos. H1 urna f o m i  m.1. uitlp. 
4~ nprount. Ida o n0nrl.l da -*lu ssrlmonlil. Mn v o l u  u m  0oomp.oh.nuiuo. 
da Iomle Ci tb l l? i  AMon i  (Cinto Ongoilino). un um di ide w ~ d m l i o ,  nmpw di 
.n OWM, oir n o u w  dii.. 

Con i lm om uu m m  -i cwmpad im.  gmlnwnl., ai* M oons da n o w  n o d o  
(dh M. ml. i4 moi, 11. -1) r qu. pod.m, u m  dãldi .  u o o l d a  em qumlgw Urum. 
donee do e x t d o  de MD hummno. ~o!qu.r som p d e n i  r r  o do. dndo quo a wuao 
M. U t l n n e m  dlopw10.. no iuo dk  m w i t o  i p w l g b  do n i n l l ~ o .  a8 w r d o  wm 0 

modilo od l ln i l  (um l m n ~ o  Inwni0linU. pod i r1 .m~  dlmr). a.<n na- m m  u uli 
m l i i b u  vt. ri*. Ml. r#. Sol. u. w a d u  wx lnhu w comblnidu (dba = 1. rf 1 = 
I0 mi n. db4 , 001 h ul): moi# tordo. no Uoulo XVE, tal i e i r u n u d i  uma 86Hm 
m11.b.: *I. 

C.4 uin8 ato o moUiUI de saMnigIo d. olto u o i l u  d i  r u  nouo (modoi). gu 
fomm 0 0 n i P . d ~  em p.m pou lndo  f l ~ l  wmum ( m m  Ilnou = tdntuo). EnUo, 08 no. 
d w  I e I1  loiom euntnildw mbm o qw n&, por u i s m n l m o  Inwnaiail, sh inrmw 
"e(" ( # h ,  n). 

I11 e IV em "ml" 
V e VI em "P" 

VI1 e VI11 em "rol". 



A da n b m m  4. entratanto, dsbrmlna a armadura de clava da Mnall- 
dade menor, que 6 a mesma da escala maior al iada uma mrça s l m c  
e denmlnada relatlva maior. Iato algnlflca que a senslvel levantada da 
escala m n o r  nPo aparece nunca na armadum de clave, mls  prOClM ser 
aaalnalada cada vez que aparece na pauta. O mesmo 4 v6lldo Para o 
sexto grau levantado (como aparece na sscala n.O 1). hs im.  fh#menor 
b m  a meerna m a d u r a  de clave da eaoala ds U. mas sru ml # (e r( # ) 
nPo estão indicados no Infclo do pontagrama 

- EXERCICIO 55 - 

Dlga OS nam~ daa 08caIas mlatlvas menoma ou malores de: 

U, R6 b , sol, MI, al. 81, U b , Db # , d6# , 801 b . ré # , 81 b , 16. 
R6 r(. F6.f6# , db, MI b . mi b , F6# wl $ .SI b . mi, sol, 06 16. 

Q U m  suihnldcr e b.in61i Mm em .uns m a d u r u  h claw? 

A ralaQ&o. antarlormenla manclonada. entra uma eleala menor e uma 
m l l w  com o mesmo nbmero de llteraç?ma. wrve de gula para a consini- 
ÇAO do clmulo de qulntas e qum- pura sscalas menom. 

Mga: 

(a) O clmulo de qulntm que começa com I6 menor, indo stJ ute 
susbnldos. 

(b) O clrculo de quarta q w  começa com IA menor, chegando a olto 
tmm6ls. 

O "nibl*n" (extenab apmxlmada) d u  duas r c d ~  que possuem os 
w m a s  sust*nldos era, no entanto. d~ieisnb: 

I (OU Mrlca) comça no ré 
li (ou Hlpodbrlca) oomça no 1(1 

I11 (OU Frlgls) começa na mi 
IV (OU Hipofrlgla) começa no si 
V (OU Lldla) COmeFa no 11; 

VI (OU Hlpolldk) começa no d6 
Vil (ou Mlxolldla) começa no aol 
VI11 (ou Hlpomlxolldia) conmpa no d, novamente. 

As melodlu deste8 modoa, embora possam exceder. de multo, uma 
oitava, movem-se. prlnclpalmante. entre a tbnlca a a "repercussa" (tenor, 
dominante). 



C. Acdo Combinada 

- EXERCICIO 57 - 
1. Cante, como fol explicado no exarclclo 20. na forma8 melbdlcas, harmb 

nlca e natural (E611a). das eacalan menoree. 

(a) em db, sol, sl u , 16: 

A repellpAo começa com a escala riatural 

(b) em ml. 16 # . rd, 16: 

A tentativa de acomodar os modos ec.leslAstlcos as exig4nclea da escrita 
harmbnlca conduziu A revisão de um slritsma prsdecessor de nosslu escalas 
maiores e menores. Esse sistema alncla 6 usado nos antigos tratados de 
contraponto eswlar e difere do elsiemia original p i a s  dominantes fixas em 
seus modos (Intervalo de qulnla. tomandc-se por base a fundamental). AIBm 
disso, trlades  maiores e menores) podiam ser construldas sobre cada tbnl- 
ca, quarto e quinto graus. Os nomes das escalaa desse sistema são: Wria 
(em r«. Frlp1;i (am ml). Lldla (am fl). Mlxolldla (m aol), Eblla (Om t i )  e 
Jbnlca (em d16). A Eblia corresponde A nossa eacala menor número 4 
(rer p6g. 183,): a Jbnica. B escale maii3r: a Dbrla e a Frigia aproximam-se 
multo da escala menor, enquanto que a Lldla e a Mlxolldla aproxlmmss 
da escala m;aior. 



2. Toque um worde ao plana. Cante a eacale de ü6 mnor  ssmndenh, 
em i u s i  l o rmr  nnl6dka e harmbnicr UM si expllc.~üea do Exwck 
cio 90, parlgralo 3. Pus vens msiculinas, toqum uma oitava acima 
e canto uma oitava abaixo. 

Tocar or ioordea: 

3. Toque m piano. Enquanlo t w .  rcnffienta oa scldeniea de tonalldid. 
indlcada no inicio de c d a  ppa. AI i l t e r ~ s  do wxto e 0PlmO 
grw8 14 emtio m r i t u .  



Albpm em d6 I menor 

Allegmiio scherzando em mi menor - 



- DITADO UI 

NOTA: Alnde qw n b  estejam mndo usada8 nos exerclclos ebmen- 
tons desi8 liwo, msnoionamm<il certa8 particularidades de notaçáo. 
( e  Abmvwa P u a  I npetlplo de notoo, Iigurss e compasww. uaa- 

moa, ita vazes, almbolos que. com o conh.cimento jh adquirido, 
medo ilacllmmte compreendidos. 

