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giao Nordeste, sendo que 34% foi provenienlc do cstado da Parafba, que sediou 0

congresso. Deixando-se fora 4,16% de representa~iio inlernacionaJ. 0 publico res
lante - 43,760/0 - dividiu-sc, dcscquilibradamcillc. com as oulras rcgiocs do paIs,

leodo na regiao Sudesle a segunda maior representalividade: 30,20%. Vale salientar
que mais da melade desle percenlual foi provenienle do eSlado de Sao Paulo (16,66%).
A regiao Sui ocupou 0 lercciro lugar em represenlatividade regional (7,29%), tendo
o est ado do Rio Grande dn Sui contribufdo com 6,25% do publico. A regiao Norte
fieou em quarto lugar, eom 4, 16% de represenlalividade. A regiiio menos representa
da no Eneonlro foi a Cenlro-Oesle (2,08%).

Pode-se eonsiderar alto 0 percentual de publico alivo (partieipa11les das pro
gramac;ocs cicillflica c arlfstica), aprcscillando-sc superior aTllcladc do numcro de
participanles inscritos (90): 50 (58,33%). Destc lola I7, 14% foi relativo arepresenla
~ao inlcrnacional, c a rcprCsclltiH;ao nacional cslCVC dividida com as rcgiocs NonJcs
Ie (33,93%). Centro-ocsle(3.57%), Sudesle(40,43%) c Sui (8.92%). A representayao
estadual de publico tltivo I"oi a scguintc. em ordcm dccrcsccnlc: SP- 23.210/0; PB

17,85%; RJ c BA, 14,28%; MG e RS- 8,92%: DF- 3.5% e RN- 1,78%, Consideran
do-sc que 0 ptihlico alivo do cvcnlo C, potcncialmcl1(c, gcrado pelos cursos de p6s
graduac;ao stricto senslI que Htcndclll a area. c que estes cursos nao se encontram

dislrihufdos de forma hOlnogcnca no pais - 6 na rcgiao Sudcstc ( 3 no Rio de Janeiro
e 3 em Sao Paulo, I na regioo Sui ( Rio Grandc do Sui), tllll na regiao Nordeste
(Bahia), I na rcgiao Centro-oeste (Goi,ls) e ncnhum na rcgiao Norte, eomprcende-se
como natural as rcprcscnlalividade regional e eSlaclual ()corridas.

Doze lnstitlli~ocs de Ensino Superior do pais rcalizaram a programa~ao do

even to: UFPA; UFRGN; UFPB: UFBA: UnB: UFMG: UNI-RIO; UFRJ; UNESP;
UNICAMP: USP: UFRGS. Destas, a UFRGS ocupou 0 I' lugar na produyao de
trabalhos eienlflicos (4lrabalhos de.medio parle), vinelo imedialamenle seguida pela
UFPB e UNESP (3 Irabalhos dc pequcno pOrlc)'. Em produ~oode pesquisa a UFBA
ocupou 0 I" lugar (5 relalos), vindo imeeliatamente seguida pela UFRJ e UNICAMP
(3relalos).

Obscrvando-se a represclltatividade oas qualm subareas de Musica na pro
grama~ao, pode-se fazer uma avalia~ao do descnvolvimento alual de cada uma. A
sub~\rca de Composi<;fl.o rcprcscntou-sc no cvcnto com 2 trabalhos cientlficos, 4 rela
tos de pesquisa e 6 trahalhos arllslicos: a subarea de Educacrao Musical apresentou 2

