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Resumo 

0 presente projeto teve como objetivo principal trabalhar a flauta dace como 

elemento musicalizador nas sCries iniciais do ensino fundamentaL Objetivou tambem 

elaborar repert6rio didatico de flauta dace com partituras cifradas para orientayao dos 

professores bern como outre direcionado para as criam;as acompanharem as canyOes. 

A partir dos laborat6rios e vivencias nas aulas de mUsica, sentiu-se a necessidade de 

criar um repe.r16rio prOprio para esse fim. 0 repert6rio foi composto pela pesquisadora, 

contendo 68 cany6es favorecendo o aprendizado de uma fonna variada e progressiva. 

A pesquisadora testou a eficiencia dessa metodoJogia com as crianyas das 23s. series 

numa escola particular de Campinas onde atua M sete anos. Primeiramente pela palavra 

cantada, pelo ritmo e com a exploray2.o dos ostinatos no prOprio corpo. 

Nessa pesquisa apresenta tambem como foi o funcionamento dessas aulas, ou seja, 

como elas aconteceram. Procura mostrar o quanta as crianyas se motivaram e a felicidade 

em tocar uma pequena melodia, mesmo quando envolvendo apenas uma nota musical. 

A t1auta dace foi escolliida pela pesquisadora porque e urn instrumento que tern urna 

vocayao natural para a nmsicalizayJio. Seu sorn e suave e de fit.cil emissiio, e a digitar;ao 

segue mna 16gica simples e natural proporcionando resultados nlpidos e progressives num 

curta periodo, alem de ser urn instrumento de baixo custo e acessivel a grande parte da 

populayao. 0 objetivo do projeto e capacltar crianyas a utilizar o instrumento e estimular o 

gosto pela mUsica, desmistificando os tabus de que apenas os bern dotados conseguem tocar 

urn instrumento. Adota tambem a concep~ao da cultura integral, colaborando na fonnayao 

da crianya, desenvolvendo a concentrayiio, disciplina, desembarayo, autoconfianya, 

criatividade, sensibilidade, memOria e raciocinio. Foi baseado nos educadores Carl Orff e 

Shi:nichi Suzuki ambos favoraveis ao ensino de mUsica em conjunto. 

Palavras-chave: flauta doce, educayiio musical, percepyiio auditiva, repert6rio 

didiitico, musicalizayiio. 
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Abstract 

The following project had as its major objective, working with the recorder as an 

element of musicalization in the first years of Elementary School. Nevertheless, it involved 

elaborating a repertoire for the recorder with music scores to guide teachers and also for the 

children to follow the music. 

By means of experiment.-; during music classes, a necessity of creating a specific 

repertoire to attend them was identified. The repertoire was composed by the researcher, 

containing 68 songs encouraging learning in a varied and progressive way. 

The researcher tested the efficiency of this methodology with 2nd grade children in 

a private school in Campinas (SP), where she has worked for seven years. This was 

accomplished primarily through singing, clapping, rhythm and by exploring ostinatos on 

our body. 

This research also presents the functioning of the music classes and how they were 

conducted in arder to show how much the children were motivated and their happiness in 

playing a simple melody, even when it involved only one musical note, 

The recorder was chosen by the researcher because it is an instrument that presents a 

natural vocation towards musicalization. Its sound is smooth and of easy production, 

following logical pattems and naturally fast and progressive results in a short period of 

time; besides this it is a low cost instrument and it is accessible to great part of the 

population. The objective was to capacitate children to use the instrument and to encourage 

enjoying music, demystifying the misconception that only talented people are able to play. 

The conception of integral culture is adopted, collaborating to the child's development, 

developing concentration, discipline, disembarrassment, self-confidence, creativity, 

sensibility, memory and reasoning. This methodology was based upon the ideas and 

theories of Carl Orffand Shinichi Suzuki, both in tavor of musical teaching in groups. 

Key words: recorder, musical education, hearing perception, didactic repertoire, 

musicalization, 
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INTRODU<;:\0 E JUSTIFICATIVA 

A proposta sabre o ensino de tlauta dace na aula de mUsica no contexte do en sino fundamental 

v1sou uma altemativa para indusao do ensino instrumental na rede pl1blica e particular. Foram 

considerados grupos munerosos que comp6em as tunnas, a divcrsidade de interesse dos a!unos, 

capacitar crianyas a uti1izar o instmmento e estimular o gosto pela ml1sica. Almejou~se tambem com 

este projeto, popularizar e levar para a escola pUblica a musicalizayiio pelo ensino de t1auta dace, 

desmistificando os tabus de que apenas os bern dotados conseguem tocar um instrument a. 

Para isso, a autora compOs as 68 canyOes, cujas melodias sao simples, com leu·as adequadas a 
faixa et3.ria a que o projeto se destina. Empregou muitos ostinatos me16dicos e ritmicos c trabalhou 

com uma nota musical de cada vez. Assim que a eli any a sentiu seguranya para en tender a celula ritmica 

pedida, a posiyao correta dos dedos naquela determinada nota e assoprar no tempo estipulado, ela 

passava para outra ce1ula rltmica e tambCm para outra nota musicaL 

Esse repett6rio didatico compOe~se de duas pmies. Uma para o professor e outrn para o aluno. 

As partituras sUo apresentadas ao professor com a pauta e cifras. Nao hB. pmiituras para as crianyas. Ha 

apenas as letras das mlisicas com a figura da flauta com a posic;Jo especifica e a cClula ritmica utilizada 

naquela mttsica. Para maior clareza, no momenta da apresentayffo fui utilizado frente e verso: no 1ado 

esquerdo a p<uie da crianya e no lado direito a parte do professor. Dessa maneira, o lei tor teni umn 

melhor compreensao do repert6rio apresentado. 

0 ensino da flauta doce nao esti separado das aulas de educayao musical. Esti atrelndo aos 

conteltdos que sao trabalhados em sala de aula tais como: improvisa9i'io, conhecimento das 

propriedades do som e dos elementos que constituem a mUsica: melodia, ritmo e hannonia. Esses 

elementos tOram trabalhados atraves do canto, da bandinha ritmica, do acompanhamento, da expressao 

corporal, etc. 

Quando a autora lniciou a pesquisa pensou em como ensinar mtisica de uma maneira ftkil e 

divertida. Como fazer isso de uma maneira diferente de como havia aprendido? Qt1eria que a pr8tica 

vlessc antes da teoria pEira que as crian9as entendessem a realidade que os c6digos musicais 

representavam. 

Por que nao criar c6digos acessive1s as crianyas? A intetwao nao era criar uma nova grafia 

musical, mas apresentar os c6digos ja existentes de uma maneira mals prOxima delas. 

Ela pensou na possibihdade de haver uma maneira de as c1ian9as compreenderem a realidade da 

codificay3o musical p1imeiramente pela vivE:ncia. E essa vivCncia iniciou-se com a explorayUo de 



alguns slmbolos compreensivejs eo que eles representavam. A partir daf, manteve-se uma relayilo entre 

os simbolos conhecidos e a simbologia musical. 

Quando tocaram a primeira nota musical e o ostinato pedido, n§o estavam tocando apenas a 

nota "Si", mas um "Si" inserido num contexto onde elas cantaram e tocaram no ritmo pedido. Nessas 

primeiras experiCncias com as crianyas, percebeu~se: 

~ motivat;i'io individual e coJetiva instanttinea; 

- maior criatividade· 
' 

- sensw;ilo de estar fazendo ml1sica em conjunto, mesmo tocando apenas um ostinato; 

- tocar e cantar alegrou as aulas; 

- resultado sonoro agrad.1vel e convidativo. 

Quando foi iniciado o processo da pesquisa nao havia aincla urn repeii6rio definido. As nn:tsicas 

utilizadas nas aulas de musicalizayao foram entao adaptadas a tlauta. No lugar de os ostinatos serem 

tocados com instrumentos percussivos, a flauta foi introduzida. Para isso houve necessidnde de se fB.zer 

adaptay6es para as tonalidades relativas as notas em questao na flauta. 

A pesquisadora entao pensou o quanta seria conveniente criar mn repert6rio diversificado e 

progressive que levasse os alunos tao longe quanta possivel no instrumento. Comeyou o processo de 

compor mUsicas para essa finalidade. Iniciou com a mUsica: JHata-piolho e .fitra-bolo. A nota si fol 

apresentada as crianyas. Antes mesmo de levar a mUsica pam vivCncia em sala de aula, percebeu que 

precisaria antes de alguma mUsica que falasse sobre a explorayao da flauta, desde como se 

desmontavam, em quantas partes, quantos orificios t&m na frente e atr::ls, e assim por diante. Escreveu 

os do1s raps (Rap da flauta doce 1 e Rap da flauta doce 2) para ex_plorayiio da flauta tanto montada 

como desmontada para perderem a inibiyUo de tocar. 

Sentiu tambem a dificuldade de as crianyas colocarem a mao esquerda em cima e a direita em 

baixo, Tamb6m acreditou ser interessante compor outra mUsica apenas para cantar: A nuio esquerda e 
sempre em cima indicando a posiyao coneta da mao. E para cada nota musical, dependendo dos temas 

sugeridos a pesquisadora foi compondo mUsica por mlisica e vivencianclo no laboratOrio das salas das 

2as series. 

Nilo se conhecia ainda um trabalho especifico com ostinatos direcionado para flauta doce nos 

moldes do trabalho de musicalizayiio. Iniciou-se enilio o registro das composiyi5es. Primeiramente com 

a nota si, depois hi, sol, d6 e re. Neste trabalho de pesquisa foram trabalbadas apenas as cinco notas 

musicals da pauta. 

A senslbilidade e o amor em transmitir os primeiros ensinamentos musicals as crianyas tambem 

levaram a pesquisadora a citar Shinichi Suzuki em sua pesquisa. Suzuki encantou o mundo muito antes 
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de se conhecer o interior da mente humana e a maneira como esta opera o conhecimento e, por sua via, 

sua prOpria transfonnayao. Sem o saber, antecipou o que hoje as ciencias cognitivas revelam: com 

cxemplo, temura, paciSncia e, sobretudo, persistencia, podemos fazer de qualquer crian<;a um ser 

completo. 0 principal objetivo de Suzuki nlio era apenas musicalizar as crianyas. AtravCs da 

aprendizagem da mUsica, queria desenvolver o talento e influenciar na fom1ayao da personalidade das 

crianyas. Acreditava que pessoas com sensibilidade musical desenvolvida teriam condi<;Oes de buscar 

scmpre o bela, o verdadeiro, e de encontrar a paz. Essa educayao n&o visa a fom1ar mUsicos 

profissionais. Sea crian9a aprende um instrumento musical do jeito como aprendeu a falar, cria dentro 

de si a vontade deter sucesso em qualquer empreendimento, quer continuRr aprendendo sempre mrtis. 

Com isso Suzuki dizia que qualquer crianya pode aprender a tocar um instrumento muskal, assim 

como aprendeu a falar. Segundo Suzuki os resultados tambem nao devem ser imediatos. Como se disse 

antes, muitas vezes a educayi'io e processo lento, os resultados podem demorar. Suzuki dizia que "como 

educadores, devemos aprender a esperar". Como aconteceu a criam;:a comeyar a falar e caminhar? Os 

adultos deram a ela a oportunidade de fazer tudo isso no seu prOprio ritmo. Por que nao dar a ela a 

mc-sma chance, quando tenta aprender a tocar um instrumento? 

E na pnitica) em sala de aula) em cada melodla aprendida, as c...Tianyas tocavam e cantavcu11 com 

faci1idade e alegria. Foram levantadas as seguintes quest6es: Todas as clianyas conseguem tocar t1auta 

doce? Is.so e possivel em escolas regulares com grupos numerosos de alunos? 

Para responder its quest6es propostas foram utilizadas abordagens qualitativas de pesquisa: o 

esmdo de caso, ou seja, o estudo de um caso, onde atgo singular, com valor em si mesmo, visando 

sempre a descoberta e uti1izando uma linguagem e uma fonna mais acessivel do que os relatOrios de 

pesquisa. Pode-se dizer que o caso 6 constmido durante o processo de estudo; ele sO se materinliza no 

relat6rio final, onde fica evidente que ele se constitui realmente num estudo de caso com a finalizayiio 

do repert6rio dich'itico para flauta doce. 

'"No estudo de caso o objeto estudado e tnt/ado como 1-inico, wna n:presentw;cio 

singular da realidade. Ao relratar o cotidiono escolar em todo sua riqueza. esse 

{jpo de pesquisa oferece elementos preciosos para unw mdhor compreensfio do 

papel da escola e .was rela~·Oes com outras instiluirOes do sociedade." (Menga e 

Mar!i p 20). 

Foram organiz.adas tres tumms experimentais de 2ns sCries de uma mesma escola pmiicular de 

C3mplnas onde a pesquisadora atua h3. sete anos. As salas eram de aproximadamente 25 alunos onde a 
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pesquisadora testou a eficiencia da metodologia. 0 prcsente trabalho consistiu em relatar como foi o 

processo de criayUo do repert6rio didittico no decm-rer das aulas de nmsicalizayiio. 

A realizayiio desse material didatico s6 foi possivel grar;as ao empenho e dedicat;ilo em se 

realizar experiencias priiticas progressivas da pesquisadora com seus alunos que experimentaram passo 

a passo cada melodia do repert6rio. As ct·lulas ritmicas foram primeiramente vivenciadas como corpo, 

com marcat;ao do pulso, de ritmo, cantados e tocados. A cada peya experimentada, as crianyas emitiam 

opini6es ricas e crlativas. Todas experimentaram o fazer musical de forma compreensivel e acessivel. 

A fonna individual e posterionnente coletiva de experirnentar o fenOmeno sonora tomou~se muito 

importante vivenciando~o e interiorizando-o. 

Como repert6rio didatico, observou~se que as crian9as cncontravam seguran9a, pois sempre se 

repetiram os padr5es ritmicos ( ostinato) na f1auta. A repeti9lio desses padrOes ritmicos ( ostinato) fOi 

vivenciada primeiramente no pr6p1io corpo, cantado e com os intrumentos percussivos. Segundo Orff, 

compositor, mUsico e educador, "as crim1~·as encontrwn seguranr;a na repetir;c7o". 0 uso do ostinato 

favorece o fazer mllsica com pequenos ou grandes con juntos nos quais a criaw;:a pode participar desde 

ccdo. Por existir independC-ncia ritmica, as criant;as se familiarizam com os prindpios fundamentals da 

composiyao desde o inicio de seus estudos musicais. 0 trabalho de Orff e baseado em atividades 

lltdicas infantis: cantar, dizer rimas, bater palmas, danr;ar e percutir em qualquer objeto que esteja a 

mJo. Estes instintos sao diredonados para o aprendizado, fazendo mlisica e somente depois partindo 

para ler e escrever. 

Conviver com a capacidade criativa das crianyas fOi uma experiencta signifi.cativa para a 

pesquisadora, convertendo~se num processo de trabalho de muita sensibilidade. 

As aulas foram estruturadas levando~se em considerac;Bo o envolvimento de cada uma das 

crianc;as em relayao 3.s experiCncias e vivCncias com a. mUsica, o nivel de entendimento, percepy5es e 

expectativas. 

Com a utiliza<;:Uo da flauta doce, instmmentos de percussao e v3.rios materials improvisados, 

tOram desenvolvidas atividades que auxiliaram no reconhecimento e compreensJo dos vil.rios aspectos 

sonoros (timbre, intensidade, altura, ritmo, etc.), possibilidades de percep9iio, criay3o, interpretayiio e 

execut;3o, alem da coordenayao motora e expressao corporaL 

Com base nos educadores Orff e Suzuki, a pesquisadora buscou demonstrar na pd.tica esse 

processo de musicalizayfio pela flauta dace em sala de aula de escolas regula res de ensino. 
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CAPiTULO 1- A EDliCA(AO MUSICAL 

Ll CONCEITOS 

"A educor;Lio t; wn problema m/o s6 complexo como twnbim muito amplo, mule 

o estudo da A11/sica ocupaum Iugar de grande import6ncia, como .fit! or cullural. 

como jiJnte de prazer estetico e como copacidade de dominio dos seus elementos 

constitutivos: o som. o ritmo, a melodia e a hal'monia. 

Como as demais aries, ann/sica, a !em de sua jina!idmJe de arte pura, tambem e 

promotora de jl-aternidade e compreensiio entre os homens, estimuladora de 

.Yeus valores Jticos e sociais. Afas se destaca como sendo o SY!for da Educo~·iJo 

que estimula, de maneira especial, o impu!so vital e as mais imporrantes 

atiridades psiquicas humanas·: a inteligi!ncia. o vonrade. a sensibilidade e o 

amor. "Nisto esttl sua peculiaridade, pais reline. harmoniosamenfe. 

conhecimentos, sensibilidade e aqc/o. '' (.JANIBRELLI, Emilia d' Anniballe, p. 

21) 

Segundo Violeta GainZ!l (p.l 01 ), o objetivo especifico da educayiio musical e musicalizar, ou 

seja, tornar o individuo sensivel e receptive ao fen6meno sonoro, promovendo nele, ao mesmo tempo, 

respostas de indole musicaL Com isso, a mUsica traria para o homem vftrias modifica96cs internas 

ligadas a comunicayao e rompendo barreiras de todos os tipos, sejam de expressao ou ate mesn1.o a 

n1vel psicofisico. 

A mUsica 6 um vekulo que desenvolve potencia1idadcs do Jndividuo, como a capacidnde de 

concentrayao, a habilidade motora, a percepydo auditiva, a capacidade criativa, etc. 0 aspecto 

interdisciplinar C tambCm outro campo importante de ayao para a mUsica. (FERREIRA, p. 84) 

1.2. RETROSPECTIV A 

Desde o sCculo passado, a mUsica estii incluida na pratica escolar com diferentes tendCncias e 

cnfOques_ Mas a pn1tica da educayao musical nunca esteve presente na totalidadc dos sistemas de 

ens]no par viitias raz5es, como por exemplo, a falta de professores especializados ou a substituiyi'io da 

ml1sica par atividades consideradas mais 'liteis' no cmTiculo cscolar. 
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0 movimento do Canto Orfe6nico idealizado c desenvolvido por Villa-Lobos a partir da decada 

de !930, que pretendia unificar a educac;:ao musical no sistema educacional brasileiro, enfatizou uma 

prittica centrada nas idCias de coletividade c civismo, condizentes como Estado Novo. Os professores 

do movimento do Canto Orfe6nico eram em grande pmie migin3.ria do antigo conservat6rio e 

supervisionada pela Superintendencia de Educayao Musicale A1ie do Distrito Federal (SEMA). 

0 Canto Orfe6nico foi substituido pela Educa<;<lo Musical em 1961 pela Lei de Direh·izcs e 

Bases. Ja neste periodo observa-se uma pr&tica educacional em 1m'Isica influenciada por eminentes 

educadores musicais estrangeiros que, em seus pai.'3es, desenvolvem e propagam uma educayiio musical 

difcrente dos modelos tradicionais do ensino de mUsica. Tal pn'itica, embasada no firme prop6sito de 

proporcionar uma educar;:fio musical mais abrangente e para todos os individuos, apresenta uma 

oposiyao ao ensino da teo ria musical e a enfase nos aspectos matem6.ticos e notacionais da ml1sica. 

Gainza comenta a importfincia hist6rica de v&rios pedagogos musicais de diferentes paises da 

Europa e America do Norte que utilizaram a educayiio musical com crlanyas atraves de atividades e 

experi6ncias musicais para modificar e aplimorar os metodos de educayao. Entre esses pedagogos 

musicais estavam os sufyos Emile Jacque-Dalcroze e Edgar Willems, o hlmgaro Zoltim Kodaly, o 

alemiio Carl Ortl o japones Shinichi Suzuki. Com esse grupo de renomados educadores se completa 

um ciclo da educa9ao musical deste s&culo, com profundas mudanyas no campo da educayao musicaL 

As influencias desses educadores, denh·e outros, estfio presentes em pn'lticas de educadores 

musicals brasileiros que tiveram o privil&gio de conhecer e estudar tais metodos. No entanto, sua 

aplicu98.0 restringe~se a pontos isol.ados do ten·it6rio nacional e o mod do conservador permanece muito 

presente na pr{ltica da educayao musical escolar. 

Estas metodologias sao consideradas como modernistas, pOls cstao dentro dos dinones do 

pensamento moclemista da primeira metade do seculo XX. Na sala de mllsica, o ambiente do passado 

sofreu uma grande mudanya. Criaram-se novos instrumentos feltos dos mais divcrsos materiais: 

madeiras, papel, metais, vidros, tubos, etc. Tudo que pode produzir sons agora 6 usado. 0 prOprio 

corpo passou a ser explorado e a voz foi utilizada nas concep.;;Oes mais livres e de f01mas nlio 

convenctonaJs. 
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1.3. METODOS DE 1\!IUSICAL!ZA<;:AO INFANTIL 

V&rios educadores musicais propuseram novas formas do fazer musical desde a tenra idade, 

explorando-a e vivenciando-a de maneira mais ampla, sem esperar a formayao de virtuoses. 

lv1uitos sofferam critica'l com relay5.o a fa1ta de procedimentos, "eo professor tran4orma-se em 

fo.cilirador do processo de aprendizagem, algwim que de;.,perta, questionu e orienta as crhm~·as em 1'ez 

de demonstrar e apenas pm·sar il~fOrmm;lJes. " (MENDES&CUNHA, 2001) 

SZ\o esses alguns dos educadores e seus rnE:todos de ensino/aprendizagem: 

1.3.!. Emile Jacqucs-Dalcroze (!865-1950) 

Com Dalcroze, a pedagogia musical do sCculo XX viu surgir o primeiro metoda: A "Ginilstica 

Rltmica'' ou "EmTitmia". 0 metodo se baseia nos movimentos corporais para demonstrw;iio da 

perccpy5.o e compreensao do ritmo. Apesar da forte Cnfase ritmica, os aspectos me16dico, harmOnica e 

fonna da mUsica tambem sao objeto de representayao mediante movimentos corporais. AICm dos 

movimentos corporais, ap6ia-se no treino do solfejo e da improvisa98.o. 0 sistema que ficou conhecido 

como Dalcroze Eurhythmics de treinamento musical tinha por objetivo criar, atravCs do ritmo, uma 

COJTente de comunicayt'io nipida e regular e constante entre o cerebra e o corpo, transfonnando o 

senti do ritmico numa experiCncia C011)0ra1, fisica. 

Dalcroze constatou que os estudantes nao conseguiam ouvir a mltsica que viam escrita na 

part.itura impressa e que estes mesmos estudantes executavam o que limn de uma forma mednica e 

pouco musical. Estas observay6es levaram Dalcroze a compreender que faltava aos estudantes a 

coordenayao enu·e olhos, ouvidos, mente c corpo necessaria pma aprender o repert6rio - e 

prlncipalmente para tocar bem. Assim, percebeu que o primeiro instrumento rTmsical que se devcria 

treinar era o COlT>O. Em meados do sCculo XX diversas pesquisas confirmaram estas idCias: a kinestesia 

(de kines = movimento, thesia = consciencia) e de fato o sexto sentido. Na infl:lncla, todos os sentidos 

recebem informay6es da kinestesia- par isso e que as crian9as estao sempre se movimentando: cstao 

explorando o mundo e construindo os "mapas" mentais que serUo usados pelo resto da vida. 

A eurritmia de Dalcroze estuda todos os elementos da mUsica atraves do movimento, panindo 

de trCs pressupostos btisicos: 
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01. Todos os elementos da mlts1ca podem ser experimcntados (vivcnciados) atraves do 

movimento. 

02. Todo som musical comeya com urn movimento - portanto o corpo, que tl1Z os sons, e o 

prirneiro instrumento musical a ser treinado. 

03. Hi um gesto para cada som e um som para cada gesto. Cada um dos elementos musicals -

acentuac;ao, fi·aseado, dinfunica, pulso, andamento, metrica- pode ser estudado atrav6s do movimento. 

Muita gente pcnsa, equivocadamente, que a emTitmia e uma espCcie de danya, ou de ensino de 

movimentos bonitos. Na verdade, os movimentos usados na Eurritmia sao improvisados pelos prOprios 

alunos, e nao propostos pelo professor. 

1.3.2. Zoltan Kodidy (1882-1967) 

Hlmgaro, realizou seus estudos em Budapest. Seu trabalho de pesquisa, iniciado em 1905 

juntamente como compositor e pesquisador Bela BartOk, reuniu e popularizou a mUsica folcl6Iica da 

Hungria, que tinha sido esquecida durante muitos seculos pelas camadas mais cultas da populayao. As 

cam;:Oes, tl-equentemente entoadas a duas vozes, sao ensinadas por meio de gestos manu a is nssociados a 

cada som musical (fbnomfmica). A partir de 1945 ele desenvolveu um sistema de educayao musica1 

para as escolas pUblicas da Hungria, que enfatizava as cru1~6es do folclore nacional. Considerava o 

canto como fundamento da cultura musical: para ele, a voz e o modo mais imediato e pessoai de nos 

cxpressarmos em mUsica. Mesmo o acompanhamento hann6nico e feito por voze.s, pois o mttodo 

enfatiza o canto coral. 0 canto nilo e apenas urn meio de express5o musical, mas ele ajuda no 

clesenvol vim en to emocional e intelectnal tamb6m. Para ele, quem canta com frequCncla obtCm uma 

profunda experiCncia de felicidade na ml1sica. 

1.3.3. Edgar Willems (1890-1978) 

Crlado pelo sui<;:o Edgnrd Willems, o mCtodo de educa<;:8o musical para clianyas e adultos C 

baseado nas etapas psicol6gicas do desenvolvimento humano e atualmente e uma das feiTamentas para 

o aprendizado musical mais aplicada no mundo, visando uma educay5.o humanistica e artistica. Eie 

estabeleceu uma ligayao intima entre o ser humano e a t'nl1sica. Para ele, a mlisica esti dentro de cada 

um e se expressa como ritmo atraves da vida sensorial, a melodia com a vida afetiva e a hamwnia com 

a vida mental. 
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Para Wlllems, aprender mUsica e desenvolver a capacidade de perceber e comprcender o som. 

Ele tem uma preocupayao com a psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem. Seu metoda de 

ensino baseia-se em atividades de percep9Uo ( ouvir, reconhecer, classificar, ordenar) e produy5o do 

som (cantar e percutir). Essa produyao pode ser uma reproduyao (repetir uma melodia, um ritmo, 

aprender a cantar uma canyfio) ou uma invenyiio e improvisayiio. Preconiza o en sino musical para 

crianyas, desde os dais anos de idade, com atividades pritticas como cantar, percutir e movimentar-se, 

sem preocupnyaa com racionalizayffo e sistematizayao de conceitos. 

1.3.4. Carl 01ff (1895-1982) 

Alem3.o, nascido em Munique, realizou seus estudos de m(Jsica e regCncia. Muito ligado ao 

teutro, a literatura e a educay8o, fundou em 1924, junto com a danyarina Dorothea Gi.inther, a Escola 

Glinther - escola onde se ensinava ml1sica, danya e gim1stica para crian<_;as. Sua obra, "Schulwerk", 

comcya com padrOes rltmicos simples e prot,rridem ate complexas e senoras peyas para conjuntos de 

xlloJI.1nes, glockenspiels e outros instmmentos de percussilo. Das conversas com Dorothea GUnther, 

surgiu a idCia de fundarem essa escola onde se treinasse a mL1sica "elemental" - mUsica que nao e 

abstrata, mas uma integrayilo dos elementos da linguagem falada, ritmo, movimento, canyilo e danya. 

No centro de tudo e~i·ll a improvisayilo- o instin1o que as crianyas tem de criar suas pr6prias melodias, 

de exp1orar sua imaginayao. E uma mttsica em que todos sao participantes, e nao apenas ouvintes. 

0 trabalho de Orff e baseado em atividades 16dicas infantis: cantar, dizer Iimas) bater palmas, 

danyar e percutir em qualquer objeto que esteja a mao. Os poemas, rimas, provCrbios, jogos, ostinatos, 

cany5es e danyas silo us ados como exemplos e como material bcl.sico podem ser tradicionais, folcl6ricos 

ou composiy5es originais. Falado ou cantado, o material pode ser acompanhado por palmas, batidas 

com os pes, baguetas e sinos. Existem tambt':m os instrumentos especiais para o m&todo, que sao 

xilofones de madeira e glockenspiels que oferecem como atrativo a faci1idade de se controlar as notas 

disponlveis (C s6 remover uma ou mals placas) e tambem a produyii.o imediata do sam. 

0 metodo Orff destina-se a todas as crianyas, nao buscando OS talentos privilegiados. Hil um 

lugar para cada criaw;a, e cacla um contribui de acordo com sua habilidade. Muitos de seus alunos nilo 

tinham qua1quer conhecimento musical prCvio - por isso ele enfatizava o usc de sons e gestos corporals 

para expressar o ritmo, e a voz como primeiro e mais natural dos instrumentos. Importantes tambCm 

ernm os tambores, em toda a sua vasta gama de tamanhos, fonnas e sons. Ele tambem lltilizava o 

ostinato (padr:lo ritmico, falado ou cantado, que se repete) como elemento que clava formn as 

improvisw;Oes. Segundo Orfi~ movimento, cantar e tocar tornou-se uma unidade. A ideia de uma nova 
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educat;:B.o musical adequada a crianya o h1scinava. Entao as coisas se colocaram par si mesmas nos seus 

devidos lugares: mUsica elernentar, instrumental elementar, fmmas de movimento e palavras 

elementares. Nesse contexte, o tenno elementarius, originflrio do latim, quer dizer: pertence aos 

elementos da matCrla prima original, prOximo da origem, confonne o comeyo. 

Para Orff, a mUsica elementar C ligada ao movimento, a dan~a, e a lingua gem. Ela e uma mUsica 

que a pessoa mesma deve fazer na qual nao se e incluida como ouvinte, mas como co~pmiicipante. Ela 

C prC~espiritual, nfio tern fonna grande e nao tem nada arquitetOnico. Ela traz pequenas fonnas em 

sCrie, ostinatos e pequenas forrnas em rondO. MUsica elementar 6 prOxima a terra, natural, coqJoral, 

possivel de ser experimentada e aprendida por cada um, adequada a crianp. Asslm nasceu o novo 

Schulwerk do trabalho com as Ctiaru;as. Com referCncia a linguagem, 0 ponto de pmiida foram 

brinquedos de rim as contilveis e simplissimas canyi3es infantis. Isto era um mundo facilmente acesslvel 

a todas as crianyas. 

Orff ntlo pensava na educat;ilo de criant;as excepcionalmente dotadas, mas numa educayUo de 

base mais ampla, que a crianya mCdia e a menos dotada tambCm pudesse acompanhar. Sua expeliencia 

o ensinou que, raramente h<i crianyas completamente ni'io musicais. 

1.3.5. Shinichi Suzuki (1898-1998) 

Nascido em Nagoya, filho de um luthier, estudou violino no Japfio e na A1emanha. Criou o 

mCtodo Suzuki para o ensino do violino Em 1946, elc Jaw;ou o Movimento de Educat;ilo para o Talento 

no Japilo: a sua premissa e que todo individuo possui talentos que podem ser desenvolvidos pela 

educa~5o. 0 metoda Suzuzi se baseia na sua observa~ao do modo rftpido e natural como as crianqas 

pequerws aprendem a linbrua materna. Sua primeira escola, fundada em 1950 em Nagano, viu surgirem 

em curto prazo vilrios violinistas famosos. 

0 metoda foi desenvolvido por Suzuki nos anos 1940, inspirado na observay8o da maneira 

como as cnanyas aprendem a lingua materna, na primeira infiincia, atravCs da habilidade de 

comunicayao entre os pals e a crianya. Referindo-se ao scu mCtodo, Suzuki adaptou pdncipios de 

aprendizagem da llngua matema a educayi'io musical. Vejamos alguns destes princfpios: 

01. Motiva~ao (crianyas ficam fascinadas ao aprender); 

02. Alegria e autoconfi.anya (a crianya tem certeza de que vai aprender); 

03. Fom1ayao do can'iter, atraves do meio musicale social favortivel; 

04. Respeito a individualidade de cada um; 
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05. Aprendizagem como objetivo de usar, no dia~a~clia, estes conhecimentos e hahilidades; 

06, Niio utilizar censura ou cmTet;:D:o inoportuna; 

07. Repetir;ao com constante avaliayfio critica; 

08. Afeto envolvido em todas as etapas. 

09. Repen6rio comum para facilitar a socializayao; 

Os professores que usam o metodo Suzuki tern a forte convic\.'ao de que toda crimwa tem um 

potencial ilimitado. 0 estudo da mllsica deve enriquecer toda a vida da crian<;a e fazer dela um ser 

humano mais completo. Suzuki busca o amplo desenvo1vimento da crianya, expandindo sua capacidade 

de aprcnder, apreciar e descobrir a alegria da mUsica, 0 trabalho desenvolve a atenyiio global da 

crianya, e suas sensibllidades auditivas, visuais e kinestCsicas. 

A observa<_;ao visual e auditiva de modelos e preferida a explicac;;ao verbal. Depois que a crianc;a 

jU adquiriu as habilidades mais bfisicas no instrumento 6 que se introduz, de fonna criativa e adequada i1 

idade e maturidade de cada um, a teoria musical e a leitura. 

A pmiicipay-5o dos paise fundamental nesta metodologia: os pais freqiientam as aulas junto com 

os filhos, recebem tarefas e instruyOes para rnelhorar sua atuayao como proft'Ssores em casa. As 

institui<;Oes que usam o mCtodo publicam livros e apostilas com "instruyOes para os pais", onde 

descrevem minuciosamente atitudes e estrat6gias a serem adotadas. 

Suzuki enfatiza a impmiiineia do ambicnte, que deve ser de aprendizagem colaborativa, e da 

educa<;fio perrnanente. A cr:ianya, em casu, deve estar imersa em mlisica: ela vai ouvir mUsica, tocada 

pelos pals, im1aos, outras crianyas ou por mcios de reprodw_;:ao mecfmica (ou digital, boje em dia) como 

videos, discos, gravador, computador. lsso fanl, segundo ele, com que ela tambCm dcseje aprender a 

tOC(IL 

A literatura 6 fomuda de peyas ocidentais barrocas e clS.ssicas (por ofcrecerem padrOes claros), 

deixando de lado os autores contemporil.neos. Pode-se tambem incluir o folclorc nacional de cada pais, 

ou at6 substituir por ele todo o repertOr!o. 

0 objetivo 6 capacitar a c1ianya a tocar com fluencia a cacla nivel de adiantamento, de fonna 

que a cstimule. E necessS.rio ter uma boa sonoridade desde o inicio, executar as pequenas peyas fttceis 

de modo musical, evitando-se a repetiy8.o fha ou scm expressi'\o. 
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1.3.6. Gazzi de Sa (1901-1981) 

0 paraibano Gazzi de sa e o autor de um conceituaclo e inovador metoda de musicalizat;ao 

apoiado no canto, que proporciona urn est3gio avanyado de consciencia coral, tendo desenvolvido um 

trabalho didatico e artistico pioneiro. 

Compositor, pianista e educador, esteve ligado n&o sO a grandes cargos artisticos da Paraiba, 

como tambCm abriu caminhos, mobilizou a opiniao pUblica e sensibilizou vocayOes e valores. Chegou a 

estudar Medicina no Rio de Janeiro, mas seu amor pel a mUsica foi maior. 

Gazzi de sa foi o pioneiro e artifice na utilizayiio da mlisica elevada como expressi'io autentica 

do paraibano. Fundou a Escola de MUsica Antenor Navano que fimnou grandes instrumentistas e 

enslnou mlisica a wna grande parcela do clero paraibano. Acreditava na importB.ncia da voz e do canto 

coral na educayilo de crianyas. Desenvolvcu uma metodologia de musicalizayiio que utilizava o uso da 

voz, canto coletivo, solfejo, folclore, e ritmo atravCs dos movimentos corporals da crianya. Em 1937 

fundou o Coral Villa-Lobos, que marcou o desenvolvimento musical no Estado. Em 1947, tOi 

convidado pelo maestro Villa-Lobos para integrar o corpo docente do Conservat6rio Nacional de Canto 

Orfe6nico e chegou a substituir o maestro na direyao do conservat6rio. Seu trabalho contribuiu para 

que o presidente da Repl1blica Juscelino Kubitschek decretasse o reconhecimento do canto orfe6nico 

da Paraiba, em 1960. 

1.3.7. Murray Schaffer (1933) 

Compositor canadense, Murray Schaffer trabalha com explorayao sonora, visando a percepyfio 

auditiva dos alunos bem como sua capacidade criativa. Prop6e que os alunos tenbam uma vasta 

experiencia explorat6ria do som antes de registni-lo graficamente e dedicarem~se ao estudo de um 

instrumento. Tem uma grande preocupayiio com a "paisagem sonora'' na qual estamos inseridos: com 

os sons agradAveis ou desagrad<lveis aos nossos ouvidos e como nos relacionamos com tais sons. 

Schaffer trabalha com fonnas, sejam eJas verbais, graficas ou sonoras. Sua composiy3.o musical 

explora sons da natureza, sons da i1gua, do fogo, sons de sinos, sons inusitados, sons do cotidiano. 