I D.rr wr toada: 



D m  m to& 
Repstlçtio da mesma nota. o mais 

Mpldo possfvel, sem rltmo deflnldo 

Tdmulo ligado. Repetlçlio r4plda 
da duas notas alternadas, com o lnter- 
vala de, no mlnlmo. uma terça menor. 

Em andamento lento, trds ou qua- 
tro linhas colocadas entre duas notas 
podem slgnlflcar uma ondulaç8o rlt- 
mlca de fusss OU semlfu~~as. Para 
assegurar um tr0mulo real, sem alle- 
raç8o regular percepilvel das duas 
notas, B indlspensllvel colocar a slla- 
ba trem. 

Escrevendo-se um Wmlo Il~uio, da-m Ir duas notss juntas. o valor 
mdtrlco total do grupo. Em grupos formados por semlnlmas a flguras 
menores, os traços que as unem n l o  demrão tocar as hastes. Com 
relaç8o hs mínimas. a o  permiildrm a i  duai formas de notaçlio. 
Portanto 

= J oonfundlr 

Notas alternadas, unldsl apenas por um ou dois trapos de ti8mUlo 
pDdem ser consideradas, sempre, como Rguraçbes l o m i a d ~  por col- 
cheias ou aemlcobhelas: 

Esta Oltlms espbcle da notação tamWm 6 usada para a execuçho 
"non bg.O.to" (sem ligar). 



D.rw(i n r  M a :  
Replta o únlmo g ~ p o  de wmlnlmae. 
colcheias e mmlcolchelu. recipffitlvb 
menb. 

E 3  Replta o compsalo pmcadenb. 

'IYX' 
Replta tudo o que estlwr escrlto dan- 
tro do colchate. 

(b) Pauiaa qw Ilvsrom 
escritas de wpu~nte 

daverlo ser 

- - - 
-L- 2 compassos 3 compassos E 4 compassos - - - 
- - - 
E 5 compaasos 6 compassos 3?5 7 compaMoe - - - 
- 
E 8 compassos - 

Ao pausn que ultmp.uamm o valor da 6 com- 
paaros deverão m r  aacrltu do wguinte modo: 

(c) Ommntor. Da enorme vwlaçllo de abravlaç&: para u flpura- 
Qlea de ornamentam qua j l  foram usedaa (aspclaliiisnte no S6culo 
XVIII)'. poucas alnda auimistem. HoJa em dia. a tend6ncls I aacmwr 
por axteneo cada ornamento e, assim, evltar confusio. 

E habito condderar u -.<vir como fmç6o da nota prlnclpil. 
& qual eat6o unldaa por u m i  Ilpadun. Portanto, M mpulntaa rpogpih 

a não: 

O Milindo 6 um trãmulo Ilpado qw usa uma nota e sua vlzlnha auperlor. 

Numa flpurap6a muito rlplda. poda npmcar apenu uma vu a 
nota auperlor da um trlndo. Um ttinmdo tmb6m pode mr Inlolado 
pela nota supsrior. Esta Pltlma forma 6 usada com maior frequ6ncla 

V*, as .XPIICIS&I ..po~Iall nu .di~&l do M c u l o  XVIII. 



O hlbito de acabar um trinado com uma ou duas l@owIauni 

i t.40 arraigado, que eatu M r m l n W h  não namultam w r  mcrltu. Ao 
contrlrio, 6 mceulr ie  uma indicaçAa especial p u a  um trinado cem 
e m n a  i e n l n ~ l .  excrto no c u o  de ter rua nota principal Ilgada 
i orimelra do anim arwints: 

Nos rarM CMOS em que um trinado utiliza i nota vizinha Inkrlor. 
deverá aer escrito como um tnmulo ligado: 

Na mlslca eacrlta para Inetrumnntos de teclado (ranmenIa, pare 

inatnimentos de corda), o sinal 1 significa a procura de um eieito de 

Hoje em dia, a .pooeiain iritr e8tA oompktamenie omoletr; .pa 
ear da wu tmanho mln0seulo. de- ser tocadi como uma fipura nor- 
mil. com s«i valor completo: 

T m M m  sio quase que complitamenle obsobbn os inoidmk. *c 

AMim como o - Mia wbn uma Snlca ou entm d u u  nolu: 

O ~itirj;o exemplo. em &a~. 6 executado na segunda metacia do 
valor da Primeira nata (quado em andamento rlpldo), ou na Gltlma 
quarta parte do valor da primeira nota (em undsminta Isnlo), m .rsa 
note for de dlvlsA0 blnlria S i  a nota tiver divlslo hrn6rls. o g m p m  
4 executado na sua Oltima terça parte. 



Entrelanlo. ainda h6 certa confurllo no que se refere 80s gmpetos. 
As vezes, faz-se distlnçllo entre .. (que começa com a nota vlzinha 
superior) e seu oposto n . Alguns milricos susteninm que um QN- 
pelo junto a uma nota poniuada deve ser executado de maneira a 
preencher totalmente o valor dessa nota: 

(d) Arilculaç&. A ligadura, como slmbolo de anlculação exlga 
uma execuç8o "logaio" (ver pBg. 37). O efeito oposto, (irc8iD). (L 
Indicado por meio de pontos ou "acentos" aclma ou abalxo da cabeça 
das notas, que, quando estiverem asslm assinaladas, deverão asr can- 
tadas OU executadas com um valor menor do que o indlcado, mais 
uma pausa: - 
Geralmente, o acento 6 considerado como um sinal para a intenslfica- 
ção do aleccmo: 

Pontoa dentro de uma ligadura, na notaçdo de múelca escrita para Ins- 
trumentos de teclado. pedem uma execução "portato": 

e para instrumentos de corda, na execução de notas "staccato" numa 
s6 arcada. seja ela para clma ( o ) ou para balxo ( v ). 

Um ligeiro prolongamento da nota B Indlcado por um pequeno Ira. 
co ou Dela sllaba lon. (tenuto): 

- EXERCICIO 58 - 
1.  Cante. marcando o tempo. Dificulte o exemplo, como no Exerclclo 44. 

Dlga a tonalldade. 
As voz6a lemlnlnaa deverllo cantar uma oltava aclma. 

AIIegro eesai 



A I I ~ ~ W ~ O  grazlaso 
c- 1/2 tono M X O .  

b. b. do precedente 

Andmt. rpnrrlvo Cmiu 1/2 tono rlma. 

C . n b  em sol e em li. 