II Considera-se como Irah<llhos de "grande ponc" confercncias (60 minulos): dc "medio pone".
cxposi<;oes em me~a-redond<l ( 30 minutos); de "pcqueno portc". comunica~oes cicmificas
selecionadas (20 minutos).
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trabalhos cientfficos c 4 relatos de pcsquisa; a subarea de Musicologia fai represen

tada com 8 trabalhos dentfficos e 8 relates de pesquisa; c a subarea de Pnllicas
lnterpretativas aprescnlou 2trabalhos cientfficos, 3 relalOS de pcsquis<l, e 71rabalhos

arlfsticos. Os trabalhos cm Composi<;ao originanun-sc da UFPB. UFMG, UFBA e

UFRJ; os de Educa<;iio Musical, da UNESP, UFBA, c UFRGS; os dc Musicologia,

da UFPB. UNICAMP, USP, UNESP. UFRJ, UFRGS, UFU, UN I-RIO c UFBA; os de

Pratica InLerpreLalivas, da UFRJ ,UFBA, UNICAMP c UFRN. Analisando-se esta
represcntatividadc, ohscrva-sc que:

a) a subarea de Musicologia tClll atualmcntc uma produ\(ao significativa e equilibrada

entre Ir<1h:llllos em <lndamCllIo c produ(os acahados. abrigando cstudos de diversos

cscopos: (lc(lJ"ic(l-;lnalftico. hislori<..:o. scmiol6gicos. CIIlOlllllSicoI6gicos). Tambem

podc-sc notal' que a gr,"1dt: maioria dos curSQS de p6s-graduayao cm Musica esta
gcranc!o trabalhos na sub;:lrea.

b) a sub;:lre;l de Educac;iio Musical apreselllil, alllalmcnte. um quadro de maior volumc

de trahalhos CIll andamento que de produtos acabac!os, 0 que demonstra uma produ

((50 nova. Dcvc-se considerar que os Encontros Anuais da ABEM sao os legftimos

cscoadouros dcsta prodw;?io. Os cursos cia UFRGS c cia UrSA geraram os trabalhos

cia sub;'lrca aprcscntados no cvcnlo.

e) a sub'lrca de C011lrosi~:ao aprcscnlil lIlll quadro que pode scr interpretado como

normal ao scu perfil, corn um nivelamcJ1to entrc aprcscntac;6es de caraler artfstico e

denlffico. Entretanto, cotlsiderando-sc que cxistcm dois cursos de mestrado em

composic;5.o 110 pafs (UFI3A e UFR.l), e que apenas dois dos scis trabalhos eientfl"i

cos aprcsclltados dcriv;llll <..leslcs cursos, podc-sc considerar que 0 numero de comu·

nicac;6es cicntftkas cm Composic;ao rai haixo ncste CVClllo. dcvcndo ser cstimula

do: ao lado desla observ<l\ao. () CllcOlltro da ANPPOM rcvelou cluas vocac;6es

instituciol1ais para a sub,ln.::a: a UFPB e <l UPMG.

eI) a suharca de Prillicas Illlerpretativas t<lmbclll aprcscnta um quaelro que podc scr

interprClado como normal an scu perfil. com uma incidencia palleo maior de traba

lhos anfslicos que cicntfficos. No cntanln. cOllsidcrando-se a maioria dos mcstrados

em Musica/Artcs do pafs ofcrcce a conCCnlnl\fao em pralicas interprelalivas ( UFRGS.

UFBA. UFRJ, UNI-RLO. UFGO, UNICAMP. UNESP), [Jode-se considerar que 0

nlllTIcro de trabalhos cicntfficos aprcsentaelos pela sub{}rea ncsle evcnto representa

urna silu<ll;ao crflica que cleve scr corrigicla.

Observada sob a pcrspccLiva do VIII EnconLro da ANPPOM, a siLua<;ao atual

da p6s-graduas;ao em Musica no pais revela-se positiva; Illuito diferenciada, portan

to, daquela que se pode observar nos nfveis de ensino pre-profissionalizante e

profissionalizanlc. Esta obscrva<;ao, no enlanto. e relativa £10 conlexto em que a p6s-
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gradua~ao sc rcaliza, acOlljuntura de situayocs que ncla influem dircta e indireta

mente, lais como: a qualidadc do cllsino musical dc pl a 3l.! Gratis, a "juventude" da