Resgata tambem os sons que nao ouvimos mais, ou por terem desaparecido, substituidos pelos sons 

progressistas das novas inveny6es, ou por estarem an·aigados ao nosso dia-a-dia que jU n3.o sao mais 

percebidos atentamente. Fazem parte do pano de fundo, que constitui o nosso cen3.rio ambiental, sons 

que fazem parte da enonne massa que hoje compOe o universo sonoro contcmporfineo. 
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Em seu livro "0 ouvido pensante", estao registradas as experi0ncias com alunos, com diil1ogos, 

rei1ex0es e exercicios pr3.ticos. 0 livro trata da criatividade, do desenvolvimento da percepyao auditiva, 

da ''paisagem sonora", da rela(fffo da mUsica e das palavras e de cons-iderayOes filos6tleas do autor. E 

uma proposta viti.vel para o trabalho do professor com qualquer tipo de aluno, sem a pretensilo de ser 

um m6todo, e sim, um estimulo para amp liar o assunto com base na experiCncia do autor. 

1.3.8. Keith Swanwick 

Nh'1sico e educador ingles, Keith Swanwick prioriza a livre experimentac;ilo de materials 

sonoros, e compreende a importflncia do universo sociocultural e afetivo do educando, delxando clru·o 

que a crianya deve ser estimulada com mUsicas que estejam no seu dia-a-dia e deniTO dos padrOc"S 

musicals de sua cultura. Trabalha em wna linha conhecida como "oficinas de mUsica". 

Segundo MOnica Leite ern seu artigo: 0 desenvolvimento musical :·:egundo Swamrick., 

Swanwick elaborou sua Teoria Espiral de Desenvolvimento Musical, propondo a organizayfio do 

modelo T.E.C.L.A, que hicrarquiza os parametres relacionados de fonna direta como fazer musical, 

que slio a composiyao, a apreciat;ao e a execuyao. Para representa-la, ele elaborou urn gnifico em fonna 

de espiral. AtravCs dele, mostrou os niveis de desenvolvimento, relacionados com a ldade das crianyas 

"compositoras" estudadas: 

1 ''. Material. ( crianyas de 0 a 4 anos): ele dividiu em dais nivcis: 

o o sensorial 

o manipulative 

2°. Expressao (crianyas de 5 aos 9 anos mais ou menos) 

3"'. fonmt ( crianyas de 10 a 15 anos), e1e dividiu em dois niveis: 

o a.espcculativo 

o b.idiomcitico 

4°. Yalor ( crian<;as de 15 anos ou mais), elc dividiu em dais niveis: 

o simb6lico e 

o sistematico 
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0 mode1o consiste em trabalhar os conteUdos de maneira vinculada, pm·a justamente favorecer o 

desenvolvimento cognitive de forma integral e nffo fragmentada. Sua intenyiio C que as fases nfi.o 

estejam dissociadas, mas sim, mantenharn um vai-e-vem contfnuo entre elas: 

T- TCcnica (manipulay5.o do instrumento, notayao simb6lica, audiyffo) 

E- Execuyao (tocar) cantar) 

C- Composiyiio ( criayao, improvisayao) 

L- Literatura (hist6ria da mllsica) 

A- Apreciayao (reconhecimento de estilos/ fom1af tonalidade/ graus) 

L4. IdCias Contempodineas 

A pcdagogia musical da segunda metade deste sCculo teve uma enonne contribuiyao 

de vi1rios compositores contemporaneos com livros, trabalhos e novos materials didaticos dedicados 

aos professores. Era perfeitamente visivel a transfonna<;Uo que se produziu no estilo geral da aula de 

m(Jsica na escola. Professores discutiam com os alunos temas como o valor estCtico e a funySo social 

da mUsica, o prestigio e o valor real da mUsica popular. A preserwa de materlais novos em sala de aula 

nilo foi suficiente para confit,rurar uma pedagogia contemporanea da mUska. Foi absolutamente 

necessAno que novas meios ou procedimentos apoiados nas teorias atuais da aprendiragem 

conduzissem aos fins propostos. 

A explora-;ao de materiais sonoros e a criatividade estao relaciomdas a liberdade de criay3o da 

crian<;a. Sempre houve a preocupayilo de estimular e desenvoJver a capacidade criadora da crian-;a 

dcsdc a Cpoca da nova pedagogia musical do sCculo XX. 

No tcxto "Educayao musical nas escolas brasileiras: retrospectiva hist6rica e tend2.ncias 

pedag6gicas atuais," a autora Teresa da Assunyao Novo Mateiro, nos diz que no Brasil, o educa(:llo 

musical passou por wna trajett5ria lenta e reformisla, observando-se as mais diversas concep~·t'Jes 

rejCrentes ao ensino da nuisica. Por exemplo, como queda do sistema Repub/icano em 1930, insta/ou

se uma polftica educacional nacionalisfa e aworitdria que uti/i:::ou a nnisica para desenvolrer a 

"colctividade". a "disCljJ!ina" eo "patriotismo". E durante esse periodo que se d<l a obrigatoriedade do 

en sino de mUslca nas escol as p1imilrias e secund<lrias (Decreta no 19891, de 11 de abril de 1931 ), 
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reiletindo um rnomento de transfonnay5o liderado por Villa-Lobos. Ap6s a Segunda Grande Guena, 

surge o movimento MUsica Viva liderada por Hans-Joachim Koellreuter, o qual defendia o 11 combate 

pela ml1sica que revela o eternmnente novo, isto e: por uma arte musical que seja a expressfJ.o real da 

epoca e da sociedade". 

Este movimento fbi apoiado por uma importante gerayao de compositores brasileiros, entre os 

quais ClUudio Santoro, CE:sar Guen·a Peixe, Edina Krieger, Heitor Alimonda e Eunice Katunda, que 

posterimmente seguiriam caminhos diversos. 

A educayi:'io musical brasileira nos anos 60 viveu tendCncias que ressaltavam a sensibihdade, 

Cliw;ao e improvisayao. Discute-se o que e sensibilizar e musicalizar e afinnam-se palawas-chave 

como iniciayao musical, musicalizayilo, arte~educayS:o, sensibiliza((ao, e mCtodos. 

As Oficinas de Ml1sica (ver FERNANDES, 1997) surgem na decada de 60, no exterior e no 

Brasil, como uma metodologia envolvida com a linguagem contemporfmea e com a preocupay5.o de 

mrnar a mUsica acessivel aos alunos das escolas da rede de ensino regular. 

Em 1971, a mltsica passou a fazer parte de um ensino interdisciplinar1 com base no artigo 7'> da 

Lei 5692 de 1971. Com esta refonna, a Educa9ao Atiistica foi introduzida nos curriculos escolares de I 

e Jl Graus, trazendo problemas para o ensino da mUsica, bern como para as a1ies plilsticas t~ cCnicas. A 

partir de 1971, o professor de Educayao Artfstica ficou respons<:lvel por uma pr3.tica pedagbgica 

polivalente. Consegi.ientemente, agueles profissionais que tinham fom1ayi'io na itrea da mUsicn davam 

aulas de mUsica e, esporadicamente, pincelavam tentativas com atividades de artes plitsticns e artes 

cCnicas. Entretanto, aqueles professores que nao tinham fonnayfio em ml1sica ncabavam ministnmdo 

nulas apenas nas outras areas. 

Por outro lado, os cursos de Licenciatura em Educayao Artistica ofereciam disciplinas nus trCs 

areas, disto resultando uma aprendizagem nl.pida e superficiaL Vale ressaltar que a maioria dos alunos 

que ingressava ncsses cursos nfto possuia nenhuma fonnay1io previa em qualquer das areas, criando-se 

assim um >~exemp1o t:ipico de um circulo vicioso: o aluno nllo possui educayiio musical em nivel de I e 

II graus e, canseqi.ientemente chega as graduayOes sem muito conhecimento previo, retomando como 

professor sem muitas condiy6cs de descnvolver tun ensino apmpriado de mltsica." (HENTSCHKE, 

1993, p.52). Depois de formado, o professor procura fazer o concurso pl1blico que, de acordo com a Lei 

n" 5692/71, I he permite ministrar aulas apenas da sa a ga sCrie do I Grau ou no II GraLL Dessa fomu, as 

sCries primarias sao as primeiras a tlcar sem professor especializado e, de um modo geral, o ensino de 

mUsica nas escolas parece cstar desapareccndo gradualmentc. 
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A educayi:'io musical tomou-se, entiio, privih~gio de uns poucos, pois a maioria das escolas 

brasileiras aboliu o ensino de mUsica dos curriculos escolares devido a fatores como a nao

obrigatoriedade da aula de mUsica na grade curricular e a falta de profisslonais da area, somando-se a 

isso os val ores culturais e sociais que regem a sociedade brasileira. As raras instituiy5es de ensino que 

ainda preservam a mUsica no programa cutTicular oferecemuma carga horttria minima e, nessa situayllo 

ca6tica, ainda encontra-se a problemiitica da prittica pedag6gica da educayilo musical (BEYER, 1993). 

Na grande maioria das vezes, segundo SANTOS (1994 p.lO), as aulas resttingem-se ao trabalho de 

"evcntos culturais objetivando culminfincias que, embora altamente motivadoras, vem em nome de urn 

produto, sacrificando um processoll (p.l 0). 

Fonterrada (1993), ao analisar a situayao da mUsica no Brasil a partir de 1971, lembrando as 

mocllficay6es estmturais que ocorreram como ensino da mUsica nas escolas, ressalta que duas linhas 

pedag6gicas podem ser identificadas, as quais a autora denomina de 'tradicional' e 'alternativa'. A 

tradicional, segundo Fonten·ada, "aproxima-se do modelo de educayao tecnicista e tem par objetivo a 

fi:mmtyflo de instrumentistas, cantores, compositores e/ou regentes" (p.78). Os profissionais que seguem 

essa linha detendem a mUsica como privilCgio somente daqueles bem dotados musicalmente, importam 

valores e procedimentos de outros paises sem refletir sua adequayao para o ensino brasileiro, enfim, 

cultivam um pass ado, tendo dificuldades de acompanhar as novas propostas que surgem na area. 

A educay§.o musical altemativa, conseqUencia da pn1tica da Educac;5o Artfstica, advoga a 

mthica como uma priitica de todos, amparando-se nos pressupostos filos6ficos da Corrente pedag6gica 

ativa, ou seja, centrada na iniciativa e nos lnteresses dos alunos. Inserida num modelo te6rico 

naturalista, a pnltica educacional da mUsica, assim como assinala Fonterrada (1993), ressalta a 

"ampliayao do universo sonora, express5o musical atraves da vivCncia e da experimentayi'i.o livre, 

libera.;ao das cmoy6es, valoriza~ao do folclore e da mUsica nacional" (p.79). 

As duas linhas pedag6gicas ~ tradicional e a1temativa ~ detectndas por FonteiTada (1993) 

asst1nelhmn-se as linhas mencionadas por Swanwick ( 1988) quando o autor se ref ere as teorias de 

educayJ.o musical identificadas nas escolas inglesas. A linba pedag6gica tradicional fundamenta~se nos 

mesmos principios da teoria tambem denominada de tradicional, enquanto que a altemativa 

conesponde a teo ria progressista. 

A teoria tradicional de educac;ao c.aracteriza-se pelo predomfnio do ensino dirigido, onde o 

professor transmite ao aluno inf0nnay6es, consideradas apropriadas, reterentes a detenninados 

assuntos, os quais devem ser rnemorizados. Cabe ao professor a sele~fio do que, como e quando o aluno 
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vai aprender, hem como a sele((Iio do material pedagOgico. Nffo se questiona o porque de tal 

aprendizagem. "Os conteUdos, os procedimentos didaticos, a rela<;-3o professor-aluno niio tCm nenhuma 

relat;ik) com o cotidiano do aluno e muito menos com as rela.;:Oes socials. E a predomln§.ncia da palavra 

do professor, das regras impostas, do cultivo exclusivamente intelectualn (UBANEO, 1987, p.22). 

No ensino da mttsica predominam atividadcs como o desenvolvimento da leitura da notayfi.o 

musical, a aprendizagem de habilidades especificas para tocar um instrumento e infOm1ayOes acerca 

das 'melhores mUsicas' e dos 'melhores compositores' dos diferentes perfodos da hist6ria da mlisica. 

Em geral, ocorre um ensino frabrmentado, sem que exista uma relayilo entre os assuntos estudados, au 

seja, existe uma desvinculayao bastante significativa entre a teoria e a pratica. A abordagem adotada 

eSHl relacionada 3 psicologia 'mecanlcista' (ou psicologia associacionista, em vigor no seculo passaclo 

(sCculo XIX), onde a preocupayao est3 centrada no resultado, nao no processo que ocone durante a 

aprendizagem (BIGGE, 1977). 

Em contraposiyao a teoria tradicional, a progresslsta valoriza a auto-educay1io, prcocupando-sc 

mats com os processos mentais e habilidades cognitivas do que com a organizw;:ao racional dos 

contet'Jdos (UBANEO, 1987). 0 ensino e centrado no ahmo e no grupo, ressaltando-se o 

dcscnvolvimento das aptidOes individuals, Volta-se para a comprecnsfio da natureza psicol6gica da 

crian~n, pois suas necessidades e interesses sao importantes para que ela se adapte com faciJjdade ao 

mcio, 0 professor agora tern o papet de auxiliar o desenvolvimento livre e esponHlneo da crianya, 

ntentando tambCm para manter um relacionamento positive como aluno. 

V6.rios educadores musicais desenvolveram ideias semelhantes, baseadas nesses principios 

educacionais. Carl Orff, o primeiro pedagogo prot,rressista (SWANWICK, 1988), enh1tizou a 

participayao efetiva do aluno atraves de sua experiCncja na execw;ilo de instrumentos musicais, canto, 

treinamento auditivo, movimento e improvisac;ao. Defendeu a pn'iti.ca antes da teoria. Para Orft~ a 

mlrsica e o resultado natural da fala, do ritmo e do movimento, estabelecendo-se assim a trip lice aliunya 

artistica, igualmente almejada por ele- mllsica, danya c drama (CHOSKY et al, 1986). 0 importantc e 
a crianya vivenciar, fazt-'1' mllsica dentro de um grupo ate criar suas pr6prias manifestay6es sonoras c ir 

tomando consciencia de conjunto a cada etapa do processo. 

Conf<.wme Swanwick ( 1988), o educador tem a responsabilidade de tomar familinres aos 

estudantes as diferentes convenqOes estruturais presentes nos diversos idiomus musicais, ou seja, 

mostrar como as ideias musicais podem ser estabelecidas e transfonnadas atravCs dos diversos modos 

de repeti(,':5o e contrast e. 
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Uma priltica educacional baseada nos pnndpws da Teoria Psicol6gica~ segundo Hentschke 

(1993b_), devera preocupar-se com "os processes cognitivos, idade psicol6gica da crianya, e 0 que ela e 

capaz de aprender, musicalmente falanclo, de acordo corn sua idade mental, psicomotora e afetiva~~ 

(p,64). Um cutTiculo estruturado dessa forma propiciaria melhores condiy5es de aprendizagem musical, 

pois estaria em con±Onnidade como desenvolvimento fisico e psicol6gico da crianc;a. 

Alem da abordagem pedag6gica, outros fatores adicionam~se ao contexte das aulas de mUsica 

nas escolas brasileiras. Fala-se da carga horaria reduzida que e oferecida para o ensino da mUsica. Na 

maioria das escolas que oferecem aulas de mUsica, estas silo ministradas uma vez por semana num 

periodo que varia de quarenta minutes a uma hora. Portanto, sao aproximadmnente 35 aulas anuais. 

Nao h{t dUvida que esse intervale de tempo 6 insuficiente para que se realize urn trabalho s6lido e 

consistente. Outro fator importante silo os recursos materiais adequados - espayo fisico, instrumen 

Edgar Willems tos musicais) aparelho de sorn, computador, entre Olltros - para desenvolver-se urn 

trabalho diversificado. Conforme Swanwick (1994), as aulas de mUsica esti'io muito aquem dos :wan9os 

tecnol6gicos do seculo XXI. Discos, r3dio, televisao, computadores, lnstrumentos musicais (teclados 

cletr6nicos, por exemplo) proporcionam mais recursos para o acesso a mUsica de todos os tipos e 

lugares. Fora da escola, as praticas musicals crescem em fun9ao da tecnologia de sons materiais, 

aprcsentando uma grande diversidade, desde a mUsica experimental, minimalista, ate a mUsica popular, 

A partir da exposiyao feita at6 aqui, constata-se a preocupa9i'io, nao sO no Brasil, mas tambCrn 

em outros paises, com os principios te6ricos e pedag6gicos que regem o ensino da mUsica nas escolas. 

No Brasil, a reflexao e o debate sabre o tema aumentam a jmportiincia em razao da falta de 

planejamento e sistematizayao, dois aspectos que tem sido insuficientes na fonnayao musical dos 

alunos. Da mesma fom1a, a luta para que a mUsica seja uma matCria fundamental e obrigat6ria no 

cu1Tkulo escolar das escolas brasileiras tem sido tema de discussfio nos Encontros Nacionais de 

Educadores Musicais. 

'" ... A situac;llo do ensino musical entre m)s carece, em primeiro Iugar, de wna 

aniilise e, talvez. de uma reflexc7o com re~,peito £Is condic;iJes socials do pais. 

Puucos si'fo os que, ao analisar as contradir;Oes e os COJ~/litos que surgem entre o 

aprendi::ado do es;udante de mzlsica e a realidade profissional. entre a ilustfo 

das ambiqiJes artfsdcas e a adaptcfi.7L7o irrejletida lis exigi?ncias das atividades 

musicais, tirom conclusiJes para wna rej(mnuhli.;fio adequada ao emino musical. 
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F(tlando em contmdir;Oes, refiro-me ao resvltado da conservm;Zfo ir!fecunda e 

obstinada de calegorias tradicionais de preparar;Do, ins!ru~·ao e ji.Jrnw~·Lio. de 

currfculos g critt!rios estdticos e arti.'i'ticos que, em conseqiif!ncia das 

transformar;Oes econOmicas .. politicos e sociais, lui muito se tornarmn obsoletas 

e anacri3nicas. Sclo poucos os que analisam a realidade social do pais e 

orienlam o a/uno, elucidando-o. corn ji·anqueza e honestidade, sobre a 

existCncia ou inexist€ncia de chances profissionais. sabre as possibilidades e 

fmpossibilidades da profissclo que os espera. 

Acontece que os nossos estabelecimentos de wsino musical ainda se orientanz 

pelas normas e pelos crilfh·ios em que estavam baseados os programas e 

curriculos dos conservat6rios europeus do siculo pass·ado, revelando-se 

instituh;Oes alheias it realidade social brasileira, na segundo metade do sCC1tlo 

IT "Dessa mane ira, hd interesses que nSo podem ser os interesses culturais do 

nos so pai1· '. (KOELLREUTTER, 1997) 

Re11etindo-se sobre a situayao da educayao musical no Brasil, vcrlfica~se que v6.rios silo os 

fatorcs que impedem a fonnayao de uma sociedade musicalmente educada. lnicialmente, ressalta-se o 

f:bto do cnsino de m(lsica nO:o ser obrigat6rio nas escolas, sendo que, em conseqiiencia, apt-"Das algumns 

escolas, ern geral as particulares, mantC:m professores especializados. No ano de 1987, Hentschke 

(1993b) realizou uma pesquisa em 148 escolas de 6 municipios do estado do Rio Grande do Sul e 

detectou que 89% das instituiy5es de ensino nao oferecia educayao musical. Acredita~se que essa 

situayao repcte-se nas demais regiOes do pais. Conclui-se, pmianto, que a maiorla dos estudantes, 

quando termina o II Gran, nao tem conhecimentos musicals b<isicos, o que acarrcta uma sociedadc de 

pessoas incapazes de analisar e selecionar criticamente as mUsicas que se apresentam no cenirio 

cultural da sociedade modema. Onde estariio nossos futuros ouvintes? Onde estarfio nossos futuros 

nT(Jsicos, regentes, intCrpretes e criticos musicais com essa situa<;?io? 

A escola continua sendo um veiculo potencial para o acesso f6:ci1 da m{Jslca para todos. 0 

principal n3o e apenas tocar ou cantar um instrumento, mas abrir novas possibilidndes para a percepy?to 

dos sons do mundo: 

"Abra-te! Abra-te, ouvido. para os sons do mzmdo. Abre

te, ourido pam as sons e:ristentes. desaparecidos, imaginados. pensado:·;, 
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sonhados, frufdos! Abre-te para os sons originals, da cria~·{fo do mwulo, do 

inicio de todas as eras ... Para os sons rituais. para os sons m[ricos, mdgicos, 

encantados ... Para os sons de hoje e de mnanhc7. Para os sons da terra, do are a 

6gua.. Para os sons· c6smicos, microc6smicos, macroc6smicos. Alas ahre-te 

tambem para os sons daqui e de agora. Pam os sons do cotidiano, da cidade, do 

campo, das mitquinas, dos animais, do corpo, da voz ... Abre-te ouvido, para o.r,· 

sons da vida! (SCHAFFER, p 10,11) 

1.5- Referendal Curricular Nacional (RNC) Parihnctros Curriculares Nacionais (PCN) 

A presenya do ensino de Arte e Ml1sica nas escolas brasileiras. oconeu, nos Ultimos anos, de 

fonna bastante variada, destacando-se tres momentos significativos: o Canto OrfeOnico, entre as 

dCcadas de trinta e sessenta; a Educayao Attistica, na dCcada de setenta e o momenta atual, 

caracterizado por m(tltiplas interpreta~Oes e praticas: 

"0 ensino da arte con.<;,'tifzdrd componente curricular obrigat6rio, nos diversos nfveis da educm;tio 

hftsica, de j(Jnna a promm-'er o desenvolvimento cultural dos ahmos" (LOB n. 9.394/96, Art.+26, 

par{lgrafo 2°) 

Segundo as autoras Beumont e Fonseca, em seu artigo: () ensh10 de .AfJisica nas series iniciais 

do ensino jimdamemal: saberes e pre/ficas escolares nos permitem realiznr certos questionamentos: 

alguma modalidade de ensino de Arte: Aties Visuais, Ml1sica, Teatro ou Danya, deveril. ser privilegiada 

ou todas elas deverao ser trabalhadas? Nas series iniciais do ensino fundamental, que profissional 

dcverti ministrar este ensino: o Professor da sala ou professor especialista? Ensino de Arte ou Educa90:o 

A1ifstica? 

A respeito da distribui91l0 das modalidades do ensmo de A1te nos cun-fculos, no PCN-Arte 

(2000, p.l 08-1 09) encontrou: 

"Um bom planejmnento precis a garantir a coda modalidade artistica no 

minima duas aulas semcmais, em seqii2ncia, a cado ana . ., Por exemplo, se Artes 

Visuais e Tearro jOrem elei!os respectivamente nas primeiras e segundas shies. 

as demais formas de arle podenlo ser ahordadas em alguns prqjetos 

interdisciplinares, em visitas a espet6culos, a apresentm:;Oes ou apreciartlo de 

reprodw;iJes e \'ideas. pOsteres. etc. A mesma escola troballwrit com Dan~·a e 
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L\11/sica na terceira e quarta st!ries, im1ertendo a opc;£1o pelos projetos 

interdisciplinares. " 

Percehe-se, com isso, que o contexto confuso e periferico do ensino de A1ie possui, nas 

orientay5es didilticas deste documento, um forte direcionamento de um trabalho nao direcionado e 

continuado. 

1.6. Ensino de M(tsica e formas-.ao docente 

E imprescindivel que a fom1ayi'io musical esteja inserida no contexto atual de reflexOes e 

propostas para a fonnw;ao de professores inicial e continuada ou pemnnente. Como atlm1a Penna 

(200 1, p.4): "Faz~se necessi!rio { ... } buscar meios para capac.itar o professor das primeiras sCries para o 

trabalho musical em suas tunnas ( ... )". 

Quanta a questao do professor especialista, recorro a um questionamento de Bellochio (2001, p.46): 

''bastum 45 minutes de aula de mUsica sernanais, de modo desmiiculado dos dema:is conhecimentos que 

cst5o sendo trabalhados pelos professores para potencializar a educayao musical na escola?". 

Sobre a rcf1exao desses questionamentos, Beumont e Fonseca, em seu artigo: 0 ensfno de 

nnlsica nas sCries iniciais do ensino .fimdamental aponta al&rumas "duplicidades" nlio resolvidas nos 

textos legais: a denominayao e concep<;.ilo de ciclos e series; a denomina<;3o e conccp~ilo de <lreas c 

disciplinas; as abordagens disciplinar e interdisciplinar; a Educayiio Artistica e a Arte, a Ml1sica e 

demais modalidades; as atua<;6es da professora e do professor especialista. 

Seglmdo Maura Penna, em seu artigo "PCN nas escolas: e agora?", ao se pensar a prfltica 

pedag6gica na escola, a primeira grande questao C: como realizar, na sala de aula, a proposta dos PCN 

para A.tie, com suas quatro modalidades artfsticas? 0 fato 6 que os PCN~Arte~ que apresentam uma 

proposta tao abrangente, n&o chegam a apresentar de modo clara a fonna de encaminhar concretamcntc 

o trabalho com as diversas linguagens atiisticas. As disposi<;Oes nestc sentido sao poucas e dlspersas 

pe1o texto, de modo que a questao de quais linguagens artlsticas, quando e como serao abordadas na 

cscola pennanece, em grande medida, em abe1io. Os PCN~Arte optam pela organiza~ao dos conteUdos 

por modalidade artistica - e nao por ciclo, como nos documentos das demais areas ~, de1egando as 

escolas a indicayao das linguagens artisticas e "da sua seqi.itllcia no andamento curricular" (PCN-A1ie, 

p. 54). Neste sentido, sugerem que, "a criteria das escolas e respectivos professores, [ ... ] os projc-tos 

curriculares se preocupem em variar as fonnas artisticas propostas ao longo da esco!aridade, quando 

21 



sedi.o trabalhadas Artes Visuais, Danya, Mltsica ou Teatro." (PCN-Arte~ p. 62-63). 

Uma questi1o crucial, p01tanto, e o professor que in'l colocar em pn'!.tica os PCN-Arte: qual 

devera ser a sua quallficayS:o? A caractedstica geral da proposta, que se direciona para o resgate dos 

conhecimentos espedficos da arte, a cornplexidade dos contelidos nas diversas modalidades artisticas, 

tudo isso parcce indicar a necessidade de professores especializados em cada linguagem. Mas, na 

verdade, niio hit defini90es claras sobre a fonnayfio do professor de A1ie, nem nos PCN, nem na atual 

Lei de Diretrizes e Bases (LDB). Por conseguinte, como muitas vezes a contratayao de professores estil 

submeticla a 16gica de custos e beneficios, acreditamos que dificilmente as escolas contarao - a em-to ou 

mtdio prazo - com professores especializados em cada uma das quatro modalidades mifsticas dos PCN

Aite. 

Diante deste quadro, e fundamental que as escolas assumam a responsabilidade de elabomr o 

seu "projeto educative" (nos tennos dos PCN) ou "proposta pedag6gica" (confonne a LDB). Seguindo 

prindpios de t1exibilidade e autonomia, a LDB delega aos estabelecimentos de ensino a incumbCncia 

de "elaborar e executar sua proposta pedag6gica" (Lei 9394/96, A1t. 12), o que e reafinnado pelas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental (Resoluyao no 2/98- CNE), que tem

estas sim -- carater obrigat6rio. Pais vale lembrar que, embora o MEC esteja colocando os PCN como 

referencia para a avaliayao das escolas e alocayi'io de recursos, do ponto de vista fonnal eles nfio tem 

obrigatoriedade. Segundo o Parecer 03/97 do Conselho Naciona1 de Educayi'io (CNE), "os PCN 

resultam de uma ac;ao legitima, de c.ompet€:ncia privativa do MEC e se constituem em uma proposi~i'io 

pedag6gica, scm cariiter obrigatbrio, que visa a melhoria da qualidade do ensino fundamental e o 

descnvolvimento profissional do professor. E nesta perspectiva que devem ser apresentados its 

Secretarias Estaduais, Municipals e as Escolas." 

No Brasil, a elaborw;:ao e implantayao de curriculos de educa~ao musical geralmente ficam 

restritas a reparti<;Oes de ensino especif:icas, sem que haja a divulgac;ao de tais trabalhos. Dai que, 

apesar de existirem trabalhos nesse sentido, pode-se dizer que nao existem curriculos-base publicados 

que orientem a ac;ao pedag6gica dos educadores nmsicais, algo que pode ser observado na pratica de 

outros paises. Como Tourinho (1995) constata: "nao existe um levantamento de dados sobre onde, 

como, sob que orientayao e programa este ensino acontece" (p.39). Registra-se, portanto, a necessidade 

da slstematizayao do ensino de mUsica nas escolas brasilelras atraves de programas curr!culares 

con-espondentes e adequados aos mais diversos fatores que interferem no sistema escolar. 
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Em entrevista ao jornallocal Coneio Popular (Caderno C) do dia 09 de Abril de 2006, o musico 

Francis Hime f~1lou sabre reivindicay6es a favor dos mUsicos e tambem sabre a introdw;ao da mUsica 

no curricn!o escolar. Desde o anode 2005 tem viajado pelo Brasil para divulgar a rect-Jn~criada Frente 

Parlamentar PrO Mt'1sica, capitaneado par ele e I van Lins e endossada por um nltmero expressivo de 

personalidadcs do meio musicaL Uma tentativa inedita de colocar a mUsica brasileira na pauta da 

agenda politica do Congresso. E essa pauta traz sete pontos estratCgicos que o movimento pretende 

inserir nas votayOes politicas de Brasilia: "Queremos que a mzlsica seja vista como uma questclo 

eslratigica", revelou Francis I-Iime. 

As sete reivindicac;Oes, que podem vir a se tamar projetos de lei, sUo de carater suprapatiidt'trio, 

conseguindo a adesao de alguns deputados. A setima reivindicar;ao est{t o item que interessa aos 

professores de mUsica que e a "ReintrodtH;ilo da mltsica no curricula escolar". 

Embora nao tenha sido esse tema das investigayOes da pesquisadora, essas qucstOes tcri:'io 

impmiantes implicayOcs sabre o ensino artistico e musical nas sCrics iniciais do ensina fundamental, 

sobretudo nas escolas pl1blicas brasileiras, refletindo diretamente sabre seu traba.lho como educadora 

musical atuante. 
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CAPITULO 2- ORGANIZAt;:AO DAS AULAS DE M(JSICA NA ESCOLA DE 

ENSINO FUNDAMENTAL 1. 

2.1. Sala apropriada de ml1sica 

A exigCncia hoje de infra-estrutura de primciro mundo nas escolas como laborat6rios de -Llltima 

gera\:fio, telOes, salas ambientes, internet ao alcance de todos, sal as de multimldia, es1fto distantes da 

realidade das salas de ml1sica nas escolas. Nfio temos a garantia de um espayo legal para o ensino da 

ml1s-ica. nas escolas de educayiio bftsica. 

Para que o trabalho de musicalizayiio funcionasse melhor, as escolas preClsanam de sala 

apropriada de Jllllsica. 

A sala ambiente de mlls1ca e um estimulo para as cnanyas. Ela deveria ser ampla, bern 

ilmninada, arejada, bem equipada, inspirando sensayao de bem estar, acrescida de rnuitos lnstrnmentos 

musicals percussivos e me16dicos necessA1ios para um bam descmpenho das aubs, oferecendo Lll11 

~1mbientc agradtivel e acolhedor. Ter um mobilifu'io com cores atmentes, adequado e modemo, poderia 

ofereccr condi<;:6es para um trabalho de qualicbde. Um bom piano, teclado, viol5o, e um bam aparelho 

de som seriam o mfnimo csperado para uma boa sala de mL1sica. 

Nas salas de mL1sica o aluno poderin desenvolver c descobrir seu talento mt{stico, contribuindo, 

ainda, para aflorar sua imaginayao, sensihilidade e criatividade, e pam seu desenvo!vimento global. 

Mas nao e essa a realidade das salas de mL1sica nas escolas, necessitando uma criativiclade rnmto 

grande por par1e dos professores para despertar o interesse dos alunos. 

N5o existe um espayo fisico que se possa considerar exemplar ou que funcione como modelo. 

Cada educador deve adequar a organizayUo do espayo Us caracteristicas clas crian~as que o freqlientmn 

e as d1rnens6es existentes, aos equipamentos de que disp6e, aos materiais educativos que possui ou que 

pode vir a possuir e a realidade local. :E ncste tipo de espa~o que a crianya tem mais possibilidades de 

expressar as suas capacidades corporals. 

Por todas as escolas por onde a pesquisadora passou, nao havia sal as apropriadas de mltsica. As 

aulas cram dadas nas pr6pri.as sulas de aula. Muitas vezes nao era pcnnitido trabalhar os movirnentos e 
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a expre-ssDo corporal, pois as cmieiras estavam tixas no chao. Outras, onde as carteims nao estavam 

tlxas, nJo era pennitido tini-1as do lugar, por ordem da dire980 da escola. Muitas vezes as tmla..;; eram 

reahzadas em corredores, locais mal iluminados ou na quadra de esportes. 

Hoje a pesquisadora trabalha numa escola onde toda a educw;ao in£.1ntil eo ensino fundamental 

tem aulas de mlisica que acontecem uma vez por scm ana numa sala apropriada de mUsica, onde nao 

hU carteiras, apenas cadeiras, a pedido da pesquisadora, para melhor descnvolvimento da express5o 

corporal e flexibilidade e liberdade corporal. As carteiras atrapalham a movimentayao dos bra<:os das 

crianyas. A organizayao e de roda, ondc todos pod em ver todos. 

Segundo Cristina Tourinho em seu artigo: Ensino coletivo de vio/ao_· proposta para disposi~·Lio 

/[sica dos estudanres em cla.Yse e atividades correlatas: 

a disposir;llo sugerida J sentar os alunos em cadeiras di.vpostas em 

cfrculo. Boa parte das atividades pode ser .fi!ita com os estudantes sentados 

desta fimna, na qual se inclui o professor. Esto disposic;lfo democn.ltica, mule 

todos se colocam em posl(c!o igualiiL/ria, e dtfendida par Annmes e outros 

au/ores (BALLr 1958: ANDREOLA, 1982: CONTRERAS, 1999) e !raz a 

rantogl!m de que cada estudante tem a suajl·ente o colega, um "e,~pelho" do que 

esttf rea!i::ando. a/rim de que J passive! sempre um conlato visual entre os 

membros do grupo. Em circulos podem ser reali:::ada.•;, por exemplo. otividades 

orais (jC.tludas e cantadas) e tocadus come sem o instrwnen!O. Sugere-se utilizar 

esta disposic;r7o para trabalhar seqii£;ncias de names de no!as. pu!sa~·tfo. 

acordes, e.<.,Ta1as e arpejos. Ern cfrcu1o, como existe o contato visual entre todos 

os estudanres, t!.fl:rvvrecido atividades que precisam de regularidode de pul.<,·a~·ao 

e que demandam zm1 contro/e motor colefivo, um tocando depo(v do outro. " 

Muitas vezes a escola nilo ve necessidade de investir m.nna sala ambiente, obrigando o professor 

de mltsica ministrar suas uulas em locals inadequados como quadras de esporte, salas apet1mlas e sem 

vcntilayao, sem o material adequado para as aulas, dificultando o trabalho de mUsica e demonstrando a 

falta de respeito como pro fissional e consequentemente com a disciplina mtfsjca, como se cla ni'io i·Osse 

tao irnportnnte quanto as outras disciplinas. 
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Portanto, as escolas que optam por mUsica no curricula, tern que se preocupar em adequar suas 

aulas de ml1slca a espayos especificos de rnlisica e o professor de mUsica tambem tCm que aprender a 

batalhar por seu espa~o dentro da escola. Muitas vezes ele se submete as regras da escola, nao exigindo 

mula, se submetendo a espa9os inadequados, comprornetendo totalmente seu trabalho. 

2.2 Equipamcntos e instrumentos musicais 

0 colorido e a variedade dos equipamentos e os instrumentos existentes na sala especificn de 

mUsica condicionam o que as criant;as podem fazer e aprender. Por isso devem conesponder a alguns 

crit&rios: 

0 t. Serem variados, coloridos, dur3veis, atrativos c adaptados as crianc;as; 

02. Serem de boa qualidade; 

03. Serem estimulantes, 

04. Estarem acessfvcis, e sempre organizados nos mesmos locaisl de fonna que a crianya possa 

ir buscii-los e aJTUlll{l-los <1p6s o uso; 

05. Apresentan .. "ln-sc sem perigos (nao conterem substilncias t6xicas, nfio existircm objctos 

demasiado pequenos que possam ser engolidos, nfio terem sahtncias agudas); 

06. Serem de facillimpeza e manutcnc;i'io; 

07. Serem lavftveis (os tipos flautas, apitos, cornetas, etc.) 

08. Passarem por rev1sfio (pcc;as que enfenujam, quebram, perdem partes) sempre que 

necessano; 

09. Reposit;fio e avaliac;fio dos equipamentos e instrumentos musicais. 

A exposiyao dos instrumentos coloridos, brilhantes e organizados nos anm1rios sao estimulos 

para os alunos, causando sempre curiosidade em querer conhecer e tirar som dos mais diversos tipos de 

instrumentos ali expostos. Aprendem tamb6m a organizar seus pr6prios instrumentos, e a respeitar sua 

vez de tocnr. 0 cuidado com os mesmos e ensinado, bem como a consciencia de que csses instrume-ntos 

t:nnhE:m silo tocados por outras cri.aw;as, e que devcm ser preservados. 
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Num ambiente musical propicio trabalha-se para que a crianya se sinta autoconfiante e segum. 