Cantando d a 8  duae formas transportadas. o b u v e  que, a16 cerb pon- 
to. a t ran iw lg lo .  mal poda w r  aubaltulda por uma t rwpoa l i l o  por mel0 
de claves: &a peça pode w r  transportada para moi. 1endo-H o original 
como am sstlvema escrito na CIN. de Sol; 6e O brmos na clave de 06 na 
3.. linha, transport6-lwmos para IA. M a ,  bem cedo i e r b  descobertos os 
Inconvenlentss dduci conduta A transpoaiçlo m i l  transfere todoi os Intst- 
valas do ariplnal para um novo lugar, conservando sempre a rneirne ela- 
g b  de altura en ln  eles, enquanto que, no tremporte por mslo de cl.vss. 
01 8amltonos nahirals (dlat6nicos) niCt1 e .Cdb apamesrn, com fnqu1ncl l  
em lugarsr onde, no orlglnal. havia intervalos dd um tono lntelro. Porlsso, 
n u  f f i o n s e l h ~  conflar na traniposlç~So pe4a leitura de claves. A melhor 
mandra i procurar obssrrnr rapldamentp e sitrutun tonal do original, com 
todos os m u i  Intervalos. e tramportl-Ia, como um lodo, & nove t6nicr 
A p n r  pele prltlca conaant. deste mitodo (e n l o  transportando unica- 
mente M pouca8 peça8 derte livrol) poder-kd conseguir perfelto desem- 
bmpo e pncb íb  na transpylçlo. 

Cante em MI $ e H. 

h aa im  maiON8 e mononi, ~pwu da sua ulllld.de e do Ido d. 
r(.nm c o i u q r a d r  pela tndlplo e polo h&MM, Iam uma gruid. dwnw 
t w m :  alo. como todos oa outros tlpoa de uwlp dlotônieu. rmihiil 
"pr&fabric.du". h mslodlaa qw neguem m e  aquamm dlo, - 
rlmenb, llmltada8 pela dlstribulçio mel6dlce prCata imklde di meYria 
prima, e u p m g i r r & i  hamibnlcu coiutnildu dentro d.ur dlmen8Oa 
n b  podem uitrapu8u certos I l m l h  da conivugb tonal. r m  ievu todo 
O a i m e  da toneIMadi diatbnica 1 beira do c-. 

Por e u e  m i o ,  n u  Oltlmai dlc idai ,  a teorle mui iwl demonalmu lorio 
lmndhcla para o mprago de ancelaa qw u a u n m  um matirial mil. noutro, 
propowlonando toda8 u mntqen8 d u  e m l u  dlaiônlcr m a b m  e mmw 
m, sem partlclpar de i u u  I1mit.Cd.s. 



Podemos t8r uma Idlla apmxlmibda d a i e  vasto materlal tonal. quando 
Imaolnunom que o llm UM doa wna. como 8s verlflca no metsd. lup r io r  
(upundo teiracorde) da noua  uca la  menor, pode a8r aplicada na oltms 
compma, pmporclonando, m l m ,  um abundante materlal melbdlco e, um- 
#m, harmbnico. 

A me& cromMica & o m d i  almplea e bbvio arranjo de- rlqululmo 
maMrlal, q w  comlate em dor8 MmiQnos dentro da uma oltava, mu ,  ape- 
l a r  da equldlatAncla de seu. wn l ,  u hrnpiw tonal8 b68losr (tbnk* doml- 
nante. wnalvrl) p r m v i s n m  nas mssrnu n o t u  dos modo8 maloma e ma- 
no=. Aulm. n i  tucala de õ6, u prlnclp.le notm funcionala aio. como 
nmpre. d6, M, lol l rl. 

W'n& l o lupu  apmprldo p u a  demo)varmoa teor lu aobn 1 
ncâa cmmltica. imn POdOmM n w  ritrnd8r em d l w u n l l u  conownsniw 
b p~8lMl ldd. l  Mcnlcu 8 qud1dad.r er l l l lcal  do cromatlamo. No 1ntm- 
to. podomoa a p n w n t u  8Igumu n g r u  m i o m i m  4 aua nolaç&, m l m  
como algunl 8x8mplo8 p r i t l n .  I 

NOTA: M r m o  que a dlnqao ucmndsnle da uma m a i a  Implique, r m  
geral. no uno de lustenldos para u n o l u  JMadsr cromitlcamsnt. 
(vw plo. 140) e o Impulso contrlr exlla bemdll. a notaçlo cmmAlka 
6. aniei a tudo, d8temilnida peta '? unqâo harmbnlca ciu notu: quando 
u n M u  cromatkunon(. a l t e r a d ~  n n n m  p l r b  de Inmrv8k4 maia 
i l m p l u  (qulntu. quPr t4  sr dum m&d8 4 u d u u  nx1 i i )  k w m  n r  
oacrltaa como tala, e nao como w u s  8quivaknt.r 8n8rmbnlcor (como 
11 fol explbado na nota que ..pw o ex8rclclo 40). 

Entmtanlo. & -8. 6 a funpio ml6dlaa de um som pu8 *(.r- 
m inka  lonna de noti* (por exemplo - no InMmlo dhtônlco 4- 
Y.Ct6W, wndo, enl4o. slmphmente impoulvel i d l a f m r  Igu8lmsnh 
& exlgbnclu d8 notação dos doi. tlpoa de hinçlo que 8 nota 8xmm. 

Se n l o  houuer compllcagbw humbnlcu i p m n t s l -  como m c u u  
d. um8 a o i l a  ommltlca u m  ieompuihumnto - wgulmom, e*mlmm- 
to. 1 mndbncla u n n d r n m  ou delcrndenle doa uldentei. P8h iorça 
hsrmbnica da domln8nle e iubdomlnanle, u n o t u  que mprenn tn i  88tm 
funçM1 a l o  u c r i t u .  rsmpm, como 8 qulnh 8 a quarta da tlinica. tanto 
ac8nd.nto oomo d8lcrMnmmonu. Allm dlno, a 86ilma m8nor da 
tdnlca l oscrita h8bltualmsmi como ti l .  wn ambu u d1mcd.a. e n b  
como uma w x u  wmenlad8 pnondondo e pmpuando a #nafvil. N& 
hA ngra ell8beiecld8 par8 a notaçio do umliono exlrtmte enlre a d e  
minante e 8 rub-aomlnm(., quando o Impulio b dwcmdonh. 

- 
Tbnka R 1  b 



- EXERCICIO 6# - 
1. Escreva u c t l m  cmmiUcu pirtlndo de ml, d b , H # , dd b , oh.. 

na c l m  do tenor (d6 na 4.' IlnhJ. 