ANPPOM c da maioria dos nossos programas dc pos-gradua~ao em Musica, e 0 fato
da area ainda nao scr rcconhccida como lal pclas agencias dc fomcolo (CAPES e
CNPq), mas como suharca dc Aries. Esla visao positiva, portanlo, 6 valida para 0

momento alua!. nao sc juslillcando que as coisas pcnnancn~al11 como csUio. Para
que continucmos a julgar positivo 0 dcscnvolvimcnto cia area em pos-graduavao,
nossa analise rccolllcnda as seguintcs 3 yOCS c polfticas em curto prazo:

a) 0 invcslimcllto na ronnavao de rccursos humanos na rcgiao Norte;
b) maior mobiliza~ao da regiao Ccnlro-oestc para a ANPPOM c para a ativi

dade de pcsquisa (ncsla rcgHio, que scdia 0 mais jovcm curso de p6s-gra
dua~ao cm Musica, a ANPPOM sOlem qualm associ ados. 3 dos quais sao
s()cios rUl1dauorcs):

c) 0 cstlmulo il produ~aocicnlflica cm Composi~ao, tanlo nos dois mestrados
da arca quc ofcrccem csta modalidadc (UFBA c UFRJ) quanto nas insti
luiy()cs que, pOl' voca~ao institucional, podem vir a gerar p6s-graduaryao.

na subarea Clll futuro proximo: UFPB c UFMG;
d) 0 cstltllulo apraduc;ao cicntfriea em Pn'iticas IntcrprcLativas. A media pra

zo, rccomcnda-sc a corrc~iio do dcscquillbrio na distribui~ao regional de
programas de pos-gradul.lryao, fomentando a distribuiyao de doutores nas

rcgi5cs N()rl~, Nardc~tc c Centro-oeste.

Epilogo

Eno nlvcl da pos-gradua~ao quc 0 cnsino musical no pais csta se eSlruturando
critcriosamentc c cxigcntcmenLe. Adequando-se ao sistema unico de acompanha

menlo c avalia~iio dc cursos dc pos-gradua~ao da CAPES, e aos criterios unicos do
CNPq para 0 fomenlo it pcsquisa e it capacita~ao dc recursos humanos, a area de
Musica chcgou a estabclcccr criterios que dcfincm os padr6cs de qualidade da sua
pos-gradua~iio, assilll como uma polftica de oricnla~ao da produ9ao cientffica. Seja
na Educa~ao Musical. na Composi~ao, nas Pralicas Inlerprctativas ouna Musicologia
de cunho hiSlorico ou analftico, a pos-gradua9ao cm Musica do pais tem-se pailado
pela reOexao sobrc a nossa identidade cultural, e se orienlando para a caracleriza~iio

da produ~ao musical brasiJeira da epoea colonial it conlemporanea, de qualquer ge
nero e cstilo, preenchcndo uma lacuna significaliva no que diz respeito it informa~ao
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qualificada sabre a nossa musica. As tescs, as pcsquisas instillicionalizadas, os rcci
tais. em sua maioria, versam sabre a musica brasileira. Deve-se reconhecer que esla
6 uma situa9ao relalivamente nova. Ate a decada de 70. quando ainda nao tinhamos

pos-gradua9ao em Musica no Brasil, a valoriza9ao das lradic;oes europeias e norte
americana rcfletia-sc nos recitais de graduaerao, nos programas de disciplinas de ca
niter hist6rico QlI analftico. nas pllblica~oes, c na cxtcnsao univcrsitaria (fcslivais,
cursos, concursos, ctc.).

A "nova silua9ao", entrclanlO. £linda nao chcgoll aos programas academicos
do 3J.! Grall, onde a music£l hrasilcira nao tem cspa~o garantido. Poderiamos dizer
que grande parle da produ'rao musical hrasileira ainda c dcsconhecida da maioria
dos nossos educadores, e que 0 estudo das nossas lradiyocs musicais nao esta presen
te no currfculo pleno da maioria dos nassos cursos de gradua9ao. Nao se emende
que. um governo que lira sempre da cartola cSlratcgias de proleyao, a sua produerao
industrial nUllca dcrina polfticas dc cSlfmulo e valorizayao da sua produyao cultural.