S8.o oil'Tecidas a ela condiyOes para que seja ativa e questionadora, sem impor limites a sua curiosidade 

musical. E, pouco a pouco, no contato com os instrumentos, ela vai construindo valores e aprendendo a 

rcspcitar os sentimentos, idf:ias, atitudes, direitos dos outros e a ter organizayilo. Os xiJofones e 

mctalofones ficam um ao lado do outro no chao. sao utilizadas tambCm quatro liras da fanfan-a. Ha 

tambores (bumbos) e pandeiros suficientes para todas as ctianyas. Todos podem tocar no seu pr6p1io 

instrumento. Quando for trabalhado um ritmo, todos podem participar juntos do exerdcio ritmico 

apresentado. 

i\s aulas de mUsica podem acontecer sem os instnnnentos musicais. Poretn, ap6s algum tempo, 

eles silo essenciais para um bom desenvolvimento do trabalho. Podcmos cnntar, danyar, usar o pnJprio 

corpo e a voz como elementos fundamentais para as aulas. No entanto, observa-se que elas se tornam 

mais ricas com a utllizayao dos instrumentos (pandeiros, tcnnbores, triil.ngulos, reco-recos, black blacks, 

davas, chocalhos, guizos, sinos, agog6s, apitos diversos, lat.as, tampas, colheres, chaves, xilofones, 

metaJofones, liras, flautas, etc.). A presenya de instrumentos alternatives tambCm e W111l 6tima op<;.i.lo 

para complemcntar: latus de aluminio, tampas, colheres, capos descartc'iveis, papCis de diversas 

texturas, etc. A escolha desses instrumentos deve ser cuidadosa e adequada a idade das crianyas. 

E importante a crlan<;a entrar na sala de mUsicu motivada e encantada pelo colorido dos 

instrumcntos, pelo visual, pela infinidade de sons que ela poden't tirar daqueles instrumentas, pela 

organizayiio, fazcndo com que eJas venham incentivadas para as aulas de mUsica. 

2.3. Plano de aula 

Apesar de e-ssa pesquisa estar focada no aprendizado de tlauta doce, faz-se necess3rio dcscrevcr 

como as aulas de mUsica acontecem e sao planejadas. 

A sala adequada de mLlsica, como foi citada acima, tambem e importante nesse momento onde 

as crianyas iniciam o trabalho com o primeiro instrumcnto mel6dico. 

Um f3tor importante para OS professorcs e 0 planejamento das aulas. Sem 0 planejamento, as 

aulas ficam scm objetivos, sem continuidadc, perdidas no emaranhado de atividades nan direcionadas. 

0 professor deve ter em vista, por exemplo, explorar as proptiedades do som ou qualquer contel1do 
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'! numa seqUencia planejada e progressiva. Atraves desse planejamento ele pode saber exatmncnte onde 

:· j: os alunos cstRo, o que precisam desenvolver mais e onde quer chegar. 

·.! Por on de comeyar esse planejamento? Como escrever tudo o que e ff:ito nasal a de aulae <Jinda 
! 
l saber os objetivos a serem alcanyados? Comeymnos pelo calendftrio anual (1 ). Quantas aulas seriam 
' . ! dadas por sCrie? E no bimestre? (2). Por exemplo, se a classe tern aula na quinta~teira essa ser{l a 

! programa<;Iio-total de <Julas: 

Eis o quadro abaixo: 

MAi I JUN l AGOT~ET I OJ£I:_[NOV DEZ T 
----

04 01* 03 07* 'OS 02* 07 
----
11 08 10 14 12* 09 -

18 15 17 21 19--t-;6 ~- I ·---- " 

25 22 24 28 
~&- -----__ [29 31 I 

Lo_ I 01 l3 04 I 04 05 03 
' .l' 

l. Quadro com nli.mero de aulas de mtisica anual. 

; + Nao houve aula de ml1sica 
d 

* Ferlado 

'l 
' '! 
;: 

iLBit11EsfizE~:--~MESES ·---------1AlfLAS ------- ~ 

ILl."_ __ . I Fevereiro/Mars:o_·-----=! 08 ------------~ 
IL~

0 
__ ._ .. _ ___ I Abril/Maio/Junho --j 12 ....... __!,: 

!I 3" vgosto/Setembro I 08 
ll;f0 =--=~-----~Qutub,~/Novembro/Deze.-j_·"'o"'s-. - ------_J 
II TOTAL I I 35 i 

I L---------·-·----_L_ _ _____ 1 ____ _ 
:f 

' 
' 

2. Quadro com mimero de aulas de mlt~ica bimestrnis e total. 

Para comeyar um bom planejamento, o nlm1cro de aulas por bimestre c tambem anual e muito 

impotiante. A partir dos nUmeros de aulas a serem dad as, os projetos musicais seri'io direcionados. 
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Como a pesquisadora trabalba nesta escola com projetos integrados, a m\Isic-a e integrada aos 

projetos de sala de aula. H& tambCm os projetos especfficos de mlisica para cada sCrie. No 

planejamento, alguns itens importantes devem ser analisados antes de se iniciar os projetos como: 

01. Calendil.rio anual 

02. Aulas par bimestre 

03. Projetos por sCrie 

04. Contet1dos par s&rie (o que vai ser trabalhado e para que) 

05. Objetivos 

06. Mnteriais e instnnnentos musicais a serem utilizados; 

07. Escolha de repert6rio adequado aos projetos (CD' s pr6prios para esse fim) 

(DVD's, clips, fitas cassetes, programas, filmes especificos, etc); 

08. Conhecer e digitar letras; 

09. Agendamento corn grupos musicals para apresentay5es na escola (orquestra, gmpos de danya, 

pim1isra, guitaiTista, etc); 

10. Avaliay5es; 

11. Apresenta90cs musicais; 

! 2. Ensaios no local das aprescntay5es; 

13. Materiais necessdrios para que aconteyam as apresentay5es (microfone, ampliticador, teclado, 

etc). 

2.4 Organiza~ao das aulas: plano de aula da 2'\ sCrie 

(Exemplo de organizw;:ao de um plano de aula das tunnas da 2". SCrie) 

I 0 bimt•stre de 2006 

Ntm1ero de aulas: 8 

Meses: Fevereiro/Man;o 

Projeto a ser desenvolvido pela classe: Povos indigenas brasi!eiros e projeto especifieo de mlisica: 

Projeto a ser desenvolvido na aula de mUsica: 

• Conhecer Mar1ui Miranda (pesquisadora, instrumentista, musicista, cantorn) que pesqmsa as 

tribos indigenas brasileiras; 
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o Conhecer letras e mUsicas de 3 tribos indfgenas brasi1eiras cnntadas com as h::tras originais; 

• Conhecer o significado das letras; 

• Dan~as e ritmos indfgenas; 

• Confcc~ao de tomozeleiras com sucatas (tampas, miyangas, scmentes ou guizos); 

o Rltmos corporals; 

• Percep~fio dos sons e panituras nfio convencionais (sons de bichos, eletrodomCsticos, etc) 

., IntrodlJ(;Jo ao aprendizado de t1auta doce- explorayao e not as si, 13.; 

• Mozart (duas pe~as) e pequeno hist6rico da sua vida: 

1, Uma pequena serenata a nolte; 

'! Marcha Turca; 

& Criatividade com os ritmos; 

• Bandinha ritmica; 

• Explora<;:§o dos xilofones e metalofones; 

• Improvisa~ao 

e Twria musical: 

\'\ , . .J· d •. (I , :1 ores: semu1rma, ( ) pausa a se mm1ma , , 

2° bimcstre de 2006 

N\1mero de aulas: 12 

Meses: Abril, Maio, Junho 

e colchcias \ r-J '! 

• Projeto a ser desenvolvido pela classe: Povos indigcnas brasileiros (continuar;Elo) 

• Projcto a ser desenvolvido na aula de mUsica: Continuayao da dan~a indigena (mcninos cantam 

nma melodia e meninas outra)- movimentos do corpo diferentes. 

• Estudo do meio: passeio a uma tribo (aquisiyao de CD e instrumentos musicais indigenas) 

• Percept;IIo dos sons e partituras nao convencionais: sons da cidtKle e da :t1orests 

• Escadinha musical ascendente e descenJente 

• Flauta doce- notas si, lri e sol 

• Terminar as tornozeleiras: 

• Ritmos corporals: 
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• Beethoven (duas peyas) e pequeno hist6rico da sua vida: 

911 Sinfonia 

S:'. Sinfonia 

• Criatividade com os ritmos 

• Bandinha ritmica; 

" Explorayf\o dos xilofones e metalofones. 

o Improvisa9ilo 

• Tcoria musical: 

Valores: seminima, ( J) pausa da se minima ( ! ) e colcheias ( r-l 1 

• Apresenta<;fio musical para encerramento do projeto Fovos Indfgenas 

Local: Anfiteatro 

3° hirnestre de 2006 

Nlnnero de aulas: 8 

Meses: Agosto, Setembro 

Projeto a ser desenvolvido pel a classe: kfonstros caseiros 

Projeto a ser desenvolvido na aula de mt1sica: 

• (Percept;fio dos sons c partitums nilo convencionais: sons de uma casa: sala, qum1os, banheiro, 

cozinha) 

• Criay5o de ml1sicas sobre os monstros caseiros; 

• Escaclinha musical ascenclente e descendente 

• Flauta doce- notas si,-la e sol, dO; 

• Ritmos corporais: 

• Pixinguinha (duas pe~as) e pequeno hist6rico da sua vida: 

Carinhoso 

0 marreco quer agua 

• Criatividade com os ritmos nas latas 

• Bandinha ritmica; 

• Explora9il.o dos xilofones e metalofones. 

• Improvisayao 

• Teoria musical: 

Valores: semfnima. ( J) pausa da se minima ( ! e colcheias t r-J 1 



4" bimestre de 2006 

N lm1cro de aulas: 8 

Mes.es: Outubro, Novembro, Dezembro 

Observayi:io: neste bimestre o projeto de sal a de aula nao sera integracto. 

• Projeto a ser desenvolvido: Natal 

e Escadinha musical ascendente e desccndente 

• Flauta doce- notas si, Ja e sol, cl6 e rC 

• Ritmos COilJOrais; 

• Natal~ peyas cl6.ssicas e modemas 

• Criatividade com os ritmos nas latas 

• Bandinha ritmica; 

• MUsicas de Natal utilizando os xilotOnes e metalofones. 

• Improvisa9Uo; 

• Ensaios no local da apresentayao; 

• Apresentay5o das nn'tsicas de NataL 

Como foi citado, o planejamento das aulas e muito impot1ante, mas pode ser modificado, 

acrescentado a qualquer novidadc ou sugestao de alunos. 

i\baixo, apcnas um exemplo de uma aula de cinqi.ienta minutos: 

Exemplo de organiza~iio de uma aula de cinqiienta minutos: 

5' - Chcgada dos alunos na dasse; 

5' - Orgunizavi'io da classe; ( sentados nas cadeiras ou no chilo) 

5' - Organizuydo do material a.ser utilizado eo que seni dado naquela aula; 

5'- Roda (dUvidas dos a1unos ou relatos de vivCncias); 

Hr - Ritmos corporais (explorao;;ao dos sons do corpo) apenas por imitayilo e criatividade; (silo 

escolhidos a! guns alunos e eles criam seus ritmos e depois a classc toda faz o que ele fCz. 

ro· - Brincadciras com as 7 notas musicals: alturas (ascendcnte e dcscendente)- tlxa-;:8o com 

movimentos corporais; 

l 0' - Ouvlr uma can-;:ao indigena; 
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Essa organizayao depcnde multo da proposta do planejamento e das sugest6es da classe. 0 

objetivo C fazer com que o professor niio se perca na carninhada. Esteja ligado aos repert6rios e 

conteLtdos que e]e acredita serem importantes e em sintonia com a mllsica que est.i acontecendo em 

pleno seculo XXI e que essas crian~as estfio vivenciando '·in loco". 

Quando a pesquisadora tala do ensino da flauta doce nas escolas, n.io pode excluir tudo o que 

vem junto com esse aprendizado. As aulas nao silo apenas de flauta doce, mas esse ensinamento cstii 

inserido num grande contexto onde a crianya estit lidando com todo o seu potencial: vai ter chance de 

tocar na flauta, de tocar na bandinha, de tocar nos instrumc-ntos de plaquetas, de c1iar instmmentos 

musicais, de tocar ritmos no corpo, nas latas, tampas, panelas, folhas de papel, de conhecer 

compositores nacionais e estrangeiros e com criatividade, explorar ritmos no corpo, etc. 

Com as aulas de mlisica na escola, a crianya ini desenvolver o sentido da aflnayao e a habiliclade 

de identificar os sons. Aprende tambt:m com as aulas din3micas e criatlvas, os tres elementos b3.sicos 

dn mUsica: ritmo, metodia e ham1onia. E isso e feito quando ela escuta, depois canta e depois toea. Ao 

estudar um instnunento, a crianya aprende e utiliza a linguagem do instrumento em coordenayao com a 

linguagcm do prOprio corpo. Desta fonna, desenvolve habilidades como percepyilo, cria~flo, 

concentray5o, sensibilidade. 

2.5 AJetividade nas aulas de mltsica 

No micio Jeste sCculo XXI, estamos vivendo tempos de inseguranya, medo, desencantos e 

desilusao. Muitas vezes a escola 6 o local mais seguro para a criaw;a manter layos de afetividade. A 

escola e direito de todos, mas infelizmente muitos pennanecem a mm·gem dcsse direito. A 

escola/professor/aluno/larlf8.milia deve gerar uma ayiio transftmnadora a pmiir da qual a crian~.,;a possa 

desc1wolver uma hnguagem amorosa recriando seus sentimentos. 

E preciso inserir a afetividade no ato de educar, para revetier a crise educacional, considerando 

que o professor nao apenas transmite conhecimentos mas tambCm ouve os alunos e ainda estabelece 

um e1o de afeiyJo. A atem;:ao e o cuidado para que aprendarn a expressar-se, expondo suas opini5es 

scm medo ou constrangimcntos sao retratos da valorizayao e dircitos da crimwa. 

A escola tem ligayao com envolvimento. Envolvimento do professor com a disciplina. 

Envolvimento diretnmente com a crianya - afetivo. Envolvimento do conteltdo. Envolvimento entre 

ml1sica, sala de aula, crianya, casa, professor. Os paise os professores sao respons8.veis, cada um na sua 



fUnc;i.'io e no seu momenta. Tudo o que acontece em casa e na escola chega ate a crianya c todos 

envolvidos com a criaw;a sao respons3veis. 

0 professor nao pode deixar de ouvir o que as crianc;as tem para falar. Esse e urn mom en to rico 

de manter as relac;Ocs de afetividade. 

"0 desenvolvimento da inteligl'ncia permile, sem dzlvida que a motil-·a~·cfo pvssa 

ser despertada por um m(mero cada vez nwior de objetivos e siruw;-fies. Todcn·io, 

{fO Iongo desse desenvo!vimento, o princljJio htfsico permonece o me.s·mo. A 

q(eti1·idmle e a moJo propulsora das 0{'6es e a rtcilo esui a seu servi~·o." (La 

Taille !992, p68) 

E esse conhecimento C algo que se adquire no dia a dia. Nao e fechado e nem imposto. E uma 

recle. Vai e volta de maneira ditCrente. Na escola) o protessor ensina no aluno e o aluno ensina ao 

professor. Na sociabilizay3o, h<:\ a tToca de conhecimentos. 0 aluno traz alga de casa (exterior) de que 

gosta e que considere importante para si e apresenta ao professor. 0 professor conhece algo difCrente, 

que b impotiante para o aluno, e transfom1a esse elemento em elo para a apresenta<;.Ao de um novo 

conhecimento. f: contextualizar o conhecimento atravCs da troca. TambCm ocorre troca de 

conheciuumto entre os alunos. Quando o professor pede uma pesquisa aos ahmos, por exemplo, deve 

tambCrn pesquisar sabre o assunto para saber se o aluno realizou corretamente o tTabalho para poder 

orienti1-lo com seguranya. Caso o aluno traga algo que o professor nao conhe~a, ele dever{l pesquisar 

para conhccer tambem. Dessa fonna o conhecimento e constmfdo junto, como uma rede interligada. 

E importante destacar que a a±etividade n5o se da somente por contato fisico. Respeitar a 

criun<;:a como um todo, conhecC-la pelo nome, elogiar um trabalho, nao comparfl-lo com outros, n5.o 

fazer gozay5es ir6nicas, discutir a cZ!pacidade do aluno, reconhecer seu esfOr~o, mesmo os chamados 

"rnenos dotados musicalmente", valoriz<l-lo nas suas aptid5es, dar chances de mosh·ar scu rndhor 

potencial, motiv<i-lo sempre, constituem forn1as de 1igay5.o afetiva. Muitas vezes apenas ouvir o que o 

aluno tem a dizcr sao manifestayOes de carinho e afeto. 

0 professor e que tem que conquistar criam;a por crianya, dia-a-dia. E nas aulas de mltsica o 

protCssor nUo pode trabalhar apenas mUsica, mas tmnb6n a moral, os costume~, a cduca~Zfo, e o 

respeito. A educay?i.o musical nas escolas s6 sera levada a sCrio quando os protCssores de ml1sicn n 

considerarem s6rias. E sCria nao quer dizer que nilo possa scr a1egre c divertida! 
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"Professora rJ projt.:ssora e tia tf tia. Jt pO.<,};ivel ser tfa sem amar OS sobrinhos_. 

sern gostar sequer de ser tia, mas nifo e passive! ser professora sem amar os 

ahmos e sem gostar do quefaz." (Freire, 1993, p26). 

2.6. Diversidade em sala de aula 

Nas escolas de ensino regular, nos deparamos com salas numemsas e nffo e comum o professor 

de mUsica ter um auxiliar ou um estagiS.rio da area de mUsica. 0 professor de mllSica geralmente 

trabalha s.ozinho como muitos outros. de sala de aula. 0 trabalho com a diversidade seria muito mais 

rico sc o professor de ml1sica puclesse trabalhar com auxflio de monitores ou auxiliares da itrea. 

Desde 2005 a pesquisadora requisitou alunos da gradunyilo de mU.sica que quiscssem fazer 

estagio em sala de aula e a escola autmizou. Foi feita uma parceria com uma universidacle pliblica 

locaL Os alunos estagiUrios da Faculdade de MU.sica, que sao novos e ftvidos em aprender, em 

modificar, esta.o se deparando com novos horizontes e novas oportunidades de mercado de trabalho. 

A escola, os alunos, o professor, todos ga.nham quando acertam nesses parceiros e auxiliares de 

classe, que aprendem n\pido c compartilham com o professor titular e as crianyas, mementos tao ricos 

na educay5.o. Temos a chance tambCm de ver nossos trabnlhos send.o divididos e compartilhados. 

Muitas vezes experiCncias ricas acontecem ali mesmo na sala de aula, e ali mesmo elas ficam, nao 

dando continuidnde a alga multo bom, por que o professor estando sozinho e fechado na sala, nffo 

compartilha com mais ningu6m. 0 auxiliar de area, al6m de companilhar experiencias, pode tambCm 

registrar essas vivCncias. 0 auxiliar de classe, como e da ::'irea de mttsica pode fazer esse registxo e 

posterionnente o professor de mU.sica pode Jcr o que foi descrito e compmiilhar com seu auxiliar o 

trabalho que foi desenvolvido naquela aula, acrescentando detalhes no seu ponto de vista. Sem contar a 

impcnifinda em registrar o fato. Muitos trabalhos ou vivencias fascinantes deixaram de ser registrados 

no momenta adequado por falta de tempo de anotar. Depois de quatro ou cinco aulas, quando pararnos 

para anotar a ess€ncia do que gostariamos, percebemos que a experiCncia j3. passou. Detalhes forum 

deixados para tn.ls, ou frases das crianyas, ou "insights" fascinantcs. 

0 registro tambem fica fascinante quando e feito por alguC:m de fora, ou melhor, alguem que 

est<\. trabalhn.ndo junto com voce, mas tcm o seu ponto de vista e uma visao particular da vivGncia. E 

sempre muito rico ler esse registro e acrescentar com o seu ponto de vista. 

Na Urea de mUsica, quando a escola de ensino b3sico opta em escolher mUsica no seu curriculo, 

muitos professores planejam seus trabalhos como a de escolas especitlcas de mUsicn, onde todos os 
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alunos aprendem ao mesmo tempo, da mesma forma. Mas n3o eo que acontece nas escolns regulares 

de ensino. Com a experitncia da pesquisadora com classes numerosas, foi notado que numa aula, 

qnando a classe toda tocmra "Asa Branca", o som estava perfeito. Mas quando se pediu para cada 

criaH\'.a tocar individualmente, percebeu que enquanto um aluno estava tocando multo bem a melodia, 

outro aluno ainda nao consegnia tirar o dedo de trtis na nota re e outro nao conseguia tocar a colcheia 

rnuis r{tpida que a seminima. Isso demonstrou que no conjunto, ou melhor, quando a classe toda tocou 

junto, o som estava perfeito. Quando fui pedido que cada crianqa tocasse o que entendeu, notou-se que 

o aprendizado e o entendimento eram particulares. Muitas vezes a experiencia do todo e nmito 

diferente da experiCncia individual. 

E quando voce tem na sua classe uma auxiliar de mUsica, ela pode fi.car com esse grupo que tem 

rnais dificuldades, auxiliando-os separadamente, sem discriminayao, e voce pode avanyar como grupo 

mnis adiantado, ni'io parando assim o andamento de sua aula, e fazendo com que todos se sintam 

valorizados. Aos poucos os alunos que ainda nflo tinham entendido algo, como tocar colchcias mais 

r:lpidas que as seminimas, ou dificuldades na posic;:3.o da troca dos dedos, ou no sopro, logo i-Oram 

incorporados ao grupo mais avan9ado, sentindo-se valorizados e nao temerosos em mostrar que n5o 

emenderam nlgo. Na expc1it:ncia da pesquisndora, dessa maneira, quando ela perguntava na sala de 

auLa quem estava scntindo alguma dificuldade e gostaria de trocar de sal a, os alunos se levantavam e ja 

snblam que teriam um atendimento quase que personalizado e nilo se sentiram envcrgonhados. 

Conseguir tocar acruela nota ou aquela mllsica significa muito mais que aprender notas ou valores 

musicais. E sempre e um desafio para o professor ensinar um instrumento musical para vinte e cinco, 

trinta a1unos ao mesmo tempo. Cada um tem seu entendimento e seu prOprio tempo de aprender. 

Se voce esti sozinho nn sa1a, e esta tocando o acompanhamcnto (vioHlo ou teclado), tem que ter 

uma visfio global dos alunos. E importante os alw1os estarem em semicirculo para voce poder enxergar 

a todos, 

Segundo (Bcineke, 2002, p. 69. em seu artigo: A diversidade em sala de aula: nm o/lwr pora a 

J!rdtico de uma pndi.::ssora de nn!sica. (Ediyiio: 2003 ~Vol. 28- N° 02) 

"}v'a tirea de nulsica uinda e connan os prq/i!ss·ores p/ancjarem seus !mha!hos 

a partir de 11111 "ideo! de aprendi:oagem" em que todos os alunos oprendem da 

mesma fhrma. na mesma seqii&ncicr e ao mesmo tempo_ Nas aulas paro 

pequeno.Y grupos, o "problema" da he!erogeneidade fi'eqiientemenfe t; 

resol'rido de uma fi:mna simples-- os a/unO.\' silo agntpados segundo nfrl!i.':.' de 
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desempenho musical ou inslrwnento!. Alas na rede escolar, esse tipo de 

solw;clo n!io e possfvel, visro que as turmas sao form ad as segundo a idade dos 

alunos, o que trcrz wn grande desaflo aos professores. 

Na Urea de nnfsica, ern especial, a divE'rsidade de interesses logo se lorna 

el'idente nasal a de aula: wn prefere tocar pandeiro, o outro flauta, wn gnstrt 

mais de cantar, outro de ouvir mtisica ou compor. Essas preferEncias logo se 

manfjestam tambdm em termos de desempenlw instrumental quando 

observamos a f'acilidade elou qfOn;o de Wl/(1 crian~·a para tocar o xilojOne, 

enquanro que outro ins!rwnenro !he porece mais d{ficil" 

0 desafio e ainda maior se, ao inves de desejar uma suposta homogeneidadc em sala de aula, 

pcnsar que a diversidade C incrente ao ser 11lmmno, acreditando no potencial educativo da diversidade, 

Jo rcconhecimento das diferenyas pessoJis e subjctivas dos alunos. Ai a ayao educativa precisa ser 

conccbida de tOnna totalmente diferente. E necessftrio que se considere que "ao aprender nnisica, ou 

qua!quer oulro campo de conhecimento, cad a pessoa atribui sign({lcadotl pn)prios i'rquilo que aprende, 

reumstruindo seus saberes a pal'lir do que j6 conhece" (BElNEKE, 2002, p. 68-69). E quando for 

compreendido profundamente o que isto significa, a[ perceberemos que a heterogeneidade, a 

diversidade, as diferenyas sao a maior riqueza que temos em sala de aula. E os alunos tambCm devcm 

participar dessa construyilo de identidades se "o que pretendemas d .fimnd-lo.Y corn conscitncia da 

dirersidade, da solidariedade e do upoio {is diferenr;as" (ZABALA, 1996, p. 189). 

Reconhecendo a diversidade em sala de aula, o professor precisa mobiJizar diferentes formas de 

trabalho para estruturar ay5es educativas condizentes com a realidade de cada aJuno. Segundo Andre 

(2002, p. 20), "dif'erencicu;fio requer fomnda de consciJncia e respeilo irs d{forem;as ", e est<~. n8o tem se 

mostrado uma tarefa simples no cotidiano escolar. Como isso pode ser feito? Na prittica, como 

podemos trabalhar com a diversidnde dos alunos, respeitando e valori:zando as diferenyas? Segundo 

Amhrosetti (2002, p. 84), "o conhecimento das experi&ncias inovadoras e das competDncias 

con.,"frufdas pelos prqfessores em seu traba!ho cotidiano pode r?ferecer elementos valiosos para pens or 

as possfhi!idades de tran.~fhrma~</fo da escola ". 
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CAPITULO 3- EXPERIMENTO REALIZADO COM TURMAS DA 2'. SERIE

ELABORA<,:AO DO REPERTORIO DIDATICO 

3.1 Pre leitura 

Como comeyar o aprendizado da flauta doce? 

Comeyar direto pelas figuras da seminima, colcheia, semibreve, etc? 

A pesquisadora fez urn teste com a classe experimental de 2". serie (7 /8 anos) que iniciaria o 

ensino da flauta. Mesmo nao sendo o objetivo da pesquisadora em iniciar pelas figuras musicais, foi 

apresentado as crianyas urn cartao que havia a c6lula ritmica abaixo para saber o que aquila significava 

para e]as. 

J J J 

Foi perguntado o que aqueles simbolos significavam. 

Uma crianya respondeu de :imediato: 

-MUsical 

Outras crianyas vieram ate perto do cartilo e apontaram para a seminima e disseram que era a letra 

L, as duas colcheias a letra R e a pausa da seminima uma minhoca. 

J "C Letra L 

n ~LetraR 

t =Minhoca ' 

Aqueles simboJos nao representavam absolutamente nada para aquelas crianyas que estavam se 

alfabetizando. 

Dalcroze constatou e averiguou, em seus estudos como professor no Conservat6rio de M·(lsica de 

Geuebra, que os estudantes nao conseguiam ouvlr (pela escuta intema ou mental) a mlisica que viam 
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escrita na partitura impressa, e que estes mesmos estudcmtes executavam o que liam de uma fOrma 

medlnica e pouco musical. Estas obsef\'ayOes levaram Dalcroze a compreender que f3Jtava aos 

cstudantes a coordenayao entre olhos) ouvidos, mente e corpo necessaria para aprender o repe1i6rio ~ e 

principalmente para tocar bem. Assim, percebeu que o primeiro instrumento musical que se deveria 

treinar era o corpo. 

Orif acreditava que a compreens?io deve vir depois da experi&ncia- esta sim, a base do processo. 

A partir dessa experi&ncia com o cart.iio ritmico citado, foi iniciado o trabalho com algo 

cornpreensivcl para eles. 

Por enquanto, n1io serao citados os simbolos musicais (tiguras), pois quando se fala em escrita 

musical, a re±erencia esta na codifica<;1lo. Assim como na lingua matema, onde p1imeiro aprendemos a 

f8Jrtr c depois a grafar, o aprendizado dos c6digos para a escrita musical nflo deve anteceder a 

experiCncia con creta da mllsica. 

P1irnelramente todos os sons conhecidos das Clian(fas transfonnaram-se em simbolos sonoros 

comprecnsiveis para elas. Em todos os momentos, os parfonetros do som tamb&m tt.)ram rctomados nos 

elementos sonoros desenllados ou escolhidos por eles. 0 pe batendo mais forte que a palma, ou o som 

do pC tcm som mais grave que o som da palma; que a palma tem som mais grave que o grito e assim 

por diante. 

0 objetivo especlfico da grafia musical e introduzlr a crianya 1\ escrita musical de fonna que 

!'::1\~l sentido para ela, expondo-a a vivE>ncia e ser despe1iada para a necessidade de registrar os sons, 

para entao ter ampliados seus recursos de registro musical e consequentemente, sun escrita musicaL 

Neste projeto, o mais importante foi a vivencia musicaL As crian9as participaram de mementos 

ricos de descobenas onde a simbologia teve um aspecto l6gico e compreensivel para elas. Simbolos do 

scu cotidiano representados por sons significativos para as crianyas. 0 processo foi muito mais 

importante que os resultados no senti do da grail a musical. 

Pam iniciar esse procedimento, fonun trayadas algumas estratCgias: 

1. Observa.:;fio e pesquisa de diferentes tipos de sons; 

2. Utiliza9Jo de simbolos sonoros do cotidinno da crianya para emissi'io de sons e registro musicaL (Por 

excmplo. simbolos: pCs, miles, bocas, coray6es, teletOne, campainha etc); 

3. Elaboray3.o de "partitund' com esses sfmbolos- registro esclito; 

4. Gravayflo do registro sonoro clesses elementos pesquisados; 

Atividades: 
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1. Professor pediu para alunos ficarem em silencio por urn minute e ouvirem os sons externos e 

internes (par exemplo_ sam do ventilador, de can·o passando narua). 

L Depois do tempo estipulado, professor ouve aluno por aluno e anota na lousa o que eles 

ouvrram. 

3. Para cada som ouvido, foram criados simbolos com eles (p. ex. passou urn caminhao na rua, 

desenhar urn caminhao, se o telefone tocou na secretaria,. desenhar um telefone, se no p<itio esta te11do 

aula de Educayao Ffsica eo professor apita e crianyas gritaro criar simbolos para isso ). 

4. Criados os vfu"ios simbolos para as novas "partituras" e em e seguida todos acompanharam 

emitindo o som que aquele simbolo sign.ificava. 

A pesquisadora colocou na lousa quatro simbolos que eram betn conhecidos deles: maos, pes, 

corayao e boca. Disse a eles que nao era para falar o que o simbolo significava, mas demonstrar apenas 

comumsom: 

• 
LMao 2.Pe 3. Coraviio 4. Boca 

Esses quatro simbolos: maos, p6, corayao e boca eram compreensiveis para eles. Foi iniciado entao 

o traballio e organizada uma '"prutitura" com esses simbolos. Todos participaram com sons corporais, 

sem utilizar por enquanto a fala: 

L Miios- barer palmas; 

2. Pe- Bater um pe no chao; 

3. Cora~iio- Bater com uma mao no peito na altura do corayao (imitando o som do corayilo); 

4. Boca- mandar beijos 

Foi elaborada uma "partitura" com aqueles quatro simbolos conhecidos das crianyas. 

A partir da elabor£19ftO e montagem desse novo reg:istro escrito e sonoro, todas as crian9as puderam 

participar, na pnitica, vivenciando os respectivos simbolos com gestos corporals sonoros. Criararn 
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tambCm um nome para essa novapartiluru: "Corpo Musical", onde cada slmbolo era bern conhecido de 

cada crian~-a, 
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• 

CORPO MUSICAL 
(Nome dado pelas crianl"'s) 

•• 
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Mnis tarde, as crianyas criaram suas prOprias partituras com elementos sonoros do 

seu cotidiano. Pesquisamos os sons representados em figuras nas revistas e jornais, 

recortamos e depois montamos partituras difercntes, mas compreensfveis para elas. Havia 

sempre um som que representava cacla uma dessas figuras. 

Por exemplo, se a pesquisadora dissesse para as crianyas da P. Serie, que estao no 

processo de alfabetizayao, que um amiguinho de outro pals viria assistir a aula de mbsica e 

ni'io sabia falar nada da nossa lingua e fossem apresentados esses simbolos conhecidos 

deles, esse amiguinho estrangeiro tambem consegt1iria produzir os sons e pruticipar da 

atividade sem precisar falar uma palavra em portugui§s, pois sao sfmbolos conhecidos de 

toclos. 

Simbolos sonoros: 
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01. Chuva; 

02. Gritar com ope machucado 

03. Bater o pC no ch5o 

04. Galope do cavalo 

05. Trovao 

06. Crianr;a chorm1do 

07. Bater pal mas 

08. Cacarejar do galo 

09. Dentes batendo uns nos outros 

10. Homem roncando 

11. Grito 

Em seguida, com outras tiguras, montamos outras partituras: 

Nessa ·'partitura", a crianr;a desenhou alguns simbolos que representavam algum 

some que tambem fosse conhecido dda. Em seguida, ela cmitia o ~om de cuda simbolo 

para a classe toda ouvir. Foi uma experiencia totalmente segura para ela c para as outras 

crian~as. 

Outra ''patiitura'' criada pelas crianyas com figuras que representan1 elementos sonoros 

compreenslvcis por elas 
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foi feito tambem pesquisa com sons de animals conhecidos das crian<;:as e os escolhidos 

foram: 

01. Gato; 

02. Cachorro; 

03. Pintinho; 

04. Galinha; 

05. Leilo; 

06. Carneiro; 

07. Passarinho; 

08. Galo; 

09. Cavalo; 

1. Gato 

' L -~· ,eao 

2. Cachorro 3. Pintinho 4. Galinha 

6. Carneirinho 7. Passarinho 8. Galo 9. Cavalo 
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Cad a crianya trouxe um recorte de algum animal de casa e fomos ouvindo mn par 

um os sons desses anima is. Escolhemos as melhores figuras eo pr6xlmo passo foi montar 

partitura com as figuras desses animais, cada um com seu som representative. 

Para que a leitura da "partitura" nfro perdesse o andamento, a pesquisadora fCz a 

marcayao do pulso batendo palmas. Depois um aluno bateu o tempo num tambor. 0 

importante tOi manter o pulso. A diferenya na durayfio da emissilo dos sons reproduzidos 

in'dtando cada animal foi percebido pelas crianyas. Par exemplo, descohriram que quando 

imitavam o cameiro, o sam era mais longo do que quando imitavam um cachmTo 

ou um plntinho. Jsso foi muito significative para a pesquisadora em rela~~ao a si.mbologia e 

a durayao dos sons. 

Na partitura abaixo foi interessante. Quando emitiram os sons, verificaram que 

estavam fazendo o mesmo som para o pintinho e para o passarinho. Decidiram, p01ianto, 

can tar "bem~te-vi'' quando o passarinho aparccesse e piu piu para o passarinho. 

Cnda vez mais as crianyas foram se familiariLando com os simbolos conhecidos 

dclas. E cada simbolo representava urn som diferente: uns mais longos, outros mais cutios, 

ourros mais fortes, mais fracos, agudos, graves e assim par diante. Os pan:lmetros do som 

tambCm foram sc tomando muito familiares para elas. 

Foi avaliado e constatado que nas partituras com sons de animals, as crianyas 

cri3ram um tempo prOprio para cad a animaL Niio foi necessirio ensinar a elas como era o 

som representativo do animal pedido. 
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PARTITURA COM SONS DE ANIMAlS 

Partitura com sons de anima is 
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';,"' ;, ' 
··-·-·· __ .:~,;;_~:· __ ,--:-

Partitura pesquisada e montada por a! uno da 2". SCrie. 

Muitas cnanyas, no lugar de recortar de revistas ou jornais as figuras que tlvessem uma 

representa98:o sonora para elas, preferiram desenhar suas pr6plias partituras. 

Esta abaixo, em especial, desenbada por uma alunu da 2n. sCtie. Ela criou sua 

prOpria partitura com sons do corpo e para que toclos entendessem a simbologia, criou 

tmnbCm uma legenda prOpria. para um melhor entendirnento quando a reproduzissem. 
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. serie com simbolos corporals e com detalhe da legenda para que a partitura 

seja compreendida 
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Hist6ria com simbologia 

A mcninn que morava na rua. 

que se chamava Isabel a. 

lifl11 lsahela nao tinha !lid para morar e nem 

) l\ "?" Como morava na rua, V muito e tambCm ficava muito \2:.) 

Mas nos dias que estava muito '1, batia f t e batia os ~ ~ 

bem forte no chfro e esquecia sua tristeza. 

~ e/.f 
Isabeb era uma boa menina! Quando via \ 4t" dava um grande SOITiso. 

