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Data de aprovação na assembléia departamental:  

Ementa: Estudo e prática da linguagem musical mediada pelo instrumento com ênfase na 

formação do professor. 

Conteúdo programático: 

1- A relação do instrumentista com o corpo e o estudo dos aspetos técnicos-instrumentais. 2- 

Desenvolvimento de habilidades relativas à prática da sonoridade, articulação, equilíbrio e 

fluência musical. 3- Estudo e aprimoramento de técnicas de leitura musical, considerando-se as 

especificidades notacionais nos diversos instrumentos musicais. 4- Repertório direcionado ao 

desenvolvimento de cada aluno, abrangendo diversos gêneros e linguagens, complementados 

pela prática em grupo do instrumento. 5- Estudo e desenvolvimento de metodologias de ensino 

do instrumento entendido como mediador do processo de construção da linguagem musical. 6- 

Construção de práticas individuais e coletivas de acompanhamento, improvisação e arranjo 

musicais. 

Objetivos:  

- Aprimorar elementos relacionados à execução de peças do repertório brasileiro e estrangeiro, 

abrangendo diversos períodos da história da música. 

- Desenvolver habilidades de leitura a primeira vista e outras habilidades funcionais ao piano, 

- Priorizar aspectos musicais aplicáveis aos mais diversos âmbitos da atividade docente. 

Metodologia:  

• Estudo e execução de peças do repertório brasileiro e estrangeiro, abrangendo diversos 

períodos da história da música. 

• Estudo e análise de peças com finalidade didático-pedagogica, visando o desenvolvimento 

da escuta, memória musical, da crítica e da criatividade no estudo, resistência física e 

conhecimento das formas e estilos musicais. 

• Movimentos pianísticos: circular, axial e vertical. 

• Técnicas de execução de legatto, non-legatto, ligadura de duas e três, staccato, etc. 

• Apreciações de gravações e excursões para assistir concertos e recitais ao vivo. 

• Desenvolvimento de arranjos, harmonização, improvisação e reconhecimento de cifras. 

• Procedimentos didáticos para o ensino de piano e teclado eletrônico. 



 

Observação: As unidades programáticas estão diretamente relacionadas com o repertório e são 

apresentadas em grau crescente de complexidade, de acordo com as possibilidades dos alunos, 

independente do período, em duas aulas semanais, sendo uma em grupo e outra individual ou 

em duplas. 

Atividades avaliativas: 

Aula em individual ou em dupla: 60 pontos 

- Apresentação de pelo menos uma obra do repertório em cada aula em dupla - 20 pontos  

- Exame Final ou Recital do repertório solo - 30 pontos  

- Auto-avaliação – 10 pontos 

 

Aula em grupo: 40 pontos 

- Resenha – 30 pontos 

- Auto-avaliação – 10 pontos 

 

Obs: Com o objetivo de viabilizar a freqüência de alunos que não moram em Ouro Preto e se 

encontram no último semestre do curso dependendo somente desta disciplina para se formarem 

e também para melhor adequar a disciplina às medidas de segurança de contaminação pela 

Covid, a disciplina será ministrada em formato híbrido com encontros “on line” e presenciais. 

Cronograma:  

 
Data ATIVIDADE (CONTEÚDO) 

Aula 1 Semana inaugural 

Aula 2 Apresentação do curso 

Aula 3 Desenvolvimento do repertório 

Aula 4 Desenvolvimento do repertório 

Aula 5 Desenvolvimento do repertório. 

Aula 6 Desenvolvimento do repertório 

Aula 7 Desenvolvimento do repertório 

Aula 8 Desenvolvimento do repertório  

Aula 9 Desenvolvimento do repertório  

Aula 10 Desenvolvimento do repertório  

Aula 11 Desenvolvimento do repertório  

Aula 12 Desenvolvimento do repertório 

Aula 13 Preparação para audição 

Aula 14 Preparação para audição 

Aula 15 Audição final 
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