2. cante, mucando o (rmpo: 

Moderato 





SEGUNDA PARTE 

D I T A D O  



PREFACIO DA SEGUNDA PARTE 

O ditado muslcal, como programada em n w n u  ~ ~ o l a r  de mOalca, Ido 
4, como um cuno dYlnto. n& mlncionndo com o u t m  maI4rl.l da m d w  
ImportAncla, 4. na mlnha oplnllo. uma part. quue  que Inúlll da educ.Flo 
munloal. Mu l tu  wm, m6Ucos exmlmtes a lo  Incapazes de eacnwr um 
ditado. meemo nldlvamenb simple8, enquuito que. frequentemanh, m0aC 
coa de qualidade Infwlor mpmduum. com faollldad., dltsdor wmpllcndor. 
1.10 demostra que a hebllId.de para captv um dltndo musloal nlo 4. 
munarlannnta, um Indlclo wguro do grau ou qualidade de um talento 
Snuslcal. da meama manelra que a nmm6rla para números, o dom da Imlt.- 
gLO. OU O wntldo de orientapio n4o s lo  elementos eswclals para a avdlr- 
C& da Innllg&ncle de uma w a o k  

Por outm lado, M o  8. poda negar que a auehcla completa do t i l  
hsbllldade mja, pelo menor, 8lnal de8favorAvel do utado da Inotniglo mu- 
8lCRl. Portanto, 4 necesalrlo deunvolvbla no mWmo - n& Importuido 
sua quantidade ou qualldde - uslm como 4 pne lw  que ieJm dernvolvl- 
doe outros napdctos do Wento musical. (lato n& ~uatlflca, de modo dgum, 
um curso Isolado de ditdo. eaUeando-.e por um ano inteiro ou dnds ma* 
tempo). Para enfnntnr e.1. mcusidade, a maneira mala riuo6wl 4 wmbk 
n t i o  com outras md6rise do "currlwlum" mu8lcal e eplicl-10 a p n u  p u a  
testar e conoolldar o dewnvoMnnnto gwd. A comprwns& de f r i u s  rltml- 
EM. progressbes hanndnlcar e I lnhu mel6dIcna podo ner fnciimente com- 
provada p l o  dltado de malerlel semelhante. Bta náo 6 apenas uma dentn 
a$ vArias manelrai que o profe8aor pode acompanhar a usada pelo duno 
para captar e m8olver seus problemu mar. combinando o ditado com 
Outra$ mat6rins. este c u m  m torna miia .grad&vet, quando de outro modo. 
..ria ewenclalmente Arldo e deElniemaaanta. 

Esta exposiçAo tem por obJetlvo wcluecar o prop68lto dos exerclcIOa 
que se seguem. que 6 o da conllnurr usando a mesma Ilnhe de conduta 
adotada nos exemplw da prinnlm pule desta IlvrD, empregando, em c d e  
novo exerclclo. a mat6rla que J6 fol exnu~tlvanmnta trabalhada no8 prece- 
dentes. Não h6 ddvldar de que todo aluno que t h r  domlnado o uaunlo 
em sua prlmalra apr.aant8pão. wr6 capaz de n c r m r  on ditado8 equiva- 
IOnME: e seus pmgressoa, no campo do dltsdo mu8lcal, -r& equlvalentw 
~ 1 .  que t lwr Allo em Ielturi. canto a ex.cuçio Instrumental. 

O professor dever6 uau, mala que na prlmeln p u U  d u h  Ilvm. n u  
prbprlo orltlrlo de lulgnmento quanto I nwlhor muulra da apllcu 08 exer- 
clclon. Ele dascobrlrl que n& h6 uniIonnld.de nas ma9808 doa aluno8 



diante de um mesmo exemplo ditado. Numa classe, cada lndlvlduo tem um 
mOlodo peucal da captaplo e ritmo pr6prio. Mas. apmar da disssmelhança 
de penonalidada h4. apenas, dois m6todos assanclslmsnte dlferentei que 
OS ouvlntea adotam para perceber e entender a múslca em geral. Um gm- 
po prtmelro capta a Impres8lo geral de uma estrutura mualcal e. atrav6s 
da refiaxb malltlca palerlor - com a ajuda da mpstlçlo da mesma mal& 
rla para malhor percepplo, ou para chegar a concfuaei baseadu na h* 
mbrla e na Idglca - dercobm e una as panes da utnitura COmplY2 
mconnrulndo aulm. 119ralmsnh. a lorma muilcal prbsatrbaleclda 

N lo  manos Importante que o m6todo antarlor t o outro. que usocla 
v l r l y  Impm#bM audlllvu bo lady aU que, na msnte do ouvlnte, a t o m i  
compbti u ta ja  totalmante mfalta. 

Um m i l c o  axparianu jamUe oonflarl em qualquu doo dola mttodoa 
tomados Isolidamenia mu.  rÔunblon-4, usando no momanto oporluno (coni- 
clante ou Incotuclsntamanla) quela que ihe eitlmular m lhor  r compmenllo. 

Ditando oo ammlcloo, o profauor p m b a  levar em conalderaplo a 
exlatbncla doa dol i  mttodoo de perceppb, e dava setmr, da uitamlo, qual 
dales quer anleikar em oada exemplo, n b  m aaquaoando de Informw I: 
claua iobm a u u  Int.nç&i. 

A habllld.de do aluno para parcabar, anho da tudo. u I lnhu gemla 
da um ixemplo u r 4  estlmul.da pelo ditado rlpldo e a mpatlplo Imqwnla 
do exemplo compbto. Ao dltw l l nhu  melddlcu, 4 conwnlenb l u a r  com 
que o aluno almbollze graficament. o i i u  dewnvolvimanto, i t r r v la  da um 
traço contlnuo, anta da eecmwr u n o t u  dwea melodia üapola da n t a r  
firmada a prlmalra (e vq. )  Impmulo, o# ponto8 prlncipde do examplo 
p&m Der Ilxados, tala como o Inlclo e o flnal, oa ponto8 culmlnantai, n o l r  
OU rltmoo Imporlaniu e, enllo. o matmta pode i e r  complmtado. Com a 
prltlca, o nilmero de mpetlçõea (que davarl w r  avlirdo da in tamb) wrv l r l  
como Iaste p v a  M l l i r  r ualocld.de da porcapplo. De um n0maro fixo 
de exwupõu, dlgamos clnco, i prlnclplo o aluno n lo  poder4 tar maia que 
uma vaga Id6la do examplo. Mala tuda, o meimo aluno mar4 c a p u  da 
captar a mUor parta do contsildo de quilquar examplo. com o mumo 
númaro de mpatlpbas. 

Pwa aguçar a capacld.de de atanpio do aluno, o prohasor devard 
Introduzir, fmquanlsmenk. parguntu iobm denomlnaçb de Ugumu no- 
t u ,  wlor d m  flguru. atc. 

Para deunvolwr o ugundo m6tod0, de audlpio detalhada, -r4 conw- 
nlenta dlvidlr cnda exemplo em pequenu aeçõma (compmon. motivo.); 
U6m dlabo, n a  Exerclclos de Açlo Comblnada. a estrutura rltmlca podarl 
ser, a prlnclpio, ditada sapuadamenta da Ilnha mel6dba. at4 que o aluno 
seja c a p u  de captá-lu juntu. Aqul. lunb6m. w r l o  anfanzadu, ora i 
m.Hd.40, ora a wlocldada, modlflcando-M O andamento e o n0maro de 
mpOtlp&a do ditado. 

