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Resumo 

A presente pesquisa consiste na analise das pniticas e agentes que con-

tribuem para manter a banda de musica em cena no Estado de sao Paulo. 0 

metodo utilizado foi de levantamento interseccional com abordagens 

explicativas, de acordo com Earl Babbie(1999). Diante dessa proposiqiio, 88 

regentes dentre vlirias categorias de banda, alem de outros experts na area, 

foram entrevistados com o intuito de coletar dados e diagnosticar eventos 

que influenciaram as bandas nas ultimas cinco decadas. 

Os seguintes fatores foram analisados: a pratica do voluntariado, a atu-

aQiio da instituiqao banda nas comunidades, as formas alternativas de aqui-

siQiio financeira, a formaQiio dos regentes, o ensino e material didatico que 

utilizam, os encargos dos mantenedores, alem do perfil da clientela e as dife-

renqas entre bandas civis e militares. 

De acordo com os resultados, concluiu-se que as bandas de estudantes 

sao estimuladas pelos campeonatos e utilizam de asmcias para a sua sobre-

vivencia. Verificou-se tambem a ausencia de litertura espedfica e a lacuna 

de cursos academicos que preparem o regente de banda para a realidade dos 

grupos estudantis. For fim, a visiio critica do pesquisador foi apresentada 

atraves de consideraq6es a respeito dos relacionamentos entre bandas, esco-

las de musica, governo e comunidades. 
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Abstract 

The present research consists in an analysis of practices and agents that 

contribute to maintain the band of music in scene in the State of sao Paulo. 

The method used was a cross-sectional survey with an explainable approach, 

according to Earl Babbie (1990). Within this proposition, eighty-eight 

conductors among several band categories, besides other recognized experts, 

were interviewed in order to collect data and find events that influenced the 

music bands in the last five decades. 

The following factors were analyzed: the practice of voluntary people, 

the action of the institution band in the communities, the alternative forms 

of financial acquisition, the education of conductors, the teaching and 

pedagogical materials utilized, the responsibility of supporters, besides the 

profile of clients and the differences between civil and military bands. 

According to the results, it was concluded that the student bands are 

stimulated by championships and are cunning for their survival. Also, it 

was verified the absence of specific literature and the omission of academic 

courses that prepare band conductors for the reality of student groups. 

Finally, a critical vision of the researcher was presented with 

considerations about the relationship among bands, universities, schools of 

music, government and communities. 
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1. Introduc;ao 

A ideia de desenvolver essa pesquisa surgiu da observaGB.o de que as 

bandas1 de musica, no Brasil, parecem receber pouca aten<;iio do meio aca-

demico. 

Quando encontramos autores que se referem as bandas, quase sempre 

nos deparamos com uma abordagem superficial. No en tanto, grandes musi-

cos, no Brasil e no mundo, iniciaram suas carreiras em bandas. 

Esses grupos tern servido como centros de estimulos a talentos pro-

missores, alem de espa<;o de integra<;ao social que dinamiza as rela<;6es huma

nas (a minha experiencia profissional, ap6s 15 anos como regente de banda, e 

urn testemunho destas palavras). 

Neide Brandani Tiisel (1978:2), ja registrava: "No mais prolongado 

tirocfnio do magisterio nas escolas de JO grau buscamos atendeJ; essencial-

mente a sentida ausencia de literatura sobre fanfarras e bandas escolares de 

vtirios generos." 

1 
': •• More particula.rly, the word refers to a combinaton of brass and percussion, or woodwind, brass 

and percussion instruments, as in BRASS BAND, MILlTAllY BAND and symphonic band" (Grove. The 

New GROVE Dictionary of Music and Musici11ns. 1980, p. 106, v. 2) 

': .. Ma.is particula.rmemnte, a palavra iJ1z reterencill a combinB{;iio de metais e percussdo, au instrumen

tos de sopro, metais e percussiio, como uma BANDA DE METAlS, BANDA MIL/TAll e banda sinfonica." 
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Dezoito anos depois, em sua disserta<;ao, a pesquisadora Maria do 

Pateo(1997:15), tambem menciona essa ausencia: "Durante o levanta

mento bibliogrdfico e documental desta pesquisa, chamou muito a aten9ao a 

escassez de fontes sistematizadas sobre as bandas de mlisica." 

Oscar Brum (1988:3), no livro "Conhecendoa Banda deMlisica» afir

ma que o prop6sito de sua obra e o " ... aperfei9oamento e reabilita9ao da tao 

desprezada Banda deMlisica, ... ». 

Alem da ausencia de literatura, as bandas, em geral, enfrentam proble

mas relacionados a pedagogia, administra<;:iio, aquisi<;ao e manuten<;ao de 

instrumental, forma<;:iio do regente, finan<;:as, entre outros. E senso comum 

entre os regentes, nos encontros cotidianos com os colegas de profissiio, a 

abordagem dessas dificuldades. 

Entretanto, em varios estados do Brasil, a exemplo de Silo Paulo, Minas 

Gerais, Pernambuco e Rio de Janeiro, apesar dos obstaculos, as bandas exis

tem e varias, de alguma maneira, superam os seus desafios. 

No Estado de Silo Paulo, algumas cidades ainda mantem a cultura dos 

concursos de bandas, a exemplo de Jacarei, Santa Rita do Passa Quatro, 

Itaquaquecetuba e Pindorama. Tambem existe urn campeonato estadual, a 

cada ano sediado em cidades diferentes e aberto as diversas categorias de 

bandas. 

Delimitou -se, como recorte para esse estudo, as bandas estudantis par

ticipantes de concursos do Estado de Sao Paulo. E com rela<;ao a essas ban-
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das, atuantes em suas comunidades, que se faz os seguintes questionamentos: 

Como estao conseguindo permanecer em cena? Como estao resolvendo os 

seus problemas financeiros, pedagogicos e administrativos? Como ocorre o 

processo de formac;:ao desses grupos? Quais sao os seus agentes e as suas 

praticas de resistencia? 

E no intuito de responder a essas perguntas que se desenvolve o trabalho 

aqui proposto; atraves de levantamento e analise dos comportamentos des-

ses grupos na !uta pela sua permanencia em cena. 

Dentro dessa perspectiva entrevistou-se 88 regentes de bandas estu

dantis do Estado de Silo Paulo em ambientes de concursos, alem de outros 

expertos no assunto (ver listagem dos concursos na tabelal, p 28). 

Espera-se, atraves da amilise sisterruitica, levantar elementos e fornecer 

subsidies para uma visao mais ampla da realidade das bandas e suas cate

gorias: fanfarras, banda marcia!, banda musical de concerto e banda musi

cal de apresentaqiid (ver item 3.1, p 3 7). Pretende-se com isso efetuar uma 

contribuic;:ao, mesmo que pequena - considerando o grande universe da 

musica - para o estimulo e melhoria dessa pnitica cultural. 

1 Essas denomina96es constam no regulamento geral (itens 6 e 7) do XI Capeonato Estadual de Bandas e 

Fanfarras (1999) 

21 



1.1 Fundamentac;ao Te6rica 

Para compreensiio da sobrevivencia das bandas no atual contexte soci

al, recorreu -se a obra de Michel de Certeau (1994), intitulada "A inven<;:iio 

do cotidiano" (capitulo III, "fazer com: usos e taticas"). 

Nessa obra o autor analisa como se diio as rela<;:6es entre o poder - que 

domina todo o campo social e determina as decis6es - e o mais fraco - que 

tenta se manter lutando, usando asflicias. 0 autor delega ao primeiro uma 

ca pacidade estrategica "o clilculo ( ou manipula¢o) das relaq6es de fo["9aS', 

e ao segundo apenas uma movimenta<;:iio tatica " ... a arte do fracd'. 

Certeau (1994:100,101) menciona: 

•: .. a tatica e movimento 'dentro do campo de visiio do 

inimigo; como dizia Von Bullow, e no espat;o por e!e 

controlado. [. . .] Cria ali surpres:as. consegue estar onde 

ninguem espera. t asflicia. Em suma, a tdtica e a arte do 

fraco. [. . .]a tdtica e determinada pela ausencia de poder 

assim como a estrategia e organizada pelo postulado de 

umpoder.'' 

Associando as afirma<;;6es de Certeau ao presente trabalho, percebe-se 

que a permanencia das bandas em cena esta relacionada, em grande parte, 

aos seus movimentos taticos. 
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Como exemplo, observa-se que as fanfarras do Estado de sao Paulo al

teram a constitui<;ao padrao de instrumentos musicais com a ajuda de ofici

nas especializadas; acrescentam valvulas em cornetas, removem pist6es de 

tubas e bombardinos, a fim de adapta-los para as fanfarras, alem de desenvol

verem urn sistema atipico de afina<;ao dos instrumentos musicais diferen

te do que e utilizado nas escolas de musica. 

Desse modo, subvertem a ordem pre-determinada no intuito de ampli

ar as suas possibilidades de repertorio e sobrevivencia da categoria. Mir

mam-se diante das demais bandas numa demonstra<;ao de suas 

potencialidades para assegurar a fanfarra em cena. 

v arios profissionais da area da musica consideram a fanfarra como 

uma categoria que deveria ser extinta. Isso ocorre por causa das corn etas da 

fanfarra. Esses instrumentos sao considerados primitives diante dos 

trompetes, trombones, e outros de maior precisao na afina<;ao e maiores 

recursos para a emissao de sons. 

Diante disso, destaca-se a fanfarra como a principal categoria que pro

duz asflicias para garantir o seu espa<;o em cena, buscando superar a si 

propria e amenizar as supostas desvantagens que tern em rela<;ao as demais 

categorias. 

Muitas fanfarras do Estado de sao Paulo utilizam timpanos - instrumentos 

caracteristicos das orquestras - numa postura de apropria<;ao de uma pratica 

que lhes proporciona uma identifica<;iio com os grupos sinfonicos. E assim, se 
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apresentam como fortes utilizando urn recurso que Certeau (1994: 101) men

ciona como possivel ao fraco: a astricia. 

'': .. a astricia e possivel ao fraco, e muitas vezes apenas 

ela, como 'liltimo recurso~ 'Quanto mais fracas as forr;as 

submetidas a dif'e9ao estrategic~ tanto mais esta estani 

sujeita a astricia: Traduzindo: tanto mais se toma titica'~ 

Bandas de outras categorias tambem fazem as suas astucias. 

Bandas marciais e bandas de concerto disp6em de urn repert6rio que, 

na sua maioria, e formado por musicas estrangeiras e adapta<;;6es de obras 

sinfonicas. Fazem tambem uma bricolagem de metodos produzidos mais 

para a realidade dos conservat6rios do que para o aprendizado nas bandas. 

Essas astricias recebem o apoio das comunidades que contribuem volunta

riamente, pois tern interesse em assegurar urn espa<;;o social para os seus jovens. 

Para as comunidades, a rnanuten<;;ao desses grupos significa nao so

mente o estimulo ao aprendizado musical, o que ja e bastante enriquecedor, 

mas tambem a garantia de urn espa<;;o que permite aos pais saberem onde 

estao seus filhos e o que fazem, corn quem se relacionarn; longe das drogas e 

da marzinalidade. 

Por conseguinte, as bandas tornam-se institui<;;oes nas quais sao depo

sitados os interesses da comunidade, que busca utiliza-las para os fins que 

lhe sao mais oportunos; de forma criativa e astuta. 
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2. Metodologia 

Diante das proposi<;;5es de levantamento e analise de informa<;;6es, bus

cou-se uma metodologia capaz de coletar dados de uma amostra (bandas 

participantes de concursos), aferi-los, interpreta-los com base em funda

menta<;;ao te6rica, estendendo os resultados a popula<;;ao (band-as do-:Estado 

sao Paulo) de onde retirou-se a amostra. 

Inicialmente foi observado que urn metodo de caracteristica apenas 

descritiva nao seria suficiente para abarcar todos esses objetivos. Assim sen

do, admitiu -sea necessidade de varios tipos de abordagens, inclusive as qua

litativas. 

Foi estabelecido, como forma predominante da pesquisa, o metodo de

nominado survey. Este metodo condiz com os objetivos aqui propostos, uma 

vez que consiste basicamente na sele<;;ao de uma amostra retirada de uma 

popula<;;ao, para coletar informa<;;6es de interesse da pesquisa. No survey, os 

resultados conclusivos, com base na amostra, se estendem como caracteris

ticas da popula<;;ao. 

0 metodo survey e mais conhecido por seus aspectos descritivo e quan

titativo. Porem, procurou -se nessa pesquisa ultrapassar esses limites, recor

rendo, sempre que oportuno, aos raciocinios analiticos fornecidos pela socio-
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logia, chegando ao caniter interpretative sobre o qual citam Lakatos & 

Marconi (1989:110): 

<~ realidade da pesquisa cientifica niio e apenas 

um relat6rio ou descril;;iio de fatos Jevantados 

empiricamente
7 

mas o desenvolvimento de um car:iter 

interpretativo no que se refere aos dados obtidos. Para 

tal, e imprecindfvel correlacionar a pesquisa com o 

universo te6ricq optando-se porum modelo te6rico que 

serve de embasamento a interpreta¢o do significado dos 

dados e fatos colhidos ou Jevantados. 77 

Para maior fundamenta<;:ao desse tipo de utiliza<;ao do servey, conside

re-se as palavras de.Babbie (1999:82~:--": .. osurveypode-serusado vantajo

samente no exame de muitos temas socials e e particularmente eficaz quan

do combinado com outros metodos." 

E acrescenta: "Apesar da maioria dos surveys visaz; pelo menos em 

parte, a descri9iiq muitos tem o objetivo adicional de fazer asserroes 

explicativas sabre a populariio." (p. 96) 

As unidades de amilise foram quest6es administrativas, pedag6gicas e 

de infra-estrutura das bandas. Diante dessas unidades e seus elementos vari

ados, utilizou-se mais de urn desenho de surveys em combina<;:ao com abor

dagens qualitativas. 
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Efetivou -8e a combina<;ao do survey interseccional com survey de obje-

tivo explicativo. Os desenhos foram utilizados de acordo com as finalidades 

das etapas da pesquisa. 

As etapas foram quatro: 

• sele<;ao de uma amostra- niio probabilfstica acidental 1 - da popula-

<;ao (bandas do Estado de sao Paulo participantes de concursos) 

• levantamento de dados - atraves de entrevistas com formultirio$' 

• analise das informa<;:Oes coletadas 

• interpreta<;ao conclusiva. 

Adotou-se uma amostragem acidental- regentes de bandas participan-

tes de concursos com disponibilidade para as entrevistas - considerando a 

praticidade de encontrar urn numero significativo de con juntos nesses eventos, 

alem de, coincidentemente, esses concursos acontecerem na epoca da 

pesquisa.(ver tabela 1, p. 28). 

Faz-se oportuna a lembran<;:a de que o assunto central aqui tratado -

praticas que mantem a banda em cena - constitui uma realidade cultural 

que se estende pelo Estado de sao Paulo, nao ignorando possiveis variantes.Por 

1 Arnostragem niio probabilfstica acidental "Di-se quando os sujeitos sao chamados acidentalmente. 0 

pesquisador precisa de um certo mimero de casas e Vlli convocando os sujeitos disponiveis, ate completar 

a amostra. "(PEREIRA, k. 1983:67). 

'De acordo com Lakatos & Marconi (I 989:1 07), "formuldrio - roteiro de perguntas enunciadas pefo 

entrevistador e preenchidas por ele com as respostas do pesquisado;" diferente do questionario " .... 

constituido de uma serie de perguntas que devem ser respondidas por escrito e sem apresen~a do pesqui

sador." 
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essa razao, acredita-se que e possivel a extensao dos resultados desta investi-

gac;;ao a respectiva populac;;ao, ainda que a amostragem nao tenha sido sele-

cionada pelo processo aleat6rio'. Ou seja, equivale a dizer que a extensao dos 

resultados para a populac;;ao niio e tao precisa quanto o seria com uma 

amostragem aleat6ria, mas e bastante significativa, considerando que esse tra-

balho e inedito e abre caminhos para futuras investigac;;6es mais aprofundadas. 

Locais e datas onde ocorreram os concursos, e consequentemente as 

entrevistas, assim como as categorias de bandas da amostragem, constam na 

tabela 1, a seguir: 

tabela 1 Concursos onde ocorreram as entrevistas 

CONCURSOS DATA CATEGORIAS I UNIDADES 

4 FANF. SIMPLES 

Itatiaia-RJ' 20/08/99 3 FANF. C/ 1 PISTO 10 

3 BANDAS MARCIAIS 

Avare-SP 04 e 05/09/99 20 FANF. SIMPLES 20 

Silo Roque-SF 11/09/99 12 FANF. C/ 1 PISTO 12 

Guaratingueta-SP 18 e 19/09/99 Z6BANDASMARCIAIS 26 

10 B. DE APRESENTA<;AO 

Matiio- SF 03/10/99 09 B. DE CONCERTO 20 

01 FANF. SIMPLES 

TOTAL........................................................................................... 88 

NOTA- 'As bandas entrevistadas em Jtatiaia sao do estado de sao Paulo assim como as dos outros 

concursos. 

'Segundo Babbie(1999:125): "Num processo de sele{;lio aleat6ria, cada elemento tem chance igual de 
sele{;ao, independente de qualquer outro evento do processo de sele{;ao. ': 0 sorteio, com chances iguais 
de sele(ao para toda a popul"-9i!o, e urn exemplo de sele(ao alea!Oria. Kleide Pereira, (1983) afirma que 
a sele(ao alea!Oria tambem pode ser denominada sele(iio rand6mica. 
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Nas primeira e segunda etapas, utilizou-se, predominantemente, o 

survey interseccional, partindo do conceito basico de Earl Babbie(1999: 1 01): 

"Num survey interseccional, dados silo colhidos, num certo moment~ de 

uma amostra selecionada para descrever alguma popula9.io maior names

ma ocasi.io." 

Percebeu-se que os dados levantados atraves do survey interseccional 

poderiam, ou nao, mudar ap6s a pesquisa, estimulados por transformac;:6es 

culturais da populac;:ao. Como exemplo, observa-se que o contexto politico, 

economico e ideol6gico do pais, sofrem oscilac;:6es que afetam toda a socie

dade, inclusive as bandas de musica. 

Entretanto, esclarece Babbie ( 1999:86): 

•: .. os dados coletados se tornam fontes permanentes de 

informa96es. Um corpo de dados de survey pode ser 

analisado pouco depois da coleta e confirmar uma 

determinada teoria decomportamento social. Sea propria 

teoria sofrer modifiCafOeS mais farde
7 
e sempre possfvef 

retornar ao con junto de dados e reanalisi-los sob a nova 

perspectiva te6rica. Esta nova an:ilise niio poderia ser 

realizada tiio facilmente no caso de metodos de pesquisa 

m~&~~ososem~&especmcos.» 

Alem dos aspectos citados, observa-se que o survey interseccional tern 

uma forma tambem eficaz no registro de urn momento hist6rico. Sendo 
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assim, os dados levantados podem servir como fontes para pesquisa e exten

siio, por traduzirem urn testemunho do que ocorreu em urn dado momento. 

Nas etapas segunda, terceira e quarta, as abordagens qualitativas tambem 

estiveram presentes. Essa afirma(:iio baseia -se no princfpio de que o pesquisador 

teve contato direto com os ambientes de concursos para levantar dados sobre 

as tendencias do processo - e niio necessariamente sobre o produto (LUdke, 

1 986) - que as bandas desenvolveram para veneer as dificuldades. 

Todos os regentes de bandas foram entrevistados em ambientes de con

cursos. Cada entrevistado respondeu as perguntas e narrou os fatos segun

do a sua percep(:iio. A medida em que as entrevistas foram acontecendo, 

su:rgiram informa(:6eS inesperadas.Como exemplo, alguns regentes mencio

naram exigencias que faziam para que os integrantes permanecessem na 

banda, como a obten(:iio de boas notas na escola. Percebido isso, foi incluida 

uma pergunta sobre esse assunto. 

Essa realidade enriqueceu a pesquisa, contribuindo para que a mesma 

niio se fechasse apenas em torno da quantifica(:iio dos dados. 

Alem dos regentes, foram entrevistados: Ronaldo Faleiros, Presidente da 

Federa(:iio de Fanfarras e Bandas do Estado de Siio Paulo; Roberto Vasquez, 

Coordenador do Campeonato Estadual de Fanfarras e Bandas; Jose Guersi, 

Instrutor de Fanfarras e membro de juris e comiss6es o:rganizadoras de ca.m

peonatos; Elizeu Correa, coreografo e secret.irio da Federa(:iio de Fanfarras e 

Bandas do Estado de Siio Paulo, entre outros expertos no assunto. 
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0 uso da finalidade explicativa ocorreu nas duas ultimas etapas da in-

vestiga<;ao e, como ja diz o proprio nome, com o prop6sito de explicar as 

raz6es geradoras das informa<;6es aferidas e sob analise do pesquisador. 

Portanto, essa pesquisa tra<;a o perfil de uma realidade, analisando as 

formas como esses grupos estao resistindo culturalmente. Fornecendo urn 

conhecimento, que podera ser utilizado tambem por bandas em forma<;ao, 

ou entidades que pretendam formar novas bandas, auxiliando-as como ins-

trumento de compreensao e estimulo a essa pnitica cultural. 

2.1 Divisao das bandas por categorias e mantenedores 

Entrevistou-se o seguinte numero de regentes por categoria de bandas 

de Silo Paulo: 

Tabela 2 - Numero de entrevistados por cada categoria de bandas 

categorias de bandas n° de entrevistados % 

fanfarras simples .................. 24 27,3 

fanfarras com urn pisto ....... 15 17 

bandas marciais .................... 29 33 

bandas de concerto ............... 10 11,4 

bandas de apresenta<;ao ....... 09 10,2 

banda de percussao 1 
•••••••••••• 01 1,1 

Total. ...................................... 88 100 

NOTA - 1 Banda com intrumentos exclusivamente de percussao, porem que auto-denominou-se 

fanfarra 
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De acordo com as unidades oficialmente financiadoras das bandas, di-

vidiu-se os grupos nos seguintes tipos de mantenedores: 

Tabela 3 - Quantidade de bandas por tipo de mantenedor 

mantenedores I quantidade I % 

fi . 1 pre e1 turas ................................... 39 44,3 

I . . . z esco as mumc1pais ..................... 06 7 

escolas estaduais ......................... 11 12,5 

escolas particulares ....................... 16 18 

escolas do SENAI.. ........................ 02 2,2 

empresa particular nao escolar ... 03 3,4 

bandas comunitarias .................... 06 7 

centros beneficentes ..................... 05 5,6 

TOTAL ............................................ 88 100 

NOTA - 'bandas de prefeituras nao vinculadas as escolas 
2As bandas de escolas municipais nem sempre recebem apoio das prefeituras; varias se man

tern com recursos alternativos e auxilio de voluntaries da comunidade 

Cada corpora<;ao tern o seu mantenedor oficial, mas muitas bandas 

buscam uma especie de parceria entre o seu mantenedor e outros interessa-

dos em mante-las atuantes. Assim sendo, existem bandas de prefeituras que 

buscam recursos na iniciativa privada; ocorrendo tambem o oposto, grupos 

da iniciativa privada, ou outros, recorrendo ao apoio de prefeituras. 

Essa criatividade para buscar recursos, assim como a participa~;ao do 

voluntariado, se ampliam por ocasiao dos concursos, quando as bandas 

intensificam os seus trabalhos em fun~;ao da participa~;ao nos eventos. 
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3. Sobre os termos banda & fanfarra 

e descri<;ao dos grupos 

Torna-se oportuna a abordagem sobre os termos fanfarra e banda. No 

DICIONAK!O MUSICAL BKASILEIK0(1989:44), consta: (?JANDA l.Conjun-

to de instrumentos de soprq acompanhados de percussiio.1 » 

No The New GKOVE Dictionary of Music and Musicians (Grove, 

1980:106,107), encontra-se: 

(( Mais particularmente, a palavra refere-se a 
combina9iio de metais e percussiiq ou instrumentos de 

soprq metais e percussiiq como uma banda de metais, 

banda militar e banda sinf6nica. A sessiio de metais de 

uma orquestra - ou metais e percussiio juntos- e algumas 

vezes chamada ?Janda; o termo tambem e usado para a 

banda de metais que algumas vezes apresenta-se por tnis 

das cenas das operas do seculo XIX. ?Janda' tambem 

denota um grupo particular de instrumentos, tal como 

a banda de sopros, banda de acordeiio, banda de 

marimba, etc. 772 

1 ANDRADE. Dicioruirio Musical Brasileiro. 1989, p.44, v. 162) 

z ': .. More particularly, the word refers to a combinaton of brass and percussion, or woodwind, brass 

and percussion instruments, as in BRASS BAND, MILITARY BAND and symphonic band The brass section 

of na orchestra -or the brass and percussion togaether- is sometimes called 'banda; a term also used for 

the brass band that sometimes appears on stage or behind the scenes in I 9th-century operas. 'Band' also 

denotes particular groups of instruments, such as a wind band, accordeon band, marimba band, etc. " 

(GROVE. The New GROVE Dictionary of Music and Musicians. 1980, p.l06, v. 2) 
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t abrangente o uso do termo banda, podendo ser empregado tambem 

para denotar grupos particulares de cornetas. Baseado nesses conceitos afir

ma -se que a fanfarra pode ser chamada de banda (tipo ou categoria) fanfarra. 

A fanfarra e uma banda. Entretanto, foi observado em pesquisa de campo, 

que virios musicos e regentes nao aceitam essa denomina~ao. 

Na maioria dos concursos para bandas, e possivel encontrar nos carta

zes e panfletos os dizeres: "CONCURSO DE BANDAS E FANFAKRAS". Essa 

forma de empregar as duas palavras ja se tornou comum e refo~a a ideia de 

que a fanfarra e diferente da banda. 