As distins:ocs de orientac..;ao polflica-cultural e de qualidade do ensino gera
ram um rasso scm ponte entre 0 ensillo Illusical de 3J.! c 4J.! Graus. A canclusao de uma
.gracJuaerao em Musica COIll cxcclcnlc hist6rico escolar cstalonge de signiricar prepa

nwao acadcmica para 0 illgrcsso na pos-gradua<;ao. A maioria dos egressos do Ba
charelado em Musica nao teve, em SClI trajeto univcrsitario, a oportunidade de escre
vel' uma pequena monogral'ia; de cxercitar 0 pensamcnlo crftico sabre 0 repert6rio
busico de sua habilitayao profissional; cstao desprcparados para enfrentar a prova de
admissao apos-gradm19ao. Cuidar ua cxecuerao musical, da dcsenvoltura tecnica na
cria<;:ao, do conhecimento do repertorio. ca grande prcocupayao dos programas aca
demicos de profissionaliz3yao em instrul11enlos, canto. regcncia e composi<;ao. No
entanto, descomprometidos com 0 dcsenvolvimento do pcnsamento crftico-analfti
co, estes cursos tem escoauo no mercado de trabalho musicos eternamente depen
dentes de oricnta~ao, illseguros e mal formados para 0 ingresso nos cursos de pos

graduayao. Atrelar 0 nfvel de cxigcllcia da habililac..;ao profissiollal ao nfvel de exi
gencia da admissao apos-gradum;ao signirica reconhecer uma sequencia de etapas
progressivas no trcinamcllto e espccializayao prorissional, e considerar a p6s-gradu

ac;ao como uma meta descjavcl l1a fonnac;ao do musico.
Devem<?s Icmbrar que a legislac;ao curricular vigel1te para as graduac;5es em

Musica data de um·a epoca (1969) em quc ncm havia a p6s-gradua<;ao na area, nem 0

ensino musical de 2" Grau se fazia alraves da Educa<;ao Artislica. 03" Grau, portan
to, realiza-se, pelo menos hft 16 anos - ista e, desdc que sc implantou a pos-gradua

<;ao em Musica no Brasil (1980) - de forma duplamcnlc inconseqUenle; sem compro
missos com 0 2° Grau nem com a p6s-graduac;ao.
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o nfvcl cxigido para a admissao apOs-gradua<;50. de um lado. c as circunslan

cins que conclicionam () cnsino musical de 2!! Grall. de outl"O Jado, sao as coordenadas

que dcveriam dClcrminar 0 pCI'll I das dircrclllcs habiliLm;ucs prolissionais em Musi
ca: tempo mfnimo dc cxcculYao curricular C cOlllcuc!O acadcmico. Rcconhccendo 0

21! Grau, de um lado, c a pos-gradul.lc;flo. dc oulro lado. como os pesos c mcdidas

delcrminanlcs da gradu<l<;ao CIll Musica. UCVCIllOS admitir que as I1cgociayocs corn 0

MEC rclalivas an que a <'irca considcrada dcscjavcl c rcaliz<.lvcI na rorma~ao musical

a nfvel de 211 Grau sao ur-gcnlcs.

E lIIna rcalidadc inconlcslavc:l () rato de que a <.lrca de Musica no Brasil ja sc

cslrULurou em org'.lI1ismos de rcprcscnla<;ao. cuja cficicncia, no que diz rcspcilo ao

eslfmulo cia produ<;ao cicnlflica c ac1cvayao de padrocs de t}ualidade. c reconhecida

nacionalmenlc. Euma oulra rcalidacle. cnlrelanto. () falo cJe que as rcla<;oes polfticas

enlre nossas ()rgalliza~oes reprcscntativas e os organs estalais cia cduca~ao e cullura

ncccssilam SCI' fortaleciclos. Como legflima reprcsenlanlc dn ,hcn para assun lOS de

Educar;ao M L1sicaL a ABEM nflo somcnte deve como precisa SCI' cnvolvida nas deci

sacs relalivas an cnsino musical no pafs. Suas sugcstOes dcvcrao SCI' consideradas.

com respeilO tl compctcncia c ascricdadc com que scus mcmhros se (em debru~ado

sobre as qucsloes conccrnenles a uma educar;ao musical do pafs e para 0 pafs.
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