Como complemento, os alunoa dever& uaw o quadro nepro, e aorio 
constantemente corrlgldoa e otmervadoa pelos saus colegas. que w altarna- 



Mo aubatltulndo o pro*.sor .o cantar ou tocar a mat6ria a w r  dllsda a 
qrn 8.14 escrita palas outrcd alunas. Esta a o u t r ~  vulantea i o m ~ l o  a 
p a  dlbda dwta Ilvm mala rlca e dlnlmlci, aldm da, com mrilor eficl0ncla, 
W u  O aluno a compWa lua cultun muslcel. 

Alnda qua n j i  wcaaaárlo exlglr a mrlor prrielg80 na mpmduçlo e 
npm~ntlçlo grl tka doa sxamplos dltadoa, o pmfemr pcderl w r  indul- 
0onM no aqulnte mpacto: n l o  devarllo M r  comlderadcd erma pequenos 
dalvlor do modolo dlt.do. sa fonm wrnai dl imntw I n i e r p n l ~ a  da 
uma Impmarb auditiva com hqMnoia, no tribilho do aluno, uma nota 
pontuda aparece como uma nota wgulda por uma pausa; traços unindo 
COIOMIID qamcam em lugar de bm&lroln. a vlcs-ma; e at6 moamo, 
ocwlonalmente, pode-u p rn l t l r  uma grafla mblgua. 

Em todor as curaos de dltado. o mslor perlgo conilste am que o 
a m p l o  d l tdo  aya encarado wmo uma eapdcle da charada, o que ecom 
*ca com multa Ircllldadr Nada 4 mala Inwnaato do q w  m a l a r  a mB 
a i t i  com i Iddla da competl~lo mental ou marmo com uma asp6cla de 
~ I v k h a p l O  Infantil. Quanto meia alto o nlvsl doi sxerclcloa ditadoa, IM. 
Ihor o prOfeW 9e.W Imlndo MU ampmandlmano vtlatlco. 



DITADO 1 - 
PROFESSOR: Bala OS tampo8 a canta uma nota, onda h w w r  colchain. 

AWNO: Faça, numa folha da p a p l  ou no quedro negro, 8 trapw c u m .  
wnlcsks (para OB tampou). Coloqw colchotu acima doe trwoa, n u  
notu qui voe6 ouvir cantar. 

Inventa ax@rclclis aemalhanh.. u nbceradrlo. 



DITADO i - 
PROFESSOR: Bata os tempo8 e toque uminota,  on- as iiguraa estivemm 

desenhadill. 

ALUNO: Faça 10 traços num papel ou na I w s s  Escnva figuras nos luga- 
ma em que vocb ouvir locar notas. 

5 10 
Invsnte exercicios semelhantes, se necewlrio. 

DITAW - 
PROFESSOR: Bala os tempos e c m b  uma nota, onde aa flguraa esllverem 

desenhada. 

ALUNO: Escute. Na mpe.1IçEo. canta uma nota, quando o professor flzsr 
pausas. 



(a)  Aluno: 

Proivsior: 

(C) Aluno: 

Pmknor:  

(b) Aluno: - J -  J  - 
Proiesmr: 

I I I I I I I I  
6 

' 4 - J  

I I  I  I  I  I  I  I 
6 

(d) Aluno: $ J -  J J  
Profeapor: ( J  r  O - 

1 . 1 1 1 1 1 1 I  
5 

e Aluno: 

P rokwr :  

J r J  r J  

6 

Invente outros exerclclos. se necei8Ario. 

(2) PROFESSOR: Bah M ternpoi e toque uma nota onda a i  llguras estlve- 
rem diMnhIIdaB. 

ALUNO: O aluno p o d u l  representar oa tllbnclos por quaiquer combC 
napAa da p n u a ~ ,  exceto uma IUC~UAO de pausas & aemlnlm.r. 
Portanto. poder-w-l M C m r  um iliônclo de cinco tampm da r- 
gulnte maneira: 



Invente outros sxerclclor. as necwslrlo. 

PROFESSOR: Bata os tampos s cante notaa de diferente8 alturas, de icor- 
do com a poslplo d u  flguru. 

ALUNO: Faça uma Ilnha hoilzontal. Desenhe 10 trapos wrtlcali abalxo 
dela. Escreva figuras ibalxo. aclma, e na Ilnha horizontal, i modlda 
que ouvir cantar M nolu. colocando paueaa, wmpre que nacardrio. 



:P/Z we ooi113sa (1) 
'euonod o ooin6lb opueon 'BBPWOI 8e:ou WP OUIIJ O u~e1383 :oNniv 

'onbo: 8 SOduial 90 BlBg :MOSS3jOtld 

- 9 oavlia 



J 4 , I J  r li r ' 1 1  
' b ) t r r r ,  r r r r  r r r r  

J I I J  l J J  I1 
' " t r r j r  r r r r  r r r r  

J r J I J J J ~ l ~ J  
" ' t r r r r  r r r r  r j í r  II 

DITMO 8 - 
PROFESSOR: Cante, u m  msrcsr nem contar. 

ALUNO: Eecreva, em 4/4. o ritmo d u  n o t u  cintadcs. usando fbum e 
pauses. 



hrrrl -r rir r -irrrr!(~) 



(2) PROFESSOR: F a ~ a  aoar o #I,  cante. 
ALUNO: Como antes. 

DITADO I - 
(1) PROFESSOR: Toque a mdodla (nlo se asqua~a de tocar o I& antesl) 

e marque o ritmo. 

ALUNO: Escrava a melodia em 214. 

- 2 J  J t  J r  - J J J J  - 2 J  



(2) PROFESSOR: Cante. 
ALUNO: E.anva a melodia .m 4/4 

' r r J J J  - J J  J t J J  

( 1  PROFESSO!+ Cante. nem b i k r  nem contu (toque o UI), m u  diga i 
Ibnula  de compluo. 

ALUNO: Escreva a mlodla 



Invento oulroo uoffilolor r fmmulrlo. 

(O) PROEWOR: ToquO, n m  b o m  mrn oonfrr. 
ALUNO: Diga 08 nomsr d r  n o h  q w  vacb ouvlr. 

CAPITULO III 

DITADO 10 - 
(1) PROFESSOR: Toqus, marcando oo tompor. üiga 1 fbrmula do com- 

pua0  do cada axornplo. 
ALUNO: Eicmva o iltmo d u  notu tooadu. 



(2) PROFESSOR: Cante. como antes. 
ALUNO: Ekrnva o ritmo. 

r r 



PROFESSOR: Cante. aem marcar o ritmo: Diga a Mrmula da compasso o. 
antes. marque dolo tempos preparatbrlor para estabelecer o andamento. 

ALUNO: Escreva o ritmo. 

DITADO 12 - 
(1) PROFESSOR: Toque a8 sep~lIIte8 notam. 

ALUNO: Escreva-as. 

(2) PROFESSOR: Cmts. 
ALUNO: Eacrova M notu. 