For uma questao de praticidade utilizou -se, no decorrer da pesquisa, o 

termo fanfarra como abreviatura do termo banda fanfarra, porem nao apli

cando o conceito equivocado de que fanfarra nao e banda, para tanto, nos 

apoiamos na postura de Neyde Brandani (1978), que intitulou o seu livro 

como "Manual para BANDA DE CORNETEJKOS- A FANFAKRA'~ 

Pesquisando em dicionirios sobre a origem e a defini~ao da palavra 

fanfarra, encontrou -se diferentes usos do termo, conforme os paises, epocas 

e suas caracteristicas culturais. Os principais significados sao: fanfare como 

toque utilizado com prop6sitos militares ou de ca~a; como indica~ao de flo

reio dos trompetes; como sinonimo de banda de cavalaria; como grupo 

musical que utiliza instrumentos de metais lisos- sem pist6es- acompanha

dos de percussao (este ultimo conceito e adotado no Estado de Sao Paulo). 

Os principais autores apontam para a Fran~ como sendo o primeiro 

pais que utilizou a palavra fanfare. 
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No GROVE Dictionmy (1980:378), localizou-se: 

": .. A origem, 'fanfa' (ab6boda, que salta, saltador), se 

deu depois do seculo XV na Espanha. Embora 

etimologicamente acredite-se que a palavra e 

onomatopaica, pode ser derivado l11:l realidade doAnibico 

anfar ('trompetes'). A palavra 'fanfare' existiu 

primeiramente na Franca em 1546 e na Inglaterra em 

1605, em ambas instancias figurativamente; foi usada 

inicialmente para indicar um trompete floreando [. .. ], 

embora pode fer sido usada mais cedo para significar 

um sinal de car;a1 
••• " (grifo meu) 

Segundo Mario de Andrade(1989:220), "FANFARllA (S.E)- 1 ... .Termo 

provavelmente originado de fanfare (frances), um trompete reto, sem pis

tOes, de 70 em de comprimento, tambem conhecido como clarim." 

Luiz Cosme, no Dicionario Musical (195 7: 15) estabelece o termo 

fanfarra como sinonimo da banda de cavalaria: "BANDA DE CAVALAKJA. -

Na Banda de Cavalaria (fanfarra) usam-se os clarins'~ 

1 
" ••• The root, fanfa ('vaunting'), goes back to late 15th -century Spanish. Although e!ymologists believe the 

word to be onomatopoeic, it may in fact be derived from the Arabic anfar ('trumpets'). The word fanfare' 

occurs for the first time in French in 1546 and in ErnJish in 1605, in both instances figuratively; it was 

first used to signify a trumpet flourish [ ... ] although it may have been used earlier to mean a hunting 

signal: ... " (GROVE. The New GROVE Dictionary of Music and Musicians. 1980, p.3 78, v. 2 - grifo meu) 

35 



Luz Martins Abrahao(1976:41) mencwna, "Banda de Cavalaria ou 

Fanfarra. Toea a !rente da cavalaria, nas paradas militares, nos cortejos carm1-

valescos, nas prociss6es. Consta de pistaes, clarins e trompas de cat;a. » 

Na versao espanhola do dicionario El Mundo de fa Mlisica (1962:908), cons-

ta: "FANFARE. Toque de trompeta, clarin o trompa, de carticter solemne, utiliza

do en un principia para prop6sitos militares ode caza ... ". 

E de volta ao 11ze New GKOVE Dictionary of Music and Musicians 

(1980:379) encontra-se ainda sobre Fanfare: "(4) Na Fran9a e na Ittilia do 

seculo XIX, uma banda civil ou militar consistindo principalmente ou total-

mente de instrumentos de metais. » 1 

OUTROS TERMOS 

No decorrer deste trabalho serao substituidos os termos: banda ou 

fanfarrra pelas denominac6es grupo musical, conjunto ou corpora9tl0, re

gente por dirigente ou professor, no intuito de evitar excessivas repetic6es. 

Considerou -se conveniente a utilizaQiio do termo banda estudantil - e 

nao banda escolar -, uma vez que grande parte das bandas investigadas sao 

formadas por estudantes de 1 o e zo graus, mas nao pertencem as escolas. 

0 termo mantenedor foi escolhido para indicar o 6rzao que oficial-

mente mantem a banda. 

1 "In J9th-centuzy France and Italy, a military or civilian band consisting mainly or entirely of brass 

instruments." (SANVED. "El mundo de Ia musica. 1962, p.908) 
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0 termo empresa particular niio escolar foi adotado para designar em

presas privadas, mantenedoras de bandas niio vinculadas as escolas. 

0 nome instrutor faz referencia ao profissional que ensina a ordem 

unida (marcha, alinhamento, postura, garbo). Entretanto, existem casos em 

que a figura do regente se confunde com a do instrutor, considerando o 

acumulo de fun<;:5es (ver item 5.5.4, p.94 - 0 desafio do regente solittirio). 

Gatilho e urn termo que indica uma valvula da corneta - originalmente 

fixa- que e modificada em oficinas sob a encomenda dos regentes (e torna

da movel a exemplo da vara de urn trombone). A finalidade do gatilho e a 

emissiio de mais sons do que pode emitir a corneta tradicional. 

3.1 Categorias de bandas e seus instrumentos musicais 

Em concursos de bandas, foi verificado que as corpora<;:6es siio classifi

cadas em categorias de acordo com a combina<;:iio dos instrumentos musicais 

que utilizam. Essas categorias e as suas combina<;:6es instrumentais apresen

tam varia<;:6es de regiiio para regiiio do Brasil em decorrencia das diversida

des culturais existentes. 

Diante disso, achou-se conveniente esclarecer sobre as nomenclaturas 

adotadas pelos grupos entrevistados e a composi<;:iio instrumental de cada 

categoria, conforme criterios impressos no regulamento do XI Campeonato 

Estadual de Bandas e fanfarras do Estado de Siio Paulo, 1999. 
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FANFARRA SIMPLES TRADICIONAL 

I - instrumentos mel6dicos caracteristicos: corn etas, clarins e/ ou cornet6es 

lisos de qualquer tonalidade ou formate; 

II- instrumentos de percussiio: bombos, surdos, prates duplos, caixas e ou

tros1 desde que dentro das limitac:;6es das cornetas simples e isentos de qual

quer recurso ou complemento eletro-eletronico ; 

FANFARRA SIMPLES MARCIAL 

I - instrumentos mel6dicos caracteristicos: os mesmos da categoria anterior 

mais bombardinos, tubas e/ ou sousafones, trompas, todos lisos de qualquer 

tonalidade ou formate; 

II - instrumentos de percussiio: os mesmos da categoria anterior; 

FANFARRA COM UM PIST02 TRADICIONAL 

I - instrumentos mel6dicos caracteristicos: cornetas e cornet6es de urn pisto 

de qualquer tonalidade ou formate; 

II- instrumentos de percussiio: os mesmos das categorias anteriores; 

FANFARRA COM UM PISTO MARCIAL 

I- instrumentos mel6dicos caracteristicos: cornetas e cornet6es, bombardinos, 

1 Varias fanfarras do estado de Silo Paulo ja utilizam timpanos, rontontons, baterias, entre outros instru

mentos de percussiio que, na decada passada, eram utilizados apenas por outras categorias. 

2 Pisto e urn termo utilizado pelo senso com urn que ja se tornou naturalmente aceito nos ambientes de 

fanfarras e bandas de Silo Paulo. 1': uma varia9ii0 da palavra pistom. Nesse contexto, indica a valvula cujo 
embolo move-se a fim de possibilitar a emissiio de sons de alturas diversas, permitindo aos instrumentos 
de metais urn maior nU:mero de notas musicals do que emitem as tradicionais cornetas lisas. 
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tubas, e/ou sousafones, trompas, todos com urn pisto, de qualquer tonalida-

de ou formate'; 

II - instrumentos de percussao: os mesmos das categorias anteriores; 

BANDA MARCIAL 

I - instrumentos mel6dicos caracteristicos: trompetes, trombones, 

bombardinos, tubas e/ ou sousafones; 

II - instrumentos de percussao: os mesmos das categorias anteriores. 

III- instrumentos facultativos: liras de ate 25 teclas, pifaros, flautas, flautins, 

gaitas de fole, piculos, flugelhorns, trompas, timpanos, chimes, glockenspiels, 

prates suspensos, e outros de percutir. 

BANDA MUSICAL DE CONCERTO 

I - instrumentos mel6dicos caracteristicos: flautas, fautins, clarinetas, saxo-

fones, trompetes, trombones, bombardinos, tubas e/ ou sousafones; 

II - instrumentos de percussao: os mesmos das categorias anteriores; 

III instrumentos facultativos: oboes, cornos, fagotes, contra-fagotes, requintas, 

clarones, trompas, contrabaixo acustico, celesta, xilofone. 

BANDA MUSICAL DE APRESENTA<;:AO 

Esta categoria apresenta o mesmo instrumental da banda musical de 

'Bombardinos, tubas, sousafones e trompas, silo adaptados para as fanfarras em oficinas especializadas. 

Essa adap!a9iio consiste na retirada de 2 dos 3 pisros de cada instrumenro e instala<;;ao de gatilho. No caso 
da fanfarra simples marcia!, cada instrumenro tern rodos os seus pisros removidos a fim de que se rornem 

rotalmente lisos a exemplo das cornetas tipicas da categoria. 
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concerto, sendo que a banda de apresenta~o desenvolve a ordem unida; 

marcha e se apresenta em desfiles, com linha de frente e corpo coreognifico. 

Mas, nem todas se apresentam com m6r e balizas. 

3.2 Linha de Frente: corpo coreografico, m6r e balizas 

Em concursos, no Estado de sao Paulo, normalmente as bandas desfilam 

em ruas, avenidas ou estadiosl. . No momento em que come<;am a desfilar, 

sao observadas por jurados que caminham acompanhando e julgando linha 

de frente, marcha, cobertura, alinhamento, garbo, uniformidade e/ ou ou

tros itens estabelecidos no regulamento. 

A linha de frente e composta por todo o pessoal que desfila a frente dos 

musicos instrumentistas. sao portadores de bras6es, bandeiras, estandartes, 

bandeirolas, guardas de honra, m6r, balizas, corpo coreografico. 

Os corpos coreograficos, quase sempre compostos exclusivamente por mu-

!heres, unem graciosidade a gestualidade marcial. Algumas coreografias che-

gam a ser de complexa memorizaQao e de movimentos detalhistas. 

Alguns campeonatos estabelecem nos regulamentos urn item que li-

mita o numero de componentes do corpo coreografico em, no maximo, o 

mesmo numero de instrumentistas e, no minimo, 1 Z participantes- poden-

do variar de urn concurso para o outro. 

1 Como excessao, a categoria banda musical de concerto geralmente nilo desfila e costuma se apresen

tar em ambientes fechados. 
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0 more aquele que coordena a movimentaQii.O da corporaQii.o - princi

palmente a linha de frente - atraves do manejo de urn bastao. 

Quanto as balizas sao bastante carismiticas e atraem uma especial 

atenQii.O do publico. Recebem pontos dos jurados, de acordo com a dan9a 

que envolve elementos acrobaticos - inclusive executando cambalhotas -

ginastica olimpica, ballet chissico e dan9a moderna. 

Nos Campeonatos estadual e nacional, cada corporaQiio porta, obriga

toriamente, o pavilhii.o nacional dentro do que consta na lei n° 5.700/71. 

Essa lei dispee sobre a forma e apresenta¢o dos simbolos nacionais, deter

mina as suas dimens5es e os lugares onde podem ser expostos, incluindo 

desfiles civicos e cerimonias. 

Corpo coreografico, m6r e balizas, apesar de estabelecidos como facul

tativos para o concurso estadual, fazem parte de uma pratica cultural bas

tante utilizada por uma grande maioria das corpora96es que desfilam. 

A categoria banda de concerto e uma exceQii.O no que diz respeito a 

marcha, pois nao apresenta linha de frente, os musicos geralmente sentam

se para execuQiio do repertorio, apresentando-se com mais frequencia em 

ambientes fechados (clubes, teatros, sal6es). 

As corpora96es que desfilam, param de marchar quando estii.o de fren

te ao palanque, ou ponto estrategicamente similar: local onde ficam as auto

ridades- inclusive os jurados que atribuem notas aos musicos por afinaQiio, 
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interpreta<;ao, harmonia, ritmo, arranjo, entre outros requisites que podem 

variar conforme o regulamento de cada concurso. t nesse momento que 

uma equipe de apoio (composta geralmente por voluntaries que acompa

nham as bandas) fixam estantes para partituras e alguns instrumentos musi

cais ao solo (sao bateria, timpanos, tumbadoras e outros a criterio das 

corpora<;6es e conforme permitam os eventos). 

Todas as caracteristicas aqui abordadas foram detectadas no ano de 

1999, entrevistando regentes de bandas em ambientes de concurso (ver ta

belal p. 28) e atraves de abordagens qualitativas. 
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4. Considera<;oes Gerais 

(breve hist6rico sobre as bandas no Brasil e os 

acontecimentos que as influenciaram nas Ultimas 

decadas em Sao Paulo) 

Inicialmente tinha-se a ideia de fazer urn amplo capitulo sobre a hist6-

ria das bandas no Brasil. Entretanto, o aprofundamento nesse assunto sujere 

uma outra pesquisa. 

Niio obstante, realizou -se uma abordagem sucinta sobre os grupos musi

cais, antecessores das atuais bandas, do inicio da colonizaQiio ate o seculo XIX. 

4.1 Precursores da banda de musica no Brasil 

Sobre os gru pos musicais do Brasil colonia, precursores da atual banda 

de musica, sabe-se que receberam influencias do ensino musical dos jesuitas 

e mestres europeus, transitaram entre o civil e o militar e foram enriqueci-

dos pela participac;iio dos negros que, de acordo com Vasco Mariz (1981), 

comeQaram a chegar no ultimo quartel do seculo XVI. 

Com referencia a participac;iio dos indios e sua catequese pelos jesuitas, 

Luiz Heitor(1956: 10) afirma que "Em 1549 chegaram a Bahia os primeiros 

jesuitas." E considera que ''0 indfgena era sensivel ao canto e a musica dos 

instrumentos". 
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Os jesuitas nil.o tardaram a perceber a sensibilidade musical do indio e 

passaram a usa-la como pretexto para fins de catequese, conforme Bruno 

Kiefer (197 6:11 ): "A a9iio dos jesuftas no campo da musica tinha uma tina-

lidade eminentemente catequetica e visava, sobretudo, os indigenas." 0 au

tor acrescenta, (1976: 12): " ... os jesuftas adaptavam o cantochao ao idioma 

dos indigenas e, ao mesmo tempo, ensinavam-lhes instrumentos europeus. 77 

Para Kiefer (197 6: 11): ". .. os jesuitas foram os primeiros professores de 

musica europeia no BrasiL 77 

Sob o ensino jesuita, os indios exercitavam diversos instrumentos musi-

cais vindos de Portugal e, conforme Mario de Andrade ( 197 6), tambem par-

ticipavam de pequenas peQas dramaticas religiosas que representavam nas 

prac,;as das aldeias e nos portais das igrejas. 

Outras ordens religiosas tambem atuaram no Brasil. Kiefer (1976:11) men-

ciona a atividade de ": .. franciscanos, beneditinos, carmelitas, oratonanos, etc., a 

qual, embora menos espetacular que a dos jesuitas, nao pode ser desprezada. ". 

0 au tor cita, como exemplos, a Companhia de jesus e a dos trades merced:irios, 

que cultivaram a musica nas suas miss5es, e colegios da Amazonia. 

Simil.o de Vasconcelos- citado por Luiz Heitor (1956:11) - afirma em 

sua cronica que os indios '". .. Sao destros em todos os instrumentos mlisicos, 

charamelas1
7 Rau~ trombe~ baixOes, cornetas e fagotes, ... 77 

1 charamela: ': .. f11ll1i.lla de instrumentos a que pertencem o chalumeau dos Jranceses e as bombardas, e 

onde se encontram os antecessores de instrumentos modernos como o oboe, a clarinets e o fagote. 0 

timbre rude, quase assustador, das charamelas [. . ./ teve papel importante nos conjuntos arcaicos de so

pros, ... ". In Dicionario de Mlisica, 1985, Zahar Editores S. A., RJ. 
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Entretanto, de urn modo geral, varies autores dao maior destaque a par

ticipa<;ao dos negros, frente a uma discreta alusao ao indio. 

Vazco Mariz (1983:39), afirma: 

'': .. o papel do negroe sobretudodo mulatoera importante 

porque cedo os indfgenas se tornaram esquivos e se 

retiraram para regi6es remotas do Brasil 0 escravo e 

seus descendentes cada vez mais claros se tornaram em 

breve os personagens mais significativos no terreno da 

mlisica, uma vez que ainda naquele tempo o musico era 

nivelado aos criados ou empregados. Ademais, a 

musicalidade inata do africano o destinava a ser o 

interprete ideal e, oportunamente, tambem o criador da 

musica que se fazia entao no Brasil" 

A presenc;a do indio musico ainda e mencionada por Tinhorao 

(1998: 155), ao escrever sobre a musica do seculo XVIII. Diante disso, de

duz-se que a substitui<;ao do indio pelo negro ocorreu de forma relativa

mente gradual. Segundo Tinhorao, esses grupos orientados por padres ou 

mestres europeus tinham os seus instrumentistas recrutados quase sempre 

nas camadas baixas ": .. (_os jesuitas aproveitando o talento natural dos indios, 

os fazendeiros ricos seus escravos negros, e as corpora96es militares e os 

'arrematantes' de mfisica para festas e teatro OS bran COS e mufafOS das classes 

pobres das cidades),. .. " (grifo meu) 
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Quanto a banda de escravos, Renato Almeida (1942:291), baseado na 

citac;:ao do frances Pyrard de Laval, que visitou a Bahia em 1610, ja menci

onara a existencia de uma banda de musica, formada por trinta negros 

escravos naquela ocasiao. E Luiz Heitor (1956:13), ja escrevera sobre a Fa

zenda de Santa Cruz, proxima ao Rio de janeiro- seculo XVIII -, onde «. .. fun

cionou um verdadeiro Conservat6riq onde os alunos niio eram mais indios, 

porem negros escravos, que tinham orquestra~ coros, desincumbiam-se da 

parte musical dos oficios sacros e representavam pequenas operas." 

Era bastante comum o emprego do negro escravo como musico no pe

riodo colonial. No seculo XVIII, muitos ja faziam parte das bandas de 

charamelleyros em Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Para, entre outras Io

calidades. Tocavam em festas, prociss6es e atos publicos em geral. 

Francisco Curt Lang (1981:155), ao escrever sobre a Hist6ria da Mil

sica nas Jrmandades de Vila Rica, MG, no seculo XVIII, enfatiza: 

·~ .. uma das tradit;;6es infalfveis dos pretos foi o empregq 

nas prociss6es, de trombeteiros, buazeiros, tambores, 

gaiteiros e grupos de instrumentos de sopro, 

primordialmente de madeira~ genericamente reunidas 

na conhecida familia sonora das charamelas 

qualificando-se os tocadores de choromeleiros. [. . .} 

tocavam na porta da jgrqja e precediam as procissOes, 

logo de fer rompido as trombetas o dia na hora do 

amanecer a maneira de fanfarra. » 
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0 mesmo autor acrescenta que nao conhece o repert6rio empregado 

por esses grupos, e que os charameleiros ostentavam "luxuosa vestimenta 

nas c~ nas serenatas enos desfiles dos grandes acontecimentos festivos da 

Vila." (p. 155) 

Curt Lange ( 1981:161) tambem menciona a existencia, no seculo XVIII, 

de proprietirios que alugavam os seus escravos treinados em musica para as 

festas da epoca. 

Kiefer (1976), chama atenc;ao para documenta<;ao de 1709 que com-

prova a existencia dos charameiieyros'- em Pernambuco: 

'54 noticia mais antiga relativa aos '(:horomeiieyros' no 

Recife e encontrada na documentariio da irmandade de 

N. Senhora do Kosirio dos pretos e dafl:l de I 709. A 

charamela era utilizada niio s6 nas 'musicas'militares 

(ou band~ como diriamos hoje), mas fl:lmbem em outras 

ocasiOes." 

0 pesquisador Jaime Diniz apud Kiefer (1976:14,15), menciona musi

cos do nordeste que tocavam charamelas, trompas, atabales e trombetas. Diniz 

afirma que '54s charamelas constituiam especialidade dos negros, escravos 

ou niio. Trata-se seguramente de uma heranc;a direta da cultura portugue-

" sa, ... . 

1 Segundo Kiefer(1976): "0 termo qhoromeUeyro'(ou charameUeyro) abrangia nlio s6 os tocadores cia 
charamela [. .. ], mas tambem de outros instrumentos de sopro. » 
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Sobre sao Paulo do seculo XVII, Renato Almeida (!942:293) afirma que 

'" ... apenas se sabe pelos Invent.ririos e Testamentos da existencia de instru

mentos musicai~ em genu violas." 0 autor menciona a existencia de uma 

banda em Itu-SP, no inicio do seculo XVIII, mas nao ha men<;ao sobre os 

instrumentos que a compunham. 

Quanto as bandas militares, Renato Almeida (1942:292), afirma que 

estabeleceu-se, em Pernambuco, em 1645, "uma banda do exercito com 

clarin~ charamelas e outros instrumentos belicosos ... " 

E Tinhorao (1998:177), afirma que as bandas militares " ... tiveram or

ganiza9ao e vida prec.ririas ate a chegada do prfncipe n }olio com a corte 

portuguesa em I 808." 0 au tor acrescenta que em 1818 ja havia uma ban

da numerosa dos regimentos de guarni<;ao da corte. 

A paixao pela musica era uma caracteristica dos Bragan<;as. Luiz Heitor 

(1956:28), diz que ": .. o fundador da dinastia, n joao IV, era ele mesmo 

compositor; e havia reunido em seu castelo de tvora uma das mais fabulosas 

bibliotecas de musica da Europa; ... '~ Portanto, D. Joao VI representava a con

tinua<;ao dessa cultura amante da musica. 

Tinhorao ( 1998), relata a existencia dos barbeiros musicos e suas ativi

dades que come<;aram a ser documentadas em meados do seculo XVIII no 

Rio de Janeiro e na Bahia. Eram negros, livres ou a servi<;o de seus senhores, 

que faziam barba, aparavam cabelos, arrancavam dentes e, num tempo vago 

entre urn fregues e outro, desenvolviam uma atividade musical. Em cita<;oes 
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usadas por Tinhorao, encontram-se men<;6es ao uso de rabecas, trombetas e 

timbales naquela epoca. 

Referindo-se ao inicio do seculo XIX, Tinhoriio (1998:167) afirma: 

" ... a 'musica de porta de igreja', surgida urn seculo antes sob a forma de 

ternos a base de rabecas, atabales ou timbales e trombetas [ ... ] ja havia entiio 

evoluido para urn tipo de banda de estilo moderno, capaz de tocar niio ape-

nas 0 hinario da igreja ou trechos de opera, mas musica declaradamente 

popular citadina." 

Em meados de oitocentos, Manuel Almeida apud Tinhorao (1998:164) 

diz: ": .. e que nada havia mais facil de arranjar-se; meia dlizia de aprendizes 

ou oficiais de barbeiro, ordinariamente negro~ armado~ este com um pistiio 

desafinado, aquele com uma trompa diabolicamente rouca, formavam uma 

orquestra desconce~ ... " 

Ao escrever sobre o repert6rio desses grupos, Tinhorao(l998) mencio

na chulas populares, fados, adapta<;oes de musicas europeias ( valsas e 

contradan9as francesas), eo lundu no inicio do seculo XIX. Tambem menci-

ona o autodidatismo dos barbeiros musicos que tocavam de orelha. 

Os grupos de barbeiros musicos se mantiveram em paralelo com as 

bandas militares e bandas de fazendas, sendo que os barbeiros se reuniam 

de forma mais expontanea e informal. 

A pesquisadora Maria do Pateo (1997:112), referindo-se as bandas do 

Estado de Siio Paulo das ultimas tres decadas do seculo XIX, menciona a 
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existencia de "uma pluralidade expressa em seus diferentes agentes musi-

cais. N Cita exemplos de bandas de escravos formadas por iniciativas de fa-

zendeiros ricos, bandas de filhos da elite, bandas compostas por comercian

tes, bandas agrupadas por etnias (como a banda italiana 1 e a banda alema), 

bandas de meninos de colegio, bandas de fazenda, bandas de operarios, alem 

de outras "Jigadas essencialmente ao Iazer e a folia, como a banda do hoi; 

banda de musicos brancos; ou s6 de negr~ como a Banda dos Homens de 

Cor, enfim, bandas compostas pefos mais variados tipos e grupos sociais." 

Ap6s esse primeiro momento, foi dirigida maior aten<;iio aos principais 

acontecimentos que influenciaram as bandas durante as ultimas cinco de-

cadas no Estado de Silo Paulo. 

0 Campeonato Nacionaf de Fanfarras e Bandas da Kidio Record-SP, 

iniciado em meados da decada de 50, foi escolhido como o ponto de partida 

para as abordagens desse segundo memento. A razao dessa escolha e aim

portancia que teve esse Campeonato no estimulo a formacao das bandas em 

nosso paise, principalmente, no Estado de Sao Paulo. 

Acredita -se que a enfase sobre esse recorte, mais proximo da atualida-

de, e bastante oportuna para gerar esclarecimentos sobre o objeto de estudo. 

1 A cultura italiana, amante da musica, foi bastante expressiva no Estado de Silo Paulo.Ver SCALABRINI, 

Joiio Batista. A emigra¢o Italiana na America. Universidade de Caxias/RS, 1979; Tchau Iti.lia, Ciao 

Brasil, coord. e org. Cremilda Medina, Silo Paulo, CJE/ECAIUSP, 1983. 
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4.2 0 Campeonato de Bandas (uma cultura marcante) 

Durante as entrevistas, experientes profissionais da area mencionaram 

o extinto Campeonato de Fanfarras e Bandas da Ridio Record, que ocorria 

anualmente, como urn evento importante que estimulou a manuten~ao e a 

formaQiio das bandas no Estado de Siio Paulo. 