Umdia, 

quando 

forte e ela ficou muito 0 . -

era muito bonita de sever, mas como ela nfio tinha 

Q 
'"' ' " "" "' . ' Isabela ficava toda molhada e 

para morar, 

Dona Maria, que tinha um • cheio de am or, convidou-a para morar em sua 

rillll 
1 iW e Isabel a flcou muito 
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A hist6ria fOi constmida em sala de aula com as crianyas. Juntamente com essa 

simbologla toda especial e familiar para as criant;as, iniciou~se o trabalho de musicalizcwao 

com a t1auta doce. 

3.2. Simbologia: infcio da pnltica na f1auta 

Nas primeiras aulas de mUsica a pesquisadora pediu aos alunos que trouxessem suas 

f1autas de casa, Cada crian~a tem a sua prOpria flauta. No inicio do ano foi requisitado para 

que adquirissem a sua, junto com a lista de material escolar. 

Muitas crianyas ficaram com suas flautas nas m3os esperando a proposta a scr dada 

e outras, enquanto esperavam, apitavam. Apesar de o pedido ter sido bem claro sobre as 

opt:;6es de marcus, muitos alunos trouxeram t1autas de qualidade sonora hem abaixo do 

desejado musicalmente. Mas nenhuma flauta tOi rejeitada. Todos os nlunos usaram 

exatamente as tlautas que trouxeram de suas casas. 

No primeiro dia de aula, todos acreditaram que sairiam da aula tocando. Nao seria 

interessante frustnl-los, mas eles ainda niio sabiam tocar nada. No momenta a lmica coisa 

que des sabiam fazer era apitar. Entao fizemos uma brincadeira com as 11nutas para eles 

pmlesse:rn apitar bastante. 

Foi pedjdo parn que pegassem suas t1autas. Antes de comeyarem a tocar, verifi.cou

se com as crianyas se ainda se lembravam das aulas de reg6ncla trabalhadas em todas as 

aulas: os gestos para iniciarem, para pararern, a dinftmica, etc. Quando come<;assem a 

apitar, nao St'Tia possive1 gritar 'para que parassem de tocar. Todos dcverinm ter 

conhecimt-'11tO prCvio do.s comandos do maestro, para que quando fosse pedido para que 

parassem de apitar, nllo fosse necess6.rio gritar. Apenas um gesto com as maos. Sem 

palavras. Sem f:,JTitos. Apenas usando a rt-gCncia. Isso foi importante relembrar com eles. 

Todos apitaram bastante. Naquele momento era o que eles sabiam e gostavam de 

tkr.er. Passados alguns minutos api1ando, alt,'Uns j<i pedirmn para parar. Outros reclmnnrmn 

que o ouvldo estava doendo. Mesmo assim alguns insistiram em apitar mais. Ate n5o 

acabar a vontade, a pesquisadora deixou com que todos apitassem muito. 
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Tenninada a euforia, foi pcdido para que assoprassern na flauta a mUsica: "Atirei o 

pau no gato", com qualquer posiyiio de dedos. Niio foi pedido para fecharem nenhum 

buraquinho especifico, mas que assoprassem no ritmo da mUsica "Atirei o pau no gato". 

Dcpois tOi tocada a melodia no teclado: Atirei o pmt no ga e eles tinham apenas que 

responder na t1auta o To to, to to, rCu, reu. A resposta da mt1sica fOi ainda apitada. 

Poi apenas uma brincadeira descontrafda e tambem com o objetivo de perderem o 

medo de tocar e en:ar. 

Nas aulas seguintes o apitar nao era mais o ponto principal da aula. Alguns meninos 

insistiram apitando. A maioria estava interessada em tocar algo de verdade. Em seguida, a 

pesquisadora tocou a melodia suavemente agora na sua prOpria flauta para eles ouvirem o 

som "doce" da tlauta. Na segunda vez tocou a mesma mdodia, mas inteira apitada. 

Perguntou para as criam;as de qual das duas maneiras que ela s mais tinham gostado. A 

maioria go;;;tou mais quando foi tocada a meJodia suavemente. Uma das criam;:as ressaltou 

que quando fol tocada apitada, al6n de ter doido o sen ouvido, cla n5o entendeu direito a 

mllsica e quando foi tocado suavemente ela sentiu vontade de tocnr tambCm. 

Essa brincadeira de apitar aconteceu em todo o comet;o de aula ate eles se 

cnnsarem. 

Nas primeiras ml1sicas, as crianc,.~as apitaram muito. A liberdade para que pudessem 

cxplorar totalmente o instrumento deu a garantia de que nao o fm1am em momento 

inadequado 

Depois de explorar uma intinidade de registros sonoros e o "npitar" na f1auta, foi 

iniciado a primcira mUsica com letras e melodia composta pe!a pesquisadora. 0 Rap da 

flaw a dace 1. Nesse rap foi sugerido que a flauta fosse total mente desmontada e as crianyas 

assoprasscm em todos os Jugares para terem certeza de onde saia o som. Enquanto o rap era 

cantado, a letra foi sugerindo o procedimento que as crianc;as deveriam seguir: 

Rap da flauta doce (1) 

1. Exp1ora~ao do insti'umento; 

2. Atenyao na contagem dos buraquinhos na frente maiores e menores, Observar 

tamb&m se hfl buraquinhos atnls e quantos. 
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3. Desmontar a tlauta e tocar apenas como bko (boquilha) (as t1autas tic qualidadc 

inferior que nao desmc.mtam, os alunos tocam com ela sem desmontar mesmo) 

4. Em qual das partes desmontadas e que sai o sam (tentar tocar nas 3 pmies); 

5. Tapar o buraquinho por onde sai o some assoprar para verse e por ali que sai o 

som; 

6. Tentativa de executar o rap criado pela pesquisadora para explorayilo da tlauta; 

7. Tentativa de cxecutar a primeira ctlula ritmica pcdida apenas pel a repetiyi'i.o 

(professor toea e alunos repetcm na mUsica: "Amor de ser crian~,a": 

8. Can tar a letra e apenas imitar o professor na cClula rftmica a baixo tocando com u 

t1auta desmontada apenas com ll boqullha: 

LJ i 

Rw> da flauta doce 1 

Obscrvayiio: Dcntro de uma pulsayao dada, foi iniciado com o rap tlllado primeiro pelo 

pro±Cssor e depois repetido pelos alunos, parte por parte: 

* (tempo estipulado pnra a proposta do professor) 

Vamos hoje conhecer um instrumento de sopro. 

E a flauta dace, dace, doce e delicada. 

Olhc quantos buraquinhos tem, a .sua flauta **** (protCssor p6.ra a ml1sica e crian~as 

observam e contam os buraquinhos da sua t1auta). 

Para soprar, usarnos a boquilha. **** (professor mostra). 

E, mesmo sendo doce, nao e de comer niiol 

Por isso, nao morda a "flauta n5o! 

Ah! E tambCm muito importante nlio tapar a abertura ****(professor mostra). 
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Pois 6 dali que sai o sam. 

Pegue a sua com cui dado e vamos logo desrnonti-la. ****(professor mostra). 

Vamos tocar agora, apenas com a parte de cima. 

Parece urn apito e dA vontade de apitar. 

Com a flauta desmontada vamos ver o que vai dar! 

Apite, irrite, in·ite e apite, apitando assim: 

"AMti-rei o pau no ga-to-to mais o ga-to-to, nao morreu, reu , reu ..... 

Apenas respondendo: 

Atirei o pau no ga to to, mas o ga to to ........... . 

E agora voces vao me acompanhar repetindo o que vou tocar (cantar): 

Ta tit tit 

Ve- nha ca.! 

o- !he Ia! 

To- que j<i! 

Tente agora nao mais apitar. 

0 som ainda vai ser 

Bem agudo nesta melodia: 

"'Am or de ser crianca" 

u j = Com a flauta desmontada (bico) e sem nenhum buraquinho tapado. 

Ao assoprar apeuas com a parte superior da flauta desmontada, nessa celula ritmica, 

foi proporcionado aos alunos familiar:idade com o ritmo e mais importante: eles tocaram 

sem conJ1ecimento previa dos valores musicais. Essa celula ritmica fbi repetida (ostinato) 

nesse rap,. e trouxe seguranya e precisao para as criam;:as. 
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"Amor de ser ct;anca" 

Uma amizade U j 

Umabra9o U r 

Um carinho U r 

Um beijinho U r 

Delicadinho U r 

Depois do Rap da flauta dace 1) as crianyas iniciam o Rap da flauta 2, juntando as trSs 

partes da flauta. E sugerido que toquem com a flauta montada e sem nenhum buraquinho 

tapado. Sempre marcando o pulso no tambor. 

Rap da flauta doce 2 

Junte agora com culdado 

T odas as partes da fl.auta * * * * * * * * (tempo dado para que elas montem suas 

flautas novamente) 

Sem tapar neuhum buraquinho 

e toque novamente esta melodia, 

Bem levinho e delicado: 

As crianyas tocaram a mesma c6luJa (abaixo), mas agora com a flauta montada e 

sem tapar nenhum buraquinho. 

Ui 
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Multo, muito bern, c muito prazer, 

Eu sou a flauta doce, doce, doce e delicada. 

Eu sou muito irnpmiante 

E quero muito ser amada. 

N:lo gosto de cair no ch3o, 

Nao gosto de cair no chao. 

Po is [leo toda dolorida, 

E posso me quebrar. 

E quando tcrminar de tocar, 

Deixe-me bern limpinha, 

Tratando-me com cuidado 

E as miios? E as mi'ios? 

\1J.o esquerda :fica em cima 

E a direita mais embaixo. 

E quando to car, lembrar de colocar 

A emoc;:ao no corac;B.o. 

Muito muito bem, eu sou a tlauta doce, doce, doce e delicada. 

A nota Sl fOi a primeira a ser explorada neste repert6rio didMico. Foi impOliante 

lembrar em todas as aulas a posiyilo das notas musicais (altura). Cantar com des com os 

movimentog de brayos ascende11tes as setc notas musicais e tambCm desceodentes para que 

fixassem a posit;fio das notas pela escadinha musical. Principalmente por que foi iniciado 

com a nota SI e nilo com a nota d6. 0 movimento ascendente e conhecido da maioria das 

crian.;:as q11ando can tam a mUsica : .. D6 ri n1i fCl fd f~l ... " Foi importante salientam10s 

para as criam;as que quem esti1 acima da nota si e o d6 e abaixo dele esta o lit. 

Foi colocada essa cscadinha (d6, re, mi, fii, sol, Li si, d6) em um quadro fixo onde a 

crianya pudesse ter o visual juntamente com a audiyao, o cantar e o gesto para cada altura 

das notas. Para fixa~ao da escala tanto ascendente como clescendente foi impmiante as 

quatro tatores estarem unidos. 
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Si 

A simbologia musical fOi apresentada aos poucos as crian~as. Mas antes de tocar ou 

de apresentar as figuras musicais. elas tiveram a oportunidade de entender o que tocaram. 

Entender que a seminima ( J ) e diferente das colcheias en ) 

Como fazer isso? Como fazer com que a crianya entenda no seu prOprio corpo essa 

diferenya na pnitica para poder depois tocar corretamente esses valores? 

A simbologia musical foi iniciada, lembrando que esse nao foi o objetivo principal 

da pesquisadora. 

0 mais importante foi que a crianya cantar as melodias e tamb6m que tocasse as 

celulas r.ftmicas, entendendo o que estava tocando. Esse trabalho com o grupo integrou os 

alunos, des:inibiu e criou oportunidades para a criatividade, que nao buscava a perfeiyi'io, 

mas a compreensiio do que era tocado. 

0 material didatico foi dividido em onze partes assim distribuidas: 
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3. Pausa da seminima (12); 

4.NotaLA(l3a16) 

5. Notas SI e LA (17 a 21); 

6. Nota SOL (22 a 25); 

7. M(Isicas com as notas SI, LA, SOL (26 a 35); 

8. Nota DO (36 a 39); 

9. Mtisicas com as notas Sl, LA SOL, DO (40 A53) 

10. Nota RE (54 a 56) 

11. Musicas com as notas SI, LA, SOL, DOE RE (57 a 68) 

A partir do material j£t familiar da crianya ( simbologia do pe, milo, animais, etc) e 

valorizanclo esse material sonora conhecido del a foram criados vfnculos de associaqUo entre 

este material e novas ideias musicais. 

Foi importante a pnltica vir sempre antes da teoria. Mesmo para Kodftly, que dava 

grande importfincia aos aspectos da alfabetizayilo, dizia ele: "s6 se lC ou escreve o quejcf 

fi'Ji cantado ''. 

QuGndo iniciou o processo de criayao da composiy5o das melodias, a pesquisadora 

se ernbasou nos moldes das mUsicas que cantava com seus alunos no processo de 

musicalizayao com instrumcntos de percussilo que vinha executando h;i anos. As mUslcas 

compostas para o trabalho com musicalizayao sao geralmente em ostinatos e algumas vezes 

se utillza flauta doce. A maioria das vezes se utiliza instrumcntos percussivos. 

Um trabalho cspecifico com ostinatos para ilauta dace ela niio conhecia. Iniciamm~ 

se entao os laboratbrios em sala de aula com temas e sugestOes das criaw;as sobre as 

can~Oes a screm criadas. Dessas experiencias e vivencias a pesquisadora p6de criar esse 

material didcltico que tambtm poder~ ser utilizadas com materials percussivos ou de 

criatividade de outros profissionais. 

0 resultado sonoro dessa primeira experiencia com as f1autas fOi t;:mt{lstico. Elns 

senti ram que o aprendizado seria. aos poucos e acreditavam que jci estavam tocando alga. 

Porianto, quando ela conseguiu tocar a sua primeira notinha na t1auta, ela tem a 

sensay5o de ser aceita pelo grupo, ela se iiJtegra, ela se aceita. 
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As figuras musJcats se tomaram brincadeira: a semlnima, quando apareCia em 

algurna nll'Isica, eles escolheram um nome: PE; as colcheias (BOLA). E entiio ficou mais 

fttcil a leitura rftmica com palavras escolhidas pelas pr6prias cria.nyas: 

l.J' i l.J' i 
BO LA Pf: BO LA pf: 

Isso nao quer dizcr que seria compreensivel no momento de tocar na flauta. A 

leitura ficou compreensfvel. A pratjca, que estava envolvendo o assoprar, a posiyi:1o dos 

dedos. a nota pedida, a quantidade de notas pedldas, o soprar as liguras corretamente (P:E, 

BOLA), a mao esquerda em chna e direita em baixo, e a preocupayllo com a postuw, que 

aparenteme11te parecla simples, tornoLHe complexo no momenta que a crianya comeyou a 

assoprar na sua t1auta, e de colocar na pnitica tudo o que ela aprendeu. 

Segundo Violetta Gainza (Estudos de Psicopedagogia Musical p49), ''.tocrw um 

instrumento e decodificar a llllfsica, e entender a linguagem mush'al, para que /l'eja capaz 

de relator. dl? alg11nw mane ira, u que acontece a n!velme1<5dico, harm/5nico ou rftmico." 

Neste repert6rio didUtico, o nome das notas vinl scmpre escrito embaixo das notas 

musicais para facilitar a memorizayao das cClulas ritmicas e me16dicm; e dar segunm(;u <l 

crianya. 

A f'ixay5:o da mao esquerda ern cima e a direita em baixo e tambCm algo qu;;.~ as 

crianyas tCrn dificuldades e o professor deveni estar sempre corrigindo. As crian~as 

geralrnente gostam de colocar a mao direita em cima. 

Na terceira melodia (3) ''A nu7o esquerda rJ sempre em cima", a pesquisadora teve a 

preocupw;ao em compor uma mltsica no qual as crianc;as gravassem quat mao fica em cima 

equal fica abaixo. Como muitas criant;as ainda confnndem mao direita e mfio esquerda, ti:Ji 

pedido que as crianyas olhassem o emblema da escola (lado esquerdo). Onde havia o 

emblema, que tambCm e a mao do corayao, era essa mao que dcveria ficar em cima. 

A partir desta melodia (3) tenl sempre uma atividade no tinal para a crianp 

completar. A. parte do prot~ssor estar3 no anexo. 

61 



03. A MAO ESQUERDA E SEMPRE EM CIMA 

PARA TOCAR FLAUTINHA VAMOS LOGO APRENDER: 

MAO ESQUERDA FICA EM CIMA E A DIREITA MAIS ABAIXO. 

TRES EM C!MA, QUATRO EMBAIXO, 

0 DEDAO FICA ATRAS. 

MAO ESQUERDA FICA EM CJMA E A DIRE!TA MAIS ABAIXO 

Atividadcs: 

1- Todos l evantam apenas a mao esquerda. 

2- Agora a pen as a direita. 

3- Juntos: mao esquerda- brayos para cima 

m~to dlreita- brayos para baixo. 

4- Agora can tar a melodia, fazer os movimentos, m::1s scm a tlauta. 

5- Com a t1auta, rnflos corretas, cantando e fazendo os movlmentos. 

6- Desenhar agora a mao dlreita e a mao esquerda. Observe bem se elas silo iguais ou 

cliferentes. 

0 professor nilo deve se esquecer de que estii de ti·ente para o a! uno e entao, para de 

nao confundir, quando voce pedir para eles levantarem a mi'i.o esquerda, voce levanta a sua 

direita e vice-versa. Suas maos funcionam como espelho para eles. 

Como e um material didatico voltado para crianyas, explorou-se em vftrias cans;Oes 

os nomcs inf~mtis dos 5 dedos das m3.os: mindinho, seu vizinho, pai-de-todos, furn bolo e 

mata piolho. Muitas crianyas nao sabiam esses nomes. E como fOj utilizada essa li.nguagem 

em v&rias ml1sicas, foi criada uma mUsica especialmentc para "Os cinco dedinhos" (4): 

62 



04. OS CINCO DED!NHOS 

VOU APRESENTAR A TODOS VOCES, 

OS CINCO DEDfNHOS DA MAO. 

DEDAO E 0 MATA-PIOLHO 

FURA-BOLO FURA 0 BOLO 

DEDO DO MEIO E 0 MAIOR, E 0 PAl DE TODOS, 

SEU VIZINHO MORA AO LADO, 

0 MENORZINHO E 0 MINDINHO! 

MUlTO PRAZER * ( MAOS SE ENTRELA(:AM) 

Atividades: 

t ~ Descnhar sua mi:'io e seus dedinhos; 

2-Pintar de cores diferentes o mata-piolho, fura-bo1o, pai-de-todos, seu vizinho eo 

mindinho; 

A pesquisadora inicia a segunda parte do repertbrio com mltsicas apenas com a 

nota SI (5 a 11 ). Pel a prOpria experiCncia, acredita que essa posi~Uo seja a mais fflcil para a 

crianya iniciar o processo, pais utiliza apenas urn declo na frente e outTO atnis. 

No lado direito do repert6rio didat.ic-o estarao as partes das crianyas, onde elas 

poder3o scguir sozinhas ou com o professor. As letras clas melodius estarfio em 1ctra de 

fom1a para aquelas criant;as que ainda nao estllo alfabetizndas integralmente possam 

acompanhac 

Do lado direito terti tambem o desenho da flauta com a posiyiio (buraqulnhos) que 

dcvedio ser tapados. 

A ctlula ritmica estarit sempre em evidCncia. 
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As crianyas sempre cantarao as letras e tocarao a celula ritmica pedida, mesmo nao 

sabendo ainda onde fica a nota na pauta ou mesmo antes de saber as figuras. Foi trabalhada 

aos poucos a teoria. 0 mais importante e apresentar a celula rftnrica e as criant;as 

acompanharem. 

Antes de tocar na flauta, insistiu~se realizar um trabalho de compreenslio das 

figuras, ora batendo pabnas, ora percutindo nos tambores, ou de alguma maneira criativa 

que despertasse a criatividade e motivasse a cornpreensao. 

Na simbologia musical foi importante que a crjanya entendesse o que ela viae o que 

ela tocava, compreendendo isso no seu prOprio corpo. Na mUsica: (5): "Mata-piolho e filra 

bolo", a celula ritmica utilizada e de duas seminimas. Portanto ela tern que tocar duas vezes 

a palavra P:E, com a nota SL A seminima e mais compreensivel no momenta de executar do 

que as colcheias: en assopro uma vez e toco mna nota. As colcheias sao mais 

cornpreensiveis falando BOLA do que tocando ta ta. Em muitas ocasiOes, as: crianyas 

falavam ou carrtavdlll BOLA, mas tocavarn PE. 

Quando o aluno toea uma :Erase na flauta, ele esta f3.zendo mllsica. Ele tern que estar 

atento e prestar atengilo em alguns tatores importantes que sao: 

OL Postura do corpo; 

02 . ..Mao esquerda em cima e a direita abaixo; 

03. Posir;ao dos dedos -na nota SI (segundo dedo na frente e primeiro dedo an·as)- para 

a crianya sera falado mata-piolho e fura bolo~ 

04. Quantas vezes ela terit que assoprar (no caso 2 vezes) 

05. Tocar a celula ritmica dada pela professora: 

06. Cantar e tocar dentro do contexte musical exato. 

07. Atenvao a dinamica (forte/fraco). 

0 resultado sonora dessa primeira experiSncia com as flautas fOi bern interessante. 

0 cantar e o tocar foram os pontes principais na elaborayao desse material. Segundo 

Kodaly: "0 canto niio e apenas urn meio de expressiio musical, mas ele ajuda no 

desenvolvimento emocional e intelectual tambim. Para ele, quem canta com frequencia 

obtim uma pr~fUnda experif.ncia de felicidade na mUsica. " 
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05. MATA PIOLHO X FURA BOLO 

NOTA UTILIZADA: SI 

CELULA RITMICA 

VAMOS HOJE APRENDER A TOCAR A NOTA SI 

PEGUE AFLAUTA COM CUIDADO 

MAO ESQIJERDA OLHA LA! 

0 DEDAO MATAP!OLHO TAPA 0 BURAQUINHO ATRAS 

E COM 0 DEDO FURA BOLO 

FECHA SO UM BURAQUINHO 

E AGORA TOCO 0 Sl 

~ 

' F F •• 
SI Sl 

TOCO SO A NOTA SI SI Sl 

SIDE SINO E DE SINAL S! Sl 

SIDE SINO DE NATAL' SI SI 

Obs: As atividades para as crianyas estarao no apendice. 

• 0 

0 , , , 
• 

SI 

Como as crianyas que utUizarao esse material didAtico sao crianyas que estao se 

alfabetizando, a pesquisadora insiste que para em cada cehlia ritrnica tenha:rn palavras 

sugeridas pelas crianyas correspondentes its figuras, como ja foi sugerido. 

A clave de sol e a pauta jft foram introduzidas desde a primeira melodia onde 

apareceu a nota SL Em todas as mlisicas hi!. atividades para as crianyas reforyarem os 
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conhecimentos (apSndice). As atividades sao opcionais, visto o reduzido n(nnero de aulas 

por ano. 

A pesquisadora sugere que se o professor nao quiser trabalhar com papeis (parte das 

crianyas), ele apenas utiliza a parte das crianyas para leitura da melodla e da celula ritmica. 

Ele toea no teclado/violao a melodia e as crianyas acompanham tocando e cantando. 

A terceira parte do repertOrio didatico e sobre a pausa da seminima (12) e mais a 

seminima. E a mllsica "U chute". E a mUsica que o professor tem a oportunidade de 

apresentar a pausa de maneira clara e visivel: 

12.ZE CHULE 

PARA SEMiNIMAS E PAUSAS DE SEMINIMAS 

NOTA UTILIZADA: SI 

ZE CHULE E UM CACHORRINHO, 

PRETINHO, PRETINHO, QUE TEM CHULE. 

QUANDOLATEFAZ ASSIMAUAU 

f J 
SI SI 

QUANDO DORME F AZ ASSIM: 

1\ 

15 ~ ~ 
Paus::t Paus::t 

ACORD ADO 

DORMINDO 

ACORD ADO 

DORMINDO 

Sl SI 

PAUSAPAUSA 

Sl Sl 

PAUSAPAUSA 

ACORD A zE CHULE. ZE CHULE! 
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A quarta parte (13 a 16) do material didMico stio ml1sicas com <:l nota LA. A 

pesquisndora inicia exp1icando na mltsica "Apenas trf!s dedinhos", onde os dedos devem 

estar posicionados (usa apenm:i tres dedinhos pra tocar a nota ILL) 

13. APENAS TRES DEDINHOS 

NOTA UT!LIZADA: LA 

USO APENAS TRES DEDINHOS 

PRA TOC AR A NOTA LA 

f.~ 
# 
• 

MATA P!OLHO FECHA ATRAS- LA LA 

FURA BOLO E PAl DE TODOS, LA LA 

FEC!IA OS DO!S NA FRENTE ASS!M LA LA 

FECI!A OS DO!S NA FRENTE ASSIM LA LA 

Atividades: 

1. Desenlwr sua mao e pin tar apenas os dedos: rnnta-plolho, :fnra-holo, eo pai de todos . 

1. Puuta musical colocar UlTl x onde fica a nota Ia: 
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3.Complete a sequencia subindo: D6 

4.Cornplete a sequencia descendo: D6 

MI ..... SOL ..... SL .. 

LA ... FA ..... RE ... 

Oma experiencia interessante foi quando a Cmmelita, uma contadora de hist6ria 

esteve na escola e todos os alunos tiveram a oportunidade de pmiicipar. Em uma das 

hist61ias ela contou uma hist61ia de amor. Nessa hist61ia de amor havia uma palavra 

ditCrente que era: NEQUEAV. Essa era uma palavra de amor que o av6 deJa falava sempre 

para a av6, mas ninguem sabia o significado. Antes de e1e moner ele "traduziu" para os 

filllos o significado COJTeto: 

Nf:io 

Esque~a 

Que 

Eu 

Amo 

Voce! 

Quando a Canne1ita foi embora, os alunos da 2°. serie tiveram aula de ml1sica e 

tiveram a ideia de cliar uma rima. Baseado nas celulas ritrnicas criadas pelas crianc;.as foi 

composta a melodia (NEQUEAV, 21) junto com os alunos com duas notas que elas 

estavam aprendendo na flauta: si e J&: 
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--+----r r • ' 

HE E C£! 

__J_ . 
Sl LA Sl Sl L4 SJ Sl L4 LA SI Sl L4 

Na ml1sica NEQUEAV (21), o prOprio ostinato se tomou a melodiu tambem. 

Dividimos a classe em trCs grupos que se revezavam: o primeiro cantou a letra, o 

outro tocouna flauta eo outro bateu palmas no ritmo. Para fi.nalizar, todos participaram 

tocando. cantando e batendo palmas. 

E iniciou~se tambem a parte cinco do material did{ltico (17 a 21), onde aparcccm as 

notas si e 16juntas. 

!9. VENHA VER 0 QUE EU VOU TOCAR 

NOT AS UT!LlZADAS: S! LA 

VENHA VER 0 QUE EU VOU TOCAR 

AS NOTINHAS SI SI LA 

' A =?§ u ~ •-
SI SI LA LA Sl 

TOCO Sl OU TOCO LA Sl Sl LA LA SI 

TOCO TOCO SEM PARAR Sl Sl LA LA SI 

TOCO TOCO ATE CANSAR Sl Sl LA LA Sl 
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Algumas crianyas sentiram dificuldades em entender que deveriam tocar a nota (si e 

hi), as figuras (semfnima e colcheia) e ainda acertar a posi~ao dos dedos. Tudo ao mesmo 

te-mpo.Foi importante ouvir crianya por crianya. 

Quando a pesquisador iniciou com a nota sol, (sexta parte- 22 a 25), sentiu que as 

crian~as tiveram outras dificuldacles: 

1. Para scgurar a flauta na posiyD:o con·eta (mao esquerda em cima e direita em 

bai.xo); 

2. Tapar os tres buraquinhos na frente e mais o dedao atr{ls, 

3. Emitir o som coneto da nota e nfio apitado; 

4. Assoprar na c&lula ritmica correta; 

23. MEU GATINHO VAl DORMIR 

NOTA UTJLIZADA: SOL 

MEU GATINHO VAl DORMIR: MJAU MIAU MlAU' 

SEll LEITlNHO VA! TOMAR: HUM! HUM! HUM! 

ESPREGUl<;:A BEM ASS!M: AH' AH' AH! 

FECHA UM OLHO E FAZ ASSlM: PlSCA PlSCA PISCA 

FECHA 0 OUTRO E TOCA ASSJM: PISCA PlSCA PISCA 

MEl! GA TTNHO VAl DORMIR 

' 
~ J J 

I 

J I 
•• 

SOL SOL SOL 

SEU LE!TJNHO VAl TOMAR: SOL SOL SOL. 

ESPREGU!~'A BEM ASSJM: SOL SOL SOL. 

FECHA UM OLHO FAZ ASS!M: SOL SOL SOL. 

FECHA 0 OIJTRO E TOCA ASSlM: SOL SOL 
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Como estavam na nota sol no material didatico e nllo na nota si, a exigCncia lOi um 

pouco maior. Se a crian~a teve o culdado de trazer a flauta em todas as aulas, teve mais 

facilidade no aprendizado. Tocou mais vezes. Como ja foi dito, as aulas de mlrsicas 

aconteceram uma vez por semana. Muitas crianyas tambem n5o tocam em suas casas e 

muitas se esquecem de tJ·azer a flauta por duas semanas seguidas na aula. E na pos.iyao da 

nota sol, onde quatro orifkios silo tapados (trCs na frente e um atrJ.s), se ela nilo tocou au 

treinou em casa, ficou mais diflcil de coordenar os brayos e os dcdos no momenta de tapar 

os tres buraquinhos da frente e mais um atras. 

Para iniciar a setima parte ( notus si, l:i e sol- 26 a 35) e ajudar as crimwas na 

compreensilo das figuras seminima, colcheia e pausa de seminima e ainda tocar nas 

posis:Oes coJTctas as tres notn:s: si, lit e sol, a pesquisadora utilizou tres garrafas de vidro 

com 8.gua dentro, e com af1na~5es diterentes para trabalhar a cdula ritmica abaixo: 

u r I 

.SI LA LA SOL PAUSA 

Depois de explorarem os sons das garrafas, foi pedido que as crianyas tocassem a 

celula rftmica acima somente com a nota SI para que nfio associassem a nota SI apenas com 

a seminima (que ainda era a referencia das crianyas com as mU.sicas anteriores). Como era 

apenas uma nota de cad a vez e as garrafas estavam com afina96es diferentes, as criaw;as s6 

_podiam bater a nota Si muna garrafa. 

SI SI Sl SI PAUSA 

Depois a mesma ctlula ritmica com a nota LA e depois com a nota SOL. 
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u i 
LA LA LA LA PAUSA 

u i 
i 

SOL SOL SOL SOL PAUSA 

Quando a pesquisadora pediu que tocassem a mesma ceJula ritmica, agora com as 

trCs notas: Sl LA LA SOL PAUSA nas garrafas, a maioria entendeu a proposta, mas 

algumas crianyas ainda tocaram as duas colcheias como uma semfnima (como elas 

compreenderam). 

~r~ L_rA> _r _t---4---" L. ~ - SOL PAUSA 

Quando as crianyas tocaram na flauta a cClula rftmica com as trCs notas ficou mais 

f!.'lcil a compreensao. Mesmo aquelas crianyas que ainda tocaram as semfnimas no Iugar das 

colchcias sentiram facilidade na hor·a de tocar. 

Nas aulas seguintes, rnuitos alunos chegaram a aula de ml1sica querendo mostrar o 

que haviam conseguido tocar sozinhos e outros queriam mostrar que conseguiram tocar a 

cClula ritmica estudada na aula anterior. 

0 ostinato utilizado na mUsica: Hoje esrou contente, foi o mesmo para uma mUsica 

bem conhecida das crian~as: Velho Me/rio tinha um sftio: 

' LJ'-
T 

SI SI LA LA SOL FA USA 
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33. HO.JE ESTOU CONTENTE 

NOT AS UTILJZADAS: SI LA SOL 

HOJE ESTOU CONTENTE 

t 

J J j %7 ~ I ! 
I • 

Si SI LA LA SOL PAUSA 

POlS .TA SEI CANTAR SI SI LA LA SOL 

VEM CANTAR COM A GENTE Sl Sl LA LA SOL 

POSSO TE ENSrNAR SI SI LA LA SOL 

Q~l 

~~ 
~ ,, 

\i~ II .-. . 
!i 

du f\ I fh Ll Ll 

Sl LA SOL 

A pesquisudora constatou que mesmo as cClulas ritmicas vivenciadas no prOprio 

corpo, cantadas e to<.~adas de alguma forma antes de chegar ;.\ tlauta, nilo foi garantia para 

que a crianya comprcendesse c tocasse corretamente na flauta. Muitas vezcs, no momenta 

em que ela assoprou na flauta e pensou na celula ritmica, nfio conseguiu f3.z.er exatamente o 

que havia pensado. Isso demonstrou que tiveram noyao de pulso e que. com certeza, na 

seqUCncia entenderam o ritmo. 

Quando os alunos esHio tocando uma celula ritrnica, por exemplo: 

PAUSA 

Elcs nilo estao apenas repetindo c6lulas ritmicas e tambem nfio est3o apenas 

aprendendo tCcnica instrumenta 
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Quando a crian~a toea uma frase na flauta, ela estU fazendo mtiSica. Ela tem que 

aprcnder a ouvir, a tocar no tempo ceria, no ritmo, saber as notas que serao utilizadas 

naquela mUsica, a posit;i:'io correta dos dedos (se vai mudar: no caso acima, duas posiy6es 

diferentes e esperar na pausa, tenl que assoprar tres vezes tu tu tu c pausa) , saber a 

escadinha musical. E essa frase niio esta isolada. Est a dentro de um contexto musical. 

Como desailo em construir o repe1t6rio didUtico aula por aula, a pesquisadora pode 

constatar que nflo foi garantia as cdanyas lerem partituras, vista o fo:rrande nlrmero de alunos 

por sala. M::~s com certeza garantiu que todas tivessem uma maior compreensao da 

simbologia musical e que todos puderam ter a opmiunidade de tocar. E tocaram. 

E f3zer mltsica C tudo isso e mais aprender sem receio c com prazer. 

A pa11ir do aprendizado com as tres notas, as crianc;-as comeyaram a cnar suas 

prbprias composi<;:Oes. 

Foi irnportante tambem ouvir crianya por crianya. lsso a!Cm de criar um elo atetlvo, 

criou seguram;a. Quando um ahmo ficava inibido, com vergonha dos an1lgos no momenta 

de tocar sozinho, com certeza ele ainda tinha dllvida em algum item: ou o sopro nfio estava 

saindo como ele gostaria, ou a c6lula ritrnica nfto tbi comprcendida ou ainda n5.o havia 

gravado a posiy.iio coneta dos dedos nas notas pedidas. Mesmo assim foi incentivado c 

cncorajado a tocar. Essa J-01 uma das op01iunidades de avaliannos individualmente cada 

cnanc;:a e seu progresso. 

A pesquisadora sentiu que quando uma crianya vencia suas barreiras, queria ajudar 

o amigo que ainda nao havia conseguido tocar. Com isso, adquir:iu mais confianya, criou 

solidnricdade e companheirismo. Foi mais fB.cil entendcr quando um ajudou o outro. Uma 

expcriCncia emocionante. 

Foi constatado tambCm a importi.incia da ajuda individual da professora its crian~as 

com dificu1dacles, itquelas com dCficit de atenyi:'io e tambtm a sua valorizayao. 

Segundo Bcineke: (2003, p.88)-

"Em re!m;ifo ao ensino instrumental na aula de mzlsica e. mais 

C.)]JCqflcamente, da flauto dace. uma idiia que dePeria norrear o 

trahu!ho dos professore:·; e a de que se pode f2cer nnlsica com 

expressh'idade em todos os nh·eis. desde a primeira n1t!a. Assi111, 
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den:m ser evitados os exercfcios puramente tJcnicos que ncio sirvam 

ao objetil'O central que e a prOpria expressao musical de uma obra, 

seja uma composir;tto prOpria 011 de outra pessoa" 

As aulas de mllsica com grupos numerosos tambetn tern suas vantagens. Quanto 

maior a qunntidade de alunos, maior o volume sonoro. Quando a pep estudada foi bem 

traba1hada e receptiva para as crian<;:as, com qualidade sonora, apresentando uma mUsica 

bem tocada ou cantada, o resultado e sempre motivo de incentivo e praz.er. E trabalhar a 

dinflmica ficou mais divertldo, pois a quantidade de alunos e maior e consequentemente o 

.f(Jrte eo piono ficaram mais evidcmes. 

Uma brincadeira bcm interessante foi crim· ctlulas rftmicas onde as crianr;as criaram 

as rimas a partir do emba!o do ritmo. Por cxen1plo: (GATO MALHADO E GATO 

SAFADO, 35) 

n 
to rre tin 

n ' r 

to S-1- fu- do mor- deu n»:u pt1 

Foi colocada a celula ritmica na lousa e perguntado quem gostaria de bater o ritrno. 