(3) PROFESSOR: Cants. 
ALUNO: Diga os nomw d u  notas. 

(4) PROFESSOR: Diga o noms das nota. 
AWND: Cinto-08. 
i& mi, 16, dó. wi,  si, l4, ml, i& dó, rl. e t ~ .  

(1) PROFESSOR: Cante e marque o tempo (ou bata pnimpl). Diga a t6r- 
mula de compasso. asm w a q w w r  de maiou oa l e m p  prepara- 
tbrlo8. 
ALUNO: Eacreva a melodlw. 

J  J  J  J  J J  J  J . J  J J J  

- J J  - J I J  J J  



(2) PROFESSOR: Toque e marqw o tempo. 
ALUNO: Repita, cantando e marcando o tempo. 



CAPITULO IV 

(1) PROFESSOR: Cante. marcando o tampo: diga a Ibrmulr 4. COmPuo 
e marque'tempoi preparatblo~. 

ALUNO: E.emva o rltmo d a  notar cantad~ .  

J n J + J J  ,i J - J n J  
r r  r r r  r r r  r r  r 1  

mJ ;. +J r J ~ J  4 '  " ) t r  r r  r r r  r  r r  r r r m  

(2) PROFESSOR: Toque, wmo antes. 
ALUNO: Escmva 

7 b7dlmJ~+t?J7JYLY,J. 
r  r  r  r $ r  r  r  r r r  I 



(3) PROFESSOR: Cante e marque. 
ALUW: Repita, cantando e marcando os Mmpos. 

DITADO 16 - * 
(1) PROFESSOR: Cinto. DIge a i6nnula de compus0 e marque (ou bata) 

0s lampoa de um compasso. ediantidament., m u  nlo marque en- 
q u ~ t o  estiver c~tmndo. 

ALUNO: Eacreva O ritmo. 



(2) PROFESSOR: Toque, como ante8. 
ALUNO: h p l t a  or rltmw que ouvlu, bitwido palmas. 

m n y  I Y  n m n ,  nim 4 I 

(8) PROFESSOR: canta, como mies. 
ALUNO: R.pit., cmtuido. 



(I) PROFESSOR: Toque aa ugulntm notas. 
ALUNO: Escreve-as. 

(2) PROFESSOR: Cante. 
ALUNO. Escmva as notas. 

(9) PROFESSOR: Canta. 
ALUNO: Diga OB nome8 das notas. - 

(4) PROFESSOR: Diga os noma das notem. 
AWNO: Cante-as (as vozm masculinsl d e w r b  cantar uma oitava 

abaixo). 
mP. rlr, r@, d 4  ffl, dM, n>. wP, W. mP, dbr, Ma, W,  M, etc. 

D i i M 0  17 - 
(1) PROFESSOR: Cante. marcando on tampo#. Diga a f6mule de corn- 

PMM e marque tampos pmparatdrlon. 
ALUNO: Escreva a melodia. com u ligoduras da pmlongimento e ira- 

IQado. 
h- h h h- CtC. 

(2) PROFESSOR: Cmte.com0 mm. 
ALUNO: Repita, apenas centando a mrlodli. 



DITADO 18 - 
PROFESSOR: Toque, rnircando os tempos. DIga a (bnnula do comp.rso e 

marqw tempos pmparei4rloi. 
ALUNO: Eacnva a mmlodla o rltmo marcedo. 

(1) PROFESSOR: Toque, rem mwcsr 06 tempw. Adlaniadamenie, b d i  os 
bmpw da um compnw, sem dlzer a Urmula ds companw. 

MUNO: Elerevi a melodia 



(2) PROFESSOR: Cank  comi ante.. 
ALUNO: Rmplta. cantando. AwlnaY o prlmalro tampo da cada campo- 

so, bamndo urna palma. 



CAPITULO V 

(1) PROFESSOR: Cante. marcando os tempos. D l ~ a  a f6nula de compas- 
so, aem se esquewr de marcar tempos preparat6rloa. 

ALUNO: Escreva o ritmo cantado. 

(2) FWOFESSOR: Toque, marcando os tempo#. 
ALUNO: Cante o ritmo tocado, enquanto mana oa lempm. 

(3) PROFESSOR: Cante. sem marcar oa tempos. Marque um compmo 
adiantadamente. 

ALUNO: Repita, cantando. Bata uma palma no prlmelro hmpo de cada 
compaaao. 



DITADO 21 - 
(1) PROFESSOR: Dlga os nomes das notas. 

ALUNO: Escreva seus nomes, Indicando a oitava a que prtsncem. 

mia. W, tu, ~ 1 4 ,  dY, tu. ml4 145 sW, IY, -12, etc. 

(2) PROFESSOR: Toque ao plano, notas entre o mlz e d6s. 
ALUNO: Dlga seus nomas. 

Este exerclclo nao seri4 problema para os alunos que possuirem o que 
se costuma chamar "ouvido absoluto". Isto nAo quer dizer que os Outros 
não w r l o  capazes de fazClo. O ouvldo de todo miisico normalmente dotado 
pode ser educado at.3 se tornar o que se supõe ser "absoluto", princlpril- 
mente se levarmoa em con8ideraçê.o que esse atributo nko eslA baseado 
em nenhum predicado flsico do ouvldo. O que julgamos w r  "ouvldo sbso- 
luto" 8 ,  simplesmente, capacidade auper desenvolvida da comparar rapidli- 
mente uma Impressão auditiva com modelos ac0stlcos armazenados na me- 
mbrla. Esses modelos. sm geral. sAo tirados das mais antigas experlbncies 
musicais e estão estreltamenia relacionados com toda esp6cle de qualidade 
externa do som e sua menelra de ser produzido. Aaalm. o "ouvido abso- 
luto" de um vlollnlste pode depender do timbre e reglstro pr6prlos do seu 
Instrumento: quando ouve um som com outro timbre, inconscientemente, ele 
o relaclona com a gama de timbres do w m  do vlollno que lhe 6 famlllar, 
e que foi fixada em sua mem6rla atravéi do astudo constante do Instni- 
mento, determinando. desae maneira. a altura da sua mais recente Impressa0 
sonora. Para um cantor, a tensão muscular de suas cordas vocals poda 
ser a base de seu Julgamento: ele calcula a altura de cada nota que OUM 

pelo esforço muscular que precisaria fazer para produzi-la. chegando, dessa 
maneira, a encontrar a altura correta. 