A data de inicio do campeonato da Record, nao foi comprovada. A 

Record afirma que a documenta<;;ao sobre o campeonato foi perdida nos in-

cendios ocorridos na decada de 60. Consultou-se alguns entrevistados a esse 

respeito entre eles, Jose Guersi 1, instrutor de fanfarras desde 1959 e mem

bro da comissao organizadora dos Campeonatos da Record que afirmou " 

ser bem provavel que tenha comeqado em 1957 e com certeza terminou em 

1982~'. 2 

A pesquisadora Neide Brandani, consultada a respeito, afirma a real 

dificuldade de se encontrar documentos e mencionou o anode 1957 como 

inicio, em conformidade com a afirma~ao de urn antigo regente, Milton Lelis, 

atual dirigente da Banda Desenvolvimento/SP, que foi urn dos pioneiros par-

ticipantes do campeonato. Todos os entrevistados concordaram quanto ao 

ultimo ano do campeonato: 1982. 

'Jose Guersi, coronel da policia militar do Estado de Sao Paulo, afirmou ter sido urn dos primeiros instru

tores a introduzir o estilo de se marchar com garbo, postura e alinhamento - a exemplo dos regimentos 

militares - nas fanfarras do Estado de Siio Paulo que participavam dos campeonatos. 

2 Jose Guersi mencionou tambem a ocorrencia de urn desfile de bandas no Estado de sao Paulo, no ano de 

1956, promovido pela R.idio Record, porem sem caniter competitivo. 
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Roberto Vasquez1
, atual coordenador do Campeonato Estadual de Ban

das do Estado de sao Paulo, promovido pela SENET2-SP afirmou que "Como 

lim do campeonato da Record, perdeu-se uma das principais motivat;;6es para 

o trabalho das cozpora¢es do Estado'~ 

Localizou -se, de posse de Jose Guersi, o regulamento referente ao Cam

peonato Nacional de Fanfarras e Bandas, produzido pela Radio Record no 

anode 1977. Neste, verificou-se que eram aceitas inscric;;6es de cinco cate

gorias: fanfarras simples, fanfarras com urn pisto, banda marcial, banda 

musical, categoria especial(conjuntos de combinac;;iio instrumental que niio 

se enquadravam nas categorias anteriores). 

Foi observado que a forma de organizac;;iio dos atuais campeonatos na

cionais e estaduais em muito se assemelha ao antigo Festival da Record. Urn 

exemplo e a caracteristica de fazer cada eliminat6ria em uma cidade dife

rente, procurando atender as zonas- norte, leste, sui e oeste- a fim de esti

mular a participac;;iio de bandas dessas regi6es do estado. Esse modelo de 

organizac;;iio e adotado ainda hoje em campeonatos produzidos pela SENET I SP. 

0 Festival da Record ocorria com a participac;;iio de bandas de varios estados do 

pais, eram premiadas as melhores do campeonato nacional, mas tambem eram 

conferidos premios as melhores bandas do Estado de Sao Paulo. Dessa forma, dentro 

do campeonato nacional, ocorria tambem a escolha das melhores do estado. 

'Roberto Vasquez e tenente da policia militar 

2 SENET - Secretaria de Estado dos Neg6cios de Esportes e Turismo 
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Eram permitidos carros aleg6ricos e alegorias, que tambem concorriam 

a premios, assim como haviam trofeus para as torcidas melhor or.ganizadas e 

mais animadas. Esses dados traduzem a ousadia do festival e a sua originali

dade. 

Segundo o entrevistado Ronaldo Falleiros, atual presidente da Federa

<;ao Estadual de Bandas do Estado de Silo Paulo, entre os anos de 1982 e 

1988, sem o Festival da Record, nilo ocorreram campeonatos estaduais de 

bandas em Silo Paulo. 

Ronaldo Falleiros afirmou: 

"Durante esse period~ aconteceram concursos de 

bandas em vtirios municipios do Estad~ entretant~ o / 0 

Campeonato Estadua4 oficialmente reconhecido pelo 

governo de Silo Paul~ ocorreu no ano de 1988 e foi 

reconhecido por lei em 1992." 

4.3 A banda estudantil ap6s o regime militar 

no Brasil 

0 core6grafo Elizeu Correa, atuall o secretario da Federat;ilo de Fanfarras 

e Bandas do Estado de Silo Paulo, quando entrevistado para a pesquisa, cha-
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mou a atenc;ao para urn interessante aspecto. Segundo ele, durante a decada 

de 1980 o movimento de bandas sofreu uma desvalorizac;ao em relac;ao as 

decadas de 60 e 70. Elizeu associa esse declinio principalmente a queda do 

regime militar no Brasil. 

Segundo Elizeu: 

"Naquela decada houve uma tendencia no sentido da 

socieda.de civil rejeitar tudo o que tinha sido influenciado 

pelos militares do regime ditatorial. Diante disso, os 

valores da disciplina,garbo e ordem unida, adotados em 

fanfarras e bandas passaram a ser vistas comoexpress6es 

de uma cultura militarista. Haviam ate os que diziam 

que essa cultura poderia castrar a expressiio da alma 

dos jovens. lsso contribuiu para desestimular vtirias 

corporaq6es musicais, principalmente de escolas 

estaduais e municipais." 

As afirmac;6es de Elizeu abordam urn assunto que sugere uma pesquisa 

especifica a fim de comprovar tais dados. Entretanto, parece 16gica e encon

trou ecos entre varios entrevistados. 

Jose Guersi, Roberto Vazques e o proprio Elizeu, afirmaram que antes 

da decada de 80 havia urn numero maior de militares que regiam bandas 

estudantis(principalmente fanfarras), ao contrario da atualidade quando a 

maioria e regida por civis ex-instrumentistas de bandas, vindos de conserva

t6rios de musica e/ ou universidades. 
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Com a queda do regime militar a popula<;ao passou a ter mais liberdade 

de expressao, o que pressup6e inclusive a liberdade para rejeitar os aspectos 

herdados do militarismo. 

Coincidentemente em algumas cidades de outros estados, a exemplo de 

Natal-RN, as bandas foram quase totalmente extintas durante a decada de 

80. Em Natal, mesmo bandas tradicionais, como as do Colegio Padre 

Miguelinho e Colegio Winston Churchill, nao conseguiram resistir; foram 

desativadas. Isso demonstra os diferentes niveis de resistencia cultural entre 

as diferentes regi6es do pais. 

No Estado de sao Paulo, de urn modo geral, muitas corpora<;6es resisti

ram mesmo que tenham sentido a suposta queda de statusdos valores mili

taristas e o vazio deixado pelo Festival da Radio Record. 

4.4 1987- 0 Projeto Fanfarras e Bandas 

Durante as entrevistas, Jose Guersi eo atual presidente da Federa<;ao de 

Bandas, Ronaldo Falleiros, atribuiram o fim do Campeonato de Bandas da 

Radio Record a duas causas: a morte, em 1981 , do seu principal organizador, 

o radialista Durval de Souza, e a venda da Radio Record. 

A lacuna deixada pelo Festival da Record s6 come<;ou a ser preenchida 

a partir de 198 7, com o Projeto Fanfarras e Bandas lan<;ado pelo en tao Se-
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cretario de Esportes e Turismo do Estado, Wagner Rossi, durante o governo 

de Orestes Quercia. 

Consta dos seus objetivos: 

"Com uma ampla programar;ao, o projeto tem a 

finalidade de incentivar a organiza.r;Bo de fanfarras e 

bandas em todas as suas categorias, promover o 

congra9El111ento de seus integrantes e o aprimoramento 

de suas tecnica~ atraves da participa9iio expontiinea, de 

extraordiniuia valia para o lazer populaz; ao culto do 

civismo e melhor formar;Boda nossajuventude. [. . .] apoio 

aos concursos tradicionais organizados pelos municfpios 

e a realiza.¢o, em 198~ do Campeonato Esta.dual de 

Fanfarras e Ban~ ... "1 

No anode 1988, ocorreu o I Campeonato Estadual de Fanfarras e Ban

das do Estado de Silo Paulo produzido pela SENET/SP. Em agosto daquele 

ano; a Secretaria enviou oficio circular, n° 008/88, para as bandas do Esta

do convidando-as para se inscreverem no even to. Deste oficio destaca-se: 

"Com uma am pia programa9iio, o projeto desenvolve no 

presente momento as fases eliminat6rias do I 

Campeonato Estadual de Fanfarras e Bandas, sendo 

qua fro as sedes da capital e grande Silo Paulo: Zona Norte 

1 ROSSI, Wagner. Projeto Fanfarras e Bandas.(l9S 7) 
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(Vila Sabrina); Zona Sui (Silo Bemardodo Campo); Zona 

Leste (Ferraz de Vasconcelos); Zona Oeste (/tapecerica 

daSerra)'' 

Cada fase eliminat6ria do campeonato foi realizada em uma cidade 

diferente. Esse modelo, heranc;;a do campeonato da Record, continuou sendo 

adotado ate hoje. A cada ano a Secretaria de Esportes e Turismo entra em 

acordo com as prefeituras interessadas em sediar a competi<;:iio. Os custos silo 

divididos entre Prefeituras e SENET, o que viabiliza a realiza<;:iio do evento. 

4.5 A decada de 90- principais acontecimentos 

No final da decada de 1980, o Estado de Silo Paulo passou a viver urn 

renascimento do movimento de bandas e fanfarras. Varios fatores 

contribuiram. Urn deles foi o Projeto Fanfarras e Bandas, que desencadeou 

os campeonatos estaduais. Outro fator importante foi a invenQiio do gatilho 

para cornetas(ver p. 118) - pe<;;a que permite a esses instrumentos a emissiio 

de mais sons do que as cornetas tradicionais o faziam - alem da inclusiio de 

bombardinos e tubas nas fanfarras. 

A existencia de oficinas especializadas, em reforma e manuten<;:iio de 

instrumentos musicais, facilitou a adapta<;:iio de bombardinos, trompas e 

tubas para a realidade das fanfarras, assim como a fabrica<;:iio de corneta 

com gatilho. 
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No anode 1991 ocorreu o I En contra Nacional de Kegentes, Instrutores 

e Dirigentes de Fanfarras e Bandas , promovido pela Prefeitura de Goiania/ 

GO e or.ganizado pela SENET/SP. Consta de sua pauta decis6es sobre o II 

Campeonato nacional de Fanfarras e Bandas, e palestras sobre o aperfei<;o

amento profissional dos regentes. 

Em 5 de junho de 1992, ocorreu a funda<;iio da Federa(;iio de Fanfarras 

e Bandas do Estado de Silo Paulo. Por finalidade, consta em seu estatuto: 

"a) Congregar fanfarras e bandas do Estado de Silo Paulq 

defendendo os seus interesses; 

b) Buscar meios para desenvolvimento tecnico de seus 

filiados: 

c) Coordenar e intensificar a participa(;iioou niiode seus 

filiados em eventos competitivos: 

d) manter cantatas com 6rgiios oficiais ou particulares 

que realizem eventos de interesses dos filiados: 

e) Difundir o trabalho desenvolvido pelos filiados e seus 

eventos: 

f) Defender os interesses de seus filiados. ~~ 

Em 04 de agosto de 1992, o campecnato de Bandas e Fanfarras foi ofi

cializado pela Assembleia Legislativa do Estado de Sao Paulo atraves da lei n° 

7.992/92, regulamentada pelo Secretario de Esportes e Turismo atraves da 

resolu<;ao SET 12, de 21 de maio de 1993. 
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A decada de 1990 foi marcada pelo crescente uso da Internet e aquisi

<;ao de computadores em diversos setores da sociedade. Varias bandas do Estado 

de sao Paulo foram favorecidas pois abriram sites na Internet para divulgar 

as suas atividades, assim como as datas e os resultados das competi<;:6es. 

Com a Interne~ as bandas puderam realizar mais facilmente o inter-

cambio entre os diversos grupos musicais dos Estados do Brasil, e contatar 

com grupos de outros paises. As bandas passaram a obter mais informa<;:6es, 

sendo influenciadas, principalmente, pelo repert6rio estrangeiro. 

Em 1992, as fanfarras marciais (grupos que incluiam tubas e 

bombardinos sem pistos e com gatilho), passaram a ser aceitas nos campe

onatos estaduais. Tambem passou a ser aceita a entao denominada banda 

musical de marcha, atualmente chamada de banda de apresenta9ao, que 

consiste numa combina<;ao instrumental identica a banda para concerto, 

sendo que a primeira disp6e de corpo coreografico, marcha e exerce a or-

dem unida. Isso provocou o acrescimo de mais categorias de bandas e maio-

res chances desses grupos serem premiados em competi<;:6es. 1 

No regulamento geral do IV Campeonato Estadual de Fanfarras e Bandas de 

sao Paulo (1991), constam apenas quatro categorias que puderam concorrer: 

fanfarra simples, fanfarra com urn pisto, banda marcia!, banda musical. 

Tres anos depois, no VII Campeonato Estadual (1994), foram permiti-

das oito categorias: fanfarra simples tradicional, fanfarra simples marcia!, 

1 Esse dados foram obtidos no regulamento do Campeonato de 1992, e comparados com regulamentos 

dos anos anteriores. 
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fanfarra simples com gatilho, fanfarra com urn pisto tradicional, fanfarra 

com urn pisto marcia!, banda marcia!, banda musical de marcha, banda 

musical de concerto. 

A divisao das bandas em urn numero maior de categorias ocasionou 

maiores chances de premia<;:6es para os con juntos, uma vez que diminuiu a 

concorrencia por categoria. 

Vale lembrar que as bandas, quando premiadas, afirmam -se e consoli

dam urn espa<;:o social para os seus integrantes- que se apresentam motiva

dos pela conquista dos premios - alem de obterem status de vencedoras, o 

que lhes confere auto-estima e legitima<;:ao diante dos demais con juntos. 

Em julho de 1994, foi lanQado o primeiro numero do jornal Bandas e 

Fanfarras do BrasiL Uma publicac;:iio mensal da Editora Stampa, produzido 

no municipio de Itaquaquecetuba-SP, sob a dire<;:iio de Itamar de Souza. Foi 

distribuido ate o anode 1996, servindo como mais uma forma de divulga

<;:ao e estimulo as bandas do Estado e do Pais. 

No ano de 1995, ocorreu a fundac;:iio da Confederaf?ao Nacional de 

Fanfarras e Bandas, com sede em Brasilia, sob a presidencia de Ronaldo 

Falleiros. A Confedera<;:ao passou a organizar os Campeonatos Nacionais, a 

incentivar a formac;:5es de novas federac;:6es e estimular o interciimbio de 

conhecimentos entre os diversos estados do pais. 

Segundo depoimentos de diversos profissionais, a crescente valoriza<;:iio 

da linha de frente, principalmente do corpo coreografico e balizas, tambem 

e urn dado importante que vern ocorrendo nos ultimos quinze anos. 
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0 corpo coreognifico e composto geralmente por urn numero que varia 

entre 12 e 30 integrantes que realizam coreografias enquanto a banda exe

cuta o numero musicaL Para se ter uma ideia dessa valoriza<;:il.o, considere

se que 88,7% da amostragem utilizaram corpo coreognifico nos concursos 

onde ocorreram as entrevistas. Os 11, 3% restantes, que nil.o utilizaram co

reografias, correspondem as bandas da categoria concerto. Dentro do total 

da amostra, sessenta e sete corpora<;:6es (o equivalente a 76,2 %) apresenta

ram balizas. 

GRAFICO 1 - Indicar;il.o do percentual de bandas 

que utilizam corpo coreografico 
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E interessante observar que, em decorrencia dessa valorizac;ao, au

mentou o numero de mulheres participantes das bandas, uma vez que elas, 

geralmente, comp6em o corpo coreografico. Isso ocasionou uma mtegrac;ao 

e participac;ao ainda maior das comunidades nas bandas. 

Como ressurgimento dos campeonatos e a disputa pelas premiac;oes, 

as bandas mais favorecidas economicamente passaram a contratar profissi

onais mais qualificados, regentes e coreografos, e oferecer vantagens aos 

demais integrantes, como por exemplo, algumas escolas particulares que ofe

recem descontos nas mensalidades para os seus musicos. 

Em decorrencia, o comercio em torno desses grupos musicais, foi esti

mulado, com lojas de instrumentos e de uniformes, oficinas especializadas, 

estudios de fotografia, audio e video, alem de cursos particulares de coreo

grafia, regencia, entre outros. 

Tambem, por causa do crescimento, tecnico, musical, organizacional e 

social, das bandas do Estado de Sao Paulo na decada de 90, profissionais da 

area, do Rio de Janeiro e outros estados, passaram aver as bandas paulistas 

como urn forte referencial de qualidade no cenario nacional atual. 

Outro dado interessante e que diversas bandas ja gravaram CDs, a ex em

plo da Banda de Metais e Percussao do Colegio Joao XXIII e da Fanfarra de 

Taubate. 0 tradicional Concurso da cidade de Itaquaquecetuba(l999) foi 

gravado ao vivo com a participac;ao de fanfarras e bandas marciais. 

No XII Campeonato Estadual de Sao Paulo (ano 2000), verificou -se que 

foram acrescentadas, em carater experimental, duas novas categorias de 
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bandas - Big Band e Categoria Especial - conforme especifica-se no regula

mento1: 

·~ 19. Big Band -standard (padrao)- (experimental) 

I - instrumentos mel6dicos caracteristicos: 04 ou 05 

trompetes, 04 ou 05 flugelhom, 04 trombones sendo tres 

tenores e um baixo, 05 saxofones, sendo 02 tenore~ 02 

altos e 01 baritono, 01 piano acustico ou eletronico, 01 

guitarra, um contrabaixo acustico ou eletronico, 01 

bateria completa; 

II- Instrumentos facultativos: OJ tuba, OJ trompa, 05 

clarinetes ou 05 flauta~ desde que tocados pela se(:ao de 

saxofone, um teclado eletr6nico ou 0 I 6rgao eletr6nico, 01 

flautim, 01 flauta, 01 clarinete, 01 ou 02 percussionista; 

III- Instrumentos de percussao: os mesmos da.s categorias 

anteriores mais bateria e lira de ate 25 teclas. 

Art. 20. Categoria especial (experimental) 

Conjunto musical com um minima de 12(doze) 

componente~ com caracteristicas de Fanfarras e Bancfasy 

com possibilidade de apresentar uma miscelanea de 

instrumentos musfcai~ englobando todas as faixas ettirias 

(exceto escolas de samba).» 

0 aumento no numero de categorias demonstra o entusiasmo que 

envolve esses campeonatos atualmente. Em 1999, foram permitidas 07 

categorias participantes. Este ano 09 categorias. 

1 Regulamento fornecido por Jose Guersi. 
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Sobre o numero total de bandas atuantes no Estado de sao Paulo, ha 

controversias. Sao diferentes informac;5es. Nao existe registros, nem urn 

levantamento preciso. A respeito, entrevistou -se a Federac;ao Estadual de 

Fanfarras e bandas, a SENET ( promotora do Campeonato Estadual), e a 

empresaJomal Uniformes, que disp5e de urn registro de clientes de bandas 

do estado. 

Renaldo Falleiros, presidente da Federa<;ao, afirmou que existem apro

ximadamente 1600 (hum mil e seiscentas) bandas, incluindo todas as cate

gorias aqui abordadas. Disse que nao ha como precisar esse numero, consi

derando que varias bandas estao se forman doe ainda nao foram cadastradas 

na Federa<;ao, enquanto que outras podem ter sido desativadas sem que a 

Federac;ao tenha tornado conhecimento. Falleiros estimou que 60% das ban

das do estado sao fanfarras e 40% sao de outras categorias. 

No entanto, o coordenador do campeonato estadual, Roberto Vazques, 

informou que existem apenas 300 (trezentas) bandas cadastradas na SENET, 

e estima que existam aproximadamente 600 (seiscentas) bandas atuantes no 

estado. 

Aldo Macri, proprietirio da Jomal Uniformes, informou que disp6e de uma 

listagem de 1.619 (hum mil seiscentas e dezenove) bandas do estado- incluindo as 

diversas categorias -,mas afirma que essa listagem comec;ou a ser feita em meados 

da decada de 70 e acredita que muitas bandas foram desativadas nas ultimas deca

das. Estima que existam aproximadamente 700 (setecentas) bandas atuantes. 
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5. Analisando os Dados Coletados 

Os diversos aspectos que foram observados em pesquisa de campo 

serao analisados de acordo com as praticas mais relevantes para a so

brevivencia das bandas estudantis no Estado de Sao Paulo. 

Foi percebido que existem varias categorias de bandas (ver p.37), 

e o ambiente academico ainda nao tern conhecimento dessa diversida

de. 

A categoria banda de concerto geralmente e a mais conhecida nos 

ambientes de conservat6rios de musica, uma vez que existem conser

vat6rios que mantem uma banda de combina<;ao instrumental que con

figura essa categoria. 

Em varios momentos do presente trabalho serao enfatizadas as ca

tegorias que mais praticam astlicias, ou seja, fanfarras e bandas marci

ais - justamente as menos conhecidas nos ambientes academicos. 

Nao obstante, tambem ocorrerao reflexoes dirigidas a todas as 

categorias, incluindo bandas de concerto, a exemplo do que ocorre no 

item 5 .1( voluntariado). 
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5.1 Voluntariado 

For ocasiao dos concursos de bandas, perguntou~se aos regentes entre-

vistados seas suas corpora<;:6es recebiam auxilio de voluntarios no que diz 

respeito a organiza<;:ao, administra<;:ao e ensino. Surpreendentemente 7 4 

dos 88 regentes (85,3% da amostra) responderam sim. Desses, 71,6% men-

cionaram os pais dos integrantes como os principais voluntaries e 28,4% 

dividiram-se entre professores nao remunerados e comunidade em geral, 

conforme grafico a seguir: 

GRAFICO 2 - Sobre a ajuda de voluntaries 

NOTA: 1- Os entrevistados foram orientados a nao incluirem os mUsicos c os integrantes da linha de 

frente. Aqui voluntAries siio aqueles que auxiliam na organizaQ.Ao, administra<;;iio e ensino. 

Z· Maiores detalhes sobre as respostas ver p. 153. 
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GRAFICO 3 - Quem sao os voluntarios? 

Torna-se oportuno afirmar que esses numeros refletem uma realidade 

que e encontrada por ocasi6es dos concursos. Portanto, no cotidiano, Ionge dos 

concursos, e possivel que haja uma redw;:iio no percentual de voluntarios. 

Todas as bandas de escolas estaduais, bandas comunitarias e de cenh·os bene-

ficentes, recebem ajuda de voluntarios na administra<;:iio, organiza<;:iio e ou ensino. 

Treze (13) entrevistados (14, 8% do total) responderam que niio rece-

bern auxilio de voluntiirios. Siio de escolas particulares, empresas particula-

res niio escolares, escolas municipais e prefeituras. 

E o que fazem esses voluntarios? 

Geralmente, quando nao estao trabalhando como professores, regentes, 

instrutores ou core6grafos, participam da equipe de apoio. A participa<;:iio 

nessa equipe e a forma mais comum de voluntariado junto as bandas do 

Estado de Sao Paulo. 
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Os trabalhos das equipes de apoio tern caracteristicas que podem variar 

de uma banda para outra, de acordo com as possibilidades do voluntariado e 

as necessidades dos grupos. 

Foi percebido que, em grande parte, os voluntArios dessas equipes auxiliam na 

aquisi<;iio de recursos financeiros para a compra de instrumentos musicais e reali~ 

za<;iio de viagens; organizam e participam de festas, bingos, almo<;os beneficentes; 

zelam e controlam fardamentos e instrumental. Em apresenta<;6es, montam estantes 

para partituras; transportam instrumentos extras; auxiliam nos aspectos etico, psi~ 

col6gico e disciplinar (tomam conta dos alunos quando o regente nao eshi pre

sente); em alguns casos fazem limpeza e arruma<;iio do local de ensaios. 

Tambem existem bandas que chegam a formar uma estrutura 

organizacional, a fim de administrar e assegurar o seu funcionamento, com

pasta de voluntariado, com cargos de presidente, vice-presidente, secretari

es, tesoureiro e ainda comissao de pais dos integrantes, a exemplo da Banda 

Marcial Municipal de Bocaina ~ SF. Essa informa<;ao foi confirmada pelo 

en tao presidente da banda, o Sr. An tenor Oliveira: ('Sou aposentadq recebi 

o convite e achei hom preencher o meu tempo livre[. . .] na Banda Marcial de 

Bocaina s6 o regente e remuneradq os demais silo vo!unttirios." 

Tambem afirmou que existe entre os voluntarios, alem do amor a mil

sica, a preocupa<;ao de assegurar urn espa<;o social para os seus filhos e de

mais jovens da comunidade. 

Em outro caso, o regente Reginaldo Ferreira, de Atibaia/SP, e volunta

rio como regente da fanfarra infanto-juvenil da APAE . 
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5.1.1 Tipos de voluntarios 

Dentro do que se observou, foi traQado o seguinte perfil sobre os prin

cipais tipos de voluntaries: 

voluntl:irio ocasional - participa em ocasi6es mais especificas, como 

viagens, apresenta<;6es e concursos 

voluntaries em carater provis6rio - geralmente sao profissionais 

que tern promessas de contrata<;iio. Enquanto nao sao contratados, atu

am como voluntaries niio remunerados. Tambem existem aqueles que 

participam uma ou duas vezes e depois se distanciam da atividade 

voluntaria. 

voluntario permanente- acompanha todo o processo de forma<;iio 

da banda; esta sempre pronto para servir (dos ensaios as apresenta

<;;6es, viagens, concursos e organiza<;ao de festas beneficentes). 

Sobre os aspectos administrativos, conclui-se que os voluntaries 

podem fazer parte de uma a<;iio estruturada, semi -estruturada ou niio 

estruturada. Elaborou-se esses termos conforme o que foi detectado na 

pesquisa de campo. 

Entao, voluntariado estruturado e aquele que disp6e de uma estru

tura administrativa que inclui diretoria, secretariado, tesoureiros. 0 

semi-estruturado e 0 que ja disp6e de voluntaries permanentes (em 

parte ou em sua totalidade) mas ainda sem estrutura administrativa 

hierarquica. 
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0 voluntariado nao estruturado e o que ocorre informalmente, sem 

hierarquia administrativa, com uma parcela maior de voluntarios ocasio

nais e provis6rios. 