Em seguida, baternos palmas nas colcheias e os pCs na semlnima. Bascado na cadencia 

rltmica, as palavras foram surgindo a partir da cE:lula ritmic:L 

Em seguida, a pesql1lsadora criou melodia com as cnan<;as com as tres notas 

aprcndidas: si, lie soL ( a setima parte - 26 a 35) 

J r.J I JJ J J I 
' "' " 
,, 

" ,:c) m Sl LA LA LA Sl Sl PAU~:A 

' J] J FJ J J J .! ' ' 
LA LA LA sr SI SI LA LA C•<~T 

,.;.\..'~ P.6,u;:_:,\ 
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A oitava parte do material didatico compreendeu mUsicas com a noL'l d6 (36 a 39), 

iniciando com a mllsica nUmero 36: Jtfata-piolho e pai-de-todos: 

36. MATA-PIOLHO E PAI-DE-TODOS 

NOTA UT!L!ZADA:D6 

PARA TOCAR A NOTA DO 

MATA-PlOLHO FECHA BEM 

FECHAD!NHO UM BURAQUINHO ATRAS 

E NA FRENTE PAl DE TODOS VAITOCAR 

E AGORA TOCO 0 DO 

• r 1 r 
DO DO 

BEM PORTINHO TOCO 0 DO DO DO 

MAIS FRAQU!NHO TOCO 0 DO DO DO 

AFINAD!NI-!0 TOCO 0 DO DO DO. 

Nesta mLtsica. a!Cm da nota d6, tambem foi trabalhada a dinfimica: bem jiJrjjnho, nwis 

fraq11inho. 

Na nota d6 as crian~as sentiram dificuldade na posit;Uo dos dedos. No lugar do dcdo 

mCdlo, desciam o polegar para tocar a nota d6. Isso fOi sentido por elas quando tocavam 

mais not as jtmto. 
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A nona pat·te, as notas si, Ia, sol e d6 (40 a 53), foram trabalhadas, nao necessitando 

cstarem ns guatro notas juntas numa mesma ml1sica. 

A passagem da nota sol para a nota d6 e vice-versa foi uma dificuldade encontrada 

pelas crianyas, segundo a pesquisadora. 

As mlrsicas: Tow .fof"!e, taco .fi"aco ( 40), Jolio Balali'io ( 41) e Dona A.faroca (50) foram 

compost1.1s espccialmente pam as crianyas trcinarem a passagem das notns sol para a nota 

d6. 

40. TOCO FORTE, TOCO FRACO 

NOT AS UT!LIZADAS' DO SOL 

TOCO FORTE 

4£ I j ,. 
r I 

·~ DQ SOL DO 

TOCO FRACO DO SOL DO SOL 

TOCO FORTE DO SOL SOL SOL 

TOCO FRACO DO SOL DO SOL 

I 
I 

J 

SOL 

COMO E BOM TOCAR ASSIM DO SOL DO SOL 

TOCO SEMPRE BEM FELIZ! DO SOL DO SOL 

DO SOL 

Na nona parte (si, IU, sole d6), a mUsica 53 Pa:: no meu corm:;tlo foi a que prccisou 

de mais aten~5.o. Nesta mllsica nao teve o acompanhamento do ostinato. As crinnps 

seguiram o ritmo que o professor estipulou. Antes, pori1n, cantaram a mclodia e quando a 

mU.sicaja estava gravada, cantaram novamente, agora como nome das notas ( si, 16 hi lri. ... ) 
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e posteriormente acompanharam na ±1auta a melodia acompanhada sempre pelo protessor 

no te-clado. 