AIBm da experl8ncla. que. mais de uma vez, provou que o "ouvldo 
absoluto" pode ser adqulrldo e desenvolvido, a simples reflaxão confirma a 
relatividade do mais perfeito julgamento quanto A altura dos sons: não exlsle 
um padrAo 11x0 para a aflnaçãol O que nós chamamos de I I  ou d6 8, mera- 
mdnte. uma ConvençAo, e n8o tem, de modo algum, um lugar fixo no Illrnl- 
lado n(imer0 de frequ4nclas da escala audlllva. Não apenas o IA de um 



clarinethla 6 multo dlhmnte do I4 da um v l~ l ln i s t i  m n ,  tambóm. amb- 
tbm variado conslderavelmenb no decorrer doa anos. Hoja, o n6n»m do 
vlbraçMs do uma nota pode estar flxado em 100 por ssgundo W, h4 
20 anos, poderia b r  105 e. dentro da 10 anos. poder6 ter 97 - nas 0111- 
mas d4csdao. nosso diapaMo subiu cerca de um semltonol O julgamento 
aobre a comapondbncia entre a altura do um som e o nome da uma nota 
n& pode w r  mais absoluto dg q w  a dinaplo om 81, a, porimto. a questlo 
malde. simplnmenle, em como podaremos constnilr uma base ealllvel para 
esse Julgamento. 

Se os exerclclw deste Ilvro fomm praticados da manalra iecomandadq 
a base de julgamento eatarA. at4 certo ponto. eatabelaclda: o I4 do dlapr 
s.40 deverh ser fixado. desde o Inlcio. na mente do aluno. de manelra que 
ele possa se lembrar dele aempre que ouvir oulio 14. Para fortalecer ainda 
mais a mnsibiiidade a wse som, o pmkuo r  dewrh mmpra comwar cada 
exercicio, pedindo ao aluno: "Canta o 16". para depois compará-lo com o 
do diapaslo, em lugar de tocar primelro o I4 no dlapsriio. Esta experi4n- 
cia pode. a prlnclpio. falhar multas mzw. mu.  depoh da oitenta ou cem 
tentativas, ter-se-h conseguido estabelecer uma firme i m p n n l o  do i4 na 
mente do aluno. que .era, por ais. facllnmnte reproduzido. Se Iaao nlo 
aconlacer. ser& o c a o  de se lnvortigar se haver6 algum talento murlcai 
numa mente incapaz d. apmndei a bmbrar e comparar aons. 

O exercicio precedente poda i e r  dmpllflcado para os princlplantes. eIC 
minando-ae os Intaivaloa. ou saltoa multo gnndeo, tooendo fmquontemente 
o I4 no diapaallo a, se neosrehrlo, permitindo que cada Intervalo 8eJa iden- 
tlflcado. a prlnclpio, por graus conjuntos. a parilr do I& tomado como ponto 
fixo. Começar cada aula como aate exorclcio de treinamento auditiva 
E ser paciente! 

DITADO 22 - 
(1) PROFESSOR: Toque as se~uintes maiodiu e dlga as tonalidades p m  

as qual8 O aluno d m  traniport6-ias. Marque um compauo a d l w  
tadamente. 

ALUNO: Escreva-as. Juntando os acidentes que faltam para q w  aeja 
obtida a tonalidade pedida no inlcio de cada exemplo. 

em Sol Maior 

em Mi Mab i  



em R6 Maior 

(2) PROFESSOR: Cante. como antes. 
ALUNO: Cante. corrigindo as notas que n l o  perlencem I tomildade 

indicada. 
em R6 Maior 

( b )  

em SI Malor 

em MI Maior 

CAPITULO VI 

NBo se eaqueçn do Treinamento Audltlvol 
(ver pdg. 206) 

DITADO 15 - 
(1) PROFESSOR: Canto o toque, aitemadamente. Dlga a L rmu l i  de com- 

passo e marque os tempos. 
ALUNO: Eacreva o ritmo. 



Lento - Cante 

!J u u 
Nlo multo rápido - To ue 

U U U U  

J. b l . . ~ .  hI1 - J J  J n  
( * I r  r r r r r  r - -  

Depressa - Cante 
O O J lio J ,o JJJJ,J J o 

( c ) ; ' . ~ ( : . ~  Q o 0 0  o 0 1 : o y  

N lo  muito r&pldo - Toque 

J I J J u J  J I J B -  J  ,JJ Jo 
r  r r r  r  r r -  r - r r I  

(2) PROFESSOR: Conte, sem dizer a lõrmule de compasso. Bata um com- 
passo adlnnladments e. dspola. pare da marcar os tempos. 

ALUNO: Eacreva o rltmo. 

Lento i0 aluno ~oderA escrever em 3/2 ou 3/4) 

J -  J  J i m J .  JJJ J J. J  I-. 1 
Depressa (Podar6 per escrito em 3/8, 3/4 ou 3/2) 

b m l l  I I 
Nlo multo r6Pldo (poder6 ser escrito em 4/8, C,  ou 4/2) 

(C, rn n 1 m n~m-n& J. I 
Sem Pressa (2/8, 214, ou c ) 

, n l r n i m ~ b t . ~ a i ~ .  A 
Tranquilo 

J . J  J  B 1mmJ. P B  J. 11 



DITADO 24 - 
PROFESSOR: Diga 01 noms das notas. 
ALUNO: Escreva-as. 

fls, d, e. n i l $ a .  I&*, I~,#s, w. * $ a ,  -r, i(r, r#*, -I$*, 
d $ a, etc. 
Algum exercicioa de Tmlnamento Audltlvo. usando notsa super agudiu. 

sllo mcomendhvels, mas o momento de se servir deles depanderh da 
capacidade de reconhecer as notas que o aiuno tiver adquirido. 

DITADO a5 - 
PROFESSOR: Toque. Diga a tonaildade e a Mrmula de comparao. Belo 

unicamente um CompMW. adlantadunonta. 

ALUNO: E6cmvn. 

IDods ser escrito em Sol b Mabri 



(1) Como foi pedido no Ditado 22. parlgrifo 1, p6gina 207. Acmreente os 
bernbla onde .for nscasslrio. 

em Lã b Malor 

em Mi b Maior 

(b) 
. 

em 901 b Maior (O aluno t m b l m  pod.rl UCreWr em F6 # 

em R6 b Maior 

(2) Inatrugbes no Ditado 22. parãgrafo 2, pãgine 208. 
em F6 Maior 

em R 1  b Maior 



em MI b Maior 

I 

em L6 Maior 

'CAPITULO VI1 

(1) PROFESSOR: Canm e toque. alMrnid.menia. Dlga a fbrmulr de com- 
passo e marque oa tempos. 

ALUNO: Eicreva o rltmo. 
Bem devagar - Cante 

7 I 

Deorasia - Tww 

Lento - Canta 



- u v .  
D.pres8a - Cante 

J J  P l n J - n J J  ,, '" l r r 7 f' f P  f r -r 

(2) PROFESSOR: Cante, rem dizer a f6nula de compasw. Bata um com- 
Puno adlanladmnta, depois, pam de mamar w hmpoe. 

ALUNO: Eicreva O ritmo. 