5.1.2 As comunidades (caridade X responsabilidade 

social) 

Denominou-se de bandas comunitarias os grupos musicais mantidos 

por iniciativa da propria comunidade, sem vinculos com 6rzaos publicos ou 

empresas particulares. De urn total de seis bandas comunitarias entrevista

das, todas contam com a ajuda de voluntaries. Quatro delas tern professores 

voluntarios e duas tern professores remunerados pela comunidade e auxili

ados por equipes de voluntarios. 

Com relavilo as festas e bingos, cinco bandas comunitarias se mantem 

exclusivamente atraves dessas praticas alternativas, enquanto uma recebe men

salmente uma contribuicao dos musicos que a comp6em (o que nao deixa de ser 

tambem uma forma alternativa de manter a banda em cena). 

0 voluntariado em setores diversos 

No Brasil, ja existe uma percep(:ao dos voluntaries, mesmo que inconsci

entemente, que substitui o sentido da palavra caridade pelo termo responsabi

Jidade sociaL· 
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a filantropia, que j:i se chamou caridade e mais 

modernamente recebeu a denomina9iio de 

'responsabilidade social~ movimenta no Brasi/12 bilh6es 

de reais por ano. [. . ./ Cerca de 16% das pessoas com mais 

de 18 anos silo volunt:irias. [. . .} uma massa de 12 milh6es 

de brasileiros. [. . .} Quem niio tem recursos doa o seu 

tempo ... w 

Quanto ao Estado de Sao Paulo: 

": .. estima-se que cerca de 16% da popula9iio pau!istana 

- algo como 1,6 milhiio de habitantes- ocupe parte de 

seu tempo com esse tipo de atividade. [. . ./ Desapareceu a 

ideia antiquada de que esse tipo de auxi!io s6 e bem 

vindo em hospitais, [. . ./ existem op96es nas areas de 

cultura, meio ambiente, educa9ii0y e muitas outras ... " 2 

Nessas opc;6es se inclui a banda de musica. 

5.1.3 0 prazer em ser voluntario 

Foi presenciado em concursos, que existe uma satisfac;ao dos volunhiri-

os, uma alegria por estarem juntos as corporac;oes musicais; urn prazer que 

supera 0 carater de trabalho arduo. 

1 Veja. Novafacesdobem. (1999:155-156, n.43) 

z Veja Sao Paulo. Um secufo de voluntariado ... . (2000:14, n.12) 
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:t importante ressaltar que a maioria dos voluntarios e composta por 

pais de integrantes das bandas (ver graf.3, p.67), seguidos por membros das 

comunidades; amantes da musica e interessados em contribuir para uma 

boa forma<;ao moral dos jovens. 

A alegria do voluntariado alia-se, e e ainda mais estimulada, pela 

alegria dos alunos. Principalmente em viagens e apresentac,;oes, quando 

todos dividem a sensac,;ao de vit6ria; de realizac,;ao de urn grande feito. 

Para os pais, outro motivo de satisfac,;ao e verem seus filhos lendo 

partituras. Minai de contas, verificou -se na amostragem que, em 71,60% 

das corporac,;oes, os musicos aprendem a ler partitura na propria ban-

da, em 19,30% nem todos aprendem, mas alguns sim, apenas em 6,80% 

das bandas OS musicos nil.o aprendem a ler partituras, e em 2,30% eles 

ja chegam sabendo e se aperfeic,;oam na banda, conforme grafico a seguir: 

Alguns 

NOTA: Maiores detalhes sobre as respostas ver p. 156. 
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Essas informac;6es foram confirmadas por profissionais da area duran

te a triangula<;ao dos dados, quando todos os entrevistados afirmaram que 

atualmente os musicos aprendem a ler partituras na maioria das bandas do 

Estado de Silo Paulo. 

Quando entrevistado, Jose Guersi, instrutor de fanfarras desde o final 

da decada de 50, afirmou: "Antigamente pouca.s fanfarra.s ensinavam os 

mlisicos a fer partitur~ a maioria tocava 'de ouvido~ Hoje em dia e diferen

te, na maioria das fanfarra.s os mlisicos leem partitura'~ 

Nao foi averigiiado o nivel de leitura dos musicos, mas independente 

disso, foi percebido que e motivo de alegria e orgulho para os pais voluntari

os verem seus filhos ampliando os pr6prios limites e decifrando os significa

dos do que alguns chamam de garranchos esquisitos. Sem contar que exis

tem aqueles para os quais a participac;ao em uma banda pode servir de im

pulso para uma carreira de musico profissional. 

Antes era dito, conforme o senso comum, que profissiio de musico era 

arriscada, pois podia, entre outras coisas, cair no desemprego. Hoje em dia, 

quando o problema do desemprego atormenta praticamente todos os setores 

profissionais, ser musico e visto com maior aceita<;ao, seniio como op<;ao 

principal, pelo menos como mais uma alternativa. 

Outro aspecto importante e a premia<;ao em concursos. Cada corporac;ao 

musical concorre a varios premios: melhor linha de frente, melhor baliza, 

melhor regente, melhor corpo core6grafico, melhor corporac;ao, conforme 

os criterios de cada concurso. 
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Foi presenciado que, por ocasiao da entrega dos premios, os ganhado

res comemoram, pulam, gritam, se abrac;am, juntamente com os voluntari

os. 0 voluntariado se alegra com o resultado de urn trabalho que niio assu

miu urn carater de mercadoria. Tern liberdade para vivenciar todo o proces

so de formac:;:iio da banda e desfrutam igualmente do prazer das conquista do 

grupo. Podem transitar livremente durante as etapas de formac:;:iio da 

corporac:;:iio, sentindo-se autores com os demais participantes. 

Os voluntarios transferem as vit6rias para as suas vidas pessoais, e sen

tern que estiio, eles pr6prios, vencendo os seus limites. E uma sensac:;:ao que 

parte de cada individuo para o coletivo num primeiro instante- uma doac:;:iio 

- e retorna do coletivo para cada individuo numa etapa mais evoluida do 

processo- urn retorno gratificante. For isso, e possivel a existencia de volun

tarios que encontram mais prazer na pratica do seu voluntariado do que no 

exercicio de suas profiss6es oficialmente estabelecidas. 

Durante a pesquisa de campo, em contato com voluntarios de equipes 

de apoio, percebeu -se que, mesmo quando as suas corporac:;:6es niio ganha

vam premios, eles se mantinham ao lado, confortando os musicos, estimu

lando a continuidade do trabalho, dividindo as sensac:;:6es de perda e nao 

apenas as de vit6ria. 
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5.2 Recursos alternatives 

GRAFICO 5 - Como siio custeados os gastos da banda 

mantenedores meios allerna!i-.us mtisicos 

D9s que utilizam os rneios alternativos temos: 

A - Recorrem aos meios alternatives para 

complementarem os recursos de seus 

mantenedores 

B - Se mantern principal mente atraves dos 

meios alternatives 

NOTA: Maiores detalhes sobre as respostas ver p. 159. 
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Detectou-se entre as bandas do Estado de Sao Paulo, uma cultura bastante 

disseminada no sentido da busca de recursos financeiros atraves de festas, bingos, 

almo<,;os beneficentes e outras formas criativas de aquisi<,;ao de dinheiro. 

Dos enh'evistados, 52,3% afirmaram que costumam recorrer a esses mei-

os. Dentro desse percentual, existem aqueles que se manti:~m exclusivamente por 

meios alternativos (4 7,80%) e os que se utilizam dos alternativos como com-

plemento dos recursos de seus mantenedores (52,20%), ver gnif. 5, p. 75. 

0 dinheiro obtido e investido de formas diversas: compra de instru-

mentos musicais, aquisi<,;ao e manuten<,;iio de fardamentos, material de expe-

diente, acess6rios, aluguel de onibus para viagens da banda, conforme as 

necessidades de cada grupo. 

Tambem existem bandas que cobram caches por apresenta<,;ao, bandas 

que nil.o cobram e as que cobram em aguns casos, de acordo com o grafico: 

GRAFICO 6 - Indica<,;6es quanto a pratica da cobran<,;a de caches 

EJSim 

eNao 

11!1 As vez es 

_i -----------------------------------------

NOTA: Maiores informaviies sobre as respostas ver p.l68. 
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Conforme o graf. 6, a maioria das bandas (55, 7%) cobram caches ape

nas em alguns cases, que se somam a outros recursos alternatives. 

Esses recursos proporcionam as bandas uma caracteristica de indepen

dencia parcial dos seus mantenedores e autonomia para aquelas que nao 

tern vinculos com mantenedores. Tambem reforc;a uma postura da banda 

como institui9iio, atraves da qual as comunidades exercitam a solidariedade 

quando participam dos eventos geradores dos recursos. 

0 regente Mizael Levi, da Fanfarra Municipal de Arac;;atuba-SP, chegou 

a fazer urn estacionamento beneficente. Isolou uma area proxima a uma 

feira, com o apoio da prefeitura local e voluntaries, e o dinheiro arrecadado 

foi destinado a banda, para compra de novos instrumentos musicais e mate

rial de consume. 

Em outre caso, o regente da Fanfarra Municipal de Atibaia, Reginaldo 

Ferreira, confeccionou urn livro de ouro cujos assinantes contribuiam com 

uma quantia em dinheiro para compra do fardamento. Reginaldo informou 

que recebeu apoio do comercio e da comunidade de Atibaia. 

Raramente os dirigentes dos conjuntos preocupam-se com os aspectos 

de legalizac;;ao para a realizac;;ao de bingos. Partern do principia de que e por 

uma boa causa e que isso ja justifica e torna a atitude legitima. 

As festas beneficentes, alern de servirem para a obtenc;;ao de dinheiro, promo

vern a interac;;ao entre as comunidades e as bandas, aproximam os lac;;os afetivos, 

despertam nos rnernbros urn zelo expontaneo pelo que conquistam em conjunto. 
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Essa intera<;ao como social tambem reflete beneficamente no aprendi

zado dos instrumentistas, pois estimula o desenvolvimento integrado, so

bre o qual cita Martins(1985:43): 

"Aprender a tocar um instrumento ou a cantar 

torna-se maisfacil quandoocorre em condi(X)es nas quais 

o indivfduo experimenta sensar;ao de hem estar em 

conexiio com a qual ele desenvolve ajustamentos pessoais 

e sociais satisfat6rios' 

Ao venderem rifas, or:ganizarem festas, almo<;os, integrantes das ban

das estabelecem novas conex6es sociais com as suas comunidades e refor

<;am os elos afetivos do proprio grupo. 

Nesses casos, os obstaculos que sur:gem como as dificuldades financei

ras, tornam-se meios que estimulam nao apenas a busca pela supera<;ao do 

problema em si, mas proporcionam oportunidades para mais reuni6es soci

ais, estimulando em cada individuo uma maior percepr;ao do outro e de si 

proprio. As conquistas da banda passam a fazer parte da identidade de cada 

membro do grupo, que se tornam mais confiantes em seu grupo e no 

contexto social do qual faz parte. Sobre o desenvolvimento dessa confian<;a, 

Guenther(l997.·JZ9) menciona: 

" ... uma parte central do desenvolvimento da confianr;a 

btisica em si mesmo, como um ser humano digno e de 

78 



valor, exige algum grau de confian99- nos outros seres 

humanos~ iguais a ele proprio. [. . .] 0 processo de 

solidificar;iio dessa confian99- no outro contin~ pela vida 

afora~ atraves da experiencia de maior ou menor grau 

de sucesso~ ou de insucesso~ na resolur;iio das 

necessidades, da maneira comoela e medida e facilitada~ 

ou impedida e dificultada~ por outros seres humanos." 

Percebe-se que essas palavras sao condizentes com declara<;:6es de va

rios participantes de bandas, ouvidas durante a pequisa de campo, quando 

mencionaram o quanto a banda e importante em suas vidas. 

5.3 As prefeituras e as Bandas 

As bandas vinculadas as prefeituras foram em maior propor<;:iio do 

que as demais, somando 44,3% de toda a amostragem. 

Roberto Vazques, coordenador do Campeonato Estadual, afirmou que 

costuma orientar os regentes de bandas - aqueles que nao tern mantenedores 

oficiais - a buscarem o apoio das prefeituras de suas cidades para o 

custeamento dos gastos com o con junto. 

Varios entrevistados afirmaram que o apoio das prefeituras varia con

forme as mudan<;:as de gest6es politicas nos munidpios. 
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Segundo as afirmac;:6es dos entrevistados, das 39 bandas vinculadas as 

prefeituras, 35,9% (14 bandas) recorrem aos meios alternativos para a 

aquisic;:ao de recursos economicos, e como ja foi mencionado, 79,4% (31 

bandas) recebem auxilio de voluntarios. Percebe-se que existem bandas que 

nao recorrem aos meios alternativos para obten<;ao de dinheiro, mas rece

bem auxilio de voluntarios. 

Portanto, se as bandas municipais, que oficialmente contam com o 

apoio de urn 6rgiio de poder publico, recorrem aos meios alternativos 

para aquisic;:iio financeira, pode-se deduzir que as bandas de escolas 

estaduais, comunitarias e de centros beneficentes, se utilizam dessa pratica 

com mais enfase ainda, o que foi confirmado ap6s o levantamento de dados. 

5.4 A banda como Institui~iio 

No Estado de Sao Paulo, varias bandas nilo sao apenas pequenas celu

las de urn corpo de seus mantenedores. Apresentam-se com tal vida propria 

que, de certa forma, chegam a ser independentes das unidades que oficial

mente as mantem. 

Se uma banda nilo esta recebendo apoio suficiente de seu mantenedor, 

ela desenvolve os seus pr6prios meios para se manter em cena com a partici

pac;:ilo das comunidades; familiares dos participantes da banda e empresas 

simpatizantes, conformeja foi mencionado no item 5.1 (voluntariado). 
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Foi observado que essas bandas passam a ter carisma, estrutura admi-

nistrativa e organizacional, que impressionam aos seus pr6prios 

mantenedores. t claro que, diante das diversidades, esses casos nao se a pre-

sen tam como regra geral, existindo uma varia<;iio no que poderia ser cha

mado de nivel de institucionaliza<;iio das bandas, ou seja, nesses aspectos, 

algumas se destacam mais que outras. 

Diante disso, as comunidades, apoiam as bandas com o sentimento de 

quem faz parte de uma institui<;iio beneficente, considerando os aspectos s6cio-

culturais, alern do aprendizado musical proporcionado aos seus jovens. 

Para melhor entendimento sobre o termo instituiqiio, recorre-se a 

Durozoi (1993:258), que esclarece: 

"Ela niio repousa apena.s na.s estrutura.s juridica.s que 

organizam a vida dos individuos e dos grupos, designa. 

igualmente, no sentido a.mplo, as maneira.s de pensar; de 

sentir e de comporta.r-se (costumes) que, ema.na.ndo da. 

sociedade, se imp6em ma.is ou menos aos individuos." 

Existem bandas que sao oficialmente reconhecidas e legalizadas por 

leis municipais, ou atraves de registro empresarial, estas se incluem entre as 

institui<;5es que, segundo Moreira (1985: 579), 'Wa sua forma mais perfei

ta assume a qualidade de pessoa.juridica pera.nte o direito objectivo do Esta-

-< » uo, ... . 
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Entre as bandas oficialmente institucionalizadas, existem aquelas cujo 

regimen to interno e decretado por lei. to caso da Banda Marcial Municipal 

de Itaquaquecetuba-SP, criada pela lei municipal n° 787, de 03/03/1983, 

e seu regimento interno pelo decreto n° 4439, de 05/03/1998. 

Entende-se que, uma banda marcia!, com funcionamento garantido 

por lei e regimento interno instituido atraves de decreto, e urn exemplo do 

reconhecimento oficial, do 6rgao publico e sociedade, da banda como ins

tituic:;ao, que produz culturalmente; estimula valores morais e padr6es de 

comportamento. 

0 pesquisador Joel Barbosa(l996:41), em revista da ABEM, ja menci

onara a palavra institui9llo em referencia as bandas, ressaltando a impor

tancia desses grupos para o ensino elementar de musica: 

'?t maioria dos instrumentistas brasileiros de sopro que 

trabalham profissionalmenteem bandas militares, civis, 

ou orquestras recebeu sua forma{:iio elementar em 

bandas. As bandas de mtisica tem sido um dos meios 

mais utilizados no ensino elementar da musica 

instrumental, de sopro e percussao, no nosso Pais. 0 

numero dessas instituic6es. suvera o numero de escolas 

de musica. Alem disso, a maioria das escolas de musica 
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nao ensinam instrumentos de sopro e das que ensinam, 

apenas alguns desses instrumentos sao oferecidos. 

Enquanto, as bandas tem ministrado aulas de todos os 

instrumentos que compreendem seu quadro." (grifo 

meu) 

Quanto maior e a banda, maior a sua tendencia em tomar ares de 

instituiQiio independente, mesmo estando vinculada ao seu mantenedor. Com 

isso, essas bandas deixam de ser apendices das institui<;5es que as mantem e 

tornam-se partes vitais da vida social; elas pr6prias se firmam como institui

<;5es que atendem as comunidades. 

No entanto, tudo indica que algumas prefeituras chegam a usar a ban

da no processo politico. 0 mantenedor que apoia uma banda ganha status. 

Milton Pereira Lelis, instrutor de ordem unida da Banda Marcial Noe de 

Azevedo-SP, afirmou que "muitas bandas 'elegem' prefeitos'~ citou a fanfarra 

Walter Weiszflog, de Caieras-SP, como exemplo de "grupo de prestigio que 

inDuencia a comunidade no apoio ao prefeito'~ t bern possivel que esse 

apoio seja decorrente do interesse da institui<;ao banda em garantir benefici

os advindos do 6rgao publico; uma tentativa de manter no poder urn politico 

que estimula os aspectos culturais que a favorecem. 
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5.5 A formaQao dos regentes 

Pretende-se abordar aqui os assuntos referentes a forma<;ao dos regen

tes de bandas estudantis, como conhecimento musical, o acumulo de afaze

res, cursos de aperfei<;oamento, entre outros. 

0 regente de uma banda estudantil de 1° e zo graus, prefeituras, centros 

beneficentes, ou outros mantenedores, trabalha com realidades que nao se 

assemelham as orquestras, corais ou bandas de musicos profissionais. 

Faz parte deste trabalho proporcionar urn melhor entendimento sobre 

essas diferen<;as e como os regentes de grupos estudantis tern se preparado 

para os seus desafios frente ao ensino da banda. 

5.5.1 A influencia dos militares 

Segundo declara<;6es dos entrevistados para triangula<;ao dos dados, 

profissionais veteranos da area, ha decadas atras havia urn numero maior 

de regentes militares, da reserva e alguns da ativa, que traziam dos quarteis 

OS conhecimentos que transmitiam as bandas civis- principalmente ban

das estudantis da categoria fanfarra. Para averiguar o nivel de consistencia 

dessas informa<;6es, a fim de maiores comprova<;6es, uma pesquisa especi

fica seria necessaria. Os entrevistados afirmaram que essa realidade mu

dou e hoje em dia sao poucos os militares que regem bandas civis. 

Realmente, apenas 3,4% dos entrevistados afirmaram que trouxeram da 

vida militar a experiencia que transferem para as suas corpora<;6es. Dos 
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demais, 28,3% vieram de universidades e tern curso superior na area da 

musica, 23,9% trouxeram experiencia de conservatories, 20,5% ensinam o 

que aprenderam quando participavam de outras bandas civis, 14,7% fize-

ram pequenos cursos de musica em escolas diversas, 5,7% vern de outros 

cursos superiores (nao especificos de musica), 3,5% tern p6s-gradua<;ao (urn 

em educa<;ao, urn em educa<;ao musical e outro em regencia), conforme 

grafico 7, a seguir: 

cur so s~rN cursos fizeram e$tudaram em experiencia em participando de pOs-graduat;OO 

na area da supEtrtores em pequenos conservat6rio bandas outras band:as 

trll5ica outras areas cursos de nllifafes -
NOTA: 1 Para os que respond.eram mais de uma orx;ilo, foi estabelecida, como criteria, a hierar

quia de valores que e adotada no meio acadCmico, per exemplo: entre urn curse superior em 

regencia e urn outre curse de curta dura9iio optou-se pelo primeiro. 

z Maiores detalhes sobre as respostas, ver p. 154. 

Alguns regentes que tern cursos superiores ou vieram de conservatories 

podem ter servido ao militarismo, ao menos como soldados (mesmo nao 

participando de bandas militares), durante urn periodo minima quando 

mais jovens. Muitos tambem fizeram cursos de curta dura<;ao e frequenta-

ram conservatories. 
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Foi percebido que os cursos de musica, de conservat6rios e universida

des, siio hoje mais determinantes para a formac;;iio dos regentes do que os 

conhecimentos das bandas militares. 

Com isso, niio invalidou -se o aprendizado decorrente da vivencia mili

tar, pois existem conhecimentos - como ordem unida, postura e disciplina ~ 

que ja estiio incorporados as bandas que desfilam, como uma heram;a dei

xada por militares . 

Lanc;;ando urn olhar sobre o passado das bandas, Pateo. Maria do , 

(1997:3) menciona: 

•• Ela percorre ao mesmo temp4 enquanto experiencia 

cultural, o terreno do sagrado e do profan4 toea em folias 

carnavalescas, mas tambem nas prociss6es; e de origem 

militar e tambem civil; percorre com tranqiiilidade o 

esparo publico e o esparo privado; se faz presentes em 

situar6es festivas e tambem solenes." ( grifo meu). 

As palavras da autora fazem referencia ao periodo de transic;;iio entre os 

seculos XIX e XX. Traduzem a ecletica formac;;iio das bandas no transitar por 

diversos ambientes, inclusive o militarista. 

Faz-se oportuna a lembranc;;a de que os civis, historicamente, tambem 

influenciaram, e influenciam, as bandas militares do nosso pais. 
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Como exemplo, veja-se o que diz Tinhorao(1976:90): 

'~trafdos aos quadros militares pela sua rara qualifica(}:lo, 

mlisicos civis vestiam a farda e passavam a fazer parte de 

corpos de tropas Jevando muitas vezes os pr6prios 

instrumentos, e passando a comportar-se como simples 

funcionirios contratados, aos quais se dava freqti.entemente 

a vantagem do pagamento na base do soldo de oficial." 

Atualmente, as bandas sao administradas por muitos civis que aliam 

essa heran<;:a cultural a forma<;:ao academica que recebem em conservatori

es e universidades. 

Segundo varios entrevistados, ate a proximadamente o inicio da deca

da de70, havia urn maior numero de profissionais vindos do militarismo, 

atuando como regentes e/ ou instrutores de ordem unida das bandas civis 

estudantis- principalmente fanfarras e bandas marciais. Nos ultimos trinta 

anos ocorreu gradualmente uma mudan<;:a significativa dessa realidade, 

como conseqiiencia tambem de outros fatores. 

A medida que a pratica dos concursos de bandas ganhou enfase, prin

cipalmente com o Campeonato da Rtidio Record, ocorreu urn aumento 

gradual do nivel tecnico das bandas que esfor<;:avam -se para a obten<;:ao de 

premios. 

Esse melhoramento tecnico trouxe notoriedade as bandas dentro de suas 

comunidades e atraiu a aten<;:ao de mais profissionais civis interessados em 
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dirigir grupos similares. Ao mesmo tempo, os mantenedores das bandas inte

ressaram-se cada vez mais na evolu9iio de seus conjuntos; passaram a buscar 

profissionais mais qualificados e em condi96es de obterem premia96es em 

competi96es. Configura -se assim, urn ciclo que repetiu -se continuamente; o 

nivel das competi96es tornou-se mais alto e fez subir o nivel das bandas que 

aumentou o nivel das competi96es, e assim sucessivamente. 

Os mantenedores passaram a contratar, sempre que possivel, profissio

nais capazes de preparar os grupos niio apenas para marchas e ratarataplans, 

com cornetadas tipicas da semana da patria, mas tambem com adapta96es de 

grandes classicos e temas de filmes, entre outros. 

Destarte, existiram professores vindos do militarismo que acompanharam 

essa diniimica e permaneceram em cena, porem dentro de uma realidade em que 

passaram a dividir espac;os com mais profissionais civis. 

5.5.2 DiferenQas entre bandas militares e civis 

Observa-se que em grande parte das bandas CIVIs, (84,10% da 

amostragem), os alunos chegam sem experiencia com instrumentos musi

cais e niio sabendo ler a nota9iio. Ao contrario das bandas militares, onde os 

musicos ja ingressam com esse conhecimento, restando o aperfei9oamento 

confome grafico 8, a seguir: 
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GRAFICO 8 - Sobre o nivel de experiencia dos iniciantes com os 

instrumentos musicais 

NOTA: Maiores detalhes sobre as respostas, \"er p. 156. 

19 sem experiencia 

111 alguns com experieooa 

o com expeneooa 

Os militares gemlmente se dedicam por mais tempo a banda, as vezes 

permanecem por decadas integrados ao grupo. Nas bandas civis, OS musicos 

permanecem em torno de quatro anos, conforme as respostas dos regentes 

consultados (20,5%). A maioria dos entrevistados, 21,6%, afirmaram que, 

na banda civil, a permanencia do musico varia muito de forma que nilo e 

possivel precisar por quanto tempo. Essa variac;:ilo faz com que ocorra uma 

frequente substituic;:ilo dos participantes ja experientes pelos integrantes no-

vatos, provocando uma constante oscilac;:ilo no nivel tecnico do con junto. 

Os musicos militares silo remunerados financeiramente e disp6em de 

tempo reservado para estudos e ensaios; silo pagos para priorizarem os tra-
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balhos da banda militar, o que nao ocorre com os integrantes das bandas 

civis (muitos trabalham em outras atividades e/ ou estudam em escolas de 1 o 

e zo graus). 

As bandas militares geralmente tern instrumentos de boa qualidade e 

material de manutenGilo, assim como sedes previamente construidas para as 

suas finalidades de ensaios e atividades gerais. As bandas civis, na sua maio~ 

ria, comeGam os trabalhos em c6modos improvisados pelas instituiG6es que 

as apoiam; recorrem a festas e bingos beneficentes para obtenGilO de recur~ 

sos e custeamento de seus gastos. 