53. PAZ NO MEU CORA(:AO 

~ ' lt;H''l 
~~-NOT AS UT!L!ZADAS: SOL LA SJ D6 

~~~ • • • • 

ll' . 
• • . 

! 
' 

t ' ' 
' ' ,I [I ' ' 

IJi ljj 

SOL LA SI DC) 

NAS AULAS DE M\JSICA, ENCONTRO PAZ NO MEU CORACAO. 

CALMA, SOSSEGO, HARMONIA, PARA TOCAR COM MUITA EMO(:AO! 

TOCO NA FLAUTA SJ LA SOL FA, E AS OUTRAS NOTINHAS, TOCO ASSIM: 

PAZ PARA MIM, PAZ PRA VOCE, PAZ PARA NOS. 

AN.IOS TAMBEM TRAZEM MAIS LUZ,l'AZ !'ItA VOcf] 

PAZ PARA M!M, PAZ PRA VOCE, PAZ PARA NOS. 

ANJOS TAMilEM TRAZEM M.A!S LUZ, PAZ PitA VOcf:! 

SI LA LA LA LA SOL SOL SOL SOL SI SI LA 

LA DO DC) SI SOL SI SI LA DO SI LA SI 

SI LA LA LA LA SOL SOL SOL SOL SI Sl LA 

LAD() DO SI SOL SI Sl LA DO Sl LA SOL. 

Na dCcima parte (nota n~) (mUsicas 54 a 56), o tmbalho agora foi vivenciar mllsicas 

apenas com a nota re. Iniciando com a mUsica (54) Re com pai-de-todos: 



Nesta parte a crianya ja domina melhor o instrumento, mas assim mesmo apresentou 

algumas dificuldades: 

I. Colocar o dedo correto (muitas desciam o dedo indicador no Iugar do dedo m6dio) 

2. Tirar o pol.egar de tras; 

3. Segurar a flauta corretamente sem o apoio do polegar. 

54. RE COM PAl-DE-TODO§ 

NOTA tJTILIZADA: RE 

QUEM NAO SABE AlNDA TOCAR A NOTA RE? 

QUEM NAO SABE AINDA TOCAR A NOTA RE? 

E BEM F ACIL DE APRENDER, 

PAI-DE-TODOS BEM SOZINHO V AI TOCAR 

E AGORA TOCO 0 RE 

,~ r I f 
It-' 

Fi RE 

BEM FRAQUINHO TOCO RE RE RE 

TOQUEFORTERERERE RERERE 

FOI BEM F ACIL APRENDER: RE RE 

#)I r I r 
t.: 

RE RE 

0 0 

• 
0 
0 

0 

0 

' 

A dCci:ma primeira parte do repertOrio (57 a 68) atingiu as cinco notas (si, hi, sol, dO 

e re) e nao necessariamente precisam estar juntas numa mesm.a mUsica. 
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A rn(tsica 64: "Jcl aprendi !Ocar sol, lei, si, d6 e r6" compreendeu as cinco notas; 

64 .. JA APRENDI TOCAR SOL, LA Sl DO ERE 

NOT AS UTJL!ZADAS: SJ, LA, SOL, D6 ERE 

SL LA. SOL, DO RE, 

JA APRENDI TOCAR. 

VOU AGORA TE MOSTRAR, 

QUATRO VEZES SEM PARAR, 

REPETINDO BEM BONITO, 

SOL. LA. SI, Do, RE, 

V AI DE MARCHA RE: 

Sl Sl Sl S! 

LALALALA 

SOL SOL SOL SOL 

DO DO D(J D(J 

Rf; Rl; RE RE 

Sl SI SI SI 

LALA LA LA 

SOL SOL SOL SOL 

D<) DO D(l DO 

RF RE Rf' Rl~ SOL 

S! 

• 
' ' ' 0 

LA SOL DO 

E a mltsica 63: ''Tocar bem.flawinhti'' abrangeu apenas as notas doe re que foram 

compostas exatamente pam treinarem a tirada do polegar atn'is e deixar o dedo mCdio fixo 

no lugar. 
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63. TOCAR BEM FLAUT!NHA 

NOTAS lJTJLIZADAS: DO- RE- FA (OPCIONAL) 

PARA TOCAR FLAUTINHA. 

E PRECISO ATENt;'AO! 

A POSTURA CERTA E A SOLUt;'AO! 

.PERNAS CRUZADAS, 

NAO DEIXE NAO! 

OLHE PARA FRENTE 

E NAO VA NA CONTRAMAO' 

ASSOPRE SUAVE COMO UMA ORAC:AO. 

D6FASOLLA- D6 DO DO DO 

RE SOL LA SI- RE RE RE RE 

FA SOL FA LA- DO DO DO DO 

LA SOL FA SOL- RE RE RE RE 

S! LA SOL FA- DO DO DO DO 

E ate a mi1sica m\mero 68, passo a passo as criancas foram dominando o 

instrumento. Mesmo com classe numerosa, a aprendizagem se deu num processo particular. 

Foi adquiricla individualmente. Cada um teve o seu tempo para realizar o entendimento do 

conhecimento, para a conscientizayfi.o e utilizw;ao prittica desse conhecimento. Nesse ponto 

fOi impmiante atender individualmcnte cada crianp, respeitando o seu tempo. mesmo com 

classe numerosa. Algumas aprenderam r:ipido. Outras mais tarde e mals lentamente. 0 

important~ foi 0 proceSSO pelo qual todos OS aJunos da segunda s&rie experimentaram e 

todos sem exce<;:ao tocaram. 0 resultado foi pos.itivo. 

Quando se avaliou individualmente o trabalho e a viv2-ncia em sala de aula com 

f1auta doce, conheceram-se melhor as possibilidades das crianps. Num primeiro momento. 

em sala de aula, os alunos aprendermn no todo ~ explicayiio geral e aparentemcnte todos 
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tocaram. Nurn segundo instante perccbeu-se que individualmente alguns a1unos tiveram 

uma compreensao parcial, no seu tempo. 

Todas as crianyas da 211
• serie, sem exceyao, tiveram as mesmas opOliunidades e 

potencialidades para aprender. A menos que tivessem algum problema fisico ou 

psicol6gico. Nem todos possuem o mesmo talento ou as mesmas preferSncias, mas todos 

precisaram ter chances de aprender. Foi preciso que lhes fossem apresentadas diversas 

maneiras de aprendizado. As potencialidades sfio iguais. Coube ao educador despertar o 

interesse do aluno. 

0 material didatico com repert6rio para tlauta doce auxilianl principalmente o 

professor no trabalho com as mUsicas jil conhecidas das crianyas: Por exemplo: quando j<l 

estivcrcm tocando as notas si, 13. e sol, cle pocle introduzir a mUsica: "Velho A1Lirio tin her um 

sitio" e utilizar as mesmas notas aprendidas neste repeti6rio didatico. 

Vclho Miirio tinha um sitio Sl SI LA LA SOL 

E neste sitio tinha um pato; SI Sl LA LA SOL 

Era SOL SOL SOL pra lir 

Era SOL SOL SOL pra d, 

Era SOL SOL SOL pn\ todo lado 

Sl Sl LA LA SOL 

Qt1ando jtl estiverem estudando ate a nota d6, o professor ja poderti passar a melodia 

"0 !rem de ferro", do nosso folclore, e assim por diante. 

0 importante nesse trabalho de musicalizayao com flauta doce seria a pesquisadora 

n3o interromper esse trabalho, completando a criay5o e compo1; mUsicas com todas as 

notas, inclusive os sustenidos e bemOis com classes mais adiantadas, como as tcrceiras e 

gumias sE:Iies para ni'io se resumlr unicamente em algumas poucas experiCncias que 

poderiam se perder pela falta de continuidade. 
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CONCLUSAO 

Diante clas questOes formuladas no inkio do projeto: Todas as criam;as conseguem 

rocarjlauta dace? hso e passive! em escolas regulares com grupos· mtmerosos de alunos! 

Com 75 criam;as distribuidas em tres classes de segunda s6rie, que fizeram parte das 

viv6ncias para o a realizayao do experimento de ensino da tlauta doce atrav6s da percep~i:'io 

auditiva, e posteriormente ilguras musicais atraves dos ostinatos, foi constatada a 

viabi1idade do ensino de t1auta dace nas esco1as de ensino fundamentaL Todas as crianc;as, 

mesmo considenmdo as diferenyas individuais, conseguiram tocar seu primeiro instrumento 

mel6dico, filzcndo isso com alegria e interesse. Desse experimento resultou mn repert6rio 

did{ttico de flauta dace com as canyOes cantadas c tocadas pelas crianyas num total de 68 

cany6es compostas pel a pesquisadora. 

A realizayao desse material did<itlco foi o resultado do empenho e dedicayao da 

pesquisadora em criar todas as cany6es, em se realizar as experiCncias praticas progressivas 

com os alunos que cxperimentaram passo a passo cada melodia do material didfltico aqu! 

apresentado. A pnltica sempre antecedeu a teoria. 

Todas as cClulas r:itmicas aqui inseridas -fOram vivenciadas na pnltica com o pr6prio 

corpo, com rnarcayao do pulso, de litmo, cantados e tocados. Em cada peya experimentada, 

as crianyas emitiam opiniOes ricas e criativas. Todas expetimentaram o fazer musical de 

ft)tma comprcensivel e acessivel. A fonna individual e posteriormente coletiva de 

experimentar o fenOmeno sonoro tornou-se multo importante, vivenciando-o, 

interiorizando-o, fazc-ndo-o de fom1a prazerosa. 

Constatou-se, atraves desse trabalho de campo, que foi posslvet a aprendizagem da 

Hauta doce pelas crianyas da segunda sCrie do ensino fundamental, mesmo em turmas 

11U1TitTOS<IS. 

E perfeitamente possfvel uti!izar essa metodologia em esco1as de ensino pUbliw, uma 

vez que a faixa et3ria das criant;:as C semelhante. Espera-se que todo esse processo 

dcsencadeado pel a pesquisadora possa ser urna contribuiyUo altemativa para o ensino da 

flauta doce nas escolas pL1blicas, uma vez restabelecido o cnsino de mUsic a. 
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0 importante seria nao interromper esse ensino para n5o se resumir unicamente em 

algumas poucas expeti&ncias que podem se perder pela falta de continuidade. 

Caberit ao professor de mllsica trazer projetos inovadores que despertcm a 

curiosidadc das crianyas, que proporcionem oportunidades de criayao e tmnbem de 

conhecimentos musicais globais e relevantes para a vida de cada crianya. Com a 

capacitay3o de professores de mUsica, este projeto poden1 se expandir para as escolas 

pl1blicas. 
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01. RAP DA FLAUT A DOCE 1 

FLAUTA DESMONTADA. TOCAR APENAS COM 0 BICO (BOQUILHA) 

VAMOS HOJE CONHECER UM INSTRUMENTO DE SO PRO. 

E A FLAUT A DOCE, DOCE, DOCE E DELI CAD A. 

OLHE QUANTOS BURAQUINHOS TEM, A SUA FLAUTA **** (PROFESSOR 

PARA A MUSICA E CRIANcAS OBSEVAM E CONTAM OS BURAQUINHOS DA 

SUA PLAUT A). 

PARA SOPRAR, USAMOS A BOQUILHA. ****(PROFESSOR MOSTRA). 

E, MESMO SENDO DOCE, NAO E DE COMER NAO' PORISSO, 

NAO MORDA A FLAUTA NAO' 

AH! E TAMBEM MUlTO IMPORTANT£ NAO TAPAR A ABERTURA **** 

(PROFESSOR MOSTRA), POlS E DALf QUE SA! 0 SOM. 

PEGUE A SUA COM CUlDADO E VAMOS LOGO DESMONTA-LA. **** 

(PROFESSOR MOSTRA). 

VAMOS TOCAR AGORA, APENAS COM A PARTE DECIMA. 

PARECE UM APITO E DA VONTADE DE APJTAR. COM A FLAUTA 

DESMONTADA VAMOS VERO QUE VAl DAR. 

APITE, IRRITE, !RRITE E APITE, APIT ANDO ASSIM: 

"A-TI-RE! 0 PAU NO GA-TO-TO, 

MAS 0 GA-TO-TO, .... 

E AGORA VOCES V AO ME ACOMP ANHAR TOCANDO: 

TA TA TA VE- NHA CA 0- LHE LA TO- QUE JA 

TENTE AGORA NAO MAIS APITAR, MAS 0 SOM AINDA VA! SER BEM AGUDO 

NESTA MELODJA. 
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Rap da Flauta doce 1 

••! u crl~r ~ltu UJiu~ lccncculuucrl 

1 

14 

28 

II 

Vamos:lwjl!: ~o~.;:e:r um.lru:ttumuLtoih sopro Eaflauta®cl!:doce doce&!licada 

-

- -
Profesoor pila e mostre !""' 
a! unos ol:lde e a boquilha 

Pols' 1! da li que sai o ~am. 

- -
Profesoor piha e mostre l'l!i 
flaula 

1o gp d.enwm tA. • 1a Profesro:r pi:ra e vamosto car a go ra 
des:monta a sua flauta 
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"AMQR DE SER CRIANCA" -(SOM TOCADO COM A FLAUTA DESMONTADA 

NENHUM BURAQU!NHO TAP ADO) 

Umaamizade u i 

Um abrayo u i 

Um carinho u r 

Um beijinho u r 

Delicadinho u i 

ATlVlDADES: 

1. PESQUISAR ONDE SURGIU A PLAUT A DOCE? 

2. SERA QUE EXJSTEM OUTROS TIPOS DE FLAUTA? 

3. DESENHE UMA FLAU'fA DESMONTADA E EM QUANT AS PARTES ELA SE 

DIVJDE'> 
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Rap da Flauta doce 1 (cont) 

•• i 66b!r r r r I c r c r u:rl 6 r r r w I r r 6 i rr I r:atirl 

11 

n W.ll:ll a pito'~ d.ivon ta &de'tpit.J.rcama f11uta deSl:l:ll:ll:'iUdt vuno$ v~ro qru:v1.idu-.A pitt irri u lr 

riU a piU'tpi tm.dou >:im 

- - • 
l.Tocar: "AtiJeio pmno ga1D" r.el'tiiS com a plt1f de cima da flauta. 
2. Pmfes~m tocF.I. ou canta "Atilei o plU no gato"e filunos resp:mdem: to" to; 
reu-reu. 

41 i u lr u lr u lr u I r u I u r r rr I 
ti ve nht d. V~ rilu ci to ~ ji to ~ jl. tat U'i go n rl:io nn£ t pi 

2l 

II r u 1 u cr u 1 u u rr 1 u t ~,IH 1 "3 1 n u· 1 

J J I J J tJ' If' n 
1ltli c i rt nho 

"' 
tw J u It' I J fl IJ 1 O' lf~·f' II 

ji lilii.l de li ((!_ di nho 
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02. RAP DA FLAUTA DOCE 2 

FLAUTA MONTADA E SEM NENHUM BURAQUINHO FECHADO 

JUNTE AGORA COM CUIDADO 

TODAS AS PARTES DA FLAUTA * * * * 

.SEM TAPAR NENHUM BURAQ1JINHO 

E TOQUE NOVAMENTE ESTA MELOD!A, 

BEM LEVINHO E DELICADO: 

AMOR DE SER CRIANCA (flauta montada e sem nenJmm buraquinho fechado) 

Uma amizade u r 

Um abra9o 

Um carinho 

Urn beijinho 

Delicadinho 

ur 

Ui 

Ui 

ur 
MUlTO, MUlTO BEM, E MUlTO PRAZER 

EU SOU A FLAUTA DOCE, DOCE DOCE E DEUCADA. 

EU SOU MUlTO lMPORTANTE 

E QUERO MUlTO SER AMADA. 

NAO GOSTO DE CAIR NO CHAO, 

NAO GOSTO DE CAIR NO CHAO, 

POTS FICO TODA DOLORIDA, 
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Rap da flauta doce II 

'" !U 

- • • j' ., -P!~·k•:<.(H p:tr:\.; <>I"•, 'In' 
,,_ ,)M>:"> ,, "•'!!I;W\1'1:.,. fu»t."' 

Xm " "" 

- -
hxa J:~'{lf.l com a lhutn nwnuda, 

11Lh :.~:m t<~pJt nenimm buuqvmh('l 
... T~ 

j> 

.. ~~ -------
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E POSSO ME QUEBRAR. 

E QUANDO TERMINAR DE TOCAR, 

DEIXE-ME BEM LIMPINHA, 

TRATANDO-ME COM CU!DADO. 

E AS MJi.OS? E AS MAOS? 

MAO ESQUERDA FICA EM CIMA 

E A DIREIT A MAIS EMBAIXO. 

E QUANDO TOCAR, LEMBRAR DE COLOCAR 

A EMOcAO NO CORAcAo. 

MUlTO MUlTO BEM, 

EU SOU A FLAUTA DOCE DOCE DOCE E DELICADA 

A T!VlDADES: 

I. DE!XARA FLAUTA NA SUA FRENTE E DESENHA-LA BEM BONITA 

2. VAMOS CRIAR UMA CANCAOTAMBEM? PEGUE PAPELE CANETA E 

VAMOS LA' 
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2 Rap da flauta doce II 
JJ 

-~~-cr rib r r,r lu t 
rnn - tc'c que - ro nmi - to scr a ma dn. Niio gos-to de ca - ir no 

Jd¥j j J I B • 
chth N5o gos-to de ca- ir no chi:io, pOlS fi • co to- dn do lo -

2 
I 

) :II SJ j ill 
n l. 

~¥ '1 ]> I J J j J I + .. 
ou 

ri - de 0 poo -
'" 

me qoc brar_ Nfio brar ' 

45 

~41JJJ DIJ.- J :J J J JIJ=;~ j j J; J ft;RUI 
quan.{lo tcr-mi-nHr de to- car me dei-xe bem lim- pi-nha me tm-tan-do com cui- da-do. 

-19 

n-t-u I lc 
! 

r u r u r j r r r r r r r r jl 
E " 

miios'J E " m§os? On-dc'C'o ccr- to co - lo - cil - las? M5o cs- qucr- da n -ca'crn 

53 

~~r r r r r r r r I g ~ ~ D I r g u I r r c r r ol 
ci- mn c'a di -rei - ta mais em bai-xo_ E quan-do to-car lcm-brardc co-lo-car a'c-mo-

57 

-II 
~~ r r r ! r I r r j r L" ! I c g t r 

yiio do co- ra-yii.o! mm - to mui- to lxom 0 fl1Ul to pra - .ccr! Eu 

61! 

-II 
6:-:: 6 b r b: b j r lr b ;I; r c r 

SO\! " 
nau tn do " do 

" 
do - ce'e do li Cil da! 
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03. A MAO ESQUERDA E SEMPRE EM CIMA 

PARA TOCAR FLAUTINHA VAMOS LOGO APRENDER: 

MAO ESQUERDA FICA EM CIMA E A DIREITA MAIS ABAJXO. 

1RES EM CIMA, QUA TRO EMBAIXO, 

0 DEDAO FICA ATRAS. 

MAO ESQUERDA FICA EM CIMA E A DIREITA MAIS ABA!XO. 

AT!VlDADES: 

7- LEVANTAR APENAS A MAO ESQUERDA. 

8- AGORA APENAS A DIREITA 

9- JUNTOS: MAO ESQUERDA· BRA<;:OS PARA CIMA 

MAO DIREITA· BRA<;:OS PARA BAIXO. 

I 0· CANTARA MELODTA, F AZER OS MOVIMENTOS, MAS SEM A FLAUT A. 

11- TO DOS AGORA COM A FLAUT A, MAOS CORRETAS, CANTANDO E 

FAZENDO OS MOVIMENTOS. 

12· DESENHAR AGORA A MAO DIREITA E A MAO ESQUERDA. OBSERVAR 

BEM SE ELAS SAO IGUAJS OU P AREClDAS. 

I\OTA".- PROFESSOR: NAO SE ESQUE~'A DE QUE VOCE ESTA DE FRENTE PARA 0 ALUNO E ENTAO, PARA 

ELE Ni\0 CONFUND!R, QUANDO VOCE PEDIR PARA. ELES LEVANT AREM A MAO ESQUERDA, VOCE 

LEVANTA A SUA DIREJTA E VJCE-VERSA, POlS SUA'S MAns FUNCfONAM COMO ESPELHO PARA ELES. 
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03. A mao esquerda e sempre em cima 

c Am 
G7 

'IJJ j 1 J I J J J J I J J J J I J J J I J J a J I 
Pa ra to car flau ti nha va mos lo go a pren der mao es quer da fi caem 

6 
c G7 

'J J l I * JJIJJ;;IJJ* J J I 
Cl ma X X ea di ret ta mais a bai xo X X tres em 

'J J j J IJ J * 
1£ 

c G7 

Cl ma qua troem bai xo X X ode daofo ca a tras X 

c G7 c 

X mM es quer da fi caem Cl rna X X ea di rei ta fi caem bai xo 

X X Observayao para o professor:Demonstrar para o aluno a posiyao pedida; 
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04. OS CINCO DEDINHOS 

VOU APRESENTAR A TODOS VOCES, 

OS CINCO DEDINHOS DA MAO. 

DEDAO E 0 MATA-PIOLHO 

FURA-BOLO FURA 0 BOLO 

DEDO DO MEIO E 0 MAJOR, E 0 PAl DE TODOS, 

SEU VIZINHO MORA AO LADO, 

0 MENORZ!NHO E 0 MINDINHO 

MUlTO PRAZER * ( MAOS SE ENTRELA<;:AM) 

ATJV!DADES: 

I- DESENHAR SUA MAO E SEUS DEDINHOS; 

2-PlNTAR DE CORES DIFERENTES 0 MATA-PIOLHO, FURA-BOLO, PAI-DE

TODOS, SEU VIZINHO E 0 MINDINHO. 
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04. Os cinco dedinhos 

c G7 c 

'g £· 'I 'i )1 I; J J J Jl IJ J J J )1 I 
Vou a pre sen ta; a to doe vo cCs OS 

G7 c G7 
4 

' 
J J J J J J I J 'i 'I' ) I J J J J J J ' 

em co de di nhos da mao. De d§.o e 0 rna ta pl 

c Am G7 c 
7 

'J J 'I' J ) I J ) J J J IJ J 'i j J 3 
0 lho Fu ra bo lo fu ra 0 bo lo. De do do 

G7 Am c G7 c 

J I J JiJJJJJ 
me10 eo mm or eo pru de to dos. Seu VI Zl nho mo ra ao Ia do. 

G7 Am F G7 c 

J' I u J J J J '1 I J. 3 J J. ' 
II 

0 me nor z1 nho e 0 mm di oho. *Mui to pra zer! 

* As maos se entrelayarn 
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05. MATA PIOLHO X FURA BOLO 

NOTA UTILIZADA: Sl 

VAMOS HOJE APRENDER A TOCAR A NOTA SJ 

PEGUE A FLA\JT A COM CUJDADO 

MAO ESQUERDA OLHA LA' 

0 DEDAO MATA PIOLHO TAPA 0 BURAQUINHO ATRAS 

E 0 DEDO FURA BOLO 

FECIIA SO UM BURAQUINHO 

E AGORA TOCO 0 SJ 

' 
% r I' 

f':/ I 
SI Sl 

TOCO SO A NOTA Sl Sl SI 

Sl DE SINO E DE SINAL SI SI 

Sl DE SINO DE NATAL Sl Sl 

ATIVIDADES: 

': ' 

!_ ~) '_ ,~ 

SJ 

1. DESENHAR SUA MAO E PINTAR APENAS OS DEDOS MATA-PIOLHO E 0 

FURA-BOLO. 

2. DESENHAR UMA FLAUTJNHA E PINTAR APENAS 0 BURAQUJNHO TAP ADO 

DA NOTA Sl. 

3. USANDO ESTA MESMA MELODIA. CRJAR OUTRA LETRA PARA A MUSICA 

"MATA-PIOLHO E FIJRA-BOLO". 
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05. Mata piolho e fura bolo 

G G 07 G 

,~i£ JJIJJSir glfiBir JJI 
Va mos ho je a pren der a to car a no ta SI pe guea 

G G 07 G G 

6 

'ti J J J J lg u I B B IJ £ It J J I 
flau ta com cui da do mao es quer da o lhe hi! 0 de 

G G 07 G G G 

II 

,~ J u n lu u 1 n n 1 r * 1£ J u IJ 3 n 1 
diio rna ta pi o tho ta pao bu ra qui nhoa tnis eo dedofura 

G 07 G G G 

17 

,~ggiAAIJJt I* JJIJJSI 
bo lo fe cha sO urn bu ra qui nho E a 

G 

SI 

G 

I' 
SI 

G 

I I' 
SI 

G 

s:J noe de si nal 

f' 
SI 

07 G 

g lA Air I' 
To co s6anota SI SI 

G 07 G 

If' uiBBIJ 
SI SI de si no de na tal 
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go ra to coo 

G 

I I' J J 
SI Sr de 

G 

I' lr· l II 
SI SI 



06. Sl DE SAC! 

NOTA UTILJZADA: Sl 

ONDE E ONDE E? 

QUE SEEN CONTRA A NOTA SI'' 

SI SI 

SOBE A TERCEIRA LJNHA- Sl SI 

0 SAC! DA 0 SINAL- SI SI 

0 SAC!- Sl Sl 

DA 0 SINAL- SI SI 

PULA, PULA NUM SO PE- SI Sl 

PULA, PULA E DA NO PI~ - SJ SI. 

A TIVIDADES: 

L DESENHAR E PINTAR 0 SAC! PERERE .. 

2. VAMOS NUMERARQUANTAS LINHAS TEM A PAUTA MUSICAL? 

3. E AGORA QUANTOS ESPA<;:OS? 

4. FAZER UM X ONDE FICA A NOTA SI. 

1!0 

i I 

• • 

1 
0 

' 

t 
SI 



06. Si de Saci 

G G 07 07 G 

J w lr u 1J giBDir [' 
On de e? On de &.? Que seen con traa no ta si? SI 

G G G G 07 

J J IJ J £1 lg f' glgBI 
S! So be a ter cer m li nha SI SI Osa ciditos1 

G G G G G G 

f' If n I:J r I [' [' 
nal! SI Sl 0 sa Cl SI SI d3o si na! SI SI pu !a 

07 G G 07 G G 

'~ U R I r t' I r n I U R I J f' I t' t •II 
pu la num s6 pt\J SI SI Pu Ia pu lae dlr no pe SI SI 

SugestOes para o professor: 

t' I f' t' If' 
Cantar a nota si Bater palmas 

111 

f' lr 
Assobiar 

[' I f' II 
Tocar na flauta Tocar a nota si 

quando cantar 
pular como sa< 



NOTA UTJLIZADA: SI 

VENHA, VENHA, VENHA 

VENHA APRENDER 

07. CANCAO DA NOTA SI 

VENHA APRENDER A NOTINHA SI 

' r r 
" SI SI 

SO UM BURAQUJNHO, 

UM BURAQUINHO ATAAS, SI SI 

UM BURAQUJNHO NA FRENTE, 

EASSIMQUESEFAZ: Sl SI 

ATIVIDADES: 

SI 

01. VAMOS FICAR UM MJNUTO EM SILENCIO PARA PODERMOS OUVIR SE 

HA PASSAROS CANT ANDO LA FORA E T AMBEM OUTROS SONS? SE 

HOUVER, QUE TAL !MIT A-LOS PRIMEIRO CANTANDO E DEPOIS 

DESENHANDO 0 QUE OUVITJ? 

02. CRIAR UMA PEQUENA MELODIA COM OS SONS OUVIDOS. 
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,~ 

'ti 
11 

,~ 

i# 

07. Can<;ao da nota si 

G G 07 07 07 

! J J n lr r I u u I J ~ lggl 
Ve nha ve nha ve nha. Ve nha a pren der Ve nha a pren 

G G G G G 

r u lr J lr t' I I' * 
II:J J B I 

der a no ti nha Sl SI SI S6 urn bu ra 

G 07 07 G G 

I" u 1u u I J 
I' I I I' ¥ J I j J n I 

qUI nho urn bu ra qUI nhoa tras SI SI Urn bu ra qumho na 

G 07 G G G G 
2 

r u I J B I r [' lp t =II j 
t' I t' * 

=II 

fren tee " sim que se faz! SI SJ faz! SI SI 

SugestOes para o professor: 

I' I' I' [' II 

1. Bater palmas 2. assobiar ou usar 
passarinho com 
agua 

3. can tar a noia si 
na altma pedida 

4.Com a flauta na 5. Tocar na fi 
mao, fazer a po- a nota si 
siyiio correta sem 
assoprar. 

1!3 



08. COELHINHO DA P ASCOA 

NOTA UTILIZADA: SJ 

COELHINHO DA PASCOA, 

COELH!NHO FELIZ, 

TRAZ MUITOS OVJNHOS, 

TODOS PARA M!M 

DOU UM PULO PRA FRENTE, 

DOJS SALTOS PRO LADO, 

UM SALTO PRA TRAS 

l. !JATO PALMJNHAS X X X X 

!JATO OS PEZINHOS XXXX 

RODO QUE RODO, 

ATE ME CANSAR, XXXX 

2. TOCO FLAUT!NHA: 

Sl SI SI SI 

A NOTA Sl SJ SI Sl Sl 

TOCO QUE TOC:O, 

ATE ME C:ANSAR SJ Sl SI SI 

ATJVlDADES: 

l. SERA QUE 0 COELHO BOTA OVOS? PESQUISAR 0 SIGNIFICADO DO 

COELHO, DO OVO E 0 QUE ISSO REPRESENTA NA PASCOA? 

J 14 

' i: 

Sl 



08. Coelhinho da Pascoa 

G G Am G7 

' M g 'i ¥ Ji J J J II: J J J J J J I J ;d J J I 
Coe lhi nho da Pas coa coe !hi nho fe liz_ Tra mui tos o 

D7 Am G G 

4 1 2 

@~JJJJJJIJ J1 J J J =II J 
vi nhos to dos pa ra m1m. Coe !hi nho da m1m. Douum pu lo prii 

7 ,_ 

13 

'N 

f-

G Am G 

J J J J J J IJ J J J J 
fren te do is sal tos pro Ia do urn sal to 

G 07 G G 

J J1 J I t' t' r t'" IJ 
l.Ba to pal ffil nhas Sl SI SI Sl Ba 

G G D7 

!' t' r t'" I J j J J • Jl IJ 
S! SI SI Ro do que ro doa te 
G G D7 G 

t' lj J J J ll;jJJ 
SI SI Sl SI Ro do que ro doa te me can sar! 

2. TOCO FLAUTINHA SI SI SI SI 
A NOTA Sl Sl SI SI SI 
TOCO QUE TOCO ATE ME CANSAR SI SI SI SI 
TOCO QUE TOCO ATE ME CANSAR SI SI SI SI 

!!5 

D7 

J I J. J. 
'--...../ 

pra trlis 

D7 

J J J1 J 
toos pe Zl nhos 

G 

J J J. 
me can sarl 

G 

I t' t' r t'· 
SI Sl SI Sl 

II 



09. QUEM SABE TOCAR A NOTA Sl? 

NOTA UTfLIZADA: Sf 

QUEM JA SABE TOCAR 

A NOTA Sl? 

• r r 
Sl Sl 

QUEM JA SABE TOCAR A NOTA SI? · SI SI 

TOQUE FORTE· SI Sl 

MUlTO FORTE· SI SI 

TOQUE FRACO · SI SI 

BEM FRAQUINHO Sl SI 

TOQUE SEMPRE A NOTA Sl - SI SI 

TOQUE SEMPRE A NOTA Sl · SI Sl 

ATIVIDADES: 

SI 

I. FAZER UM DESENHO BEM BONITO DE UM I.UGAR QUE VOCE GOSTARIA DE ESTAR 

SE NAO ESTIVESSE NA AULA AGORA. 

2. AS NOT AS MUSICAlS SAO SETE. SERA QUE VOCE SABE COMPLETAR? 

DO ..... Ml .... SOL ..... Sl ...... 

3. NA PAUTA MUSICAL A BAIXO VAMOS DESENHARA CLAVE DE SOL QUECOMECA 

NA 2A. LINHA E A NOTA SJ QUE FICA NA 3A. LlNHA. 
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09. Quem sabe tocar a nota si? 

G G Am 07 G G G 

IJ j J I J r lr J ;IJ j 3 I 
Quem ji sa be to car a no 

"' 
si? SI SI Quem ji sa be to 

Am G 

8 

~~ nniJ r 

15 

~~ 

22 

'ti 

car a no ta si? SI 

Am G 

J J t' I [' J J 
fra co SI SI Bem 

G G 

f' J J I J 
SI To que sem 

SugestOes para o professor: 

f' 

1 Bater palmas 
com a d.iniimica 

G Am G 07 G 

SI To que for te Sl SI Mui to for te SI SI To que 

07 G G c c 

I J J [' I [' J J I J j 3 I J J IJ [' 
qui nho SI SI To que sem pre a no ta s; SI 

G 07 

- J I J J 
p>e a no 

2. Assobiar (treinar o 
assobio para crian

yas que ainda niio 
sabem) 
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J 
ta 

G 

IJ f' 
s; SI 

f' 

3. Tocar como brin
cadeira, onde as 

crianyas podem 

apitar. 

G 

I t' £ 
sr 

t' II 

4. Tocar a nota sic 

na posiyffo corre

com a d.in3mica 
pedida. 



10. FAMILIA COCORO 

NOTA UTJLIZADA: SJ 

0 GALINHO CO C(J RO -CO -CO- RO 
E A GALJNHA QUE QUE RE- QUE-QUE- RE 

FORAM VISITAR-TAR-TAR-TAR 

OS PINTINHOS PIU PIU P!U- PIU- PIU- PIU 

DA GALJNHA CARI.JO- JO- JO- JO 

0 GALJNHO CO CO RO -

' ?; f f I f ,_ 

SI SI SI 

E A GALJNHA QUE QUE RE- Sl SI SI 

FORAM VISIT AR- Sl Sl SI 

OS P!NTINHOS PIU PIU P!U • Sl SI Sl 

DA GALJNHA CAR!JO- Sl SI Sl 

AT!V!DADES: 

Sl 

01 NA PAUlA ABA!XO, ESCREVER NA TERCEIRA LJNHA QUANT AS VEZES 

APARECEU A NOTA Sl: 

02. DESENHAR A GALINHA CARIJO E SEUS PINTINHOS: 
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,~ 

7 

'# 

21 

fti 

10. Familia Cocor6 

Em Em Em 

i t I 

J ) l:l 3 J J IJ I I' I' lr J 
1.0 ga li nho Co co r6 co co r6 ea 

Em Em Bm7 Em 

J I I' r I I' * 
I n Dlr I I' 

re que que ' Fo ram vi si tar tar que 

Bm7 Em Bm7 Em 

ti nhos piu piu piU 

8m7 

pm pm pm da ga li nha ca ri j6 

~( 

I 
j6 

Em 

n IJ J J aS IJ I I 

da ga li nha ca ri j6 

2. 0 galinho Cocor6 SI SI SI 
E a galinha que que re SI SI Sl 
Foram visitar SI SI SI 
Os pintinhos piu piu piu Sl SI SI 
Da galinha carij6 Sl SI SI 
Da galinha carij6 SI SI SI 

1!9 

It' r' 
j6 j6 

87 

3 IS J J I 
ga li nha que que 

Em 

I' I r' B I 
tar tar OS pm 

j6 i6 

Em 

II 
j6 



11.0 COELHfNHO 

NOT A UTJLIZADA: Sl 

0 COELHINHO VAl CHEGAR 

f. 

£ F F It--

Sl Sl 

MUITOS OVOS VOU GANHAR- SI SI 

UM E DOIS E VOU OLHAR SI Sl 

TRESE QUATRO VOU LEVAR SI SI 

0 COELHINHO PRA BRINCAR SI SI 

0 COELH!NHO PM BR!NCAR SI SI 

ATIVTDADES: 

01. DESENHARO COELHJNHO E SEUS OVOS DE PASCOA; 

• 

Sl 

02. VAMOS CRJAR UMA PEQUENA MELOD!A COM 0 TEMA: COELH!NHO 

DAPASCOA? 

120 



11. 0 coelhinho 

E E 87 87 

0 coe lhi nho Val che g<rr SI S! Mui tos 

E 87 87 
5 

'##l J 3 J 3 I J I' I I' n il E J J 
0 vos vou ga nhar SI Sl Urn e dois' e vou 0 -

E 87 E 

9 

,~Hl J lr 0 I J j J J I J t' r 
rtw SI SI Tres e qua tw vou le var SI 

87 E 

13 14 15 16 

&~r• A IJ J J J I J lr n 
1' I' oJ 
Sl 0 coe lhi nho pra brin car SI SI 0 coe 

87 E 

17 18 19 

,~Ml J J f J I J f' lr £ II 
lhi nho pra so nhar SI SI 
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12. ZECHULE 

PARA SEMiNIMAS EPAUSAS DE SEMiNIMAS 

NOT AS UTILIZADAS: Sl 

ZE CHULE E OM CACHORRINHO 

PRETINHO, PRETINHO, QUE TEM CHULE. 

QUANDO LATE FAZ ASS!M: 

~F F 
'· SI Sl 

QUANDO DORME FAZ ASS!M: 

' .?; ! ! 

•• 
Pau:a PauS3. 

ACORD ADO 

DORMJNDO 

ACORDADO 

DORM INDO 

SI Sl 

PAUSAPAUSA 

SI Sl 

PAUSAPAUSA 

ACORD A zt' CHULE. ZE CHULE' 

ATIVIDADES: 

i J 

• • 
" " " 

Sl 

2. AS PAUSAS SAO SINAIS DE SILENCIO NA M(JSICA, ONDE DEVEMOS 

PAJ<AR DE TOCAR OU CANTAR. 

3. FJCAR UM MINUTO EM SILENCIO E OUVIR OS SONS AO REDOR. 

ANOTAR. SERA QUE ESSES SONS TAMBEM TEMPAUSA0 VAMOS CR!AR 

SiMBOLOS PAI<A OS SONS OUVIDOS E SUAS PAUSAS? 
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12. Ze Chule 

Para flxar a seminima e pausa da seminima 

D A? 

II 'i 
' Jl 

ze Chu Je e urn ca char n nhn p.e 

D A? D 

n 1J r I~ Bi 
ti nho pre ti nho que tern chu Je! Quan do 

A? G D A? 

r lr J a I '"J J '"J J I J l 
Ia te faz as s1m: sr sr Quan do dor me faz as stm: siJencio 

A7 G A7 
16 

'ti~ * 
J J IJ J f' lr J J I J J 1 

siH~nio A cor da do sr sr do or mm do silencio 

A? G A? 
20 

,~~ 1 J J IJ J I' 'r 
j J IJ J £ 

* ' Jl I 
Silencio A cor da do sr sr Dor min do silencio silencio A 

G A7 D A7 D 

25 

,-~ J 3 J J IJ J J I J I II 
cor da ze Chu le ze Chu l'l e 

!23 



13. APENAS TRES IJEDINHOS 

NOTA UTILIZADA: LA 

USO APENAS TRES DEDINHOS 

PRATOCARANOTALA 

MATA PIOLHO FECHA XfRAS- LA LA 

FURA BOLO E PAl DE TODOS, LA LA 

FECHA OS DOIS NA FRENTE ASSIM LA LA 

FECHA OS DO!S NA FRENTE ASSIM LA LA 

ATIVIDAIJES: 

• • • • 
0 

0 

0 

• 

LA 

I. DESENHAR SUA MAO E PINTAR APENAS OS DEDOS: MATA-PIOLHO, FURA-BOLO. E 

0 PAl DE TODOS. 

2. COMPLETAR A SEQUENCIA SUBINDO: DO .... Ml ..... SOL ..... Sf 

l. COMPLETAR A SEQUENCIA DESCENDO: DO .... LA .... FA ..... RE ...... 

4. COLOCAR UM X ONDE FICA A NOTA LANA PAUTA: 

·-·---~-----------·--- ---~-~-- ~---======---------------------
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13 .Apenas tres dedinhos 

D D A7 A7 A7 

f ti# i l n lj J J J IJ J It .J.. J I J J i J I ;;j 

u soa pe nas tres de di nhos pni to em: a no ta 

D D D D A7 
6 

f~ J ~ 
X I ~ X 

* 
I 

--1 
iii n IJ J J J I J ~ 

X 

Ia LA LA Ma ta p! 0 lho fe chaa tras LA 

D A7 D 
I I 

,~ 
I 

I J. I J J lA l I l n =j 

J J -· I x J) g X 

LA fu ra bo Joe pat de to dos LA LA fe elm 

A7 D A7 
16 

& MMII= J. J'i ~ 
I n J. k 

I J J I J I ~ I J! X 8 

o) 

do is na fren teas S<m LA LA fe chaos dois na 

D D D 
21 

,~~ J J I J 
~ I X 

~ 
X t II 

fren teas sim LA LA 

125 



14. CANCAO DA NOTA LA 

NOTA UTlLlZADk LA 

LA LA LA E BEM LONGE 

LA LA LA 

LA LA LA E BEM AQU! - LA LA LA

LA LA LA DA NOTA LA LA LA-

FECHO ATRAS UM BURAQUfNHO- LA LA LA 

E NA FRENTE FECHO DO!S LA LA LA 

LA LA LA DA NOT LA- LA LA LA 

ATJV!DADES: 

l. VAMOS CRJAR UMA MELODIA COM ESSE RITMO? 

• 
' ' ' 
' ' 

• 

LA 

u r 

2. NO RITMO ABAIXO, BATER PALMAS NA UNHA DECIMA E BATER OS PES NA 

UNHA DE BAIXO: 

MAOS r r 1 r r 1 r r 1 u r 1 r ' ' i 

PES 

r r lr r lr r lr r r r lr r -t 
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14. Can~ao da nota hi 

D D A7 D 

J J I J J J IJ J 0 I 
Li li Ia e bern lon ge LA LA Li Ut hi Ia e bem a 

D F~m D 

A 1J BIJJfJIJ n I 
I J J X 

qut LA LA LA Ut Ia hi da no ta hi LA LA LA Fe choa 

D D 
11 

~~H ! J fl I J J A I J 
trfts um bu ra qUl nho LA LA LA E na fren te fe cho dois LA LA 

!6 

£ ~M j £] 
oJ 

LA La Ia 

SugestOes para o professor: 

I <Bater palmas 

F~m 

IJ 
ili 

] J ] 
da no ta 

2. Bater palmas nas 
colcheias e ope na 
semintm~ 

127 

D 

IJ 
ta 

I 
X 

I 
X 

LA LA 

3. Can tar a nota na 
altura correta; 

I j i 
LA 

4. Tocar na flauta 



15. JOAO OU MANOEL 

NOTA UTlLIZADA: LA 

QUEM SERA QUE MANDA AQUI? 

~BJ 
•• LA LA LA 

ii 0 JOAO OU MANOEL? LA LA LA 

QUE COMPROU UMA FLAUTINHA LA LA LA 

NAO TOCOU NEM SOL NEM FA LA LA LA 

TOCA APENAS LA LA LA LA LA LA 

ATIVJDADES: 

• • • 
0 

0 
0 
0 

' 
l 

LA 

01. VOCE SE LEMBRA QUAIS SAO AS SETENOTAS MUSICAlS? FACA UMA 

ESCADINHA E ESCREVA 0 NOME DE TODAS. 

02. VAMOS CRIARDUAS FRASES PARA ESSES RITMOS? 

LJ r LJ i 
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15. Joao ou Manoel 

D D A7 

~tift ! 
* 

r J I I J J J J I J n I J j J I 
Quem se ra que man daa qm LA LA LA Eo Jo 

D A7 A7 
5 

~~ J J n IJ A I ~ X J J I 
I 

J J d J 
ao ou Ma no el LA LA LA Que com prou u rna flau 

D A7 D 

9 

& tift J J n I j J J I j 3 f J IJ 0 
oJ 

ti nha LA LA LA Nao to cou nem sol nem fa LA LA 
A7 D 

%tift ~ 
X ;A If J j J IJ A I ~ )( l II 

LA To caa pe nas ta 1a ta LA LA LA 

129 



16. OS GATOS 

NOTA UT!LIZADA: LA 

0 GATO PINTADO DO LADO DE LA 

1. ~ 

)'I .. 
... 

LA LA 

0 GATO XADREZ QUE PULA PRA CA · LA LA 

OS DOIS PULARAM PRA LA · LA LA 

PARA TOCAR 0 LA LA LA LA· LA LA 

PARA DAN(:AR 0 CHA CHA C:HA C:HA.. LA LA 

A TTVIDADES: 

J. DESENHAR OS GATOS: PINTADO E XADREZ; 

2. VAMOS CRIAR UMA NOVA LETRA PARAESSA MUSIC:A? 

OGATO.... ............................... ........................... LA LA 

0 GATO ............................................................................. LA LA 

OS DOIS ......................................................................... LA LA 

PARA .............................................................................. LA LA 

PARA ........................................................................... LALA. 
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16. Os gatos 

D D D 
2 3 

'! 

J1 IJ J J J J J 
0 ga to pm ta do do 

I J J J J 
!a do de hi LA 

D A7 D 

4 

'#~ f 'I X 

LA 

5 

J J J J I J 
0 ga to xa drez 

6 

JJJJIJ tl I I 8 X 

t LA LA que pu la pn\. ca 

D D A7 

7 8 9 

,~ J Ji J J J jJ K g 'j!J J J 
do is pu Ia cam pri Ia LA LA Pa ra to car 0 

D A7 D 

/0 11 12 13 

,~q J J J Pi J ' J J J I J 
hi hi hi Ja LA LA Pa ra dan yar o chii. chit eM cha LA LA 
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17. Sl E LA JUNTINHOS 

NOT AS UTILIZADAS: SJ E LA 

EU .rA SEI A NOTA SI 

QUERO APRENDER 0 LA 

FECHO ATRAS UM BURAQUINHO 

E NA FRENTE FECHO DOIS 

EOLA 

I • 
• LA 

E 0 Sl 

Sl Sl 

BEM JUNTINHOS TOCO Sl E TOCO LA- LA LA 

BEM JUNTINHOS TOCO LA E TOCO SJ - SI SI. 

ATIVIDADES: 

I I ! 
• • • • 
0 • 
0 0 

0 0 

0 0 

' 0 

' ' 

SI LA 

I. OBSERVANDO A ESCADINHA AO LADO, COLOCAR UM X NA RESPOSTA CORRETA: 

A NOTA LA FICA: ( ) ABAIXO DA NOTA DO 

( ) ACJMA DA NOTA Sl 

( ) ABAJXO DA NOTA Sl 
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17. Si e La juntinhos 

G G G 

'ti i t J J I J J --~ J lr 'i J J IJ J n 
Eu Ja se> a no ta SL Que ro a pren der 0 

07 07 Am G 
5 

'# J 'I F~ I ,..~ 
,.. 

J I J J 
_, 

~ I J J ~ J J J J • 
Ia Fe choa tras urn bu m qw nho e na fren te fe cho 

G 07 G 
9 

,~ J --~ J IJ J I J n lr t' lr 'i J J 
dms. E 0 lli LA LA e 0 " SI SI Bern jun 

07 G 07 
14 

,~ J J J J IJ J J J IJ J I J 'i J J 
ti nhos to co " e to co !a LA LA Bem jun 

G Am 07 G G 
18 

$# J J J J IJ J J J IJ r lr l 
ti nhos to co Ia e to co 

" 
Sl Sl 

SugestOes para o professor: 

01. MUsica para preparar os dedinhos dos alunos para duas posiyOes diferentes 

02. Antes de tocar na flauta, apenas deixar posiyao correta na flauta e cantar as notas antes de 
tocli-1as. 

133 

I 

II 



18. BRINCAR DE PULAR CORDA 

NOTAS UT!LIZADAS: SJ E LA 

VOUPULAR, 

YOU BR!NCAR, 

VOU BRINCAR DE PULAR CORDA 

' J ~ t:)l u I u I u , 
' Sl SI LA Sl Sl LA SJ SI 

PULA, PULA CORDA, 

DE UMA PERNA SO 

SI Sl LA Sl SI LA Sl SI LA LA LALA SI 

BRINCO E PULO 

DE UMA PERNA SO 

, ' 
Sl Sl LA SI Sl LA Sl SI LA LA LA LA SI 

ATJVIDADES: 

I A 
LA LA 

SI 

SI 

I~ 

it ' ' 
Jl 

SI 

A lr 
LA LA SJ 

OJ .DESENHAR CRJAN~AS PULANDO CORDA DE UMA PERNA SO. 

• • • 

l 
' ' ' 
' 
' 

LA 

f 
SI 

02. VAMOS ESCOLHER UM AM!GUINHO PARA CRIAR JUNTOS UMA MliSJCA 

COM AS NOTAS SJ E LA? 
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18. Brincar de pular corda 

G 07 07 07 G 

fti I l u I J u I J u I n n I u tJ' 
You pu lar vou brin car vou brin car de pu lar cor da SI SI 

07 07 07 G 
6 

,~ ~ 

D' I ~ D' I ~ ~ ~ ~ lu· ~ X X X X X X 

LA SI SI LA SI SI LA LA LA LA SI Sl 

07 07 07 07 
10 

'M n n I J f I J J J J IJ U' 
Pu la pu la cor da deu rna per na so SI SI 

07 07 07 G 

14 

,~ ~ 
' D' I J D' I ~ x 

~ 
X 

~ 
X 

~ 
X I D' £ 

LA Sl SI LA Sl SI LA LA LA LA Sl Sl 

07 07 G 

18 

,~ A n J j '" J IJ I F I J. J U' 
Brin cue pu lo mm to Deu ma per na s6 SI SI 

07 07 07 G 

22 

,~ ~ 
X D' I J D' I ~ X 

l 
X 

~ 
X 

~ 
X lu t II 

LA SI SI LA SI SI LA LA LA LA SI SI 

Observav5es para o professor: 

1 ~ Cantar a melodia e no X Bater palmas no ritmo 

2- X Cantar as notas musicais 

3- Cantar a melodia e no X fazer posi9il0 na flauta sem soprar 

4- Cantara rnelodia e no X tocar na flauta 
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19. YENHA YER 0 QUE EU YOU TOCAR 

NOT AS UTJLlZADAS: Sl LA 

VENHA VER 0 QUE EU YOU TOCAR 

AS NOTINHAS Sl SI LA 

TOCO SI OU TOCO LA - SI Sl LA SI SI LA 

TOCO TOCO SEM PARAR - Sl Sl LA Sl Sl LA 

TOCO TOCO ATF; CANSAR- SI Sl LA SI Sl LA 

ATIYIDADES: 

. 
' 0 
0 

• 
0 ,, 

• ~ I 
' 
I 

0 ,, 
.. 

sr LA 

L NAS LINHAS ABA!XO, VAMOS CRIAR UMNOVO RITMO COM AS NOT AS Sl 

LA E A PAUSA, MUDANDO 0 DESENHO AC!MA TOCADO: 

2. ESCOLHER UM AMIGUINHO PARA TOCAR E CANTAR PARA ELE. 
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07 

LA 

D7 

LA 
G 

: r 
to 

19. Venha ver o que eu vou tocar! 

G D7 G 07 D7 

Ve nha ver o que eu vou to car as no ti nhas si s1 hi SI SI 

07 G D7 D7 

u I J J 
I 

J lg J 
I 

J 14 iii u I 
I • ol 

SI Sl LA To co " ou to co Ia S! Sl LA Sl SI 

G G 07 07 

J J lg A I r u I J u I J J J I 
To co to co sem pa me SI SI LA Sl SI LA To co 

G 07 07 

r J j 
I J u I J U' I J II 

co sem pa nrr Sl SI LA SI SI LA 
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20. UN! DUN! TE 

NOT AS UTILIZADAS: SI LA E SOL (OPC.) 

UNJ DUN! DUN! TE: 

'· 
Sl Sl LA LA Sl 

SALA SALA ME : Sl SI LA LA SI 

COLORE MINGUE: SI Sl LA LA SI 

UM SORVETE COLORE: Sl SI LA LA SI 

0 ESCOLHIDO FOI VOCE! : SI Sl LA LA SI OU 

SI Sl LA LA SOL (OP.) 

ATIVIDADES: 

SI 

1. NAS LINHAS ABAIXO COLOCAR 0 NOME NAS NOT AS: Sl OU LA 

f 
I • lr 

~· 
~· 
LA 

2. VAMOS BATER !'ALMAS E CANTARNA LINHA DECIMA E LINHANA DE 

BAIXO BATER OS PES. 

r r r r +r.r r u r lr r r r lu r u r lr r r-r-1 

·r r r r I ~ ~ ~ ~ I r r r r It ~ ~ ~ I r r r r 
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20. Uni dnni te 

G G G G 07 

,~ j 
* 

j J IJ J j 3 i:J 
* 'u' 0 

u m du m du m te SI SI LA LA 

G G G G 07 
5 

'# * 
IJ J j 3 I 

J It' 
~ I 

f' I I' 
' X X 

SI Sa Ia sa Ia me SI SI LA LA 

G G G G 07 
9 

4# r· 1 I j J J ) I J £ lr I' A 
SI Co lo re mm gue SI SI LA LA 

G G G G 07 

'# f' ' :J j 
IJ J j 3 IJ 'u' 0 

Sl Um sor ve te eo lo re SI SI LA LA 

G G G G 07 G 

'# r· 
'i j j IJ 3 n IJ l lu· n I ,J l II 

Sl Oes co lhi do foi vo ce SI SI LA LA SOL 
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21. NEQUEAV 

NOT AS UTILIZADAS SIELA 

NEEQAVE 

. QUE EU AMO SO VOCE' 

n 
SI LA SI Sl LA 

n n n 
SI SI LA LA SI SI LA 

ATIVIDADES: 

" 0 

" 0 

' 

SI LA 

01 VOCE SABIA QUE NEQUEAV SIGNIFICA: Nao Esqueya Que EuAmo S6 

Voce? VAMOS CRIAR UMDESENHOPABAESTAPALAVRA? 

02. VAMOS CRIAR UMAPALAVRA,DAR UMSIGNIFICADOPARAELAE 

DEPOIS UMA MELODIA COM AS NOT AS SI E LA? 
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2l.NEQUEAV 

G D7 D7 D7 D7 

~M ! t r IJ u IJ u IR u I J r 
Ne e que a ve que eu a 1110 s6 VO cet Ne 

D7 G D7 G D7 G D7 G 

,~ J u IJ u I n u IJ [' 
e que a ve eu tam bern a mo vo ce! sr 

D7 G D7 G D7 G D7 

LA SI SI LA SI SI LA LA SI SI LA 
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22. SOL QUE BRILHA 

NOTA UTIL!ZADA: SOL 

PRA TOCAR A NOTA SOL 

FECHO BEM IRES BURAQUINHOS, 

E UM TAMBEM ATRAS. 

ll A NOTA SOL 

' :6 1 J J I J 
' SOL SOL SOL 

SOL QUE AQUECE- SOL SOL SOL 

SOL QUE BRILHA SEMPRE MAIS- SOL SOL SOL 

SOL QUE BRILHA SEMPRE MAIS- SOL SOL SOL 

ATIVJDADES: 

I I 

• • • • 
' 0 

c . 

SOL 

1. DESENHAR UM SOL BEM LINDO E BR!LHANTE COM SEU ROSTINHO NO 
MEIODELE: 

2. VAMOS BRJNCAR DE COMPLETAR? 

IJ() RIMA COM ............ . 

RtRJMA COM ............ . 

MIRIMACOM ........... . 

FA RIMA COM .......... . 

SOL RIMA COM ....... . 

LA RIMA COM ......... . 

Sl RIMA COM ............ . 
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22. Sol que brilha 

G G 07 G 

'H i * J J I u £ J I J j J I j J J 3 
Prft to car a no ta sol fe cho bern tres bu m 

G Am G G 

5 

qm nhos eum tam bern a tras Ji a no ta 

G G G G 

9 

,~ J ,l ,l I ,l J J IJ J ,j ,l I ,l J J 
sol SOL SOL SOL sol que bri Jha SOL SOL SOL sol quea 

G G G G 

13 

,~ 0 ,l ,l I ,! J J lg J J I r ,j ,l 
que ce SOL SOL SOL sol que bri lha sem pre mats SOL SOL 

G G 07 G G 

,~ ,l j J lo J J I J ,l ,l I ,l t II 
SOL sol que bri Jha sem pre mrus SOL SOL SOL 
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23. MEU GATINHO V AI DORMIR 

NOTA UT!LIZADA: SOL 

MEU GATINHO VAl DORM!R: MIAU MIAU MIAU! 

SEU LEITINHO VAl TOMAR: HUM! HUM! HUM' 

ESPREGU!t;;A BEM ASSIM: AH! AH! AH! 

FECHA UM OLHO E F AZ ASS!M: PISCA PISCA PISCA. 

FECHA 0 OUTRO E TOCA ASSIM: PISCA PISCA PISCA 

MEU GATINHO V AI DORM!R 

~ 

j j j ¥; I 
•• 

SOL SOL SOL 

SEU LE!TINHO V AI TOMAR: SOL SOL SOL. 

ESPREGU!t;;A BEM ASSIM: SOL SOL SOL. 

FECHA UM OHIO FAZ ASSIM: SOL SOL SOL. 

FECHA 0 OUTRO E TOCA ASSIM: SOL SOL SOL 

ATIVIDADES: 

01. DESENHAR E PINTAR UM GATINHO BEM LINDO. 

02. DESENHAR A CLAVE DE SOL BEM LIVRE NA FOLHA 

SOL 

03. PINTAR DE VERMELHO A NOTA SOL TODA VEZ QUE ELA APARECER NA 

PAUTA: 

. qJ 
lr iJ F 
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23. Meu gatinho vai dormir 

G G G G 

I ,l ,I I ,! J J I 
Meu ga ti nho vai dor mir SOL SOL SOL seu lei 

G 07 G G G 

I ,l ,l I ,l J J I J J D I 
ti nho vai to mar SOL SOL SOL Es pre gui ya bern as 

G G G G 07 

J I ,j J u uaDiil 
sun SOL SOL SOL Fe chaum o lho faz as s1m: 

G G 07 G G G 

16 ,. ,l ,l I J J J IJ J J J I J I ,l ,l I ,l £ II 