(O aluno poder4 r c m w r  em W8, 2/4 ou 2/21 

(8) 4 

(em 418, 4/4 ou 4/2) 

(c) Q " 



(em 2/8, 2/4 OU 2/21 

. > t m b 7  t 7  -~,.nmrn 1 

(em 212 ou 2/4) 

DITADO 28 - 
PROFESSOR: Diga o8 nomes d u  notm. 
ALUNO: Esrevn-.r na clave de Fd. 

eop, H $1, eP, .I b i, i&*, d6$ 3, d6 b 1, dd $ 2. d6 bz, *I # d6'. 

ir b a, r4 b f mil, mir, etc. 
TWnuirnm Audlilro: PROFESSüR: Toque i l g u m u  no tu  na regllo grave. 

ALUNO: IdenHflque-is. 

DITADO ?s - 
(1) PROFESSOR: Toque a nota (Indicada com 0 ) e cante a outri (Indl- 

c ida com ). 
MUNO: Identifique O Intewalo existente entre as dua8 notio. 

(2) PROFESSOR: Cante. 
ALUNO: Rsplta o q w  vocb t iwr  ouvldo, mar cantando uma qulnle 

luala acima (OU uma quarla junta abalxo). 



(3) PROFESSOR: Cante. 
ALUNO: Repita, cantando uma quarta justa aclms (ou uma quinla justa 

abalxo). 



DITADO 50 - 
(1) PROFESSOR: Toque, rem marcar oa tempor, excslo os de um compas- 

m. adiantadamenie. 
ALUNO: Escreva a melodia em 0: - 

J 
Nlo  muilo rAoldo ' # 



(2) PROFESSOR: Canta. Diga a feirmula de compasso e as duas tonalida- 
-8. NIo marque. 

ALUNO: Cante o que voc6 tiver ouvldo, mas acre8cente ou omlta as 
rcldentes para que a melodia ssja transporlada para a tonalidade 
padlda 

si b ~ p l o r  (transporte para Sol b Mplorl 

(a) 

D6 Maior (para R6 b Maior) 

CAPITULO VIII 

PROFESSOR: Mga os nomes d~ segulnles nota. 
ALUNO: Escreva-M em 3: 

rC1. mia, dd # 1. d6b 1, db # -1, I W ,  i1 # -2, d6-1, I l  b -1, SI# 1, d63, 

ml-1, H b -1, ir # -1, swb -1, etc. 



DITADO 82 - 
(1 )  PROFESSOR: Toque a nota mais grave e cmto a maia aguda; depois. 

inverta. 
ALUNO: Identlflqua os Intervalos que w 4  ouvlr. 

(2) PROFESSOR: Toque. 
ALUNO: Identifique os intervalos. 

(3) PROFESSOR: Toque exemplos semelhantes, mar n lo  use inmrvaios 
maiores que uma oitava. 

ALUNO: Procure identificar as notas dos intefvrlos. 

O aluno conseguir6 acertar este exercicio. dependendo do gnu  de 
perialçno adquirido nos primeiros exerclcios de Trslnamento AudlHvo. Se 
parecer ao professor que o ouvido do aluno ainda nllo esi6 auftcienlemente 
desenvolvido para dominar a t e  exemplo, ob dever4 introduzir mala merol- 
cios preparatbrios. 

DITADO 13 - 
PROFESSOR: Toque os seguintes exemplos. Dlga a f6rmula de compasso 

e a lonalidede. Marque um compasso qdiantedamante, se necesalrio. 
ALUNO: Procure escutar primeiro a linha melbdica, até voc8 sab8-ta bem; 

depois. faça o mesmo cem o balxo. Fscreva ambos. como uma peça 
a duas partes. 





CAPITULO IX 

DITADO 34 - 
PROFESBOFI: Toque. Diga a fbrfnula de compasso. marque um compano. 

adlmtadmante. 
ALUNO: Ache a tonalidade. bcnva.  

(a) 



(1) PROFESSOR: Toque a nota mais g r m ,  canb e mais sguda, depel8, 
bmria. 

ALUNO: Identiflqur G+ Intervalo8 qum vocP ouvir. 



(3) PROFESSOR: Toque qulntu, quatu .  tergm8, wxtaa, ugundi i  e dtl- 
m.a. na sucedo, ngluro a andamento que niivrrem de .oofdo 
com a hibll1d.d. da aluno. 

ALUNO: Dlga o8 n o m  d u  notas de cada Intwelo. 

PRoFESSOA: Tuqui OI mgulntea exemplo. e duas partss. Marqw um 
compuao, idlintadamant.. Dlgs e tonalidade r r Urmuli de com- 
p a w .  

AUINO: Elcmi-ol. 





e f&ii encontrar mds materlal para este axerclcio de ditado. e seus 
cormspondeniea dos prdximos dois capftulos, em pequenas porç8es de lodo 
o tipo de múslca impmasa. 

CAPITULO X 

DITADO 37 - 
PROFESSOR: Cante; diga a tonalidade e a fdrmula de compasso: nao mar- 

que oa tempos. 
ALUNO: Canle. batendo uma palma na primeiro tempo da cada compasso. 



(ALUNO: TamWm b.1i palmar nos acentos a.tundWoo) 

M T A D O  38 - 
PROFESSOR: Dlpa os nomes das notai. 
ALUNO: Entreva-ai sm clave de contralto (W na tercelre Ilnha). 



DITADO S# - 
PROFESSOR: Toque int.rvaloi. 
ALUNO: Esc-8 em toda, a, forma dlmlnutar e aunaentadsl qw vocb 

cmwQulr enconlipr. Por exemplo, voc.3 poder6 ouvir: 

e escrever: 

Escrava em clave de contralto (d6 na terceira Ilnha). 

DITADO 40 - 
PROFESSOR: Toqw ao plano. Mga a tonalldidi e a tbrmula da CompMSO. 
ALUNO: A prlnclplo, cante a voz Intermedllrla de cada exemplo, na ollavn 

que for comoda para a sua voz. Depoirr. cante a voz infarior. Flnal- 
mente. escreva toda a peça. Escreva a Ilnha mel6dlca em clave da 
contralto. 





CAPITULO XI 

PROFESSOR: Dlga o8 nomes das notas. 
ALUNO: Escreva em clave de tenor (d6 na 4.' linha). 

fu, u.$a, de, aolba. m i # z .  r b b a ,  i r b a ,  a#¶, irra, #bb?  
ai # 1. W, I4 ba. d6 b 2, etc. 

DITADO 42 - 
PROFESSOR: Toque os ssgulntea Intsrvalos. 
AWNO: E s o r w w i  em lodm as poulbillddea super-aurnentad~ e supr- 

dlminutar, em clrw de tsnor. 



PROFESSOR: Toque. üiga a tonalidade s 1 f6nnula de comparu>. 
AUJNO: Prlmalro cante cada uma d u  putsa inirmsdlárlan. Depoli, eacrs- 

va o exemplo completa. Vss ao clama da bnor e conlraiio w p m  
que posslvrl (pam o. doia pentagramai). 
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