As bandas militares tendem a urn mesmo padrao de combinaGilo dos 

instrumentos musicais, padrao esse ja preestabelecido pela propria tradiGao 

militar. Nao sao todas as bandas civis que seguem rigorosamente os padroes 

adotados pelos militares, porque as diferenGas aqui abordadas muitas vezes 

induzem os civis a buscarem e criarem alternativas mais coerentes com as 

suas reais necessidades e possibilidades. Isso faz com que esses grupos criem 

novos padroes de combinaGao instrumental, com mudanGas e reformas sig~ 

nificativas em instrumentos musicais e truquespedagogicos- principalmente 

nas fanfarras. 

Nos ultimos vinte anos, muitas bandas, principalmente as fanfarras do 

Estado de Sao Paulo, onde anteriormente muitos musicos tocavam s6 de ou~ 

vido, passaram a estimular e ensinar urn numero maior de musicos para a 

leitura da notaGao musical. Assim, esses gru pos se tornaram mais ainda cen ~ 
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tros de aprendizagem musical e exigi ram de seus professores urn conheci

mento pedag6gico que e praticado em conservatories e universidades. Tra

ta-se da iniciac;:ilo musical para leigos, que aproximou as necessidades das 

bandas da realidade civil de professores formados nas instituic;:6es citadas. 

Tambem verificou-se que, em varios casos, civis que hoje regem bandas 

foram, quando mais jovens, instrumentistas de bandas que eram regidas por 

militares. Esses aprenderam com mestres militares em urn primeiro me

mento, depois, muitos foram para conservatories e universidades, aprimora

ram os seus conhecimentos e ingressaram posteriormente no mercado de 

trabalho como regentes de bandas. Silo profissionais com fortes lac;:os afetivos 

com essas corporac;:6es, uma vez que nelas iniciaram as suas experiencias 

como instrumentistas, alem do convivio social ali desfrutado. 

5.5.3 0 regente e os cursos de mll.sica 

Sobre os curses superiores na area da musica- de Bacharelado e Edu

ca<;ilo Artistica com habilitac;:ilo em musica - e tam bern curses de conserva

t6rios, faz-se as seguintes peigUntas: silo especificos para a formac;:ilo de regen

tes de bandas estudantis? Ou sera que silo apenas circunstancialmente aproxi

mados do que requer essa realidade, considerando a nile existencia de curses 

mais eficientes e especificos no Brasil? 
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Os curses de Educa<;ao Artistica (nos quais sao formados 9% dos entre

vistados da amostra) ver grafico 7, p. 85, criados pelo governo federal em 

1973, nao sao especificos para a forma<;ao de regentes de bandas estudantis. 

Assim como os cursos de pnitica instrumental, teoria e solfejo, dos conserva

t6rios, que apesar de bastante significativos no curriculo de urn regente, nao 

foram elaborados com a inten<;ao de formar esse profissional. Tambem os 

cursos de bacharelado (onde sao formados 6,8% do total da amostragem) e 

mesmo os de regencia (de onde vieram 12,5% dos entrevistados- a maioria 

entre os que tern curso superior) apresentam as suas lacunas referentes a 

forma<;ao de profissionais para as bandas. 

Nao e rara a existencia de pessoas que, ap6s terminarem os seus cursos 

de nivel superior em musica, ingressam no primeiro emprego que surge. S6 

que nem sempre esse emprego esta de acordo com a qualifica<;ao dos recem

formados, ou, quando esta, e de forma incompleta. Assim sendo, e a partir 

de entao que os profissionais buscam conhecimentos mais especificos sobre 

o trabalho que come<;am a exercer. Isso acontece com muitos regentes de 

bandas. 

Portanto, aprendem com a propria pratica; enquanto erram; observan

do os profissionais mais antigos e correndo atras de outros cursos que, no 

caso das bandas, sao: regencia, ordem unida, administra<;ao de bandas, li

nha de frente, entre outros. Geralmente esses cursos sao de curta dura<;ao, 

podem ter de 30 a 40 horas, urn pouco mais ou simplesmente urn dia, em datas 
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indeterrninadas; a criterio da livre iniciativa de cada promotor. Sao administra

dos por professores particulares ou promovidos por funda<;6es, escolas de 

musica, associa<;6es, ou outros. 

E assim, os cursos se complementam numa especie de bricolagem que 

aproxima o profissional da qualifica<;ao desejada. Esses cursos tambem sao 

buscados por profissionais de outras areas, que nao musica, a exemplo de 

5,7% dos entrevistados que sao formados em educa<;ao fisica, engenharia, 

matematica, administra<;ao hospitalar e direito. 

Quanto ao curso superior de regencia, no Brasil, esse curso enfatiza 

quest6es tecnicas que comp6em a regencia em si, o dominio dos c6digos 

gestuais e a interpreta<;ao de obras de diversos periodos hist6ricos, hist6ria 

da musica, regencia de orquestra , coral e banda, alem, e claro, de conheci

mentos basicos de instrumenta<;ao e harmonia. Esse conteudo, apesar de 

importantissimo para a forma<;ao de urn regente, ainda deixa lacunas no 

que se refere as bandas estudantis em questao, pois, como ja foi menciona

dos, nesses grupos os jovens chegam sem experiencia anterior com instru

mentos musicais e o professor tern que ser o homem dos I 00 I instru

mentos. Nessa circunstancia o regente tern que ministrar aulas de inici

a<;ao musical, teoria e solfejo, pratica dos diversos instrumentos da banda 

-de sopros e de percussao - fazer arranjos e adapta<;Oes, cuidar da ordem 

unida para desfiles e marchas (quando nao tern outro professor - urn instru

tor - que o fa<;a). 

93 



5.5.4 0 desafio do regente solitario 

Dos entrevistados, 36,4% (o percentual mais alto) afirmaram que ape

nas o regente da banda e remunerado com salario (ver gra£.9, p.95). E e 

assim, sozinho, que o regente ainda tern que, o:rzanizar a linha de frente da 

banda que costuma desfilar - com balizas, mor, corpo coreografico, e/ ou 

outros componentes. Em geral, esse regente busca o apoio de voluntaries. 

Mas ele sabe que, para garantir o futuro da sua banda, precisara adquirir 

o maximo de conhecimentos e estar sempre pronto para ensinar qualquer 

membro em qualquer setor da corporaQa.o. 

Em 27,3% das bandas entrevistadas, dois regentes sao remunerados com 

salario. Nesses casos o regente ja e bastante aliviado do seu fardo. 

t sabido que seria melhor, mais confortavel e seguro para o pro

cesso de aprendizagem, seas aulas da banda fossem administradas por 

uma equipe de professores especializados em suas respectivas fun<;:6es. 

Mas raramente urn mantenedor consegue essa faqanha, pois se depara 

com as dificuldades financeiras. Apenas 4,5% da amostragem conse

guem ter seis profissionais remunerados, 2,3% tern cinco profissionais, 

7,9% tern quatro e 6,6% tern seis. 12,5% afirmaram que nenhum pro

fissional e remunerado e que as bandas sao mantidas por voluntaries. 

Apenas 2,3% afirmaram que todos, mtisicos e dirigentes, sao remune

rados, conforme grafico 9, a seguir: 
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GRAFICO 9 ~ Percentuais por numero de profissionais remunerados 

Nenhum UY1 
(apenas o 

regente) 

Quatro 

NOTA: Maiores detalhes sobre as respostas, ver p. 151. 

Cinco Seis Todos 

(Mlsicas e 

Dirigentes) 

Em resumo, sao muitos os desafios a serem vencidos por esses profissi-

onais durante a forma<;:ao das bandas e, no Brasil - ao contnirio dos EUA -

ainda nao existem cursos de gradua<;:ao com urn conteudo pertinente com a 

realidade desses grupos estudantis. 

5.5.5 A proposta de Joel Luis Barbosa: urn curso para regen

tes de bandas estudantis e urn metodo especifico para bandas 

0 pesquisador Joel Barbosa(1996:46), em revista da ABEM, Conside-

rando a Viabilid£ide de Inserir Musica Instrumental no Ensino de Primeiro 

Grau, percebeu essa problematica e propos: 

": .. Para o preparo desses professores poderiam ser criado 

cursos de terceiro grau especifico~ habilifa(Y5es optativas 

em cursos de Jicenciatura em musica, e cursos de 
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especializa<,Y5es. Estes preparariam os alunos para ensinar 

coletivamente instrumentos heterogeneos, baseando-se 

em curriculos de cursos de graduariio em educariio 

musical dos EUA, que preparam seus alunos para ensinar 

coletivamente em bandas e orquestras escolares." 

A proposta de Joel Barbosa, representa urn grande avan<;:o perceptive 

entre os regentes de bandas no Brasil. Apesar de ainda nao ter sido implantada. 

Baseado ern Barbosa, observa-se que, para colocar essa proposta ern 

pratica, e irnportante niio apenas conhecer as experiencias ja desenvolvidas 

nos EUA, mas tam bern analisar as realidades das bandas brasileiras. lsso para 

que seja desenvolvido urn curricula rnais adequado a nossa cultura. Portan

to, a experiencia dos EUA podeni ser o ponto de partida sern ser o unico 

referencial deterrninante. 

As difereTI~;as culturais entre Brasil e EUA, na area do ensino musical, po

dem ser bastante sentidas quando utiliza-se metodos americanos em nosso pais. 

Joel Barbosa(1996:45), consciente sobre esse aspecto, esclarece: 

(( Os metodos americanos fazem uso de melodias 

conhecidas nos EUA, entretant0; essas niio fazem parte 

do repert6rio musical do estudante brasileiro. A! em dissq 

o sistema musical empregado nos metodos americanos 

niio e o Latino usado no Brasil For ultimO; muitos dos 

metodos americanos siio elaborados para acompanharem 

o ano escolar do hemisferio norte. Concfuindo, a 
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necessidade atual nao e de traduzir 0 metodo americano 

"x" ou 'Y" para a nossa realidade, mas sim de adaptar a 

metodologia utilizada poreles-cziando metodos adequados 

para o ensino instrumental coletivo em nosso pais." 

A seguir, o curriculo de urn curso de especializa<;iio, proposto por Joel 

Barbosa(1996:46), para formar urn regente de banda escolar: 

"72 horas de tecnicas de ensino coletivo de instrumentos 

eensaio 

36 horas de pedagogia e didiitica 

72 horas de tecnicas de regencia 

144 horas de percepr;ao musical 

72 horas de harmonia 

72 horas de anilise musical 

144 horas de hist6ria da musica (incluindo hist6ria da 

musica brasileira) 

72 horas de arranjo musical 

72 horas de instrumentar;ao e orquestrar;ao 

36 horas de Dautas transversale doce 

36 horas de instrumentos de palhetas simples (clazineta 

e saxofones) 

36 horas de instrumentos de palhetas duplas (oboe e 

fagote) 

36 horas de instrumentos de metais agudos (trompete e 

trompa) 

36 horas de instrumentos de metais graves (trombone, 
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bombardino e tuba) 

36 horas de instrumentos de percussao 

36 horas de instrumentos de cordas agudas (violino e viola) 

36 horas de instrumentos de cordas graves (cello e 

contrabaixo) 

72 horas de piano complementar" 

A implanta<;iio desse curso, ou a inclusiio de seu conteudo em cursos de 

licenciatura ja existentes, acrescido de disciplinas dirigidas aos grupos que 

desfilam, certamente despertaria maior interesse em regentes e musicos que 

se identificam com o trabalho das bandas. 

Urn metodo brasileiro especifico para bandas 

No Brasil, atualmente, ja e esperada a publicaQiio de urn metodo para 

bandas de musica. Trata-se do metodo de ensino coletivo de instrumentos 

musicais heterogeneos, de autoria do pesquisador Joel Luis Barbosa (profes

sor da Universidade Federal da Bahia). 

Entrevistado para essa pesquisa, em abril de 2000, Joel Barbosa infor

mou que a Fibrica Weril de Instrumentos Musicais se prop6s a apoia-lo na 

publicaQiio e distribui<;iio de seu metodo para todo o Brasil, o que podera 

ocorrer ate o final deste ano .. 

0 metodo de Joel Barbosa, dirigido as bandas para concertos, e decor

rente de sua pesquisa de doutorado realizada na University of Washington

Seattle (EUA), cujo titulo e An adaptation of Amencan band instruction 
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methods to Brazilian music education, using Brazilian melodies (1994). E 

uma adapta<;ao de metodos de bandas americanas para a educa~ao musical 

brasileira, utilizando melodias brasileiras. E urn metodo para ser aplicado 

em bandas de musica que, basicamente, fornece urn programa para aulas 

te6ricas juntamente com melodias, ja arranjadas para todo o con junto con

forme nivel tecnico de cada estagio do aprendizado. 

De acordo com Joel Barbosa, o seu metodo contribuira para diminuir o 

numero de desistencias entre alunos iniciantes. Desistencias que decorrem 

de urn enfadonho ensino te6rico que, na maior parte dos casos, desestimula 

o aluno por adiar o seu aprendizado pratico. Barbosa informou que o seu 

metodo facilita 0 trabalho do regente e torna rapido e eficaz 0 processo ensi

no-aprendizagem, e tudo por urn baixo custo. 

Em revista da ABEM, Barbosa(1996: 39) afirma: 

": .. Sua metodologia engloba atividades atraves das quais 

o aluno desenvolve a Jeitura musicaiy a capacidade 

auditiva, as habilidades mentais e o entendimento 

musical. Seu baixo custo e devido ao simples fato de se 

poder fer um Tinico professor para cada familia de 

instrumentos." 

A proposta de Barbosa tambem permite que os alunos estreitem os seus 

la~os sociais com mais facilidade dentro do grupo, uma vez que tern aulas 

coletivamente, com pratica instrumental desde o inicio do aprendizado. Esse 
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aspecto tambem e importante para a integra<;ao do aluno novato ao grupo e 

diminui<;:ao das desistencias no primeiro anode aprendizagem, pois, segun

do Joel Barbosa, ''e neste pedodo que ocorre a maior parte das desistencias 

dos alunos. 77 

Barbosa(1996:40) divide o processo de ensino-aprendizagem em tres 

fases: 

"De um modo gerfl4 na primeira fase o aluno exercita 

os principios b:isicos de produr;iio de som
7 

aprende as 

notas de fticil produr;iiodo registromedio do instrumentq 

trabalha um repert6no ficil e aprende divis6es musicais 

simples. Na Segunda fase ele aprende notas de outros 

registras; trabalha um repert6rio mais diffcif, recebe uma 

carga maior de exercicios tecnicos instrumentals e 

aprende ritmos e elementos te6ricos um pouco mais 

complexos. E na terceira fase hi uma complementar;iio 

do trabalho das fases anterioreS; porem concentrando

se em um repert6rio de formaS; estilos e generos mais 

variadoS; ritmicamente mais complexoS; e mais exigentes 

das habilidades de se tocar em conjunto. Cada fase esti 

dividida em ser;oes onde o aprendizado e feito 

gradualmente." 

Entende-se melhor essa proposta ao observar-se que a realidade das 

bandas niio e a mesma dos conservatories. Os conservatories geralmente 

dispeem de uma equi pede professores especializados, de teoria, ritrno e solfejo, 

assim como de pratica instrumental, o que niio ocorre nas bandas. 
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5.6 Sobre pedagogia, material didAtico e encargos dos 

mantenedores 

Foi perguntado aos re.gentes como eles realizavam as aulas de musica 

na fase de inicia<;:ao dos alunos. Teve-se a inten<;:ao de saber se a pnitica 

instrumental ocorria antes da teoria ou vice-versa, ou pratica e teoria ao 

mesmo tempo, quais os metodos adotados pelos regentes e os criterios para 

sele<;:ao de novos integrantes. 

As respostas sobre a pedagogia foram tao variadas que nao foi possivel 

sepani-las precisamente em categorias. Alguns regentes nao consezuiam ex

plicar sobre os pr6prios procedimentos de ensino. 

De um modo geral, foi observado que existem rezentes que ministram 

aulas de teoria durante um periodo de tempo- que pode variar entre um ou 

ate seis meses - de 8 ou ate 80 ou mais horas aulas - e s6 depois trabalham 

com a pnitica. 

Outros preferem come<;:ar pela pnitica instrumental para, s6 depois, 

inserirem a teoria. Existem tambem os que ja iniciam com pratica e teoria 

conjuntamente. Ha os que adotam procedimentos diferentes para os musicos 

de sopro e os de percussao - ensinando teoria apenas para os de sopro - e os 

que utilizam a flauta doce para a inicia<;:ao instrumental do conjunto. 

Tern professores que nao adotam livros, preferem fazer as suas pr6prias 

apostilas de acordo como que consideram necessaria ao grupo. Alem dos 
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que ministram aulas de teoria esporadicamente e estimulam os musicos a 

buscarem conservatories. 

Uma parcela consideravel, 6,80% dos entrevistados nao ensinam teoria 

musical, apenas a pratica (desses, 5 sao fanfarras simples e 1 e banda de 

percussao que autodenominou-se fanfarra). Alguns regentes ficaram apa-

rentemente constrangidos ao falarem sobre as formas de ensino e responde-

ram de maneira confusa. Porem de urn modo geral, observou-se que existe 

uma tendencia a administrarem aulas te6ricas primeiramente, e ap6s alguns 

meses, iniciarem a pnitica instrumental. 

Diante dos variados procedimentos, optou-se por prec1sar em 

percentuais somente sobre os livros que estao sendo utilizados para apoio 

pedag6gico, con forme os graficos 1 0 e 11 a seguir: 

GRAFICO 10- Regentes que utilizam, ou nao livros de apoio ao ensino 

55% 

NOTA: Maiores demlhes sobre as respostas, ver p. !58. 
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GRAFICO I 1 - Indicayiio dos livros mais citados pelos regentes 

Paschoal 

Bona 

Arban Metodo de Amadeu 

Pozzoli Russo 

NOTA: MaJores detalhes sobre as resposlas. ver p. 158. 

OUtros 

0 livro mais citado foi o de Divisao Musical de Paschoal Bona (38,3% 

dos entrevistados). E interessante observar que o mesmo nao foi produzido 

especificamente para utiliza<;:ao em bandas de musica, assim como os de-

mais que constam no grafico. Sao livros geralmente adotados por conserva-

t6rios e utilizados pelos regentes de bandas de acordo com a criatividade e o 

empenho de cada profissional. 

Varios entrevistados citaram mais de urn livro que utilizavam ao mes-

mo tempo, numa combina<;:ao de contet!dos. Quatro foram os mais citados: 

Paschoal Bona- divisao musical- (38,3%), Arban- metais- (23,3%), Pozzoli 
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- guia te6rico ~ (18,4%), Amadeu Russo- metais- (10%). Nao foram inclu"" 

idos no grafico 11, os metodos cujo percentual ficou situado abaixo de 10%.1 

Dos rezentes que utilizam obras especificas para bandas de musica, 

3(tres) citaram o metodo de ensino coletivo de joel Luiz Barbosa2
, e 5 menci-

onaram metodos importados dos EUA3
, para o ensino coletivo em bandas 

(dos quais, Z de bandas para concerto e 3 de bandas marciais). Portanto, de 

88 entrevistados, 8 afirmaram que utilizam metodos de ensino coletivo es-

pecificos para bandas, num percentual de 9,1%. 

Outros livros foram citados, porem no maximo 3 (tres) vezes, dos quais, 

os principais foram: Maria Luisa Priolli (Teoria Musical), Gallhard (p/me

tais), Paul Hindemith (teoria), Osvaldo Lacerda (teoria), Gatti (metais), Tafanel 

(flauta), Ney Rosauro (percussao), H. Klose (p/ clarinetas), entre outros ain-

da menos citados, vindos da realidade de conservat6rios. 

5.6.1 Urn regente super atarefado 

Durante a pesquisa de campo, ouviu-se declara<;6es de varios rezentes 

no sentido de que faziam de tudo na banda. Mesmo alguns que afirmaram 

1 Vale salientar que as entrevistas ocorreram em ambientes de concursos. Assim sendo, os entrevistados 

nao souberam informar sobre o ano de publica9iio e n° de edi9ao das obras. Sabe-se que esses dados sao 

importantes, porem niio chegam a ser relevantes para 0 objetivo aqui proposto, que e 0 levantamento do 

nfunero de con juntos que utilizam metodos feitos especificamente para as bandas e aqueles que utilizam 

obras que nilo foram elaboradas especificamente para a realidade desses grupos. 

2 Em fase de pre-impressiio. 0 proprio Joel Barbosa distribuiu algumas c6pias. 

' Metodos Yamaha: FEWSTEIN, Sandy & O' REILLY, John. Yamaha Band Student.~ A Band Method For 

Group or Individual Instruction. Van Nuys, California: Alfred Pub. Co .. l989. 
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contar com ajuda de voluntirios, disseram ministrar aulas de instrumento 

de sopro e percussao, teoria musical, e/ ou de ordem unida, alem de conser

tarem instrumentos danificados, organizarem festas para aquisi<;ao de di

nheiro, elaborarem arranjos e adaptac,;6es, entre outras atividades. 

Foi percebido que, diante do acumulo de responsabilidades do regente, 

ele geralmente limita o ensino da musica ao campo da leitura da notac,;ao 

musical e pratica instrumental. Raramente ocorrem aulas com exercicios de 

aprecia<;ao e analise de estilos musicais, laborat6rio de composic,;ao e refle

x6es sobre a hist6ria da musica em uma banda estudantil. Os regentes tern o 

tempo preenchido por tantos afazeres, que se sentem her6is quando conse

guem que o iniciado leia a notac,;ao e esteja pronto para substituir urn musico 

veterano ja ausente. Tambem existem aqueles que, dentro das suas limita

c,;6es, nao disp6em de conhecimentos suficientes para uma abordagem mais 

ampla. 

Os livros citados utilizados por esses regentes, sao exatamente aqueles 

que enfatizam a leitura da notac,;ao musical, divisao ritmica e pratica instru

mental, assuntos mais urgentes em uma realidade em que a pedagogia tor

na-se sem tempo para maiores aprofundamentos e abordagens filos6ficas. 

Observou-se que, diante de tantos desafios, regentes e simpatizantes de 

varias bandas manifestam a sensac,;ao de que os grupos ja vao longe demais ao 

conseguirem fazer os musicos Ierem as suas partes. 
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Segundo declarac;Oes de regentes mais experientes, ate duas decadas atras 

havia urn numero maior de corpora<;X)es onde os musicos tocavam s6 de 

ouvido, ou seja, nao liam a notaQ.ao (principalmente nas fanfarras). Mirma

ram que houve uma evoluQ.ao no ensino das bandas estudantis no Estado de 

Silo Paulo. 

De acordo com 71,60% da amostragem, atualmente todos os musicos 

integrantes, aprendem a ler partitura na propria banda1
• Em 19,30% ape

nas alguns aprendem (ver grafico 4 p. 72). Somente em algumas fanfarras os 

musicos nao recebem aulas de teoria musical, e entre essas, aferiu-se que os 

professores nao tinham formaQ.ao de nivel superior na area da musica. Per

cebeu-se a existencia de uma expectativa desses regentes no sentido de dis

porem de mais tempo para o aperfei<;:oamento profissional, pratica pedag6-

gica e contrataQ.ao de mais professores. 

A Banda Sinfonica Jovem do Instituto Adventista -Sao Paulo (SF), regida 

por Carlos Santana, tern 4 profissionais remunerados: o regente, urn profes

sor para instrumentos de metais, urn professor para instrumentos de percus

sao e outro para instrumentos de palhetas. Essa condi<;ao e vista como privi

legiada por outras bandas. 

0 lnstituto disp6e de uma banda infanto-juvenil onde os alunos inici

am os estudos musicais em uma Academia de Artes (A CART). S6 depois e que 

1 Nao foi verificado o nivel de leitura dos instrumentistas. 
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esses alunos passam para a banda juvenil e, posteriormente, para a banda 

sinfonica jovem. A ACART e as bandas sao mantidas pelo proprio Institute. 

Muitos regentes de bandas estudantis buscam as condic;6es de trabalho 

similares as do Institute Adventista, e enquanto nao conseguem, se empe

nham no acumulo de afazeres. 

5.6.2 Os encargos do mantenedor da banda 

Considera-se importante, dentro da abordagem qualitativa, ressaltar o 

papel dos mantenedores de bandas e sua relac;iio com os regentes. 

Foi percebido, entre os regentes, urn certo descontentamento quanto a 

indefinic;ao de encargos desses mantenedores. 

V arios regentes apontaram para uma variac;ao, de urn mantenedor para 

o outro, quanto as responsabilidades que assumem frente as bandas, numa 

indefinic;ao que acarreta uma sobrecarga de trabalho para os profissionais 

vinculados a mantenedores menos participativos. 

Existem mantenedores que pagam o salario do regente, compram ms

trumentos musicais e cedem uma sala para ensaios, acreditando que ja fa

zem o suficiente- o maximo ou ate demais -para que o grupo se mantenha 

atuante. 

No entanto, a expectativa dos regentes e que os mantenedores fac;am 

mais que isso, pois poderiam contratar urn auxiliar para o regente, custear 
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cursos de aperfei<;;oamento, estimular viagens para concursos e apresenta

<;;6es, adquirir material de expediente e construir urn escrit6rio com compu-

tador e arquivos adequados. Alem disso, no caso do mantenedor ser uma 

prefeitura, poderia ainda garantir por lei municipal a existencia da banda e 

os cargos de regente e auxiliar, proporcionar parcerias entre a banda e as 

escolas de musica do Estado, entre outras iniciativas de acordo com as suas 

condi<;;6es economicas e criatividade. 

As bandas que nao tern mantenedores com tantos recursos quanto as 

prefeituras, usam da criatividade para a supera<;;ao dos seus obstaculos. Nao 

e raro se encontrar bandas que sao vinculadas oficialmente a urn mantenedor 

e, quando em dificuldades, buscam apoio em outros. 