SOL SOL SOL Fe chao ou troe faz 

"' "m SOL SOL SOL 
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24. SOL FREGUES 

NOTA UTILIZADA: SOL 

DO MI SOL- SOL SOL SOL PAUSA 

GATO XADREZ- SOL SOL SOL PAUSA 

MOLHO INGLES- SOL SOL SOL PAUSA 

BOLO FRANCES- SOL SOL SOL PAUSA 

SOL PICOU FREGUES- SOL SOL SOL. PAUSA 

6 :J I 
<II I :J ! 

·- SOL SOL SOL FA USA 

ATIV!DADES: 

OL FAZER UMDESENHO BEM LOUCO DO SOL 

02. DESENHAR NAS L!NHAS ABAIXO 0 QUE TOCAMOS'? 

--------=· ==== 
03. COMPLETAR: 

DO...... MI ........ SOL ...... Sl ........ 

SOL 

04. CRIAR UMA MUSICA PARr'\ A NOTA SOL ESCOLHER Ulvl OU MAIS 

AMIGU!NHOS PARA CRIAREM A MUS!CA JUNTOS; 
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24. Sol fregues 

c c c c 

f! J J IJ I I ,l ,l I ,! 
* D6 ffil sol SOL SOL SOL 

G7 G7 c c 
5 

f J J. a I J * 
I 

j 

,! ,l I ,l 
* Ga to xa drez SOL SOL SOL 

G7 G7 c c 

' 
J J I J 1 I ,l ,l I ,l £ 

Mo lhoin gles SOL SOL SOL 

G7 G7 c c 
13 

f J J. j I J 1 I ,! ,! I ,l l 
Bo lo fran ces SOL SOL SOL 

G7 c c c 

' J ~ J J I J £ I ,l ,l I ,l t II 
Sol fi cou fee gues SOL SOL SOL 
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25. 0 SOL DO ARCO-IRIS 

NOTA UT!LIZADA: SOL 

QUANDO A CHUVA CAl LANO JARD!M 

J J I J 
• 

SOL SOL SOL SOL PAUSA 

MOLHA AS FLORZINHAS DE JASMIM SOL SOL SOL SOL 

VEM 0 ARCO-fRIS, PLIM, PLIM, PLIM, SOL SOL SOL SOL. 

ATIVIDADES: 

. j 

• •I 

·u 
. . 

~' : 

SOL 

01. DESENHAR UM ARCO-iRJS BEM LINDO, COM SUAS SETE 

CORES(VERMELHO, ALARANJADO, AMARELO, VERDE, AZUL, ANIL E 

VIOLET A) E TAMBEMA CHUVACAINDONO .IARDIM. 

02. CRIAR UMA FRASE PARA 0 RITMO TOCADO ACIMA: 

3. BATERPALMAS NA LINHA DE C!MAENA DE BAIXO, BATER OS PES: 

r u r ! -+r r r r-+r u-.,.__r -+-! I r r r 
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25. 0 sol do arco-iris 

Cm Cm Cm Cm Cm 
1 2 

'~1'1, I 3 ] 3 ] I J J J 3 I J I ,l ,l ,l I ,l t 
Quan doa chu va cru Ia no J3f dim SOL SOL SOL SOL 

Cm Cm G? G7 G7 
6 

~ ~ 
1 ] 3 ] 'J J j J 

) 

j I ,l ,l ,l I ,l ~ ¢ ~ & I I 
oJ 

Mo lha as flor Z> nhas de J'S mrm SOL SOL SOL SOL 

G7 G7 em Cm Cm 
II 

& ~1'1, -~ ] '"] IJ 3 J ] I J I J ,I ,l I ,l £ II J oJ J 
Vern 0 ar co ns plim plim plim SOL SOL SOL SOL 
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26. CANTE, AMIGO! 

NOT AS UTILIZADAS: SOL LA Sl 

CANTE AGORA AMIGO, 

r 

J J J J 10 lr f •• 
SOL SOL LA LA SI Sl 

CANTE EST A CANt;:AO· SOL SOL LA LA Sl Sl 

CANTANDO TOCAMOS- SOL SOL LA LA Sl SI 

Sl 

E VAMOS ALEGRANDO 0 CORAt;:AO- SOL SOL LA LA SI SI 

• • 

LA SOL 

E VAMOS ALEGRANDO 0 CORAcAO- SOL SOL LA LA Sf SI ou (SOL SOL) 

ATIVJDADES: 

0 I. DESENHAR E PINTAR VOCE E SEUS AMJG(]]NHOS TOCANDO E CANTANDO 

UMA CANt;:AO; 

2. NA PAUTA MUSICAL ABAIXO, ESCREVERAS NOT AS SOL, LAE Sl, 

03 .. CRJAR UMA FRASE PARA 0 RITMO ABA!XO: 

r r lu r 
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26. Cante, amigo! 

G 07 G D7 G ,_ 
! j J n lr r I ,l ,j ~ ~ lr ' X r 

Can tea go raa ffil go SOL SOL LA LA SI SI 

G 07 D7 G 
5 

,~ -j "\ A I 
-1 

* 
I d ,l ~ ~ lr J J jjJ X X 

f' 
Can tees ta can yiio SOL SOL LA LA Sl SI 

D7 G 07 G 
9 

'ti J J n IJ J I ,l ,j ~ 
X J lr i ·~ jJ I 

Can tan do to ca mos SOL SOL LA LA SI Sl A le 

Am G G D7 G 

/3 

,~ J J 
_, 

J I J 
* 

I ,l ,l ~ ~ 
I t' f' II J 

X 8 

gran doo co ra ci!o SOL SOL LA LA Sl SI 
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27. TARANTELA 

NOTAS UT!LIZADAS: Sl LA SOL 

"MAN.! A", "MANJA", QUE TE FA BENE 

'· J ~ 

6 r v ;t' I j 
•• I 

SI Sl SOL SOL Sl 

'POCHA" 0 PAO NO CAFE COM LEITE. 

' J J· ~ ' I ?; i' .. il! 

•• 
SOL SOL LA LA LA 

'MACHE BONO", 

CAFE COM LEITE E BOM COM POLENTA, 

"MACl!E BELLO" 

"CAFE COM LEITE E "BONO" 

Sl SI SOL SOL Sl SI SI SOL 

"POCHA"O PAO NO CAFE COM LEITE. 

SOL SOL LA LA LA SI LA SOL 

Sl SI SOL SOL Sl Sl SI SOL 

SOL SOlo LA LA LA SI LA SOL 

ATIVIDAOES: 

r 
Sl 

J 
SI 

r I . . • • • . 
0 
0 

B 
0 

' 

Sl LA SOL 

f J 
Sl SOL 

J ::j 
;;J• I 

LA SOL 

01. DESENHAR E PINTAR UMA XiCARA DE CAFE COM LEITE E UMA POLENTA BEM 

SABOROSA. 
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27. Tarantella 

G G G G 

.b It• t' I' .l 'i 

Man Ja man ja che te fa be ne SI SI SOL SOL SI SI SI SOL 

G 07 07 G G 07 G 

Po chao pao no ca fe com lei te SOL SOL LA LA LA SI LA SOL SOL 

G 07 G G 07 

9 

• 
~·w Jr viJJJiJJir rrr p I r v J ;;pI 

Ma che bo no ca fe com lei te e born com po len ta Ma che be lo 

G G G 

l~ r J J J 
~ c r I j )5 r .b I' t' r' 

ca re com lei te e bo no SI SI SOL SOL SI SI SI 
G 07 G 

J1 J J J IW 

SOL 

G 

Po chao pao no ca fe com lei 

LA 

G 

SOL 

t' I X 

LA 

I 
8 

LA 

,I 
SOL 

,l I 
8 

SI LA 
07 

,N I I X 

SOL LA 

G G 

I J t' D I ,l 
SOL Sl SI SOL 

t' I ,l J I 
X X 

LA LA SI LA 

!53 

J ,I 
te SOL SOL 

,N t' t' I' 
SOL SI SI SI 

G G 

I ,l 
D 

J 
SOL SJ SOL 

II 



28. CAROLINA APRENDE FLAUTA 

NOT AS UTILJZADAS: LA E SOL 

CAROLINA VAl AESCOLA 

GOSTA MUlTO DE APRENDER, 

TODAS AS NOTINHAS, 

PARA TOCAR NAFLAUTABEM. 

TOCA SOLE TOCA SJ, 

TOCA LA LA LA Sl SOL 

REDORE 

-6· J n 1 J 
• 

LA LA LA LA 

SI D() RE LA LA LA LA 

LA SI DO LA LA LALA 

SOL LA Sl 

' (@ • h 
;[' j 

• 
J I j 

SOL SOL SOL SOL 

SI RE SI SOL SOL SOL SOL 

RE Sl SOL SOL SOL SOL SOL 

ATIVIDADES: 

01. VAMOS BATER OS PES NOS RITMOS ABA!XO? 

• • • 
0 
0 

' 0 

' 

LA 

r r lu r lr lu r lu u lr r 
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G 

07 

der 

G 

bern 

G 

2 8. Caro !ina aprende flauta 

07 G G 

JJIJJJJIJ J 
Ca ro 1i na vai aes co Ia 

G G 

F 
to das as no ti nhas 

G 

JJiJJJ11r 
To ca sol e to ca Sl 

07 07 

Sifflgl 
gos ta mm to dea pren 

07 

JJIJJJ3i 
pr.i to car na flau ta 

07 

A1RA1 
to ca la la la si 

4~ J U I@ R I~ U IO" R I J A I 
sol re do re LA LA LA LA s1 re do LA LA LA LA la si 

07 G G 

do LA LA LA LA sol Ia Sl SOL SOL SOL SOL S1 re 

G G G 

,~ J J ,l ,! I ,l 0 IJ ,I ,l ,! I ,l II 
Sl SOL SOL SOL SOL re Sl sol SOL SOL SOL SOL 
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29. MARIQUINHA 

NOT AS UTfLIZADAS ' LA E SOL 

MARIQUINHA COME<;:OU A PRENDER FLAUTA 

NAO SABIA NEM 0 D6 E NEM 0 RE. 

APRENDEU MI FA SOL QUE BRILHA ASSIM 

E 0 SI LA 

QUE EU TOCO AQU! 

RI' DO SI 

g. ~. I 

i' J 
•• 

J 
SOL SOL SOL 

LASIDO 

' ' 0 ~ • •r I .. 
•• LA LA LA 

lj 
I 

SOL 

I .. 
LA 

RE DO SI SOL SOL SOL SOL 

LA SI D6LA LA LA LA 

Sl LA SOL SOL SOL SOL SOL 

A TIVIDADES: 

01. DESENHAR MARIQUINHA TOCANDO SUA FLAUTA 
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29. Mariquinha 

G G G 07 

:J j .. I :J J :J J I :J J FJ • I J I • ft I u I 
Ma n qm nha co me c;ou a pren der flau "' Nao sa 

07 G 07 

,~ J J J J I~ J J 3 IU B ifJ £3 I J 
bi a nem o do e nem o n;\ A pren deu ml fa 

07 G 07 

4# J J J J I a 0 If J ""J oJ IJ p 
sol que bri !haas Slffi eo si Ia queeu 

G G 

15 

,~ 
F 

J I J r 1 
I'" 

IJ J ,l ,l I J A I 
to coa qm re do " 

SOL SOL SOL SOL Ia Sl 

07 G G 

,~ A ' ~ 

TI ,l ,j ,l A 0 I -\ u lil I I x 

do LA LA LA LA re do Sl SOL SOL SOL SOL Ia " 
07 G G 

23 

'# 0 A I ~ n I J ,l ,! J I ,l t II X 

do LA LA LA LA Sl Ia sol SOL SOL SOL SOL 
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30. 0 SAPO PULA 

NOT AS UTLIZADAS: Sl- SOL 

OSAPOPULA 

t 

; J #:J f lr l 

·- SI SOL SOL Sl PAUSA 

VAIPARAFRENTE Sl SOLSOL SI PAUSA 

VA! PARA TRAS SI SOL SOL Sl PAUSA 

PULA QUE PULA, 

AATE SE CANSAR 

ATIVIDADES: 

Sl SOL SOL Sl PAUSA 

SJ SI SI SI PAUSA 

J. DESENHAR E PINTAR UM SAPO PULANDO; 

2. BATER PALMAS NO RITMO ABAIXO: 

r lu r lu r 

n 
II 

• J: 
• 

' , 
0 0 
0 0 

' 0 

' 

SI SOL 

lu r 

3. CRIAR UMA MELODIA COM AS NOT AS SI, LA E SOL NO RITMO ACIMA. DE 

UM NOME PARA A SUA COMPOSI<;:AO. 
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30. 0 sapo pula 

G G 

~~ i J A IJ J I t' ,l ,l I t' * 0 sa po pu Ia SI SOL SOL SI 

D7 D7 G G 

~# J A I r r I t' 
I 

) 
I 

,j 
'r * Vai pa m fren te SI SOL SOL SI 

D7 G G 

4# J J a I j 'r 
,l ,l lr * Vai pa ra trils SI SOL SOL SI 

D7 D7 G G 

'# J A lr r II' ,l ,l I I' 0 
Pu Ia que pu Ia SI SOL SOL SI A a 

D7 G G 

,~ r A IJ It' ,l ,l I t' * 
II 

te se can sar SJ SOL SOL 8! 
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31. TREM MALUCO 

NOT AS UTILIZADASo Sl SOL 

OLHA 0 TREM MALUCO! 

J J I r 
Sl SOL SOL SI PAUSA 

SEMPRE A PITANDO SI SOL SOL Sl PAtiSA 

PELAESTRADA AFORA SI SOL SOL SI PAUSA 

SEMPREAPITANDOSI SOLSOL Sl PAUSA 

TCHU TCHU TCHU TCHU TCHU SI SOL SOL SI PAUSA 

ATIVIDADES: 

.I I 
• • 
' 0 

' 0 
0 

' 

SI SOL 

01. CRIAR UMA NOVA MELODIA PARA A MUSICA ''TREM MALUCO" E 

RESPONDER COM AS NOTAS: SI SOL SOL SI PAUSA 

02. DESENHAR UM TREM MALUCO! 0 QUE SERA QUE 0 MAQUINISTA 

LEV A NO TREM MALUCO? 

03. NA LJNHA ABAIXO, CRIAR UM RITMO BEM MALUCO E DEPOIS BATER 

PALMAS NO RITMO QUE VOCE CRIOIJ. 
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31. Trem maluco 

G 

~ti iJ j J J IJ J I 1' r' ,l ,l I [' ~ 

0 lhao trem rna lu co SI SI SOL SOL SI PAUSA 

5 

~~ J. j A IJ J lr f' J ,l I r' l 
Sem pre a pt tan do SJ SI SOL SOL SI 

9 

Pe laes tra daa fo ra SI SI SOL SOL SI 

07 G 

13 

~# J j J a IJ J lr r ,l ,! 
Ire 

l 
Sem pre a pt tan do SJ SI SOL SOL SI 

D7 G 

'# J J ; J I J £ lr [' ,! ,l I r' £ II 
Tchu tchu tchu tchu tcbu SI SI SOL SOL SI 
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32. HAPPY DAY DO SI LA SOL 

NOT AS UT!LIZADAS: S! LA SOL 

S!, LA, SOL, 

SI,LA,SOL 

JA APRENDI 0 S!, LA, SOL, 

VOU TREtNAR SO MENTE 0 Sl 

' 6,! u I u • 
SI Sl SI SI 

E AGORA SO 0 LA 

4 ! n I ;0 
• 

u lr 
Sl Sl SI 

n I J 
LA LA LA LA LA LA LA 

TOQUE AGORA BEM SUAVE 

SI Sl LA LA SI SI 

LOGO ABA!XO VEM 0 SOL 

t. 

'6 ~ ] J I ] J 
• 

SOL SOL SOL SOL 

QUEM JA APRENDEU 0 Sl, LA, SOL 

VEM JA TOCAR UM "HAPPY DAY" 

' n r;; ! E1 I E1 
' 

] 

SOL 

~ 
I • 

LA 

J 
srJL 

J J 

I J 
•••• 

SOL 

I n 

II~ 

r • 
0 

0 

0 
0 

Ll 
SI LA 

·0 I j 
Sl Sl LA LA Sl SI LA SOL SOL LA LA Sl LA SOL 

AT!VIDADES: 
0 I< NOSSA! DEPOIS DESSA Ml]S!CA ENORME, NEM PRECISA ATIVIDADE 

EXTRA! P ARAB ENS! 
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32. Happy day do si, hi, sol 

G 07 G 07 G 

,. i r 
j I J t 

'r 
J I J J J IJ J D I 

Si, Ia sol Si Ia sol Jaa pren di 0 

" 
Ia 

6 

,~ J J J I J J J ] IJ U' lt:J' U' I t' J J I 
sol vou trei nar so men teo S! SI SI SI SI SI SI SI E a 

D? D? 
11 

f~ J J J J IJ A I 0 0 I J JJIJjJJI 
go ra s6 o li LA LA LA LA LA LA LA To quea go ra bern su 

G D7 G D? G 
]6 

,~ J J D' I n D' I I J J I J J J 3 I J ,j ,) g 

oJ 
a ve SI SI LA LA SI SI LA Lo goa bai xo vern 0 sol SOL SOL 

*~ ,! ,! I ,l uniJJJJI 
SOL SOL SOL SOL SOL Quem jiapren deu o si, hi sol Vern ja to car um "ha ppy 

D7 G D7 D? G 

'~ J LJ' I A D' I J ,l ,l I A ,Q I .l ~ II 
day" SI Sl LA LA SI SI LA SOL SOL LA LA SI LA SOL 

163 



33. HO.JE ESTOU CONTENTE 

NOTAS UTIL!ZADAS: Sl LA SOL 

HO.TE ESTOU CONTENTE 

r. 

J =i J 6 r f I ! p 

• 
SI SI LA LA SOL PAUSA 

POlS JA SEI CANTAR SI SI LA LA SOL 

VEM CANTAR COM A GEN1E Sl SI LA LA SOL 

POSSO TE ENSINAR Sl SI LA LA SOL 

AT!VlDADES: 

d 

0!. QUALE A NOTA QUE VEM ACJMA DA NOTA SI? 

02. CRIAR UMA FRASE PARA 0 RITMO ABAIXO: 

r r 1u r lr 
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33. Hoje estou contente! 

G G 07 G 

~ti i i ~ 
j J I J J lu' 0 I ,l l 

Ho 1ees tou con ten te SI SI LA LA SOL 

c G 07 G 

5 

~# J ~ J J I J lu· 0 ,l t 
Pois ja set can tar 0 SI LA LA SOL 

G c G 07 G 

~# ~ J J I j j lu 0 I ,l £ J 
Vern can tar coma gen te SI SI LA LA SOL 

G G 07 G 

'# J r J I j 
* lu' n I ,l l II J 

Pos so teen 
" nar SI SI LA LA SOL 
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34. JOGA BRASIL! 

l I 

NOTAS UTILJZADAS: SI 
• • • • 
0 • 
0 • 
0 0 
0 0 
0 0 

' ' 

HOJE TEM UM JOGO DO BRASIL 

Sl SOL 

~. ~ 

I j I j 4 #) ! u u ! 
•• 

Sl SI SOL SI SI SOL PAUSA 

YOU TORCER, PRO NOSSO CAMPEAO! SI SI SOL SI Sl SOL PAUSA 

YA!GANHAROQUEJOGARMELHOR. SI SI SOL SISI SOLPAUSA 

YOU TORCER, PRA QUE SEJA 0 BRASIL SI SI SOL SI SI SOL PA USA 

ATIYJDADES: 

01. DESENHAR SEU TIME CAMPEAO. 

02. COLOCARNA PAUTA ABAIXO AS NOT AS SI E SOL 

166 



34.Joga, Brasil! 

G 

,~ i J Ji I J ) !A J J I J U' 
Ho J' tern urn JO go do Bca sil S! Sl 

07 

,~ J U' ,l 
* 

I J. ) I J. J; 
SOL SI SI SOL Vou to; cer pro 

G 

9 

nos so cam pe ao SI SI SOL SI SI SOL 

07 G 

'# J. -~-

Jl I J. Jl I J j J J I J U' 
Vai ga nhar n que JO ga; me lhor SI SI 

,~ ,l [' 1' I ,J £ I J } I J J' I 
SOL Sl SI SOL Vou tor cer pd 

'ti E r J J IJ U' I ,l U' I ,l l II 
que se Jao Bra sil SI SI SOL SI SI SOL 
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35.GATO MALHADO ERATO SAFADO 

n 

~~ GATO MALHADO NAO TEM CHULE! ~)· • 

I 
0 

~u 
0 
0 

RAW SAF ADO MORDEU MEU PE! 
0 

' 5 
SI LA SOL 

' i ' =n ~ _.?; f ==u I J I f F I • ! :::;;::::=J .. 
Sl Sl Sl LA LA LA Sl Sl LA PAUSA 

u J £3 J ' j I f EJ I .d= I t 

• LA LA LA Sl Sl Sl LA LA SOL 

ATIVIDADES: 

01. CRIAR UMA. RIMA COM AS PALAVRAS GABRIELA E PANELA. 

02. CRIAR UMA MUSICA COM AS NOT AS SI, LA E SOL; 

03. REGISTRAR 0 QUE VOCE CRJOU. NAO SE ESQUE<;A DE COLOCAR UM 

NOME NA SUA Ml)SICA. PARABENS' AGORA VOCE E UM(A) 

COMPOSITOR(A)! 
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35. Gato malhado erato safado 

G 07 G 07 

'# i F D' IJ n I F F IJ £ 

Ga to ma lha do nao tern chu 1'1 e. 

07 G 07 G 

5 

,~ J A lr F F I J J I J 
* 

II 
Ra to sa fa do mor deu meu pet 
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36. MATA-PIOLHO E PAI-DE-TODOS 

NOTA UTILlZADkDO 

PARATOCAR A NOTA DO 

MATA-PIOLHO FECHA BEM 

FECHADINHO UM BURAQUINHO ATAAS 

E NA FRENTEPAI DE TO DOS VAl TOCAR 

ESSAEANOTADO 

' 
6 ! r I • I 

~---

DO DO 

BEM FORTINHO TOCO 0 DO DO DO 

MAIS FRAQUINHO TOCO 0 DO DO DO 

AFJNADINHO TOCO 0 DO DO DO 

AT!VlDADES: 

Ol. QUAL NOTA VEM ABAIXO DOD()? 

02. E ACJMA DO DO? 

DO 

03. DESENHAR UMA ESCAD.INHA COM AS SETE NOT AS MUSICAlS 
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36. Mata-piolho e Pai-de-todos 

c c c G7 G7 

2 3 4 5 

;;IJJJJIJJJJIJ. ' J\ I ' J) J J: 
Pni to car a no ta do e s6 ta par 0 rna ta pr 

G7 Am c F c 
6 7 8 9 10 ,. J 
• 

J J J lj J t I* J J iB J J I J r 
0 lboeo pru de to dos Essa eanota do DO 

F c F 

12 13 14 15 

BIBJJIJ r I r '"J J I n J J 
DO Bern for ti nho to coo do DO DO mrus fra qm nho to coo 

c c G7 c 
17 18 19 20 21 

r I r * 
IJ J a I '""J J n I r r I r * 

II 
do DO DO A fi na di nho to coo do DO DO 
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37. HISTORIA COM FINAL FELIZ 

NOT A UTILJZADA: DO 

TODAS AS CRIAN<;:AS 

r 

% r r I r ! d 
DO DO Do PAUSA 

GOSTAM DE HISTOR!AS- DO DO DO PAUSA 

DE ASSOMBRA<;AO- DO DO DO PAUSA 

E DE BRUXAS MAS- DO DO DO I' A USA 

E DO LOBO MAU- DO DO DO I'AUSA 

COM FELIZ FINAL- DO DO DO I' A USA 

ATIVIDADES: 

!. PINTAR DE AZUL, NA PAUTA MUSICAL, AS NOT!NHAS D() 

.. 

2. DESENHAR E PINTAR: AS BRUXAS, E 0 LOBO MAU. 
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3 7. Hist6ria com feliz final 

c c 

'¥ J. j 1 J IJ J I r ( I "X 

I t 
To das as en an vas DO DO DO 

c 
5 

' 
j. ~ j J 

1-1 
IJ J I r r I r 

* Gos tam de his t6 nas DO DO DO 

Cm Cm 
9 

' J j 1 ~u I J * 
I r f I r i 

De as som bra yao DO DO DO 

em Cm 
13 

'J. j 1 &J I J 1 I r r I r t 
E de bru xas mas DO DO DO 
Cm em 

17 ,d. j j 3 I J 
* 

I r r I r l 
E do lo bo mao DO DO DO 

G7 c c 
21 

' 
j. j j 3 I J I r r I r * 

II 
ecom fe liz fi nal! DO DO 
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38. TOCO 0 CLARIM 

NOTA UTILIZADA: DO 

TOCO 0 CLARIM 

r r I r 
DO Do DO Do PAUSA 

QUANDO CHEGA 0 CORONEL· DO DO DO DO 

OS SOLDADOS V AO MARCHANDO- DO DO DO DO 

TODOS BEM ENFILEIRADOS - DO DO DO DO 

TO DOS BEM ENFILEIRADOS- DO DO DO DO D() D() 

AT!VlDADES: 

D() 

01. DESENHAR E PINTAR OS SOLDADOS ENFILEIRADOS TOCANDO 0 CLARJM. 

02. BATER PALMAS NA LINHA DE ClMA E NALINHADEBAIXO BATER OS Pl~S: 

r r 
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38. Toco o clarim 

c c c 

~~ J 3 J ] I J t I r D I r J J 
To co 0 cia nm DO DO DO DO Quan do 

c G7 c c 

' 
• 
J J J 3 I J * 

I r • 
I 

'8 

I I r J ~ 
che gao co ro nel DO DO DO DO Os sol 

c G7 c 
9 

~ J J J J I J J I r D I r J J 
da dos vao mar chan do DO DO DO DO To dos 

G7 c 
13 

~ j 3 j J IJ J I f 
'g 

I r I r J J 
bem en fi lei m dos DO DO DO DO To dos 

G7 c c 
17 

~ J J j J IJ J I r c r I r * 
II 

bern en fi lei ra dos DO DO DO DO 
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39. E DIA DAS BRUXAS 

NOTA UTJL!ZADA: DO 

E DlA DAS BRUXAS- DO DO DO 

r lr 
DO DO DO 

MUJT AS DELAS V AO CHEGAR- DO DO DO 

DOJAPAOEDOPERU- DO DO DO 

DAESPANHAEDAALEMANHA- DO DOD() 

PRA FAZER AS BRUXARJAS- DO DO DO 

E SABER, COM QUEM V AO SE CASAR- DO DO DO 

E SABER, COM QUEM V AO SE CASAR- DO DO DO. 

ATJVIDADES: 

01. DESENHAR AS BRUXAS CHEGANDO E 0 SEU CASAMENTO. 

02. COMPLETAR AS RIMAS E DEPOJS CRIAR lJMA MUSJCA: 

DO RIMA COM ...... 

RE ... .. .... 

Fk .............. . 

SOL ........... .. 

LA. .......... .. 

SL ........ 
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' . 
3 9. E dta das bruxas 

F 

~~iflJ31J J 1r r lr JJ 1A A I 
E di a das btu xas DO DO DO Mui tas de las vao che 

C7 F 

6 

~~ J I r r I r J J I J J fJ iJ 
gru- D6 D6 D6 Do Ja pao e do Pe ru 

C7 

4~ r r I r R IJ J J g I J J I r r 
DO DO DO Da Es pa nhae daA le ma nha D6 D6 

F C7 
16 

4~r B1RA1J J I r r I r u I 
D6 Pra fa zer as bru xa n as D6 D6 D6 E sa 

F C7 F 

f~J. }liJJJJid I r r I r u I 
ber com quem viio se ca sar D6 D6 D6 E sa 

C7 F 

' JliJJJJIJ I r r I r J II 
ber com quem viio se ca sar D6 D6 D6 
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40. TOCO FORTE, TOCO FRACO 

NOT AS UTILIZADAS' DO SOL 

TOCOFORTE 

t 

6 ui:J ui:J 
' D6 D6 SOL D6 D6 SOL 

TOCO FRACO DO DO SOL DO DO SOL 

TOCO FORTE DO DO SOL DO DO SOL 

TOCO FRACO DO DO SOL DO DO SOL 

COMO E BOM TOCAR ASSIM DO DO SOL DO o() SOL 

TOCO SEMPRE BEM FELIZ! DO DO SOL D() DO SOL 

ATIV!DADES: 

• • 

~ 
. 
. 

' 

DO SOL 

01. F AZER UMA ESCADINHA COME<;:ANDO COM A NOTA SOLE CHEGAR ATE: 

A NOTA DO. OLHE QUANT AS NOT AS VOCE JA SABE TOC:AR! 
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40. Toco forte, toco fraco 

c 

fr £ J 3 I J J D I ,l r • I ,! J j I I 
To co foe te D6 D6 SOL D6 D6 SOL To co 

5 

& I ' I ,l I ,l ~ I J I 

J J r • D J <I D I 
t! 

fra co D6 D6 SOL D6 D6 SOL To co for te D6 D6 

9 

f J D I ,! j ~ I J J E r I ,l D 
SOL D6 D6 SOL 10 co fra co D6 D6 SOL D6 D6 

G7 c 

' 
,! J 3 I J J j ~ I J D I ,l D 

SOL Co moe born to car as sim D6 D6 SOL D6 D6 
G7 c 

SOL To co sem pre bern fe liz D6 D6 SOL D6 D6 SOL 
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41. JOAO BA-LA-LAO 

I I 

NOTAS UTILIZADAS: SOLE DO 

• • • • • 
• 0 
0 0 
0 0 

" 0 

" ' 

JOAO BA-LA-LAO E UM BRJNCALAO, 

UM RATO SAPECA QUE MEXE 0 ORELHAO: SOL DO 

t 

J J I J J J 11 I F c I F .. 
~-· 

SOL SOL SOL DO DO SOL SOL SOL DO 

.lOAO BA-LA-LAO E UM SABICI-IAO, 

UM RATO SAPECA QUE MEXE 0 RABAO: 

SOL SOL SOL DO DO SOL SOL SOL DO 

DO SOL SOL SOL DO DO DO SOL LA SI DO 

i\TJVIDADES: 

01. DESENHAREPINTAR 0 RATAO JOAO BA-LA-LAO. 

02. CRJAR UM GESTO CADA VEZ QUE TOCAR AS NOT AS SOLE DOE DEPO!S 

DAN<;:AR. 
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41. Joao Balaliio 

c 

'~ ~ ) J J J I r ~ J J J I r ~ J J J 
Jo iio ba Ia liio e urn brin ca lhao urn ra to sa 

G7 c 

4r r r j I 
OJ J I r· ,l ,l ,l I r D 

,l ,l ,l 
pe ca que me xeo re lhiio SOL SOL SOL D6 D6 SOL SOL SOL 

' r 
) J J J I r ~ J J J I r p J J J 

D6 Jo iio ba Ia lao ' urn sa bi chao urn ra to sa 

G7 c 

pe ca que me xoo " lhiio SOL SOL SOL DO DO SOL SOL SOL 

G? c 

i r p ,l ,l ,i I • I r 'i!: 

I 
,J ~ 

X 
)l I r· £· II 

D6 D6 SOL SOL SOL DO DO DO SOL LA SI DO 

Sugest5es para o professor: 

1. x- Cantar amelodia e no x bater palmas 
2. x- Cantara melodia e no x cantar as notas musicals na altura correta 

3. x- Cantara melodia e no x fazer a posiyao na flauta sem assoprar 
4. x- Cantara melodia e no x tocar na flauta 
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42. MIMI VEM COMER MINGAU 

NOT AS UTILIZADAS: -SOL LA Sl DO 

0 MEU GATJNHO E DEL!CADINHO, 

ACORDA CEDINHO E E MUlTO BONZINHO. 

M!AU MIAU MJAU-

l'vHMI VEM TOMAR MIN GAl! 

M!AUMIAUMIAU-

MIMI VEM PARA 0 QUINTAL: 

M!AU MIAU MIAU-

0 MEU GATINHO E DELICAD!NHO, 

ACORDA CEDINHO E E MUlTO BONZINHO. 

Sl SOL S! SOL SI SOL 

MIMI VEM TOMAR MINGAU 

DO Li\ DO LA DO LA 

MIMI VEM PARA 0 QUINTAL: 

Sl SOL SI SOL SI SOL 

ATIVJDADES: 

l. DESENHAR E PINTAR 0 GATJNHO MIMI. 

. ~~ • 
0 
0 

0 

~ 0 

' 

SI LA SOL 

2. DESENHAR UMA ESCADINHA E ESCREVER AS NOT AS SOL, LA Sl E DO 

SUB INDO. 

182 

i~ 0 

Ll 
DO 



42. Mimi vern comer mingau 

G 07 Am 07 G 07 

0 meu ga ti nho e de li ca di nho a cor da ce di nho ee 

Am G 

'M j J J 
-t ~ ,l ·-j ,l l.l )i j J 

I 

J J lw p p <J 

mm to bon Zl nho rru au lll au ffil au Mi ffil vern to 

07 
7 

'ti J )i J p I ~ 8 

D 
J p I ~ X 

' J J J J 
mar mm gllU ffil au mr au ffil au Mi mr vern pa 

G G 
10 

,~ 
J Ji j p I ,l 

D 
,) p IJ l 'i II 

mo qmn tal illl au Mi au ffil au 
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43. QUE MOSQUITO CHATO! BZZ BZZ) 

NOT AS UTJLIZADAS: LA SI E D6 n 

• • • ' • • 0 • 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 ' 

~ ' ' tn n 1d1 
~'> 

LA Sl DO LA LA LA LA LA 

£; F f f f I I. 
• 

SI Sl SI SI DO 

E 0 ZUMBIDO DE UM MOSQUITO E VOCE PENSA QUE E UM DRAGAO! 

LALA LALA LA 

SI SI SI SI D(l 

E APENAS UMA ABELHA E VOCE PENSA QUE E UM LEAO! 

LALA LA LA LA 

SI SI SI SI DO 

NAO ADIANT A BERRAR, E NE!vl DESESPERAR, 
0 BZZ BZZ SO QUER, SABER DE PERTURBAR 

LALA LALA LA 

Sl Sl Sl SI DO 

ATIVIDADES: 

01. SERA QUE VOCF: CONSEGUE CRIAR UM "MOSDRAGAO?"(MISTURA DE 
MOSQUITO COM DRAGAO) E UMA "ABELEAO?''(MISTURA DE ABELHA 
COM LEAO). ACHO QUE V AI FICAR MUlTO ENGRA~ADOt 

02. COM AS MESMAS NOT AS TOCADAS NA FLAUTA, CRIAR UMANOVA 
LETR'\ COM OS NOV OS PERSONAGENS: MOSTRAGAO E A ABELEAO. 
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43. Que mosquito chato! 

F G c 

'i 0 0 I I I U' U' I r 8 ll u I 
BZ BZ BZ BZ BZ BZ BZ BZ BZ BZ EO ZUM 

c G7 c F 

6 -

'u f ]iJJJJiJJ a J I J 
BI DO DEUM MOS QUI TOE VO CJ'i PEN SA QUEEUM DRA GAO BZ BZ BZ BZ 

G C 

lu' U' lr I* ulo 0 
BZ BZ BZ BZ BZ BZ EA PENASUMAA 

c G7 F 

oJ 
BE LHAE VO CE PEN SA QUEEUM LE AO BZ BZ BZ BZ BZ 

G7 c 

u lr n 1 a ~ m1 
BZ BZ BZ BZ BZ 

G7 

~ J J 
NEM DE 

c 

J 
SES 

J I J 
PE RAR 

F 

c 

J J I J 
0 BZ BZ 

BAR BZ BZ BZ BZ BZ 
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s6 QUER SA BER DE PER TUR 

G7 c 

I U' U' I r II 
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44.08 iNDIOS 

NOT AS UTIL!ZADAS: SOL- LA 

OS iNDIOS MORAMNA FLO REST A 

PINTAM 0 CORPO E GOSTAM DE DAN<,::AR, 

SEMPRE AO LUAR. 

U U U U 0 AO LUAR 

U U U U \] A DAN<,::AR 

SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL PAUSA 

SOL SOL SOL SOL SOL SOL DO SOL PAUSA 

USAM ARCO E FLECHA PARA CAt;:A E PARA FESTA. 

TOCAM OS TAMBORES PARA FESTA NA FLORESTA, 

SEMPRE AO LlJAR. 

SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL PAUSA 

SOL SOL SOL SOL SOL SOL DO SOL PAUSA 

AT!VfDADES: 

~ 

r ~~ B 
SOL DO 

J. VAMOS PROCURAR NA INTERNET FOTOS DE iNDIOS BRASILEIROS? SERA 

QUE AINDA EX!STEM MUITAS TRIBOSO 

2. BATER PALMAS NO R!TMO ABAIXO: 

Jl fJ j Jl j 
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44. Os indios 

em G7 

J I J J J ~J I J J 
OS iN DIOS MO RAM NA FLO RES TA 

em G7 

' J J J I ~J J J I J J J d I j 
PIN TAM 0 COR PO E GOS TAM DE DAN <;AR 

em 

J ~j J IJ l.l ,) .l .l l.l .l ,l 
SEM PRE AO LU AR u u u u u AO LU 

em 

£ I .l ,l .l ,l I .l .0 I ,l 1 I; J J J 
AR u u u u u A DAN <;AR u SA-M AR COE 

G7 em 
18 

' d J J J I j J j PJ I J J I J J J J I d J J J I 
FLE CHA PA RAA CA <;AE PA RA PES CA TO CAM OS TAM BO RES PA RA 

G7 em 
23 

' 
J J j ~a I J J I J J &J J 1; l.l ,l .! j I 

FES TA NA FLO RES TA SEM PRE AO LU AR u u u u 

'.! .I .l I ,! £ I ,! J .! .l I ,! .0 I ,l £ II 
u AO LU AR u u u u u A DAN <;AR 
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45.PAZ PAHA OS HOMENS 

NOTAS UTJLIZADAS: FA (OPC.) SOL LA SI DO 

ANJOSDELUZ. 

DES<;:AM DOS CEUS, 

PAZPARAOMUNDO, 

PAZ, PAZ, PAZ. 

SOLDO DODO SOL SI DO DO DO DO SOL SI 

OBSERVA<;:AO: 

~· • • ~. • • i 

~t 
0 • 0 0 
0 

. ~ d. 0 

Li Ul 

sr LA SOL DO 

LA SOL DO PAUSA 

TOCAR CADA NOTA ACJMA NO TEMPO DE UMA SEMIN!MA: J 

ATIV!DADES: 

J. DESENHAR E PINTAR ALGO QUE S!GNJF!QUE A PAZ PARA VOCE. 
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Flute 1 

Flute 2 

Flute 3 

Fll 

Ft2 

Fl. 3 

45. Paz para os homens 

c F G7 c 

-
~ I 

An JO' de luz, des ~am dos ceus 

i:( 
I 

SOL DO DO DO SOL SI DO DO 

" - ' 

~ I 

F G7 Am G7 c 
3 

'" ' 

~ " • ., 
Paz para 0 mun do Paz paz paz! 

~' ' I 

DO DO SOL Sl LA SOL DO 

" 
. 0) I I 

Observay5es para o professor: 

Para este volume, tocar apenas a flauta 2. Se alguma turma rnais adiantada j:i toea a nota fli 
(flauta 3), sera urn born treino para duetos. 

1. Teclado toea a melodia para crianyas ouvirem: 
2. Cantara melodia~ 
3. Cantar as notas que serao tocadas na flauta; 
4. Fazer posiyi:lo na flauta sem assoprar; 
5. Tocar na flauta; 
6. Dividir em grupos. 
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46. TOQUE COM A MAO DO CORACAO 

NOTAS UTILIZADAS: Sl, DOE PAUSA DE SEMiNfMA 

TODAS AS CR!AN(:AS QUEREM MUlTO TOCAR FLAUTA: 

~. 
• • • 

0 

0 

' 0 

• 
.. 

IJl 
SI DO 

Sl Sl Sl Sl DO PAUSA 

E PRECISO TIZEINO E ATEN(:AO! 

S! S! SI SI DO PAUSA 

SENTAR SEMPRE, SEMPRE D!RE!TINHO: 

SI SJ SI SI DO PAUSA 

TOQUE SOL SOL FA MIFA SOL MIMI 

Sl Sl Sl SI DO PAUSA 

COM A MAO ESQUERDA TOCO A MAO DO CORr\~:J\0: 

Sl SI SI Sl DO PAUSA 

ASSOPRE LEVE, LEVINHO COMO UM TOQUE DE CARINHO: 

SI Sl SI Sl DO PAUSA 

AT!VIDADES: 

01. COME(:ANDO NA NOTA SOL, COMPLETAR A ESCADINHA: 
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46. Toque com a mao do corayi'io 

G Am 07 G G 

' ~ I J J J ] I J J J J I J J J J I J J a I EJ' EJ' I 

,~ 

&~ 
o) 

To das as en an .:;as que rem mui to to car tlau ta 

07 G Am G 

I 
D6 

07 

D6 

07 

J 
Sen 

IJJ:JJI;~:JJIJ 
E pre ci so trei noe a ten vao 

07 Am 

] I i J J J IJ J t 
ta; .em pre di rer ti nho 

G Em 07 

G 

SI SI SI SI 

G 

SI SI SI SI 

SI SI SI SI 

G 

IJJffliJJJJIJJJJIJ 
D6 Com a mao es quer da to coa mao do co ra yao 

G 07 Am 07 

U' U' I r t I' J\ J J IJ J J IJ J J J 
SI SI SI SI DO As so P'e le ve Je vr nho co mourn 

07 G G 07 

J J J ~ IJ J a lu· U' I r £ 

to que de ca n nho SI SI SI SI D6 
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47.CANTA 0 PASSARINHO 

NOT AS UTILIZADAS: Sl-DO 

CANT A 0 PASSARINHO 

Sl DO 

SI SI Sl SI DO PAUSA 

E UM T!CO-TICO - SI SI SI SI DO(PAUSA) 

COM OS FILHOTINHOS - Sl SI SI SI DO (PAUSA) 

TO DOS RAJADINHOS- SI SI SI SI DO (PAUSA) 

BEM AQUECIDINHOS- SI Sl SI SI DO (PAUSA) 

NO SEU BELO NINHO- Sf SI SI SI DO (PAUSA) 

BEM ENCOLHJDINHOS - SI SI SI SI SOL *(OPC!ONAL) 

ATIVIDADES: 

I. DESENHARE PINTAR F!LHOTINHOS RAJADINHOS DE TICO-TICOS NO SEU 

NINHO. 

2. NA L!NHA ABAIXO. BATER PALMAS NO RITMO: 

., I luul~ j r 
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4 7. Canta o passarinho 

G G 07 07 

Can tao pas sa n nho 81 81 81 81 D6 :Eumtico 

07 G D7 G G 

r lu u I r * 
I n J J IJ J 

ti co 81 Sl SI 81 DO Com OS fi lho ti nhos 

D7 G D7 G 

U' I r l I J J n IJ J IU' U' I 
Sl SI Sl 8! DO To dos ra Ja di nhos Sl Sl Sl Sl 

D7 G D7 G D7 

IJ J A lr r lu· U' I r l 
DO No seu be lo m nho SI SI SI SI DO 

G G 07 

; ~ IJ J lu' U' I r £ II 
Bern en co !hi di nhos Sl SI SI SI DO 
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48. BARBIE 

NOT AS UTIL!l.J-\DAS: SOL, LA, Sl E D6 

BARBIE MINH A ESTRELA FA VORITA 

SOL SOL L<\ SI DO PAUSA 

BARBIE E A BONECA MAIS QUERIDA 

SOL SOL LA SI D() PA USA 

OLHE SUAS ROUP AS TAO BONITASI 

SOL SOL LA SI DO PAUSA 

BARBIE E MINHA BONECA FA VOR!TA! 

SOL SOL LAS! DO PAUSA 

ATIVIDADES: 

OJ. DESENHAR SUA BARBIE PREFER!DA: 

~ I 8 ·. 
1 

• 

I~ 
0 
0 

~ 
0 
0 

~!J 
SOL LA Sl DO 

02. CRIAR QUATRO GESTOS DIFERENTES PARA AS NOT AS SOL, LA, Sl E 

DO. (LEMBRANDO QUE A ESCAD!NHA ESTA SUBINDO); 

03. QUANDO CANTARA MUSJCA BARBIE, NO LUGAR DE TOCAR NA 

FLAUTAAS NOT AS SOL, LA, Sl E DO, FAZEROS GESTOS. 
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48. Barbie 

c G c 

'! j J 
F J lu n IW J l I ,l J n I j r l 

Bar bie mr nhaes tre Ia fa VO n ta SOL SOL LA SI DO 

G7 c G7 c 
6 

f J J J 3 lg n IW J £ I ,l ,l 0 I t" 
£ 

Bar bie ea bo ne ca mats que n da SOL SOL LA SI DO 

G7 G7 G7 c 

'J J J 3 I u n IW J £ I ,l ,l 0 I r * 0 lhe su as rou pas tao bo m tas SOL SOL LA Sl DO 

c F G7 G7 c 

Bar bie minha bo ne ca fa vo n ta SOL SOL LA Sl DO 
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49. MADALENA TOCA FLAUTA 

NOT AS UTILIZADAS: SOLE DO 

MADALENA TOCA FLAUTA, 

ELA TOCA MUlTO BEM! 

• • • 
0 

" 
' 

SOL 

i 0 • 

• 

II 
Ll 

D(l 

TODO DIA ESTUDA MUITONA SALA. NO QUARTO, EM TODO LUGAR. 

ATE 0 VIZINHO DO QUINTO ANDAR. 

JA SABE CANTAR 0 QUE VOU TOCAR: 

VAMOS CANTAR: DO DO DO DO 

LA RE Ml FA: SOL SOL SOL SOL 

E !MITAR: DO no no DO 

BEM DEV AGAR: SOL SOL SOL SOL 

REDO Sl DO no DO DO DO. 

ATIVIDADES: 

0!. COMPLETAR: SOL 

02. MONTAR UMA BANDINHA: 

DO. 

PRIMEIRA VEZ: UTIUZAR 0 TRIANGULO NA NOTA DOE OS TAMBORES NA 

NOTA SOL, 

SEGUNDA VEZ. UM GRUPO TOCA NA FLAUTA, 0 OUTRO NOS TRL>\.NGULOS E 

0 OUTRO NOS TAMBORES: 

196 



49. Madalena toea flauta 

c G7 G7 

J 3 IJ 3 J 3 I J J 1£ J J If J e-3 ;J I 
Ma da le na to ca flau ta E Ia to oa mm to 

c F c 

I* J 3 I J 3 n I r I • It ' ) lg 
bern To do dia es tu da mui to Na 

c F G7 c C7 

' 
J5 

' )\ J ' )\ • 
)\ Jl • 

I Jl l'i ~p Ji I Jl j) p 'I p 
sa Ia no quar to em to do lu gar A te 0 vr 

C7 F Fm 

' J! Ji p 
l 

J )\ I J • 
Jl ' Jl jl )t li d B I 

nho do qum to an drrr ja sa be oan 

C7 Fm c c 

~ I 'I )1 u I F J D I 0 EJ I 
vou to car sol do re mr DO DO DO DO Ia re mi 

G7 G7 

I' 
SOL 

,l ,l I 
, 

E 
,. 

I r X 

D I t r u I tJ I J 
SOL ra mr re mr DO DO DO DO mr re do ra SOL SOL 

G7 c 

'[ ,l ,l I 
,. 

0 I G D I r t II I' u 
re SOL SOL SOL SOL re do " do DO DO DO DO 
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50. DONA MAROCA 

NOTS lJTlUZADAS' SOL E DO 

DONA MAROCA, MORA NA TOCA E TOCA E TOCA 

l. DO 00 00 SOL SOL 

DONA MAROCA, DA UMA BEIJOCA E JOCA E JOCA. 

l. DO 00 no SOL SOL 

DONA MAROC A COME PA<;'OCA E (:OCA E (:OCA 

1. no no no soL soL 

DONA MAROCA, MORA NA TOCA E TOCA E TOCA 

2. DO no no SOL SOL 

no no no SOL no SOL no SOL SOL 

DONA MAROCA, DA UMA BEIJOCA E JOCA E JOCA. 

no non(> SOL SOL 

no no no SOL no SOL no SOL SOL 

DONA MAROCA COME PA(:OCA E (:OCA E (:OCA 

DO no no SOL SOL 

no no no SOL no SOL no SOL SOL 

ATIVIDADES: 

DO SOL 

VAMOS BRINCAR DE SEGURAR OS QUATRO DEDOS: MATA-PIOLHO, FURA 

BOLO, PAl DE TODOS E SEU VIZINHO. QUANDO ALG\JEM FALAR JA! SOLTAR 

OS DEDOS SE\J VJZINHO E 0 FURA BOLO. DE!XAR GRUDADINHO APENAS OS 

DEDOS MATA PJOLHO E PAl DE TODOS. JA CONSEGU!U? PARABF.NS! 
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50. Dona Maraca 

c c c c c 

,. r u IJ J I r u 1D n IJ J 
Do na Ma ro ca mo ca na to cae to cae to ca 

f r D I J ,l I r u IJ J lr u I 
!.DO DO DO SOL SOL Do na Ma w ca cia uma bei 

II~ 'j n IJ J I r u I ,l ,l I r u I 
JO cae JO cae JO ca. DO DO DO SOL SOL Do na Ma 

' 
J J lr u lA n IJ J r D 
m ca co me pa 90 cae 90 cae 90 ca 2.DO DO DO 

SOL SOL DO DO DO SOL DO SOL DO SOL SOL 

Observayao para o professor: 

1. Muitas crianyas tern dificuldade nas posiy5es que envolvam as notas sol e d6 
2. Pode ser tocado apenas o padrao ritmico 1 em toda a mUsica e depois de bern treinadas as posi90es 
d6, jit pode ser passado para o padrao ritmico 2 
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SI.PULA PULGA! 

NOTAS UTILIZADAS: SOL- LA- DO 

PULA PULGA, 

PULA PULGA, 

PULA IGUAL PIPOCA! 

LALA LADO 

LALA LADO 

LA SOL SOL SOL LA Lk 

PULA JA PRA c:A! 

PULA JA PARA LA! 

LALA LADO 

LALA LA oo 
LA SOL SOL SOL LA LA. 

ATIV!DADES: 

l I . . 
• • 
0 

' 

SOL 

I. DESENHAR E PINTAR UMA PEQUENA PULOA PULANDO. 

2. BA TA PAL MAS NO RITMO ABA!XO: 

r r lr r lr r lu r lr 
3. ESC: REV A UMA FRASE PARA 0 RITMO ACIMA: 
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51. Pula, pulga 

F C7 F 

Pu Ia pul ga pu la pul ga pu lai gual p1 po ca 

F C7 F 

'~ n 0 1 n 0 1£ J .l .1 I ~ X 
I 

X 

LA LA LA DO LA LA LA DO LA SOL SOL SOL LA LA 

F F F 

lA J J IJ 
Pu la j:i pra ca pu la ja pra lfl! 

F C7 F 

d 
LA DO 

x 1! ,l .l .l I II 
LA LA LA LA 

X 

LA SOL SOL SOL LA LA 

201 



52. TOCO SOL LA SIDO 

NOT AS UTILJZADAS: SOL- LA- SI- DO 

OLHE PARA 0 SOL- SOL SOL SOL PAUSA 

LAEBEMAQUI- LA LA LAPAUSA 

SlGA 0 SINAL - SI Sl Sl PAUSA 

TOQUE LA LA LA SI SOL - LA LA LA SI SOL 

BEM CONTENTE APRENDI SI LA SOL DO 

SOL SOL LA LA S! Sl DO PAUSA 

A T!VIDADES: 

~' 
~. 

. 
• 
" 0 

" 0 

' 

SOL LA 

0 I. ESCREVER AS FIGURAS MUSICAlS PARA A FRASE ABAIXO: 

CEU A- ZUL COR DO MAR! 
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52. Toco sol, Ia, si 

c c 

,. 
J 3 I J I ,l ,j I J 1 

0 !he pa rao sol SOL SOL SOL 

F F 

' 
f J f J I j I I X 

I 
X I J 

* La e bem qm LA LA LA 

G7 G7 

lr f' I r( J J 
Si ga o s1 nal SI SI SI To que 

F c F c 

I D F 
X 3 I ,l J J 

hi Ja Ja si sol LA LA LA SJ SOL Bern con 

F G7 c F G7 c 

n lu a I r ,j ,l I I X [' t II 
ten te a pren di Sl Ia sol do SOL SOL LA SI DO 
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53. PAZ NO MEU CORA<;:AO 

NOT AS UTILlZADASo SOL LA Sl 06 

• • • • • 
' ' 0 

' 0 0 
0 0 

' ' 

SOL LA DO 

NAS AULAS DE MUSICA, ENCONTRO PAZ NO MEU CORA<;:Ao. 

CALMA, SOSSEGO, HARJv!ONIA. PARA TOCAR COM MUITA EMOcA0 1 

TOCO NA FLAUTA SI LA SOL FA. E AS OUTRr'\S NOTINHAS, TOCO ASSIM: 

PAZ PARA MIM, PAZ PRA VOCE, PAZ PARA NOS. 

ANJOS TAMBEM, TRAZEM MAIS LUZ, PAZ rRA VOCE! 

PAZ PARA MIM, PAZ PRA VOCE, I' AZ PARA NOS. 

ANJOS T AMBTcM, TRAZEM MALS LUZ, PAZ .PRA VOC:f:! 

Sl LA LA LA LA SOL SOL SOL SOL Sl SI 

LA DO DO Sl SOLS! Sl LA DOS! LA 

SI LALA LA LA SOL SOL SOL SOL SI SI 

LA 

SI 

LA 

LA DODO SI SOL SI SI LA DOS! LA SOL. 

ATIVJDADES: 

Ol.NA PAUTA ABAIXO, COLOCAR UM X ONDE FICAM AS NOTAS SI, LA E SOL 
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53. Paz no meu cora<;ao 

G G D7 

JiJJ;IJJJJJ;IJ Jl 2 J 3 I J. J. I 
no meu co ra Qll~ Nas au las de mU si ca en con tro paz 

Am G Am G D7 G 
5 

' ~ J J J J J J I Ji J J J J I J Jl J J J I U· 
Cal rna sos se gohar mo ni a pa raa le grar o meu co ra yllo 

Am G 07 Am G 07 G 

J J J J piJJ]J JliJJJJ ;IJJJJ 
To co na flau ta si Iii sol fa eas ou tras no ti nhas to co as sim: 

G D7 G D7 

JJJIJ. J. 
= 

Paz pa ra m1m Paz pra vo c~ Paz pa ra n6s 

G D7 

E F F I f·=r· I J J J 4QJl E r r I 
An jos tam bern Tra zem mais luz Paz pra vo 

G D7 

,~ t_} 1,! J J JQt#· 
eel SI LA LA LA 

D7 

'~ ,l ,l ,l t±JJ. 
SOL S! SI LA 

D7 

,) 

SOL S! SI LA 
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JJ,liJ J 
'-...-/ 

LA SOL SOL SOL 

G 

LA DO DO SI 

j [' ] 
DO Sl LA 

G 

IJ J 
~ 

SOL 
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54. RE COM PAI-DE-'fODOS 

NOTA UTILIZADA: RE 

QUEMNAO SABE AINDA TOCARANOTARE'! 

QUEM NAO SABE AINDA TOCAR A NOTA RE0 

E BEM FACIL DE APRENDER, 

PAl-DE-TODOS BEM SOZINHO VAl TOC:AR 

E AGORA TOCO 0 RE 

' ~ ¥l r I f • 
RE RE: 

BEM FRAQUINHO TOCO RE RE RE 

TOQUE FORTE RE RE RE RE RE RE 

FOI BEM FACIL APRENDER: RE RE 

ATJVIDADE: 

~Q 
t 
RF: 

01. FAZER UMA RIMA COMANOTARE E AS PALAVRAS: RETO E 

MARCHA-A-RE; 

02. DESENHAR SUA MAO EPINTAR APENAS 0 DEDO "PAI-DE-TODOS". 
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54. Re com pai-de-todos 

G G G 

Quem nao sa bea.in da to car a no ta re Quem niio 

G G 07 

'# J J I J J J J IJ * '* J J IJ J -'' J J J I J 
sa beain da to car a no ta re E bern fa cil dea pren 

G Am 07 G 
11 

,~ J J J IJ J J J IJ J j J I :J t 
der Pai - de to dos bern so Z! nho Vat to car 

Am G 
15 16 

,~ £ J J I J J IJ !' I r • 
J J ~ J 

E a go fl! to coo re RE RE Bern fra 

19 

,~ J J J J IJ r I t' J J I J J J J I 
qw nho to coo re RE To que for te re re 

07 G 

23 

,~ J r t' I !' J J IJ J ---J ~ I J t' I t' 
* 

II 
re 'RE RE RE Foi bern fa cil a pren der RE RE 

Professor: 

* C6lula ritmica diferente (pode tocar a mllsica inteira com a rnesma c6lula ritmica (2 semi.nimas: 

posterionnente com 2 colcheias no local indicado. 
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55. BULDOGUE BIGODE 

NOT AS UT!LIZADASo RE 

EU TENHO UM CACHORRO BULDOGUE 

QUE SE CHAMA BIGODE. RE 

OUTRO DlA CHAMEI MEU ll!GODE. 

EM VEZ DO BULDOGlJE, 

VEJO UM CARA DE ll!GODE. 

HOMEM DE BIGODE 

' tt 4 ! f 
•• 

I r ! ==j 
FE Rt PAUSA 

HOMEM COM BULDOGUE RE RE PAUSA 

VJRA LOBISOMEM RE REI' A USA 

ATIVIDADES: 

01. VAMOS CRIAR UM CACHORRO COM CARA DE HOMEM? ACHO QUE VAl 

FICAR BEM ENGRAC,ADO! 
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55. Buldogue Bigode 

G Am G 

,~ g ~ Jl J J J I J J j 
J J 'i I J )i J J j I 

Eu te nhoum ca chor co bul do gue. Que se cha ma Bi 

' 
,~ J J 'I ~ J J I; J J J J j IJ J ¥ l Jl I 

go de Ou tro di a cha mer meu Bi go de Em 

07 G Am D7 G 

7 

,~ J J J J J 'j l'j 
J J J Jl IJ Ji J J 'I I! 

vez do bul do gue Vei oum ca '" de bi go de 

10 

,~ i f F 
i 3 IJ J r I t' t 

Ho mem de bi go de Rli RE 

D7 

13 

,~ r t E IJ J !' I t' l 
! 

Ho mem com bul do gue Rli RE 

G 

16 

,~ F r j J IJ J !' I t' l II 

Vr '" lo bi so mem Rli Rli 
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NOTA UTILIZADA: RE 

Ell CONHECI UM HOMEM 

SEU NOME E TIAO-

·-

TIAO E ENGRA\:ADO 

E E BEM HUMORADO RE RE rli: 

TIAO ANDA CALADO 

ESTA APAIXONADO RE RE RE 

ATIVIDADES: 

56.TIAO 

OJ. DESENHAR COMO VOCE ACHA QUE E 0 SEBASTIAO. 

02. ESCREVER 0 NOME DAS NOT AS: 

0 ' • 
' 
' 
' 
' 
' 

RE 

03. QUANDO A NOTA ESTIVER NA L!NHA, COLOCAR DENTRO DELA UM X 

E QUANDO A NOTA ESTIVER NO ESPACO fAZER UMA+. 

' j ' 
#i l j I Er I '1 I j IF It tJ ' 
• 
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56. Tiiio 

G Am D7 

'i Jl IJ ] 
F 

J J I J J 'i Ji I 
F 

J J £ J I 
Eu co nhe Cl urn ho mem seu no me ; Ti 

G G Am G 

,~J F F IF 'I Jl I j J J ) I J J 'I 
' Jl 

ao RE Rt Rt Ti ao e en gra ga do E 

D7 G D7 

3 IJ J r r 1 r ';IJJJ)I 
e hem hu ma ra do RE RE RE Ti ao an da ca 

G D7 G 

ia do Es t.i a pai xo na do RE RE RE 
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57.FADINHA 

NOTAS UTILIZADAS: LA E RE 

VEMA FADINHA VOANDO PELO ESPA!;:O 

VEM ME TRAZENDO, ESTREL!NHAS E UM ABRA!;:O 

VEMA FADINHA 

t, 

d) ~II ~ 
p 1 .p f r I J £ 

•• LA LA RE RE LA MUSA 

j 

VOANDO PELO ESPA!;:O LA LA mt RE LA PAUSA 

TRAZ ESTRELINHAS LA LA RE RE LA PAUSA 

E ME DA UM ABRAt;:O LA LA RE RE LA PAUSA 

A TIV!DADES: 

~ 
:f.! 0 

• 
0 ; ll 0 

I' 
'", J: 0 

• 
' Ui 

LA RE 

!. SERA QUE AS F ADAS EXISTEM? PENSAR NAS HJSTORIAS QUE QUE 

TEM FAD AS E DESENHA-LAS. 

2. BATERPALMAS NO R!TMO ABA!XO: 

'u u lr u lu r --i 
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57. Fadinha 

D D D A7 

~~ I J J jJ IJ J J 10 J J IJ J 
Vern a fa di nha VO an do pe loes pa yO 

A7 Em D D 
5 