Como exemplo, existem bandas de escolas estaduais que conquistam a 

ajuda de prefeituras para viagens e apresenta<;;6es. Em outros casos, bandas 

de prefeituras, escolas particulares e centres beneficentes, recebem auxilio 

de empresas privadas (mesmo que ocasional) eo mesmo ocorre com bandas 

comunitarias. Mas acredita-se que a principal for<;;a desses grupos consiste 

em manter as suas comunidades envolvidas com as corpora<;;5es; a banda 

inserida na comunidade e vice versa; vestindo a camisa; nao permitindo que 

a banda saia de cena, a comunidade entra em cena. 

Nos EUA e mais freqii.ente a produ<;;ao de livros que abordam o assunto. 

No livro A Guide to Student Teaching in Musid (1970:64), dos autores 

1 BONEY, Joan & RHEA, Lois. A Guide to Student Teaching in Music. (1970:64)- Prentice- Hall- New 

Jersey. 
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Joan Boney & Lois Rhea, existe urn leque de abordagens que nao se limitam 

apenas ao que ocorre em sala de aulae ensaios. Os autores evidenciam ques

t6es que vao desde a preparac;ao do professor para lecionar musica a selec;ao 

de alunos para coral, banda ou orquestra, planejamento de aulas, organiza

c;ao, publicidade, premiac;oes, e ate como escolher, adquirir e administrar 

uniformes para urn grupo musical. 

5.6.3 0 ensino aos integrantes peri6dicos 

Para melhor entendimento do leitor, resolveu-se estabelecer o termo 

integrantes peri6dicos para designar alunos que permanecem por urn perf

odo medio de tempo nas bandas (em torno de quatro anos) para depois se

rem substitufdos. 

Afirma -se que os integrantes das bandas estudantis ficam, em media, 4 anos 

fazendo parte do grupo. Com base na pesquisa de campo, 20,5% dos entrevista

dosconfirmaramesse dado,e 21,6%- o percentual mais alto -(vergri£.12, p.110) 

afirmaram que existem uma variac;ao quanto ao periodo de permanencia dos 

musicos no grupo, de maneira que os regentes nao conseguiram sequer estipular 

uma media. Diante disso, o regente e induzido pelas circunstancias a formar 

rapidamente urn instrumentista para garantir que o mesmo participe da banda, 

correndo o risco de atropelos durante o processo pedag6gico. 
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Resumindo, o desafio consiste no regente aproveitar bern o tempo dis-

ponivel para as aulas praticas e te6ricas, sem atropelos e precipitac;oes e 

tambem sem atrasos, valorizando o processo educacional e preparando o 

seu conjunto musical. Caso contrario, existe o risco acentuado do aluno de-

sistir por niio acompanhar o conteudo ou niio se ambientar ao grupo. 
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GRAFICO 12 - Indicac;ao por tempo de permanencia dos 

musicos na banda 
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A realidade de uma banda estudantil e que, geralmente, para que se 

mantenha atuante, ela precisa substituir, a cada ano, os integrantes que saem 

do grupo. Essa substituic;ao ocorre com mais evidencia nas bandas compos-
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tas por jovens de escolas de zo grau. Isso porque, ao terminarem os seus 

cursos, os jovens geralmente se concentram para o vestibular e uma vida 

adulta com mais responsabilidades pela frente. Passam a ter menos tempo 

para a banda e geralmente se distanciam, quando nao bruscamente, aos pou

cos. t claro que ocorrem as exce<;:oes; aqueles que permanecem por mais 

tempo ligados a corpora<;:iio por fortes la<;:os afetivos e maior disponibilidade. 

Dos mantenedores das bandas, 25% oferecem, aos jovens da co

munidade, algumas facilidades para assegurar a permanencia deles na 

corpora<;:iio (ver gra£.13, p.IIZ). A forma mais comum eo forneci

mento de passes estudantis para transporte, seguido de descontos nas 

mensalidades de escolas particulares, vantagens na area do lazer (pas

seios para o conjunto), pequenos caches por apresenta<;:6es, cestas basi

cas para alunos carentes e material escolar. 

A grande maioria desses mantenedores encontra-se entre prefei

turas e escolas particulares, justamente os que tern melhor condi<;:iio 

economica. Mas isso apenas atenua os desafios enfrentados pelo regen

te no que se refere a substitui<;:iio de antigos integrantes por iniciados. 

0 regente Marcelo Bovenuto, da Banda Marcial Colegio Progresso 

(Guarulhos-SP, considerou que o principal estimulo para assegurar a 

permanencia dos integrantes na banda e uma boa educa<;:iio proporcio

nada no ambito social, afetivo, disciplinar, alem do aspecto musical. 
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GRAFICO 13 - Grupos que oferecem outras vantagens alem do 

aprendizado musical 
·--~--------------~~~~~~~~~---------~----~ 

[JSim 

aNao 

NOTA - 1 Foi dito a cada entrevistado que a pergunta faz referenda a privilegios na 

Areas de lazer, balsas de estudo, material escolar, passes estudantis, cestas b<isicas entre 

outros. 

2 - Maio res detalhes sobre as respostas, ver p. 164. 

5.6.4 A selegao dos candidatos 

Foi verificado que os interessados em participar das bandas sao selecio-

nados de diversas formas. Tern grupos de prefeituras que divulgam as vagas 

em escolas de suas comunidades e fazem entrevistas e testes de aptidiio com 

os estudantes interessados, a exemplo da fanfarra Municipal de Guararapes-
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SF, cujo regente, Valmir Aparecido, afirmou: •: .. vou ate as escolas da comu

nidade buscar os }ovens e tambem divulgo atraves da imprensa local'~ 

Outras bandas, de escolas estaduais, municipais e particulares, ciao pri

oridade aos seus pr6prios alunos, a exemplo da Fanfarra da Escola Uniao-SF 

(SF) - regida pelo professor Carlos Augusto, cujos integrantes da banda sao 

alunos da propria escola particular. 

Tam rem existem centres beneficentes e bandas comunitarias que a ten

dem, principalmente, jovens mais carentes. E bandas de empresas particu

lares (industrias) cuja clientela e constituida, em grande parte, de filhos e 

parentes de seus funciomirios. 

Em outros casos, as bandas atendem pessoas diretamente ligadas aos 

seus mantenedores juntamente com outras vindas da comunidade em geral. 

Isso ocorre com a Fanfarra Joiio de Deus Cardoso de Melo, da Escola Munici

pal Joiio de Deus-SF(SF), segundo as informa<;6es do seu regente Edson 

Rodrigues. 

Fercebeu-se que os criterios para sele<;iio de candidates varia bastante 

entre esses grupos, de acordo com a criatividade do regente e as caracteristi

cas da comunidade onde a banda esta situada. Isto ocorre entre todas as 

categorias, incluindo as bandas para concerto. No entanto, os grupos que 

desfilam precisam de urn numero maior de integrantes, considerando a ne

cessidade de formar uma linha de frente; com porta-bandeiras, corpo core

ografico, balizas. 
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Mesmo niio existindo urn padriio quanto aos criterios de sele<;iio, perce

beu -se que os regentes optam primeiramente por aqueles que ja tern alguma 

experiencia anterior, mesmo que aproximada da area almejada. Sendo as

sim, alguem interessado em ser baliza, ou do corpo coreografico, pode ser 

aceito por haver frequentado urn curso de danc;a. Outro, por exemplo, pode 

ser aceito no grupo de percussionistas por ja ter tocado algum instrumento 

de percutir em gru pos de samba. Instrumentistas, de sopros e percussiio, que 

desenvolvem a aptidiio participando em grupos musicais de igrejas tambem 

sao bastante aceitos nas bandas. Porem, e comum que apenas uma minoria 

chegue com alguma experiencia na banda. 

5.6.5 Grupos que desfilam- o ensino a linha de 

frente 

Conforme ja foi dito nas considera<;Cies gerais, detectou -se, entre as ban

das que desfilam , uma cultura de crescente valoriza<;iio da linha de frente. 

A linha de frente ja e vista como urn espetaculo que atrai a aten<;iio do 

publico tanto quanto o corpo de instrumentistas. 

Nos concursos, geralmente sao destinados premios para balizas, corpo 

coreografico e melhor linha de frente. Veja-se, por exemplo, que no regula

mento do XI Concurso de Bandas e fanfarras de Itaquaquecetuba/SP (1998) - consta 

no art. n° 20: 'i4s linhas de Frente e as Balizt~S; serao julgados a parte e 
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contariio com premiar;:iio especiffca." E no artigo n° 31: 'Todas as corporar;:oes 

teriio seus corpos coreognificos avaliados par jurados designados pe!a Co-

missiio Organizadora. 11 

Das bandas da amostragem(76,1%) tern balizas e 21,9% mlo tern (ver 

graf.14, nesta pagina, e grif.l. p.116). Entre as bandas que tern balizas, pergun-

tou-se aos entrevistados: qual o professor responsavel pelo ensino as balizas? 

Surpreendentemente, 41 ,8%, a maioria, nao tern professores 

especializados. As balizas iniciantes aprendem com as mais antigas, assistin-

do videos, apresentac;;oes de corporac;;oes diversas e pagando aulas particula-

res quase sempre esporadicas. Em 31 ,3% dos casos, os mantenedores provi-

denciam urn professor para a preparac;;ao das balizas. Em 22,4%, existem 

professores voluntarios que auxiliam nessa preparac;;ao e em 3% os pr6prios 

regentes assumem essa responsabilidade. 

GRAFICO 14 - Indicaciio de professores responsaveis pelas balizas 
·41;-,8!1!r~-,----·-······~--·~···· -··· .. 

Voluntaries Mantenedores Ni\io tern Nao in!ormou 

profess ores 

NOTA: ' Onde consta mMtenedcm;:.s; significa a exisrencia de professores contratados 

pelos que mantem a banda 
2 Maiores detalhes sobre as respostas, ver p. 166. 
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GR...\FICO 1 - Indica.ciio por nurneros de bandas que utilizarn balizas 

!;ll Utilizam balizas 

II Nao utilizam balizas · 

NOTA: Maiores detalhes sobre as respostas, ver p. 166. 

No caso das balizas, niio ter urn professor para prepara-las niio as irn-

pede de criar forrnas alternativas de aprendizagern. A vontade de unir-se ao 

grupo, participar e fazer novas arnizades, ganhar prernios, viver urna sau-

dave! experiencia na construciio das relac;oes sociais, irnpulsiona as jovens 

adolescentes. 

0 corpo coreografico tarnbern tern sido destaque nas linhas de frente 

das corporac;oes do Estado de Sao Paulo. Tern sido bastante aprimorado tee-

nicamente nos ultimos 15 anos (segundo informac;oes de regentes e corea-

grafos durante a pesquisa de campo). 

Os professores responsaveis pelo ensino ao corpo coreografico sao geral-

mente formados em Educa~:ao Artistica ou Educa~:ao Fisica, ex-integrantes de 

ouh·as corpora~:oes e/ ou pessoas com experiencias em grupos de dan~:a e artes 
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cenicas- contratados, voluntarios ou remunerados com cache. 0 corpo coreo

grafico das bandas tam bern apresenta-se como uma op<;iio de mercado de 

trabalho para esses profissionais. 

Em alguns casos os proprios integrantes do corpo coreografico rateiam 

uma quantia em dinheiro e pagam a urn professor core6grafo para orienta

los. 

A valoriza<;iio da linha de frente- principalmente do corpo coreografi

co - contribuiu para o aumento do numero de integrantes na banda. Em 

pesquisa de campo, observou-se que cada corpora<;iio, quando viaja, ja niio 

cabe dentro de urn unico 6nibus, sao necessarios dois ou mais para transporta

la. Com isso, cresceram tambem as responsabilidades dos profissionais que 

dirigem os grupos, nos aspectos de disciplina, organiza<;iio, controle geral da 

corpora<;iio e ensino. 

Caberia entiio perguntar: Se manter uma banda, com apenas urn grupo 

de musicos, ja e urn grande desafio, entao, porque essas corpora<;6es assu

mem urn desafio ainda maior com a inclusiio de corpo coreografico, balizas, 

m6r, ou seja, com a linha de frente? 

Pode-se dizer, em poucas palavras, que atraves da linha de frente a 

comunidade e mais ainda inserida dentro da institui<;iio banda. Quando a 

banda precisa da comunidade, para veneer obstaculos, ela ja esta la presente 

e predisposta a lutar pela permanencia da banda em cena, pois as familias 

querem garantir urn espa<;o social que consideram salutar para os jovens. 
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5. 7 fanfarras de Sao Paulo 

Conforme ja foi dito, no Estado de Siio Paulo, existem varios tipos de 

fanfarras: fanfarra simples tradicional, fanfarra simples marcia!, fanfarra 

com urn pisto tradicional e fanfarra com urn pisto marcia! (para maiores 

informac;:oes, ver item 3.1, p. 37). 

Foi averiguado em pesquisa de campo que grande parte desses conjun

tos utilizam uma invenc;:iio astuta que denominam de gatilho 

5. 7.1 A corneta com gatilho 

Fig. 1 - Corneta com 1 pisto e gatilho 
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0 gatilho consiste na valvula, que originalmente e fixa, usada como 

tubo deslizante; de forma similar ao que ocorre com a vara de urn trombone. 

Todos os entrevistados, em pesquisa de campo, afirmaram que ocorre urn 

uso crescente do gatilho entre as fanfarras do Estado de sao Paulo. Alguns 

disseram que as cornetas com gatifh0 quando com~aram a ser usadas, 

chegaram a ser chamadas de cornela de vara, pelos integrantes das bandas. 

V.irios regentes entrevistados1 afirmaram que a ideia primeira do gati-

Jho foi do professor Antonio Pio dos Santos Neto, do municipio de Cotia-SP. 

Entretanto, a empresa Cesar Som afirma que o gatifhofoi cria<;:iio sua, con-

forme cita: 

'~p6s toda essa empofgar;ao surgiu a ideia de criar um 

dispositivo que viesse complementar cada instrumento 

com mais meio tom. Depois do estudo de como seria, 

modificamos parte do instrumento fazendo uma fJC9t1 

move!, a qual demos o nome de gatifho. Sempre ouvindo 

nossos clientes e suas iddas hoje temos Cornela de um 

Pisto comgatilho Ffugues e Pisto com gatilhq Pi colo com 

Pisto e gatilho. Agora o mais novo projeto Cornetiio Baixo 

Sib-Fa-Mib com Pisto e gatifho. Cornela Picofo Lisa Fa

Mib. Trompa Lisa Fa-Sib-Mib." 2 

1 Entre os entTevistados estilo Elizeu Correa, Ronaldo Falleiros e Jose Guersi. 

2 Trecho de entTevista com Cesar Som, nojornal Bandas e Fanfarras do Brasil- Ano I, n.IZ, 1995-

Itaquacetuba - SF. 
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Seriam necessarias novas pesquisas para maiores elucida<;:6es sobre a 

origem dessas inven<;:6es, pois esse assunto vai alem das delimita<;:6es 

estabelecidas para o presente trabalho. 0 mais importante para esse estudo 

e registrar que essas praticas ocorreram e analisa-las enquanto comporta

mentos que refizeram a banda para assegura-la em cena. 

Como ja foi dito, essas mudan<;:as come<;:aram a ocorrer na segunda 

metade da decada de 80. Foi quando os grupos passaram a sofrer mais criti

cas das suas comunidades, que queriam ouvir musicas mais elaboradas e 

dentro de uma textura sonora mais variada do que ofereciam apenas as cor

netas e os cornet6es tradicionais (ver item 5.7.4- o repert6rio- p. 125). 

5.7.2- Uma realidade mutante, invenc;;oes astutas 

Na Segunda metade da decada de 80 tambem surgiram tubas e 

bombardinos com urn pisto. 

Sobre a autoria, Cesar Som afirma: 

"Quem fez o primeiro faz o mefhor. Tudo comef:OU em 

1985 quando com o pensamento de criar uma oficina 

que desenvofvesse um trabafho mais tecnico e uma 

reforma mais perfeita [..] Ap6s conquistar a confianr;a 

dos nossos cfientes e fer um trabafho de escutar e acatar 

as ideias dos mesmoSy surgiu o pensamento de Difson 

Padini de fazer um Baixo Tuba de um pisto. Atraves de 
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seu pedido fomos desenvolvendo o projeto tambem com 

o bombardino, sendo estrea.do pela Fanfarra Municipal 

de Mairiporii. » 1 

E acrescenta mais adiante: 

''£ niio parando ai iniciou o projeto dos Baixos e 

Bombardinos de Jisos com oitava abaixos, ao qual 

devemos multo ao empenho e esforr;o do nosso amjgo 

junior de Caieiras que testou a afinar;iio ate seu ponto 

maximo. Sendo a Fanfarra da E.E.P.S.G 'Walther 

WeiszDqg-' a estreante dos Baixos e Bombardinos lisos. " 2 

Portanto, no Estado de Sao Paulo, esses grupos desenvolveram caracte-

risticas peculiares. Alem de incluirem bombardinos, trompas e tubas - lisos; 

com exclusiio dos pistos - em grupos que denominaram de fanfarras marciais, 

transformaram a valvula de afina<;ao em dispositive- que chamaram de gatilho 

-para emitir sons meio tom abaixo da serie harmonica a fim de multiplicar 

as possibilidades dos instrumentos Iisos. Mas as fanfarras tradicionais niio 

deixaram de existir, apenas passaram a dividir espa<;o com as suas irmiis de 

urn pisto e com gatilho. Na pagina seguinte, consta urn exemplo por escrito 

das notas que sao emitidas pela corneta com urn pisto e com gatilho. 

1 Trecho de entrevista com Cesar Som, nojornal Bandas e Fanfarras do Brasil· Ano I, n.12, 1995 · 

Itaquacetuba- SF. 

"Idem 
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FIG. 2- notas que sao emitidas pela corneta com umpistoe com.satilho. 
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5. 7.3 0 Jogo de Cornetas 

Durante a entrevista, Jose Guersi informou que, no inicio da decada de 

60, presenciara outra importante pratica desses grupos; o jogo de cornetas, 

naquela epoca executado pela fanfarra do Liceu Bras Cubas de Magi das 

Cruzes-SP. 

Os regentes perceberam que unindo cornetas de diferentes afinac:;5es -

as mais usadas sao Sib, Mib e FA - dispunham de urn numero maior de sons 

e que os sons de uma corneta poderiam dar continuidade a uma melodia 

iniciada por outra. Partindo desse raciocinio, as fanfarras passaram a execu

tar trechos de grandes classicos, temas de filmes entre outros, alem das mar

chas tradicionais. 

0 efeito e como o de uma colagem sonora. A melodia e recortada em 

pedac:;os que transitam entre as sec:;6es de cornetas de acordo com as notas 

que disp5em. 

Em pesquisa de campo, percebeu -se casos em que, as vezes uma corn e

ta toea apenas uma nota no meio de uma frase musical e para, por nao 

dispor dos demais sons ali exigidos. t quando uma corneta de outra afinac:;ao 

da continuidade a melodia. 

Hoje em dia, a maioria das fanfarras do estado ja disp5em de arranjos de 

musicas que, na medida do possivel, nao apenas a melodia principal e executa

da mas tambem a harmonizac:;ao em bloco e nuanc:;as de melodias de apoio, 

sempre recorrendo ao jogo de cornetas. 
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Urn exemplo bastante simplificado de urn arranjo com o jcgo de corne

tas para fanfarra simples tradicional, foi retirado do kit Como formar uma 

fanfarr~ produzido e distribuido pela fabrica Weril Instrumentos Musi

cais Ltda., com o objetivo de estimular a forma<;ao de fanfarras escolares: 

TIG.3 - Partitura com}<NO de cornetas 
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A fabrica WerillanGou, acompanhando o caderno de onde retirou-se 

esse exemplo, as fitas de video e de gravador cassete para o uso dos regentes 

na forma<;ao desses grupos. No Kit nao consta data em que o material foi 

produzido. 

0 conteudo do kit aborda, superficialmente e de forma simplista, como urn 

a! uno deve soprar uma corneta sem fazer caretas, os significados dos termos especi

ficos utilizados em fanfarras, uniformes, ensaios, apresentaGOeS, alem de indicar 

uma combinaGao instrumental basica para quem quiser iniciar urn grupo dessa 

categoria: 3 cornetas em Sib, 2 cornetas em Hi, 1 cornetiio em Sib, 2 caixas de 

guerra, 2 surdos, 1 bombo, 1 par de pratos. 

0 kit Como formar uma fanfarra tern urn conteudo que nao acompa

nha nem se aproxima das mudanGaS e necessidades que ocorreram nas 

fanfarras nos ultimos 15 anos no Estado de Sao Paulo. Esta Ionge de 

corrresponder aos reais anseios desses conjuntos. 

A fanfarra segue ainda sem Iivros especificos atualizados para a sua 

forma<;ao no Brasil, principalmente no Estado de Sao Paulo, onde praticas 

astutas moldam o perfil desses grupos de acordo com a criatividade e a ex

pectativas das comunidades. 

5. 7.4 0 repert6rio 

Em meados da decada de 80 ocorreram as principais mudanGas instru

mentais e de repert6rio nas fanfarras. Isso aconteceu em urn tempo em que 
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ja se ouvia musicas em onibus, elevadores, taxis, parques de divers6es; ambi

entes diversos. E possuir radio, televisao e outros equipamentos de audio 

mais sofisticados, ja nao era privilegio apenas de uma elite economica. Isso 

fazia parte de urn crescente acesso as tecnologias que ja vinha se delineando 

ha decadas atras. Consequentemente, as comunidades passaram a exigir das 

bandas uma elabora<;ao sonora mais aproximada da realidade a qual o ouvi

do humano estava adaptado. 

Frente a esse raciocinio, acrescenta -se que, mesmo quando a socieda

de ouve a musica de massa, e quando esta musica e extremamente limitada 

- de texto e melodia -, muitas vezes o sucesso das paradas e gravado em urn 

esmdio de ponta; capaz de reproduzir com som cristalino a execu<;ao ins

trumental. E mesmo em Shows televisivos, a exemplo dos especiais de fim de 

ano do cantor Roberto Carlos, geralmente observa-se a prersen911 da or

questra de sopros e cordas em acompanhamento ao artista. 

Essa musica da moda e arranjada por profissionais que, contratados 

por grandes gravadoras, mesmo utilizando cliches, fazem com perspicacia a 

instrumenta<;ao com nuan<;as orquestrais que apoiam o cantor. Esses deta

lhes podem nao ser reconhecidos conscientemente pela grande maioria dos 

ouvintes - mais atentos ao cantor e aos aspectos dan911ntes das can<;6es -, 

mas passam a compor urn novo padrao de condicionamento perceptive que 

pode ser refletido na expectativa dos sons da banda, principalmente fanfarras, 

das quais o ouvidoja espera mais do que os antigos toques de desfiles escola

res. Dentro dessa perspectiva, as cornetas tradicionais, que emitem apenas 

126 



uma serie harmonica, ja nao correspondem as expectativas da cultura vigente. 

Quanto a escolha do repert6rio, observou -se que a preferencia desses grupos 

consiste na adaptac;:ao de grandes classicos e temas de filmes estrangeiros. 

No regulamento do Campeonato Estadual do ano de 1999 constou a 

exigencia de que as bandas tocassem, no minimo, uma musica de autor 

brasileiro, numa tentativa de amenizar a postura extremista na inclusao de 

musicas de autores de outros paises. Sobre assunto, foi percebido que as opi

ni6es dos regentes ficaram divididas, entre os que nao gostaram, os indife

rentes e os que concordaram. Varios afirmaram que as musicas brasileiras 

nao soam tao bern em fanfarras quanto as estrangeiras. 

Outros disseram haver dificuldade de encontrar bons arranjos de mu

sicas brasileiras para fanfarras e que as estrangeiras (principalmente temas 

de filmes e trechos de grandes classicos) conferem uma aurea de dignidade e 

grandeza aos grupos. Foi observado, em pesquisa de campo, que esse racio

cinio manifesta-se principalmente entre as fanfarras e bandas marciais. 

A maior parte das musicas vern dos EUA, pais onde existe uma forte 

tradic;:ao de bandas. 0 regente da Fanfarra Municipal de Atibaia/SP, Wagner 

Brito, informou que urn dos compositores mais executados e o americano 

John Willians. 

A Internet tern facilitado a aquisi<;ao desse repertorio. 

No site BandWEBZ0001 
, e possivel facilmente dectecar essa realidade; 

' BandWEBZOOO - Band Center http:/ /bandcenter.cjb.net 
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com urn pisto e tres bandas marciais), apenas duas musicas sao de autores 

brasileiros. 

Muitos regentes de fanfarras reclamam que faltam arranJOS para os 

seus conjuntos e que siio poucos os regentes que sabem fazer adapta96es e 

bons arranjos para a fanfarra, principalmente de musicas brasileiras. 

Ja existe urn comercio de arranjos e adapta96es para fanfarras e outras 

categorias que tambem e divulgado em sites de bandas na Internet. Com isso as 

bandas negociam e adquirem urn capital que fortalece as suas finan9as, di

vulgam as suas produ96es e estimulam a auto-estima dos participantes. 

5.7.5 A afinac;ao das cornetas: a invenc;ao de urn 

sistema especifico 

Durante a pesquisa de campo dirigiu-se a aten9ao para urn interessan

te aspecto: o sistema de afina9ao das cornetas das fanfarras. 

No Estado de Sao Paulo existem oficinas que atuam como pequenas 

fabricas de instrumentos musicais. Foi percebido que essas fabricas utili

zam urn raciocinio para afinar as cornetas, de diversas alturas, que difere 

do sistema oficial adotado em conservat6rios de musica. 

Foi solicitado, a empresa Cesar Som, que enviasse urn fax esclarecendo 

esse assunto. No fax (jan. 2000) foi confirmada a existencia de urn racioci-
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nio especifico para afina<;iio das cornetas, que segue em paralelo como raci

ocinio oficial do meio academico. 

Nos conservatories ensina-se que uma trompa, por exemplo, e afinada 

em Mib porque a sua nota D6 corresponde ao Mi hemal do piano, ou seja 

a nota executada e D6, enquanto a nota real e Mib. 

No caso das fanfarras do estado, uma corneta em Mib recebe essa no

menclatura porque executa a serie harmonica de Fa, enquanto as notas reais 

ficam urn tom abaixo, reproduzindo a logica do intervalo de z• maior, pre

sente entre as notas executada e real, o que e caracteristico dos instrumen

tos em Sib. Portanto, se analisadas sob a logica academica, todas essas corne

tas estiio em Sib. Porem, as nomenclaturas inventadas para as fanfarras cau

sam urn conflito entre a linguagem desses grupos eo raciocinio oficialmente 

adotado nos conservatories. 

0 regente Edson Luis, da Banda Marcial Zillo Lorenzetti, Len<;Ois Paulista

SP, afirmou que "muitos regentes ainda confundem a sistema de afina9iio 

das cornetas'~ 

A regente Maria]. Mazetto, da Fanfarra Municipal Maestro Exedil 

Magnani Filho, Taquarituba-SP, disse que: 

•: .. s6 ap6s v:irios dias e que acostumei com essa afina¢.o 

pais ela e diferente da que eu aprendi na universidade 

[. . .] fiquei durante dias analisando ate entender que todas 

129 



aquelas cornetas estavam em Sib, mesmo que recebessem 

outros nomes, como Mib ou Fa ... '~ 

A empresa Cesar Som, quando consultada sobre a origem desse siste

ma de afina<;iio disse que: 

": .. o sistema foi idealizado e desenvolvidq na segunda 

metadeda d6ca.da de 1980,pela empresa Cesar Som com 

o intuito de fazer as fanfa.rras tocarem um repert6rio 

mais aproximado das bandas para concerto. [. . .] as 

cornetas silo afinadas pelo trompete em Sib para que 

vtirias cometas reunidas reproduzam todas as notas de 

um trompete ... " 

Varios regentes, inclusive alguns que estudaram em conservat6rios ou 

fizeram curso superior na area da musica, afirmaram que foram surpreen

didos no inicio de suas carreiras por esse tipo de afina<;iio em fanfarras. 

Comparando-se o Manual Para Banda de Cometeiros (1978:9), de Neyde 

Brandani -que utiliza a afina<;iio oficial dos conservatories - eo fax enviado 

por Cesar Som - onde todas as cornetas sao afinadas pelo trompete em Sib, 

percebe-se a diferent;a (ver fig. 4, p.l31 e fig. 5, p. 132). 
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EX!ENSl\Q DAS CORI~ETAS 
-1hstr0~~dt~:--t~ri$~-it6(,~-j>rO(jUi---~~ --~ns:_ ah~rt~~- _ t~~li~~-- d,i ~i-J:lra-~ .da: 

se---:tra#feVe- -cririsigha ~--rigor_ a-__ exfensao _da(com~ e ·.sell -.efefto ·reaL 

FIG. 4 - As notas da corneta segundo o manual de Neide Brandani 
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FIG.5 - As notas da corneta - fax enviado por Cesar Som 
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Em resumo, com base no trompete, os nomes que denominam as afina-

<;6es das cornetas estiio relacionados com a nota situada urn tom abai:xo da-

quela que da origem a serie harmonica do instrumento. 

For exemplo: 

(cornetas afinadas pelo sistema atipico adotado nas fanfarras do Estado 

de Siio Paulo) 

Corneta afinada em Sib Corneta em Fa Corneta em Mib 

nota nota 
e"-"OC!.ltada nota ~~ executa& nota real 

Escala diat6nica do trompete em Sib e as notas executadas 

pelas cornetas do sistema atipico de afina<;iio 

.. . 
Ia oometa om Slb 

noms- execu tada.-"- pe 

etc 

Fig. 6 - Resumo com pautas indicando as notas das cornetas e o sistema 

especifico de afinac:;:ao adotado no Estado de sao Paulo. 

Utilizando esse sistema de afina<;iio, que faz com que, na verdade, todas 

as cornetas estejam em Sib , os arranjos sao feitos exclusivamente para ins-

trumentos em Sib. Esse dado, segundo a empresa Cesar Som, justifica a in-
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vew;:ao desse sistema, pois assim os arranjadores escrevem como se o gru po 

fosse composto por varios trompetes em Sib, nao havendo preocupa<;;ao com 

instrumentos de outras afina<;;6es. Uma unica armadura de clave serve para 

todas as cornetas, o que decorre numa maior facilidade tecnica para a pro~ 

du<;;ao dos arranjos. 

Foi observado, durante as apresenta<;;6es das fanfarras, que varias cor~ 

netas- com gatilho -, denominadas como afinadas em Sib, Fa e Mib, eram 

utilizadas frente a uma mesma parte escrita para trompete em Sib. Nao ha

via urn trompete ali presente, mas a jun<;;ao das cornetas, cada uma tocando 

urn fragmento da melodia, conforme os sons de que dispunha, caracterizava 

urn jogo onde cada musico concentrava-se no sentido de transformar em 

pausas as notas nao existentes na sua corneta, executando as demais. 

Em pesquisa de campo, foi percebido que ha uma ampla aceita<;;ao e 

uso, por parte dos regentes de fanfarras do Estado de Sao Paulo, desse siste

ma de afina<;;ao para as cornetas. 

A ausencia de literatura 

Se ha carencia de literatura para as bandas no Brasil, essa carencia e 

ainda maior quando o assunto e fanfarras, principalmente as fanfarras do 

estado de Sao Paulo. 
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As mudanc;as que ocorreram nas fanfarras, ja mencionadas anterior

mente, facilitadas por oficinas de instrumentos musicais - que tiveram interesse 

economico em investir nessa area - desencadearam urn processo motivador 

de novidades que renovaram o perfil dessa categoria, sem que surgisse uma 

literatura que acompanhasse essa renova<,;ao. 

0 Manual para Banda de Corneteiros (1978), da autora Neyde Brandani, 

encontrado ainda hoje em lojas de instrumentos musicais do estado, ja nao 

corresponde as necessidades desses conjuntos, baseia-se inclusive no siste

ma de afina<,;ao identico ao adotado em conservatories, o que difere do usado 

atualmente pelas fanfarras de Siio Paulo. 

Se antes ja eram sentidas a precariedade e a desatualiza<,;ao da literatu

ra, a partir de entao tornou-se ainda maior essa lacuna, diante da qual per

gunta-se: Que metodos os regentes usariam? Como ensinar o aluno a 

tocar uma corneta com gatilho? Como entender e aceitar urn sistema 

de afina<,;ao onde todos os instrumentos do conjunto, afinados em Sib, 

Mib e FA, tern a nota real situada urn tom abaixo da nota executada? 

Como aceitar uma realidade em que regentes de fanfarras adquirem 

tubas, bombardinos e trompas, todos com sistemas de pistons, e arran

cam os pistons desses instrumentos, em oficinas especializadas, para 

deixa-los lisos e inseri-los na fanfarra? Nao seria melhor adquirir 

trompetes e trombones, preservar intactos os bombardinos, tubas e trom

pas, e transformar a fanfarra em banda marcia!? 
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sao perguntas que continuam sendo feitas e causando polemica, divi

dindo opini5es entre os regentes, ainda sem encontrar referenciais de apoio 

em livros. 

5.7.6 Fanfarra X banda marcia! e banda para 

concerto 

Urn dado que chamou a atenc;ao e a polemica que envolve principal

mente essas tres categorias de bandas, a fanfarra, a banda marcia! e a banda 

para concerto. 

Existem regentes que sao a favor de que as fanfarras sejam extintas e, 

no Iugar delas, se estabeleQam bandas marciais ou para concerto. Entre as 

duas ultimas, a banda marcia! e mais indicada por ser economicamente mais 

viavel, alem de ser mais aproximada das caracteristicas da fanfarra, o que 

pode facilitar a adaptac;ao dos regentes. 

Consideram que as bandas marciais, por disporem de trompetes, trom

bones, trompas, bombardinos e tubas, instrumentos tecnicamente mais aper

fei<;:oados do que as cornetas, sao mais viaveis para o aprendizado e a 

profissionalizac;B.o dos alunos. Isso tendo em vista que, por exemplo, o aluno 

que toea trompete tern mais chances de entrar em escolas de musica do que 

o corneteiro, por ja ter experiencia com urn instrumento que e normalmen

te aceito em ambientes academicos, ou participar de outros con juntos- pe

quenos bandas de musica popular e outras categorias. 
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Alguns regentes nao se conformam ao verem fanfarras que usam di

nheiro para a retirada dos pistons de tubas, bombardinos e trompas, a fim 

de torna-los lisos e inseri-los na categoria fanfarra. E perguntam: por que 

esses grupos nao deixam os instrumentos inteiros e mudam a categoria para 

banda marcial? 

Buscou-se entender tal questao, e percebeu-se as seguintes raz6es. 

Primeiramente e importante lembrar que existe uma cultura bastante 

forte de campeonatos de bandas no Estado de Silo Paulo. Os grupos, de cada 

categoria, disputam as premia<;6es com afinco. 

Existem fanfarras que costumam ganhar premios em campeonatos e 

aderem a uma postura que lembra a frase em time que esti vencendo mio se 

mexe. Essa postura tambem decorre de uma matematica que mostra os ris

cos implicitos numa mudan<;a de categoria. Imagine-se que, se todas as 

fanfarras forem transformadas em bandas marciais, havera urn aumento 

numerico de bandas marciais e, consequenternente, urna maior concor

rencia para os prernios ern carnpeonatos. 

Acontece que as corpora<;6es sentern necessidade dos prernios para 

a garantia da auto-estima e incentivo aos seus integrantes. Nao ha como 

ignorar a irnportancia dos carnpeonatos na vida das bandas de Sao Pau

lo. 

Tarnbern existern regentes de fanfarras que ternern urna rnudan<;a 

que venha dificultar o seu trabalho, pois esses nunca trabalhararn corn 
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uma outra categoria que nao fosse fanfarra. Tern ainda os que simples

mente sao apegados ao tradicionalismo e acham poetica a permanen

cia da fanfarra em cena. 

Percebeu -se que os regentes desenvolvem truques para desviar a a ten

c;iio dos criticos quanto as limita<;;6es que geralmente as fanfarras apresen

tam em rela<;;iio as demais categorias, inclusive a banda marcial. Uma delas 

e a desafina¢o das cornetas (algo que foi apontado por varios regentes 

entrevistados). 

Essa desafinac;iio ja foi maior em decadas passadas. Hoje em dia, nos 

concursos, normalmente ve-se regentes com afinadores eletronicos aferin

do a afina<;;iio antes das apresenta<;;6es, demonstrando uma preocupac;iio 

maior com esse aspecto. Para que a desafinac;iio seja menos percebida, se 

apoiam nao apenas em urn born afinador antes das apresenta<;;6es, mas tam

bern na tradi<;;iio de tocar nas ruas, ginasios ou estadios (onde a desafina<;;iio 

e menos sentida do que em audit6rios e teatros). 

0 core6grafo Elizeu Correa informou que existem integrantes de 

fanfarras que se sentem ofendidos se forem convidados para tocar em am

bientes fechados. "Eles s6 gostam de tocar na pista", afirmou o core6grafo. 

Essa associa<;;ao da fanfarra com os ambientes abertos das ruas, foi bas

tante estimulada em decadas passadas pelos desfiles da Semana da Patria e 

pela valorizac;iio da linha de frente que, nos ultimos 15 anos, cresceu e con

tribuiu para tornar ainda menos viavel a apresenta<;;ao da fanfarra em am-
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bientes fechados. Isso, porque as corpora<;6es precisam de bastante espa<;o 

fisico para fazer manobras e coreografias, alem de espa<;o para o corpo de 

instrumentistas. 

E assim, as fanfarras se mantem em cena onde elas preferem estar; 

onde o seu rendimento e mais assegurado e aspectos como garbo, ali

nhamento, ordem unida e precisiio na marcha, ganham destaque e 

enfatizam o seu carisma. 

Como ja foi mencionado, as fanfarras de Sao Paulo preferiram 

reinventar a corneta, acrescentando o gatilho e aproximando-a do 

trompete, e fazer o inverso com tubas, bombardinos e trompas, aproxi

mando-os da corneta ao tirar-lhes os pistons, do que se transformarem 

em bandas marciais - que ja disp6em de urn trompete legitimo e de

mais instrumentos com pistons. 

Niio obstante, algumas fanfarras mudaram para bandas marciais 

e ganharam maior seguran<;a para apresenta<;6es em locais mais varia

dos, mesmo que mantivessem a preferencia pelas pistas e desfiles. Dis

pondo de instrumentos de sonoridade mais aveludada e afina<;iio mais 

precisa, elas naturalmente tornaram-se mais flexiveis e versateis diante 

das op<;6es, levando, pelo menos, o conjunto de musicos instrumentistas 

- quando niio e possivel a corpora<;iio inteira - com mais freqiiencia 

para apresenta<;6es em teatros e outros ambientes fechados. 
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6. Conclusoes 

Apesar das diversidades, das dificuldades economicas, pedag6gicas e 

administrativas, a banda continua em cena no Estado de sao Paulo e com 

varios aspectos a seu favor. 

As bandas estudantis sao estimuladas pelos campeonatos, mantidas atra

ves da criatividade de seus regentes, comunidades, mantenedores oficiais e 

voluntarios. 

Algumas enfrentam mais dificuldades que outras. Algumas cidades sao 

mais bern sucedidas e incentivam mais as suas bandas. 

Em casos bern sucedidos, existem fanfarras que estao gravando CDs- a 

exemplo da Fanfarra Municipal de Tau bate - e escolas particulares que dao 

descontos nas mensalidades de alunos da banda. Mas tambem existem ban

das menos favorecidas, que sao mantidas pela boa vontade das comunidades 

e voluntarios. 

Uma literatura especifica para as bandas, que aborde assuntos como 

pedagogia, administra<;ao, aspectos organizacionais, repert6rio, entres ou-
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tros, ainda representa umagrande lacuna nessa area e os poucos livros exis

tentes nil.o correspondem a realidade atual das bandas do Estado de sao Pau

lo. 

No Brasil, a realidade das bandas varia de urn estado para o outro, e 

esses livros, alem de nao serem atuais, nil.o traduzem as diversidades cultu

rais que existem. 

Exagero afirmar, por exemplo, que no Brasil a banda e desprezada e ji 

quase desclassificada 1 
- a nao ser que se especifique os agentes desse des

prezo - pois, diante das diversidades, verificou -se, no .Estado de sao Paulo, 

uma realidade que nil.o corresponde necessariamente a essa afirma<;il.o. 

Na ultima decada, ocorreram importantes transformac;5es, conforme 

foi mencionado nas considerat;;6es gerais, que contribuiram para manter e 

assegurar o espac;o da banda de musica no estado. 

Das categorias da amostragem, detectou-se urn maior numero de asfli

ciasentre as fanfarras. As fanfarras transformaram instrumentos musicais, 

adaptando-os as suas necessidades, inventaram urn raciocinio especifico para 

a afinac;ao das cornetas, descobriram formas de executar arranjos mais com

plexos e ampliaram o numero de musicos que leem a nota<;il.o musical. Jus

tamente as fanfarras, que mais sofrem criticas e enfrentam a polemica que 

sugere a sua substituic;ao por bandas marciais, foram as que mais desenvol

veram asflicias para nao sairem de cena. 

1 BRUM, Oscar. Conhecendo a banda de mlisica. 1988 
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Foi observado que ocorreu, na ultima decada, urn aumento de regentes 

de bandas estudantis com curses de nivel superior e/ ou experiencias trazidas 

de conservatories. 

Ainda e grande 0 percentual de bandas que sao dirigidas por apenas 

urn profissional remunerado. Isso significa que esse profissional enfrenta o 

estresse pelo acumulo de responsabilidades e, por essa e outras raz6es, corre 

serios riscos de uma pedagogia as pressas e desordenada. Nessa circunstiin

cia, o regente passa necessitar de maior apoio do mantenedor da banda e da 

comunidade. 

Percebeu -se que existe uma expectativa dos regentes no sentido de que 

ocorra uma conscientizac;iio dos mantenedores de bandas sobre esse assun

to, a fim de encontrarem solw;:6es para a supera<;iio dos obstaculos. Mais 

uma vez enfatiza-se sobre a necessidade da produc;iio de pesquisas e livros 

que abordem essas quest6es, orientando, alem dos regentes e comunidades, 

tambem os mantenedores de bandas. 

A pratica do voluntariado demonstrou ser bastante intensa por ocasiiio 

dos concursos. Entretanto, para averiguar a realidade do voluntariado no 

cotidiano de ensaios, longe do ambiente das premiac;6es, sugere-se a realiza

<;iio de uma outra pesquisa. 

As formas de manter as bandas em cena, desenvolvidas pelos dirigentes 

de bandas e comunidades do estado de Sao Paulo, podem ser bastante uteis se 
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divulgadas para outros estados do Brasil onde as bandas se encontrem em 

maiores dificuldades. Nesse sentido, essa pesquisa pode auxiliar, pois propi

cia a reflexao sobre as asflicias que mantem essas bandas atuantes. 

Confirmou -se que 0 espa<;:o social da banda, a integra<;:ao que e buscada 

pelos jovens; a afetividade, as amizades, o crescimento em decorrencia da percep

qfio do outro, sao determinantes para que os pais e familiares de integrantes te

nham interesse em participar como voluntaries em viagens e apresenta<;:6es. 

Manter a banda em cena nao e apenas uma questao poetica de achar 

bonito vera banda passaz; pois a mesma configura -se como uma op<;:iio de 

espa<;:o para manter os jovens Ionge da violencia urbana. 

For conseguinte, preocupadas em assegurar esse espa<;:o social para os 

jovens, as comunidades nao abandonam as bandas. Quando falta dinheiro, 

fazem festas beneficentes e bingos, vendem pizzas, rifas; adquirem recursos 

para a compra de instrumentos, uniformes, acess6rios, entre outros itens. 

Em muitos casos, os recursos dos mantenedores oficiais das bandas sao 

somados a esses recursos alternatives da comunidade. Em outros, algumas 

bandas chegam a se manter exclusivamente atraves de recursos alternatives; 

sem o apoio das institui<;:6es oficiais do poder publico. 

6.1 Considera(:oes de carater pessoal 

Para esse item foi reservado o direito de emissao de opini6es pessoais do 

pesquisador, uma vez que estas sao preponderantes nas abordagens qualitativas. 
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Foi consta:tado que as bandas assumem uma importancia social signifi-

cativa na vida des jovens. Essa importancia e ainda mais relevante numa 

epoca em que a juventude do nosso pais sofre tanto com a viol en cia urbana. 

No entanto, o movimento de bandas estudantis do Estado de Sao Paulo tern 

acontecido a marzem do ambiente academico. 

Percebe-se que conservatories e universidades concentram aten<;6es 

prioritariamente nos elementos da teoria, estetica musical e valorizac;ao do 

padrao sonoro das orquestras. Dentro dessa perspectiva, pouco espac;o so

bra para que percebam a banda como uma instituic;ao socializadora e mere

cedora de mais investimentos1
• 

Frases como a banda tem um importante papel na formaqiio dos mU:si-

cos do nosso pais 2 ja configuram, em muitos cases, urn cliche para ilustrar 

o comportamento politicamente corretodo ambiente academico. Por conse-

guinte, faltam trabalhos pniticos que auxiliem as bandas estudantis no que 

elas realmente precisam, seja por simples comodismo do academicismo ou 

falta de conhecimento do potencial desses grupos. 

Uma maier aproximac;ao entre universidades, bandas e conservatories 

de musica, poderia possibilitar a produ<;ao de uma literatura mais direcionada 

'AJgumas instituic;Oes de ensino se apresentam como excessOes, a exemplo do Conservat6tio Dramiti

co de Tatui/SP, que reserva especial aten9ao as bandas da categoria concerto. 

2 Essa frase j.i foi ouvida v.irias vezes em corredores de conservat6rios, salas de aulas e conferencias de 

professores de hist6ria da musica. 
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as bandas - a exemplo do que ja existe nos EUA. 

A falta de iniciativas politicas que proporcionem maior legitima<;.[o as 

bandas de musica tambem constitui urn entrave para a amplia<;ao dessa pra

tica no pais. No entanto, o auxilio do meio academico as bandas poderia 

suscitar maiores chances de conquistas diante do governo- federal, estadu

al e municipal- inclusive na amplia<;ao dessa pratica em escolas publicas. 

Existem varios segmentos institucionais que agem isoladamente, quando 

poderiam unir for<;as; reivindicando mais empenho governamental no 

apoio as bandas. Silo Federa<;6es de Bandas e Confedera<;ao Nacional, Asso

cia<;6es de Regentes, Mantenedores, Conservatories, Universidades, Escolas e 

Grupos Comunitarios. 

Cada segmento desenvolve urn discurso solitario dizendo, por exemplo, 

sentir falta de mais bandas de musica em escolas publicas. Uma vez frag

mentados, esses discursos nao ganham poder suficiente para estimular ini

ciativas politicas do estado. 

Enquanto isso, existem bandas comunitarias no Estado de Sao Paulo 

que tern muito o que ensinar sobre a aquisi<;ilo de recursos financeiros por 

meios alternatives. Essas comunidades tomam a iniciativa sem esperarem 

por segmentos do poder publico. 

A banda como institui<;ao socializadora, transcendendo os aspectos 

musicais, ao mesmo tempo em que fazendo da musica a tonica dessa 

transcendencia, e uma alternativa ja praticada pelas comunidades do Estado 
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de SAo Paulo para compor a forma<;iio humanistica da sua juventude. 

Atraves do senso comum essas comunidades encontram meios para 

amenizar as suas dificuldades; mantendo a banda em cena e enfrentando os 

seus desafios. 

Conclui -se, esperando que o trabalho aqui desenvolvido possa contri

buir para o conhecimento nessa area, a ser aprofundado em estudos poste

nores, com elucida<;6es sobre essa tiio fascinante institui<;iio: a banda de 

musica. 
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7. Apendice 
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7. Descricao dos dados- perguntas e respostas em 

numeros absolutes 

PERGUNTA N° 1 

1) A banda e administrada por quantos profissionais remunerados? 
( ) apenas o regente ( ) o regente e urn auxiliar ( ) outros 

RESPOSTAS: 

•!• 11 (ONZE) ENTREVISTADOS RESPONDERAM NEM!UMPROFISSIONAL E REMUNERADO: 

4 (auatro) de bandas comunitarias 

2 (dois) de escolas do Estado 

2 (dois) de escolas particulares 

1 (um) de escola municipal 

2 (dois) de prefeituras 

•!• 32 (TRINTA E DOIS) RESPONDERAM APENASO REGENTE: 

18 (dezoito) de prefeituras 

04 (auatro) de escolas municipais 

05 (cinco) de escolas do Estado 

02 (dois) de escolas particulares 

01 (um) de centro beneficente 

02 (dois) de escolas do SENAI 

OBS.: dos quais, 25 (vinte e cinco) recorrem a ajuda de voluntaries: paise membros da 
comunidade em geral. 

•!• 24 (VINTE E QUATRO) RESPONDERAM DO/SPROFISSIONAIS REMUNERADOS 

I 0 (dez) de prefeituras 

05 (cinco) de escolas particulares 

04 (quatro) de centres beneficentes 

03 (tres) de escolas do Estado 

01 (um) de empresa particular n.ito escolar 

01 (um) de banda comunitaria 
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•:• 06 (SEIS) RESPONDERAM TREs PROFISSIONAJS REMUNERADOS 

03 (tres) de escolas particulares 

01 (urn) de prefeitura 
01 (urn) de escola municipal 
01 (urn) de escola estadual 

•:• 07 (SETE) RESPONDERAM OUATRO PROFISSIONAIS REMUNERADOS 

04 (quatro) de prefeituras 

01 (urn) de escola particular 
01 (urn) de ernpresa particular nilo escolar 

01 (urn) cornunit.iria 

•:• 02 (DOIS) RESPONDERAM CINCO PROFISSIONAJS REMUNERADOS 

•:• 04 (QUATRO) RESPONDERAM SE/SPROFISSIONAJS REMUNERADOS 

•!• 02 (DO IS) RESPONDERAM QUE TODOS (MUS! COS E DIRIGENTES) SAO REMUNERADOS 
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PERGUNTA N° 2 

2) Recebe ajuda de voluntirios? 
( )sim ( )nao 

* se a resposta for sim especifique quais sao e o que fazem. 

OBS.: Foi verbalmente esclarecido para cada entre-vistado, que essa 
pergunta faz referencia aos voluntirios da parte organizacional, 
administrativa e ensino. 

RESPOSTAS: 

•!• 75 (SETENTA E CINCO) ENTREVISfADOS RESPONDERAM SIM: 

•!• 13 (TREZE) ENTREVlSfADOS RESPONDERAM NAO: 

07(sete) sao de prefeituras 
02 (dois) siio de escolas municipais 

02 (dois) siio de escolas particulares 

01 (urn) e de empresa particular niio escolar 
01 (urn) de escola do SENAI 

OBSERVACOES SOBRE A QUESTAO 2: 

Dos que responderam sim 

•!• 32 (trinta e dois) de prefeituras afirmaram receber ajuda de voluntarios 

13 (treze) citaram pais de inte)(rantes 

13 (treze) citaram pais e comunidade em )(era! 
03 (tres) citaram pais e professcres 
02 (dois) citaram professores 

01 (urn) citou a comunidade em .s;eral 

•!• De urn total de 06 (seis) bandas de escolas municipais; 

04 (guatro) recebem ajuda de voluntarios 

•!• Sobre as bandas de escolas estaduais: 

153 



PERGUNTA N° 3 

3) Qual a forma{!ilo musical do regente? 
( ) estudou em conservat6rio 
( ) curso superior em regencia 
( ) outro curso superior 
( ) adquiriu conhecimentos participando de outras bandas 
( ) fez varios pequenos cursos 
( ) experiencia em banda militar 

OBS.:alguns entrevistados optaram por mais de uma categoria de 

resposta. Nesses casos, considerou-se aquela de maior importancia 

curricular . 

RESPOSTAS: 

-!• 25 (VINTE E CINCO) RESPONDERAM QUE TEM CURSO SUPERIOR NA AREA DA 

MUSICA (TODOS REMUNERADOS). 