~~~ J I 3 I J J J IJ J J J I J J J 
Vern me tra zen does tre li nhas eum a bra yO 

A7 
9 

~ ~ij J J J IJ J I ~ t' r I ~ t X X 

Vern a fa di nha LA R:E RE LA 

A7 D 
13 

4~ J ] J 3 IJ J I ~ X r !' I ~ X 1 
Vo a pe loes pa yO LA R:E R:E LA 

A7 

% ~§ J J J IJ J I j !' t' I j £ 

traz es tre li nhas LA R:E R:E LA 

A7 D 

i ~~ J J J ) I J J I j t' !' I ~ £ II X 

E me da uma bra yO LA RE R:E LA 
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58.HISTORIA VERDADEIRA 

NOT AS UTILIZADAS: SI RE 

VOU MOSTRAR PARA VOCES: 

t 
M #) I' f I ! c r I f fo> 

SI SI Rt RE SI 

QUE 0 SAPO LAVA 0 PE- SI Sl RE RJt SI 

E A BAI<A TA NAO E MENTIROSA1 - Sl SI RE: RE Sl 

E 0 MEU CHAPEU TEM UMA PONT A- Sl SI RE RE SI 

E PARA TERMINAR: Sl SI RE RE Sl 

0 C:RA VO FIC:OU DE BEM COM A ROSA- SI Sl RE RE SI 

FIC:OU DE BEM COM A ROSA- SI SI RE RE SI. 

ATIV!DADES: 

SI DO 

1. FAZER UM DESENHO BEM BONITO SOBRE A MIJSICA ACIMA E PINTAR. 

2. PINTAR DE AZUL TODA VEZQUEAPAREC:ER A NOTA Sl E DELARAKJA 

TODA VEZQUE APARECERANOTA RE; 

' J § ~ t; p 
I' IF r I r I· r II' r I $d - I ) 

• 
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58. Hist6ria verdadeira 

G 

'i J J I J J J J IJ 'I Ji IJ J J J 
Vou mos trar pa ra VO ces queo sa po Ia vao 

07 

lg t' I' lr ' J~ If J jJJjjl 
pe SI SI RE RE Sl Ea ba ra ta niio eu ma men ti 

G AA G 

lu' 1' t' I t' ~ n I r r £ J 
ro sa SI SI RE RE SI meu cha piu tern s6u rna 

07 G 

r r 1,[ 3 J J 3 I r 'I J I 
pon ta SI SI RE RE SI E pni ter mi oar 0 

G 07 G G 

J 
. 

j J II J J IJ J a lu' t' t' It' 
era vo fi cou de hem coma ro sa SI Sl RE RE SI 
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S9.ViTOR E MATHEUS 

NOT AS UTILIZADAS: SOL, LA, Sl, DO, R£. 

SI RE SOL LA DO 
VI TOR E MATHEUS TOCAM FLAUTA NA ESCOLA 

I J J J li 
SOL SOL SOL LA Sl SI SI LA LA LA SI SOL SOL 

VITOR E MATHEUS TOCAM DO DO REDO Sl 

Sl SI Sl DO R£ F£ Rt DO DO RE. DO Sl 

VITORAPRENDEU A TOCAR SEM OLflAR NA FLAUTA 

I J lr 
SOL SOL SOL LA Sl SI Sl LA L4 LA Sl SOL SOL 

APRENDEU TAMBEM A ASSOPRAR BEM DE LEVINHO 

.n n 1r u ILJ LJ iJ ---i 
Sl Sl Sl DO R!: R!: R!: DO DO RE DO SJ 

VITOR E MATHEUS TOCAM FLAUTA NA ESCOLA 

ViTOR E MATHES TOCAM DO DO SI LA SOL 

I J J J J li u lu u I J J 
SOL SOL SOL LA S! Sl SJ LA LA LA Sl SOL SOL 

I~ • n li u ILJ n I ~ 
) 
c 

SI SI SI DO RE R!: R£ DO DO Sl LA SOL 
PAUSA 
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25 

59. Vitor e Matheus 

G 07 G G 

Vi tor e Ma theus to cam flau ta na co la SOL SOL SOL LA SI SI SI 

07 G 07 G 

LA LA LA sr SOL SOL Vi tor e Ma thes to cam d6 d6 re d6 Sl 

G 07 07 G 

SI SI SI DO RE Rii RE DO DO RE DO Sl 

07 G 

car semo !har na flau ta SOL SOL SOL LA Sl 

G 07 07 G 

G 

Vi tor a pren deu a to 

07 G 

Sl Sl LA LA LA SI SOL SOL 

07 

,~U U IF FFIU Ulr r lo' u I t' t' t' 
A pren deu tam bem as so prar hem de le v1 nho Sl Sl Sl DO RE RERE 

07 G G G 07 G 

DO DO RE DO Sl Sl Vi tor e Ma theus to cam flau ta na es co la 

07 G 

Vi tor e Ma theus to cam do do si la sol 

07 G G G 

SOL SOL SOL LA 

07 

SI 

G 

SI Sl 

' ~ A R I ,l ,l I D' U I t' t' t' I B 0 I ,l ~ II 
LA LA LA Sl SOL SOL Sl Sl SI DO RE RE RE DO DO Sl LA SOL 
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60.UMA VALSINHAA TOCAR 

NOT AS UT!LIZADAS: SOL, LA SI 06 RE 

Sl Rlo SOL LA DO 
TOCO SOL LA LA PRA S!NALIZAR 

=fw J J I J ;!- J lr f r I j. 

SOL SOL SOL LA LA LA S! Sl Sl SOL 

REST A UMA DOSE PRA S!LENC!AR 

:tr r f I • r r I <) r I I ,. 

Rt R£ R£ DO DO DO Sl Sl Sl LA 

TOCO SOL LA LA PRA S! Sl SOL TAR 

=f¥4 I 

I 
I J;;;;.L lr t===M· J .. =r 

SOL SOL SOL LA LA LA Sl Sl Sl SOL 

REST A UMA DOCE V ALSINHA A TOCAR 

¥? r f I r F F I • I f 
J I J 

Rt R£ RE DO DO DO Sl S! LA SOL 

ATIVIDADESo 

01. COMPARANDO A PAUTA UM E A TRES. ELAS SAO JGUAIS? TOQUE AS DUAS 

PARA VERSE REALMENTE SAO JGUAIS. 

02. E A SEGUNDA E QUART A? TAMBEM SAO JGUAJS? TOQUE AS DUAS E 

SJNALIZE QUAL A DIFEREN<;A. 
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60. Uma Valsinha a tocar 

G 07 G G 

'ti 9 J J J IJ J J lr r r I J. 
To co sol Ia Ia pni Sl na li zar 

G D7 G G 
5 

@~ ,1 ,1 
-j I ~ ~ ~ 

lr I J Q I 8 X 8 !' r 
SOL SOL SOL LA LA LA SI SI SI SOL 

G D7 G D7 
9 

'# r r r lr r r lr r r I J 
Res rau rna do se pni Sl Sl sol tar 

G D7 G 07 
13 

,~ t' t' t' I r r r lr !' !' I 
~ 
X'• 

Ilii Ilii Ilii DO DO DO SI SI SI LA 

G 07 G G 

'# J J J IJ J J 
lr r r IJ. 

To co sol Ia Ia pni Sl Sl sol tar 

G 07 G G 

,~ ,l ,l ,J I ~ ~ ~ 
I t' [' [' I ,l. X X X 

SOL SOL SOL LA LA LA SI SI Sl SOL 

G 07 G G 

,~ f r f lr r r lr r J I J 
Res tau rna do ce val Sl nhaa to car 

G 07 G G 

,~ t' r r I r r r I r· t' J I J II 
Ilii Ilii Ilii DO DO DO SI SI LA SOL 
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61.GATINHO DE ESTIMA(:Ao 

NOT AS UT!LIZADAS: S!, RE, DO 

EU TENHO UM GATINHO DE ESTIMA<;:AO 

Sl 

,~ r r r 
~ f f 1 r · I 

SI Sl Sl Rt Rt Rt DO 

E QUANDO ELE BR!GA ELE MIA MIAU 

4# f f f f f r 1 r· 
Sl Sl Sl Rt Rt FE DO 

E QUANDO ELE DElTA NO MEU COLCHAO 

4# f r f f f f 1 r· 
Sl Sl SI Rt Fi:. Rt DO 

RONCA, RONCA DE MONTAO' 

&# 
u f f f f f r 1 r· 

Sl Sl sr Rt Rt Rt DO 

ATIV!DADES: 

01 .CR!AR UMA PEQUENA MELODIA COM 0 TEMA: CiATINHO. 

02.DESENHAR SOBRE 0 QUE CRIOU. 

03 .CANTAR PARA A CLASSE SUA MUSICA: 
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07 

4 ~ ,. 
I 

D6 

07 

J ~ X• 

~ I 
D6 
07 

D6 

6 L Gatinho de estimavi'io 

G Am 07 G 

Eu te nhoum ga ti nho de es ti rna "ao 

G 07 Am G 

¥ ¥ •i Jl 
I 

; 
I 

; J J J J I j J J J. 
E quan doe ie bri gae le ffil a ffil au 

07 G 

* 11 J J J a J J 1 J J1 r· 
E quan doe le dei ta no meu col chao 

G 

J l I J ) J Jl I J. I' t' 
Ron ca con ca de mon "'' o. SI SI 
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Sl 

SI SI Sl RE RE RE 

lr t' I' t' r t' I 
SI Sl Sl RE RE RE 

li' !' I' t' 1' t' I 

I 

SI SI SI RE RE RE 
07 

r t' t' r-
RE RE RE D6 
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62.QUEM QUER APRENDER FLAUTA? 

NOT AS UTJLIZADAS: SOL, LA, SJ, DOE RE 

,:~ 
I I I 

0 • • • • 

lti 
0 . 
0 0 
0 0 
0 " 
' 

. 

SI RE SOL LA DO 

QUEM QUER APRENDER FLAUTA QUE COMECE A SE ARRUMAR. 

OLHE A CO LUNA BEM RETINHA DEVE ESTAR' 

ASSOPRE BEM LEVINHO COMO FOSSE UM CARINHO 

PENSE NAS NOTINHAS LA DO SI LA SOL. 

~~ u EJ lu=U lr zr== I 
~ • 

Sl Sl Sl Sl SJ Sl Sl Rt DO Sl LA 

:ft:O £3 I £3 & lr _1 
I 

j 

LA LA LA LA LA LA LA DO Sl LA SOL 

ATIVIDADES: 

01. VOCE PODERIA MUDAR A PRIMEIRA PAUTA (LINHA)? 

* 
@ 

PAUSA 

3 -1 
PAUSA 

NO LUGAR DE TOCAR 4 VEZES A NOTA SI, VAMOS TENTAR FAZER UMA 

MUDANCA?ENA SEGUNDA LJNHA, NO LUGAR DE 4 VEZES A NOTA LA, TAMBEM 

FAZER UMA MUDAN<;~A? 

FA<;:A ALGUMAS TENTATJVAS E DEPO!S REGJSTRE 0 QUE VOCE CRJOU: 
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62. Quem quer aprender flauta? 

G G G 07 

Quem quer a pren der flau ta que co me cea sear ru mar 

G G 07 G G 

I D IQ ,n A I J. ~ u I I I 
0 

G 

lhe a co lu na bern ce 

G 

ti nha de vees 

07 

tac 

07 

As so pre bem le 

07 

J !RRiRgi 
v1 nho co mo fos se urn ca n nho Pen se nas no ti nhas Ja d6 

G 07 G G G 07 

J I J lu· u lu· 0' I r [' 
Ia sol SI SI Sl SI SI SI S! RE DO SI 

07 07 07 G 07 G 

* 
I A n I n u It' 

I 
X I ,! II 

LA LA LA LA LA LA LA LA DO SI LA SOL 

SugestOes para o professor: 

1. Cantar a mUsica toda e no x cantar o nome das notas 
2. Cantara mUsica toda e no x bater palmas nas colcheias e nas seminimas bater os pes; 
3. Cantar a mUsica toda e no x cantar o neme das notas + bater palmas + bater pes 
4. Cantara mUsica toda e no x posicionar dedos na flauta sem assoprar; 
5. Can tar a mU:sica toda e no x tocar na flauta 
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63.TOCAR BEM FLAUTINHA 

NOT AS UTrLJZADAS' DO- RE- FA (OPCIONAL) 

PARA TOCAR FLAUTINHA. 

{; PRECISO ATEN<;:J\0 1 

A POSTURA CERIA E A SOLU<;:AO! 

PERNAS CRUZADAS, 

NAO DE!XE NJ\0' 

OLHE PARA FRFNTE 

E NAO VA NA CONTRAMJ\0! 

ASSOPRE SUAVE COMO UMA ORAcAO. 

DOFA SOL LA- DO DO D(l DO 

RE SOL LA SI- RJt RJt RE RJt 
FA SOL FALA- DO DO DO DO 

LA SOL FA SOL- RE RE rut RE 
SI LA SOL FA- DO DO DO DO 

ATIVIDADES: 

DO RE 

I. DESENHAR UMA CRIANcA TOCANDO CORRFTAMENTE A NOTA SOL NA 

FLAUTA. 

2. COM A LINHA RITM!CA ABAIXO, CRIAR UMA MELODIA, UTILIZANDO AS 

NOT AS SOL, LA, SI, DOE RE, E ESCREVER 0 QUE CRIO\J NA PAUTA .ABAIXO·. 
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63. Tocar bern flautinha 

F C7 C7 F 

'1;1£JiJIJ j 3 lr u I j 
Pa ra to car flau ti nhae pre cr soa ten ~ao! 

Gm Gm C7 F F 

J 
I 

I J eJ I d J 
Apostu ra certa e a so lu vao! Per nas cru 

F C7 F F F 

R IJ 3 £3 I J 1uu1r ol 
za. das nao de e et xe nao 0 !he pa ra fren tee niio 

Gm C7 F F C7 
16 

~~ F f 0 I r· n 1n n IJ 3 n 1 
va na con ira miio As so presu avecomo umaora 

F F F 

~~ J l l!j e J lc f 
x X I r ~ )\ J I I 

gao d6 fa sol I a DO DO DO DO 

Gm Gm Gm F 

25 

&~ ' 
• 

Jl 
tJ 

j 3 lc 
~ t' r I I' l I 'I ' j J J ; 

Re sol !a " RE R.E R.E R.E Fa sol Iii 

F F F Gm 

29 

t~ c 1 tJ 
I a DO 

' 
' • I r ~ I'~ J1 j J I )< [' t' I I 0 

DO DO DO La sol fa sol RE R.E R.E 
Gm Gm F F 

33 

'~ t' 
• 

J If 3 j l l'i p J r r 
* 

II 
R.E Si Ia sol fa DO DO DO FA!DO 
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64. JA APRENDI TOCAR SOL, LA, Sl, DOE RE 

NOTAS UTILIZADAS: SOL. LA, SJ, DOE RE 

SJ, LA, SOL, DO RE, 

JA APRENDI TOCAR. 

YOU AGORA TE MOSTRAR, 

QUATRO VEZES SEM PARAR, 

REPETINDO BEM BONITO, 

SOL, LA, SI, DO, RE, 

V AI DE MARCHA RE:: 

-4' f =f" 
I fr f I 

Sl SI SI SI 

4' 
" 

r p4¥p r I f 
DO D6 DO D6 Rt 

ATIVIDADES: 

J J 
LA LA 

r I f 
Rt Rt 

Q 

t : )· 
' ' 
' ' 

Sl LA 

I J ±J] 
LA LA SOL 

rrtJ dJ 
Rt SOL 

01. CRIAR RIMAS COM OS NOMES DAS NOT AS: 

SOL - MARISSOL 

LA- LADO 

Sl-.., ... , ... ,. 

DO-.. , .... . 
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!~ 
SOL 

j 
SO~ 

n 

• ' . ' " ' ' ' ' ' ' 
! 

DO RE 

I J 8 
SOL SOL 



64. Ja aprendi tocar sol, Ia, si, d6 ere 

G Am G Am 

lj J ~ IJ J I J J J 
Si li so! do re a pren di to car. Vou a 

D7 D7 G G G 

5 

@NfifJIJ JJIJJi31J J~IJJJJI 
go ra te mos trar qua tro ve zes sem pa rar re pe tin do bern bo 

Am 07 D7 Am D7 G 
10 

t~JJ]JIJ 
ni to sol Ia si 

G 

15 

@~II= r' 
SI 

G 

SOL 

G 

[' 
SI 

SOL 

t' 

J 
do 

G 

SI 

G 

SOL 

G 
l 

It' 

IJ 
re 

[' 
SJ 

,l 
SOL 

t' 
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J J 
Val de 

D7 

LA 

D7 

1 r 
D6 

2 

=II t' 

I J 
mar 

I 
' 

LA 

r 
D6 

J IJ 
cha re 

D7 

I I 8 

LA 

D7 

I r 
D6 

G 

I ,l 
SOL 

I 
X 

LA 

r 
D6 

II 



65. E NATAL DIM DIM I>OM I>OM I>OM 

NOT AS UTILIZADAS' SOL, LA, Sl DOE RE. 

E NATAL DIM DIM DOM DOMDOM 

E NATAL DIM DIM DOM DOM DOM 

~~ ):1 . 

·~ ~t 
SI 

~ n 

1: ~ ~. l r • . ~ • , I' . 

LA SOL DO 

ei 
~l 
RE 

4 Dir Air DlEr;Jf R1c=~TI 
SOL DO Sl LA SI DO SOL DO R£ Rt DO Sl LA Sl DO DO 

SUA ESTRELA V AI BRILHAR, 

NO NATALE PRA SON!IAR. 

VOCE PODE ACREDITAR, 

QUE VA! TUDO MELHORAR. 

* n lr fig c 
SOL DO Sl LA Sl DO 

n 
SOL DO 

t NATAL DIM DIM DOM DOM DOM ..... 

ATIVIDADES: 

I FU If A I c rTI 
RE REDO Sl LA Sl DO DO 

01. VOCE JA SABE TO CAR AS CINCO NOT AS MUSICAlS. VAMOS CRIAR 

UMA MUSICA DE NATAL BEM BONITA COM ESSAS CINCO NOT AS? NAO 

SE ESQUE<;:A DE DAR UM NOME A SUA MUSICA. 

02. PARABENS! VOCE E UM (A) COMPOSITOR (A)! 
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' 
65. E Natal dim dim dom dom dom 

c G7 G7 G7 

~i ~ J J IJ J J I 1 ; IJ J J IJ I Ji J J 
~ E Na tal dim dim dom dom dom E Na tal dim dim 

Am c G7 c G7 

SOL DO SI LA SI DO SOL DO Rli REDO 

G7 c G7 c 
11 

~ t' 
n x I r r It D lg n I r D I 

SI LA SI DO DO Su aes tre la vru bri lhar No Na 

G7 G G7 c G 
16 

~r r u 1 r R 10 n lr D 1u n 1 
tal e pn\ so nhar Vo ce po dea ere di tar que vru tu do me lho 

c G7 c G7 G7 

' 
J ,0 I t' n I r ,0 I t' u lr 0 I 

'"' SOLCDO 
SI LA SI DO SOL DO Rli Rli DO SI LA SI 

c c c G7 

f r r It J J I; j J I J J' J I 
I 

~ 
DO DO Ji Na tal dim dim dom dom 

G7 G7 G7 c 

iJ A ' pOr I E1 I Jl II r r 
dom E Na tal dim dim dom dom dom 
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66.A BRUXA FEZ ARTE NO NATAL 

NOTAS UTILIZADAS: SOL, LA Sl, 06. 

A BRUXA FEZ ARTE NO NATAL 

FEZARTE, FEZARTE NO NATAL 

ROUBOU 0 SACO DE PRESENTE DO PAPAl NOEL 

E A BRUX!NHA ENTAO SE PREOCUPOU. 

PENSOU, PENSOU, FOI LA E CONTOU. 

PAPAl NOEL ENTAO LHE ENS!NOU, 

QUE 0 NATAL E TEMPO DE AMAR, 

QUE 0 NATAL fi TEMPO DE SONHAR. 

' AAJ J4 :§: lr 
•• 

SOL LA SOL SOL LA SI 

a 

' n j n n t?lp I I r ' 

A 
SOL LA 

I j 

S! SOL LA SOL SOL LA Sl SOL LA SOL 

ATIV!DADES: 

• 

SI 

I J l 
SOL SOL 

J A 
SOL LA Sl 

• • • • • 
• • • • • • • 

LA SOL DO 

j Jg 
SOL LA 

I F 511 
DO 

00. VAMOS BATER AS MAOS NO PElTO QUANDO TIVER COLCHElAS E BATER 

PALMAS NAS SEMiNIMAS NO RiTMO ABA!XO• 
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66. A bruxa fez arte no Natal 

c c c c 

4¥ * ' 
:::1< I 

::0 J ' 
) 14 3 ] J I J j lu I Jl i i 

'i 

' p 
a bru xa fez ar te no na tal fez ar te fez 

G7 c c F c 

ar te no na tal rou bou o sa co de pre sen te do pa pai no el ea bru 

F c c F c 

::j I 

'i~ 1 1fJuiJ J I J 'i 'i 

xi nhaen tao se preo pou pen sou pen sou foi lit con tou 

G7 G7 F G c 

J I J ' J 1J J [J I 
pa pat no el en tao lhe en " nou que 0 na tal e 

c G7 G7 G7 c 

'JliJJJ~IgBir J J I 
tern po de a mar que o na tal e tern po de so nhar SOL LA 

G7 G7 C G C 
26 

' 
J J J lr J :l I J J J 3 lr A I J AI 

SOL SOL LA SI SOL LA SOL SOL SOL LA SI SOL LA SOL SOL LA 

G7 G7 c 

'r 
J 3 I J J J J I F II 

SI SOL LA SOL SOL LA SI DO 
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67.PAPAI NOEL BRASILEIRO 

NOT AS UT!LlZADAS: SOL, Sl, DOE RE n 
I 

. , r· . . . ' 
: :1 
'U M 

Sl LA SOL DO RE 

l. DEZEMBRO NO BRASIL E CALOR DE ARRASAR. 

AGUA DE COCO E BOM, PRA GENTE SE REFRESCAR, OH NAOI 

SOL SOL SOL SOL DO PAUSA 

SOL SOL SOL SOL RE PAUSA 

SOL SOL SOL SOL RE RE RE RE SI SI SI Sl DO PAUSA 

PAPA! NOEL DAQUI, 

PAPA! NOEL DE LA, 

PAPA! NOEL AQUI, 

TEM QUE SE ADAPTAR' 

SOL SOL SOL SOL DO PAllSA 

SOL SOL SOL SOL RiG PAUSA 

SOL SOL SOL SOL RE RE RE RE SI Sl Sl SI oo PAUSA 

2. UMA BERMUDA LEVE, CAMISETA BEM CAVADA, 

SEM 0 GORRO E SEM A BARBA E 0 CABELO BEM CORTADO. 

3. PAPA! NOEL JOSE, PAPA! NOEL MARIA, 

PAPA! NOEL ARTEIRO, COM CARA DE BRASILEIRO. 

ATIVIDADES: 

00. VAMOS DIV!DIR A CLASSE EM TRES TURMAS: 

a. FLAUTA (TOCA A MELODIA) 

b. TAMBOR (TOCA APENAS NO PRIME!RO TEMPO FORTE) 
c, BATER COM AS MAGS NAS COXAS NO RITMO (TAKJTENE) 

NAS PAUSAS 
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67. Papai Noel Brasileiro 

c c 

41 ! 'i ) I n ,. 
J lr J u 

l.De zem bro no Bra sil e ca 

F G7 G7 
6 

4J J J J J I r u lu n 
a gua de co coe hom p'ra gen te se re fres 

c c G7 
II 

' 
,l J ,l ,! I F I I ,! ,! j ,! 

SOL SOL SOL SOL DO SOL SOL SOL SOL 

G7 G7 
16 

' 
r f' r t' lr t' 

RE R:E RE R:E SI SI 

c c 

' 
J J J J I r ¥ ) I 
pal No el da qut Pa 

G7 G7 

23 

' 
J J J J I r F r 

pal No el da qut Tern que 

2. Uma bermuda leve, camisete bern cavada, 
Sem o gorro e sem a barbae o cabelo bem cortado. 

3. Papai Noel Jose, Papai Noela Maria, 

Papai Noel arteiro, com cara de brasileiro. 

233 

t: 
SI 

c 

J J 
pal No 

G7 

lg 
sc a 

G7 

1u R I r * lor de ar ra sar 

c c 

I 
--; 

J 
...,. 
J J IJ 

* ~ 

car oh nao! 

G7 G7 

I t' I I ,l ,! ,l ,! 
R:E SOL SOL SOL SOL 

c 

r' I r 'I ) 

SI DO Pa 

G7 

J J IF ¥ ) 

el de Ia Pa 

c 

u lr l 

dap p tar 
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68.NATAL DE STEPHANIE 

NOT AS UTJUZADAS: SOL, LA, Sl, DO 

NANINANINA 

NANINANINA 

SONHO DE NATAL DE STEPHANIE, 

Ji BRILHAR NO CEU NA NOlTE AZUL. 

• 
LA LA LA LA 

NAN! NA NINA 

NANINAN!NA 

SI SI SI DO 

SONHO DE NATAL DE STEPHANIE, 

f: BR!LHAR NO CEU COM MU!TA LUZ! 

'· 
lr U IF 

LA LA LA LA SI SI SI DO 

AT!VlDADE: 

3 

01. CR!AR UMA FRASE PARA 0 RJTMO ABAIXO: 
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~l 

r h 
Sl 

111'1 

R 
• • • • • • ~~ • 0 

0 0 ia 

0 0 lo , , 
~ _' 

' 

SOL LA DO 



68. Natal de Stephanie 

c G7 G7 c 

41 J ~ J J I j I J J J J I J 
NA Nl NA Nl NA NA Nl NA Nl NA 

c c c G7 
5 

' 
r 

J ~ J 3 I 0 I J I j I; J f J 
so NHO DE NA TAL DES NlE il BRI LHAR NO 

87 F F 

CEU NA NO! TEA ZUL! LA LA LA LA 
87 c 87 c 

't' 
2 

U' I r :II j ) j J I J 
Sl Sl Sl D6 CllU COM MUI TA LUZ! 

F F 87 c 
17 

' 
~ 
X 0 I J lp U' I r II 

LA LA LA LA SI SI Sl D6 
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68.NATAL DE STEPHANIE 

NOT AS UTILIZADAS: SOL, LA, SI. DO 

NANINANINA 

NANINANINA 

SONHODE NATAL DE STEPHANIE, 

E BRILHAR NO CEU NA NOlTE AZUL. 

LA LA LA LA Sl SI S! DO 

NANINANINA 

NANINANINA 

SONHO DE NATAL DE STEPHANIE, 

EBRlLHARNOCEUCOMMUITALUZ! 

lr u 1 r 
SI SI SI DO 

ATIVIDADE: 

02. CRlAR UMA FRASE PARA 0 RfTMO AEAIXO: 

lr U IF 
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0 
0 
0 
0 

SI 

• • • • 
' 0 

' 0 0 
0 0 0 

SOL LA DO 