IS (treze) de prefeituras 

OS (tres) de escolas municipais 
OS (tres) de escolas particulares 
02 (dois) de escolas estaduais 

OS (tres) de empresas particulares nao escolares 

01 (um) de centro beneficente 
01 (um) de escola SENAI 

•!• 05 (CINCO) RESPONDERAM QUE TtM CURSOS SUPERIORES EM OUTRAS AREAs 
(TODOS REMUNERADOS) 

OS (tres) de prefeituras 
01 (um) de escola particular 
01 (um) de banda comunibiria 
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•!• 1S (TREZE) AFlRMARAM QUE FIZERAM PEQUENOS CURSOS DE MUSICA, DOS 
QUAIS OS (TRES) NAO SAO REMUNERADOS 

06 (seis) de prefeituras 
02 (dois) de escolas varticulares 

02 (dois) de centros beneficentes 
02 (dois) de bandas comunitirias 
01 (um) de escola estadual 

•!• 21 (VINTE E UM) ESTUDARAM EM CONSERVAT6RIO, DOS QUAIS 06 (SEIS) NAO 

SAO REMUNERADOS. 

08 (oito) de prefeituras 

OS (tres) de escolas varticulares 
04 (auatro) de escolas estaduais 

OS (tres) de bandas comunitarias 

01 (um) de centro beneficente 
01 (um) de escola municipal 

01 (um) de escola SENAI 

•!• OS (TRES) ADQUIRIRAM EXPERltNCIA EM BAND AS MILITARES (TODOS 
REMUNERADOS) 

02 (dois) sao de refeituras 
01 (um) de centro beneficente 

•!• 18 (DEZOITO) ADQUIRIRAM CONHECIMENTO PARTICIPANDO DE OUTRAS 
BAND AS, DOS QUAIS, DOIS NAO SAO REMUNERADOS. 

07 (sete) de vrefeituras 

02 (dois) de escolas municipais 
04 (auatro) de escolas estaduais 

05 (cinco) de escolas varticulares 

•!• OS (TRES) AFlRMARAM QUE TEM P6S-GRADUA<;AO, 02 (DOIS) DE ESCOLAS 

PARTICULARES E Ol(UM) DE PREFEITURA, TODOS REMU-NERADOS. 

01 (um) com mestrado em edu~ musical 
01 (um) com mestrado em educac;ao. 
01 (um) com mestrado em reS?;encia 
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PERGUNTA N° 4 

4) Qual o nivel tecnico dos alunos que chegam para 
ingressar no grupo? 

( ) todos chegam sem experiencia anterior com 
instrumentos musicais 

( ) apenas alguns ja trazem experiencia anterior 
( ) s6 ingressam se ja souberem tocar 

urn instrumento 
( ) ou tra resposta .......................................... .. 

RESPOSTAS: 

•!• 74 (SETENTA E QUATRO) RESPONDERAM QUE TODOS OS INTERESSADOS 

CHEGAM SEM EXFEKIENCIA ANTEJUOK COM INSTRUMENTOS MUSICAlS. 

•!• 12 (DOZE) RESPONDERAM QUE APENAS ALGUNS TRAZEM EXPERIENCIA 

•!• 02 (DOIS) RESPONDERAM QUE S6 INGRESSAM NA BANDA OS MUSICOS JA 
INICIADOS. 
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PERGUNTAW5 

5) Os instrumentistas aprendem a Ier partituras na 
propria banda? 
( ) sim ( ) niio ( ) alguns ( ) outra resposta 

RESPOSTAS: 
•!• 63 (SESSENTA E TR£S) ENTREVISTADOS RESPONDERAM SIM 

13 (treze) de fanfarras simples 

13 (treze) de fanfarras com urn pisto 

23 (vinte e tres) de bandas marciais 
08 (oito) de bandas para concerto 

06 (seis de bandas de apresenta<;iio 

•!• 06 (SEIS) RESPONDERAM NAO 

05 (cinco) de fanfarras sim les 
01 (urn) de banda de tambores 

•!• 17 (DEZESSETE) RESPONDERAM ALGUNS 

06 (seis) de fanfarras simples 
02 (dois) de fanfarras com urn pisto 

06 (seis) de bandas marciais 
01 (urn) de banda para concerto 
02 (dois) de bandas de apresenta<;iio 

•!• 02 (DOIS) RESPONDERAM QUE OS MUS! COS CHEGAMJA INICIADOS ESE 
APERFEI<;:OAM NA BANDA 

OBSERV ACAO: 
ENTREVISTOU-SE 0 SEGUINTE NUMERO DE REGENTES FOR CATEGORIA DE BAND AS 

categorias de bandas numero de entrevistados 
fanfarras simples 24 (vinte e quatro) entrevistados 
fanfarras com 1 pisto 15 (quinze) 
bandas marciais 29 (vinte e nove) 
bandas para concerto 10 (dez) 
bandas de apresenta<;ao 09 (nove) 

banda de tarnbores 01 (urn) 
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PERGUNTA N° 6 

6) Adota algum livro de apoio a formacao musical e/ou 
administrac;iio e pedagogia para Bandas ? 
( ) sim ( ) niio ( ) outra resposta 

RESPOSTAS: 

•:• 48 (QUARENTA E OITO) AFIRMARAM QUE SIM 

P. Bona divisiio ritmica foi citado por 23 (vinte e tres) entrevistados 

Arban metodo para metais foi citado por 14 (catorze) entrevistados 
Pezzoli, guia te6rico foi citado por 11 (onze) entrevistados 

Amadeu Russo metodo para metais 06 (seis) citac;;5es 

Maria Luiza Priolli teoria musical 03 (tres) 
Paul Hindemith, teoria 03 (tres) 

Obs: * 29 (vinte e nove) bandas citaram mais de urn autor. Por essa 
raziio a soma dos numeros mencionados ultrapassa os 48 que 
responderam sim. 

* outros nomes foram citados, porem em menor quantidade 

•:• 40 ENTREVISTADOS RESPONDERAM NAO 

divisiio por mantenedores divislio por cate~orias de bandas 
15 (quinze) de prefeituras 15 (quinze) fanfarras simples 
03 (tres) de escolas municipais 06 (seis) fanfarras com urn pisto 

06 (seis) de escolas estaduais 10 (dez) bandas marciais 
06 (seis) de escolas particulares 04 (quatro) bandas para concerto 

03 (tres) de centros beneficentes 04 (quatro) bandas de presentac;;ao 

02 (d:is)de niio~ 01 (urn) banda de tambores 
04 (quatro) de bandas comunitarias 

01 (urn) de escola SENAI 

OBSERVA<;X)ES 

03 (tres) bandas para concertos utilizam o metodo de ensino coletivo do 
professor Joel Barbosa. 
03 (tres) citaram apostilas da Escola de Musica de Tatui. Sendo 02 (duas) 
bandas marciais e 01 (um)para concerto. 
05 (cinco) utilizam metodos importados de ensino coletivo para bandas. 
Sendo 02 (duas) bandas para concerto e 03 (tres) marciais 
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PERGUNTA N° 7 

07) Como consegue dinheiro para manter a Banda? 
( ) a escola financia tudo com dinheiro do governo 
( ) somente com recursos alternatives (festas, pedagios, 

sorteios, etc.) 
( ) recursos alternatives + recursos do mantenedor 
( ) outra resposta .................................................... . 

RESPOSTAS 

•!• 40 (QUARENTA) AFIRMARAM QUE SE MANTEM EXCLUSIV AMENTE COM 
R.ECURSOS DE SEUS MANTENEDORES 

24 (vinte e quatro) de prefeituras 

OI (urn) de escola municipal (apoiada por prefeitura) 

01 (urn) de escola estadual 

II (onze) siio de escolas particulares 

03 (tres) de empresas particulares nao escolares 

OBS.: 04 (quatro) desses costumam cobrar caches para se apresentarem (02 pref., 02 
esc. part.), 11 (onze) cobram caches apenas em alguns casos (03 pref., 04 esc. part., 
03 empresas niio escolares, OI de escola est.), 25 niio cobram 

* 46 (QUARENTA E SEIS) SE UTILIZAM DOS MEIOS ALTERNATIVOS (FESTAS, BINGOS, 
CAMPANHAS ETC) DOS UAIS: 

•!• 22 (VlNTE E DOIS) RECORREM AOS MEIOS ALTERNATIVOS PARA 
COMPLEMENTAR OS RECURSOS DE SEUS MANTENEDORES: 

I2 (doze) de prefeituras 

01 (urn) de escola municipal 

04 (quatro) de escolas estaduais 

03 (tres)) de escolas particulares 

OI (urn) de centro beneficente 

01 (urn) de escola SENAI 

OBS.: IO (dez) desses cobram cache apenas em alguns casos (05 pref., 01 esc. mun., 
01 esc. est., 02 esc. part., 01 de esc. SENAI), 02 (dois) costumam cobrar (02 
prefeituras), 10 (dez)) niio cobram 
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•!• 24 (VINTE E QUATRO) SE MANTEM PRINCIPAIMENTE ATRAvts DOS MEIOS 
ALTERNATIVOS 

03 (tres) de prefeituras 
04 (quatro) de escolas municipais 

06 (seis) de escolas estaduais 
05 (cinco) comunitarias 

02 (dois) de escolas particulares 

03 (tres) de centros beneficentes 
01 (urn) de escola SENAI 

OBS.: 05 (cinco) desses cobram cache apenas em alguns casos (01 esc. mun., 01 esc. 
SENAI, 02 comunibirias, 01 de centro ben.) 06 costumam cobrar (01 de pref., 01 de 
esc. mun., 01 esc. estad.,02 de b. comunit., 01 centros ben.), 13 (treze) nao cobram 

•!• 02 (DOIS) AFIRMARAM QUE OS PROPRIOS MUS! COS CONTRIBUEM 
MENSAIMENTE PARA A MANUTEN<;AO DAS CORPORA<;6ES 

01 (urn) de centro beneficente 
01 (urn) de banda comunitaria 

•!• DE UM TOTAL DE 16 (DEZESSEIS) BANDAS DE ESCOLAS PARTICULARES 

11 (onze) sii.o mantidas exclusivamente pelas escolas 
03 (tres) somam recursos da escola aos meios alternatives 
02 (dois) se mantem principalmente por meios alternatives 

•!• DE UM TOTAL DE 06 (SEIS) BAND AS COMUNITAR:IAS 

01 (urn) se mantem com as mensalidades dos musicos 

•!• DE UM TOTAL DE 05 (CINCO) BAND AS DE CENTROS BENEFICENTES 

03 (tres) se mantem principalmente por meios alternatives 

01 (urn) soma os recursos do mantenedor com meios alternatives 
01 (urn) se mantem com mensalidades dos musicos 

•!• DE UM TOTAL DE 03 (TRES) BANDAS DE EMPRESAS PARTICULARES NAO 
ESCOLARES 

todas sao mantidas com recursos das pr6prias empresas 
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•!• DE UM TOTAL DE 11 (ONZE) BAND AS DE ESCOLAS ESTADUAIS 

06 (seis) se mantem :Pi:incl:Palmenteoor meios alternativos 

04 (Quatro) somam recursos da escola com meios alternativos 

01 (urn) se mantem com recursos da escola e prefeitura 

OBS.: 02 (dais) desses recebem a;uda de prefe1turas 

•!• DE UM TOTAL DE 06 (SEIS) BAND AS DE ESCOLAS MUNICIPAlS 

04 (Quatro)se mantem vrincivalmente por meios alternativos 

01 (urn) soma recursos da prefeitura com meios alternativos 

01 (urn) se mantem com recursos da vrefeitura 

•!• DE UM TOTAL DE 39 (TRINTA E NOVE) BAND AS DE PREFEITURAS 

24 (vinte e auatro) sao mantidas com recursos de vrefeituras 

12 (doze) somam os seus recursos aos meios alternativos 

03 (tres) se mantem principalmente wr meios alternativos 

•!• APENAS 04 (QUATRO) ENTREVISTADOS CITARAM PATROciNIOS QUE 
RECEBERAM PARA IR AOS CONCURSOS 

01 (urn) de escola varticular 

02 (urn) de prefeitura 

01 (urn) de escola estadual 

DE UM TOTAL DE 88 (OITENT A E OITO) ENTREVISTADOS: 

•!• 13(IREZE)AFIRMARAMQUECOSTUMAMCOBRARCACHEPORAPRESENI'A<;AO 

05Ccinco) de orefeituras 

01 (urn) de escola municipal 

02 (do is) de escolas oarticulares 

01 (urn) de escola estadual 

02 (do is) de centros beneficeotes 

02 ( dois) de bandas comuni:tarias 

•!• 26 (VINTE E SEIS) COBRAM APENAS EM ALGUNS CASOS: 
08 ( oito) de orefeituras 

02 (do is) de escolas municipais 

02 (do is) de escolas estaduais 

06 (seis) de escolas oarticulares 

03 (tres) de bandas comuni:tarias 

03 (tres) de empresas part. nao escolares 

02 (dois) de escolas SENAI 

•!• 49 (QUARENT A E NOVE) AFIRMARAM QUE NAO COBRAM CACHE 

OBS.: DOS 02 DOIS ENTREVIST ADOS DE ESCOLAS SEN AI: 

01 (urn) afirrnou manter a banda com recursos alternativos 
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PERGUNTA N° 8 

8) Quem custeia os fardamentos? 
( ) o aluno 
( ) a empresa que a Banda representa 
( ) e patrocinado por outras empresas. Obs. : especificar 
( ) outra resposta : .............................................. . 

RESPOSTAS: 

·:· 13 (treze) resoonderam Clue o aluno custeia o fardamento 

•!• 53 (cinqiienta e tres) que o fardamento e custeado pela empresa mantenedora da 
banda 

•!• 18 (dezoito) responderam que custeiam fardamentos por meios alternativos (festas, 
bimws camnanhas etc) 

•!• 01 (urn) custeia com do~5es da comunidade 

•!• 02 (dois) citaram aue os stastos sao divididos entre a banda e a comunidade 

·:· 01 (urn) afirmou aue os stastos sao divididos entre alunos e mantenedor da banda 
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PERGUNTA N° 9 

9) Costuma cobrar por apresentac;;iio? 
( ) sim 
( ) niio 
( ) s6 em alguns casos 

* Sea resposta foi sim, quanto cobra por apresenta<;iio da Banda? 

RESPOSTAS: 

•!• 12 (DOZE) RESPONDERAM SIM 

05 (cinco) de prefeituras 
02 (dois) de escolas particulares 

02 (dois) de bandas comunit.irias 
01 (urn) de centro beneficente 
01 (urn) de escola municipal 
01 (urn) de escola estadual 

OBS.: * 09 (nove) entrevistados citaram valores que variam entre R$ 200,00 (duzentos 
reais) e R$ 500,00 (quinhentos reais) 
* 03 (tres) entrevistados mencionaram os seguintes valores: R$ 900,00 
(novecentos reais), 1.000,00 ( urn mil reais) e 2.000,00 (dois mil reais) 

•> 49 (QUARENTA E NOVE) RESPONDERAM QUE NAO COBRAM PARA SE 
APRESENTAREM 

+:• 27 (VINTE E SETE) RESPONDERAM QUE SO COBRAM EM ALGUNS CASOS 
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PERGUNTA N° 10 

1 0) A escola oferece vantagens para o aluno que participa 
da banda? Quais? ......................................................... . 

RESPOSfAS: 

•!• 22 (VINTE E DOIS) RESPONDERAM SIM 

13 (treze) sao de prefeituras 
06 (seis) de escoias particulares 
01 (urn) de escola estadual 

01 (urn) de empresa particular nao escolar 
01 (urn) de banda comunitaria 

OBSERVA<;OES: 

•!• DOS QUE RESPONDERAM SIM: 

02 (dois) de prefeituras oferecem bolsas 

02 (dois) de prefeituras oferecem cestas blisicas 
01 (urn) de prefeitura oferece material escolar 
01 (urn) de prefeitura aiuda os alunos na busca por empre,s?;o 
04 (quatro) de prefeitura oferecem vantagens na area de lazer 

01 (urn) de prefeitura oferece pequenos caches 
02 (dois) de prefeitura oferecempasses para transportes 

04 (quatro) de escoias particulares que oferecem descontos nas mensalidades 

01(um) de escola particular que oferece pequenos caches 
01 (urn) de escola particular que oferece passes para transportes 

I 01 (urn) de escola estadual oferece passes para transportes 

I 01 (urn) de empresa particular nao escolar oferece passes para transporte 

I 01 (urn) banda comunitaria divide peguenos caches 

•!• 66 (SESSENTA E SEIS) RESPONDERAM NAO 
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PERGUNTA N° 11 

11) Quem se responsabiliza pela ordem unida do grupo? 

RESPOSTAS: 

•!• 63 (SESSENTA E TRts) RESPONDERAM QUE 0 PROPRIO REGENT£ SE 
RESPONSABILIZA PELA ORDEM UNIDA DO GRUPO 

•!• 12 (DOZE) RESPONDERAM QUE E OUTRO PROFESSOR, NAO 0 REGENTE, QUE SE 
RESPONSABILIZA PELA ORDEM UNIDA 

I•!• 02 (DOIS) RESPONDERAM 0 REGENT£ MAIS OUTRO PROFESSOR 

I•!• 01 NAO RESPONDED A ESSA PERGUNTA 

OBS.: 10 (DEZ) NAO UTILIZAM ORDEM UNIDA, SAO TODAS BANDAS 

PARA CONCERTO 
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PERGUNTA N° 12 

13) Qual o professor responsavel pelo treinamento 
das balizas? 
( ) professor remunerado pela ........................ . 
( ) nao remunerado 

RESPOSTAS: 
OBS.: dos 88 (oitenta e oito) entrevistados 67(sessenta e sete) 
utilizam balizas. 21 (vinte e urn) nao utilizam. 

•!• DAS 67 (SESSENTA E SETE) QUE UTIUZAM BAUZAS: 

•!• 15 (QUINZE) 'ltMPROFESSORES VOLUNTAR:!OS 

05(cinco) de prefeituras 

OS (tres) de escolas estaduais 

02 (dois) de escolas particulares 

OS (tres) de bandas comunitirias 

01 (urn) de centro beneficente 

01 (urn) de escola SENAl 

•!• 21 (VlNTE E UM) 'ltM PROFESSORES PAGOS POR SEUS MANTENEDORES 

07 (sete) de prefeituras 

02 (dois) de escolas municipais 

02 (dois) de escolas estaduais 

05 (cinco) sao de escolas particulares 

02 (dois) sao de empresas particulares nao escolares 

01 (urn) de comunitaria 

02 (dois) de centros beneficentes 

•!• 28 (VlNTE E OITO) NAO TEM PROFESSORES (NEM VOLUNTAR:!OS, NEM 
CONTRATADOS POR SEUS MANTENEDORES. DESSES 28 (VlNTE E OITO) 

AS INICIANTES APRENDEM DAS SEGUINTES FORMAS· 

* Orientadas por integrantes mais antigos 

* Atraves de videos 

* Assistindo desfiles 

* Inscrevendo-se em academias de dan~ e scimistica 

* Aulas particulares com core6grafos 

•:• EM 02 (DOIS) CASOS OS PR6PRIOS REGENTES SE RESPON-SABIUZAM. 

AMBOS DE PREFEITURAS 

•!• EM 01 (UM) CASO A BANDA TEM BAUZA MAS NAO INFORMOU SOBRE 
A SUA FORMA DE APRENDIZADO 
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PERGUNTA N° 13 

14) For quanto tempo OS musicos permanecem na banda? 

( ) umano 
( ) dois anos 
( ) tres anos 
( ) quatro anos 
( ) cinco anos 
( ) outro periodo de tempo ........................................ . 
( ) varia muito, de forma que nao e possivel estimar 

RESPOSTAS: 

03 (tres) entrevistados resi.:lOnderarn 02 (dois) a.nos 

15 CGuinze) resvonderarn 03 (Ires) a.nos 

18 (dezoito) resvonderarn 04 (quatro) a.nos 

16 (dezesseis) resvonderarn 05 (cinco) a.nos 

03 (tres) resoonderarn 06 (seis) a.nos 

04 (auatro) resvonderarn 07 (sete) a.nos 

02 (dois) resvonderarn 08 (oito) a.nos 

01 (urn) resvondeu I 0 (dez) a.nos 

19 (dezenove) responderarn que varia rnuito, de forma 
ssivel fazer urna estirnativa 

02 (dois) responderarn que os seus rnusicos sao quase 
perrnanentes, dificilrnente saern das corpor1196es. Arnbas 
sao cornunitarias 

•!• 05 (CINCO) NAO RESPONDERAM 

02 (dois) por serern de bandas forrnadas recenternente, 
ainda sern condi<;6es de responder 
03 (tres) POr interrupeao da entrevista 
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PERGUNTA N° 14 

15) 0 que e exigido para que 0 aluno permaneca na banda? 

OBSERVACAO: 
Essa questao foi incuida atraves da abordagem qualitativa da 

pesquisa, na qual detectou -se a sua importancia. 
A principio, alguns entrevistados citaram, mesmo sem serem 

perguntados, que costumam fazer algumas exigencias para que os 
integrantes da banda permanecessem no grupo. Diante disso percebeu-se 
a importancia da inclusao de uma pergunta a esse respeito. A pergunta 
foi incluida quando a pesquisa ja estava iniciada. For essa razao ocorreu 
que urn numero maior de entrevistados nao teve oportunidade de 
responde-Ia. 

66 responderam 
22 nao responderam 

•!• DOS QUE RESPONDERAM: 

•:• 13 (TREZE) EXIGEM BOAS NOT AS NA ESCOLA 

05 (cinco) de prefeituras 
0 1 (urn) de escola municipal 
04 (qu:atro) de escolas estaduais 

01 (urn) de escola particular 
01 (urn) de centro beneficente 

01 (urn) de banda comunitaria 

•:• 09 (NOVE) EXIGEM BOA FKEQtitNCJA NA ESCOLA 

06 (seis) de prefeituras 

01 (urn) de escola particular 
01 (urn) de escola estadual 
01 (urn) de centro beneficente 

•!• 23 (VINTE E TlttS) CITARAM DJSCIPLINA 

Obs.: varios entrevistados responderam citando mais de uma resposta. A 
esses pediu-se que fosse destacada uma resposta principal. 
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9. Anexos 

Fotos feitas pelo pesquisador durante 

os concursos de bandas 
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FAMUTA- Fanfarra Municipal de Taubate- SF. durante o concurso de Avani-SP 
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Instrumental de percussao sob o olhar dos voluntarios 

Obs.: Varias bandas do Estado de Sao Panlo, incluindo as fanfarras, utilizarn timpanos, bombos 

siillouicos, bateria, gongo, numa combinaQao de instrumentos percussivos que perruite desde a 

cxecussao de ritmos popnlares ao acompauharneuto de grandes classicos adaptados. 
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Banda Mnsical Dr. Clemente Turner, da cidade de GuaratinguetA SP, 

dnrante o concnrso de Guaratingueta 
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F anfarra Municipal de Zacarias-SP. durante o concurso de Avare-SP 
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Fanfarra Municipal Exedil Magnani Filho, da cidade de Taquarituba - SP, 

com a maestrina Maria Jose e baliza durante o concurso de Avare - SP. 

FAMA- Fanfarra Municipal de Atibaia- SP, durante o concurso de Sao Roque- SP 
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Percussionista da Banda Marcial SEN AI 

de Presidente Prudente/SP. Foto feita em Guaratingueta. 

Obs.: o suporte feito em aluminio, para sustenta<;ao da caixa, foi 

elaborado e coufeccionado pelo regente da banda. 

191 





mUsico com melofone 

0 rnelofone juntamente com bombardino e tuba (lisos ou corn 1 pisto )~ foram 

incluidos nas fanfarras do Estado de Sao Paulo no final da decada de 80 para inovar a 

categoria e fazS-la corresponder melhor as necessidades das comunidades. As fanfarras que 

utilizam esses instrumentos, somados as tradicionais cometas e cornetOes. 

silo chamadas de fanfarras rnarciais. 

musicos da Fanfarra de Mogi das Cruzes-SP 
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Musico mostrando a corneta com "gatilho ". 

0 gatilho consiste do uso da chave de afinayao como recurso para a emissao de 

sons meio tom abaixo da serie harmonica das cornetas tradicionais. Com essa 

astucia, desenvolvida nas fanfarras de Sao Paulo no final da decada de 80, os 

grupos passaram a dispor de mais notas musicais para a execussao de musicas 

populares, alem de marchas e adaptayoes de grandes clitssicos. 
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Grupo de volunt:irios em a9ao. 85,3% das bandas da amostra recorrem a ajuda de voluntarios. 
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Fanfarra Municipal de Guararapes-SP 

Fanfarra de Guararapes, em aquecimento, antes de entrar em cena.Concurso de AvanS-SP 
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Componentes da corpora,ao Musical Regeute Brasil, da 

Durante o teste piloto no concurso de Valenya - RJ. 
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Fanfarra da Escola Professor Leo. Tupi Paulista/SP Concurso de Avare/SP 

Fanfarra Rogerio Levorin de Francisco Morato/SP, durante o concurso de Avare. 
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Banda de Percussao do Institute Evangelico de Austin- RJ. 

Concurso de Valenc;a - RJ, durante teste piloto. 

Obs.: com a utilizao;ao predominante dos instrumentos percussivos, 

essa banda tern escaletas, liras, bateria, bombos, caixas, pratos 

e percussao de efeitos. V arias bandas com esse tipo 

de combinao;ao instrumental, ou aproximada, 

foram encontradas no estado do Rio de Janeiro. 

Em Sao Paulo, durante a pesquisa, foi encontrada na amostra 

apenas uma banda com predominio de instrumentos percussivos. 

Mesmo assim tratou-se de urn grupo que portava o nome de banda marcia!, 

quando poderia chamar-se banda de percussiio. 
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Corpo coreogrMico e balizas da banda de percussiio do Instituto Evangelico de Austin - RJ. 
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Capa do regulamento de nm dos campeonatos da Radio Record. 
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VIII Cctmpeonctto 
statluttltle 

andcts e Fctnfttrrtts 
Regulamento Geral 

Capa do regulamento de urn dos campeonatos de bandas do Estado de Sao Paulo. 
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V~Campeonato 

1 Nacional de 

andas e Fanfarras 

I 
I REGULAMENTO GERAL 
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