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Resumo

Neste artigo, apresenta-se o seminário de pesquisa sobre as relações entre som 
e performance a partir de casos específicos, como o maxixe, o controle social dos 
ritmos em Dámon de Atenas, a disputa entre Hanslick e Wagner, a colaboração 
entre Eisler e Adorno e as ideias de Ihde e Kittler. 

Palavras-chave: Som, Performance, Maxixe, Platão, Dámon de Atenas, Platão, 
Hanslick, Eisler, Kittler.

Abstract

In this paper, the research seminar on the relationship between sound and 
performance is presented based on specific cases, such as the maxixe, the social 
control of rhythms in Damon of Athens, the dispute between Hanslick and 
Wagner, the collaboration between Eisler and Adorno, and the ideas of Ihde 
and Kittler.

Keywords: Sound, Performance, Maxixe, Plato, Damon of Athens, Hanslick, Eisler, 
Kittler.
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1  Preliminares

Uma das tradições do Laboratório de Dramaturgia da Universidade de Brasília-
DF é a proposição e organização de seminários seja em processos criativos, 
seja em investigações conceptuais1.  No ano de 2021 reunimos artistas e pes-
quisadores para discutir questões relacionadas ao impacto de sons em per-
formance2.  A provocação veio de se partir para a discussão de eventos e 
situações sonoramente orientadas: o que muda para quem analisa casos pa-
radigmáticos selecionados no programa do curso, o que muda quanto às es-
tratégias de se pensar e estudar tais casos.  A íntima conexão entre som e 
contextos e ações performativas produz efeitos multissensoriais, uma imagi-
nação atenta a processos perceptivos muitas vezes não considerados.

1  Discuto sobre isso em “Teatro Musicado, Roteiro Diagramático e Seminários Interdisciplinares: 
Experiências em pesquisa, ensino e criação no Laboratório de Dramaturgia da Universidade de 
Brasília” Revista CENA, n. 19, 2016. Link: https://seer.ufrgs.br/index.php/cena/article/view/60710.
2  Devido à pandemia, os encontros foram mediados pela plataforma ZOOM, aproximando 
pesquisadores/artistas de diversos lugares do Brasil. O locus dos encontros foi o de duas 
disciplinas de Pós-Graduação, uma no PPG-Metafísica (Seminário de Metafísica da Arte 1) e outra 
no PPG- Artes Cênicas (Tópicos Especiais em Processos Composicionais para Cena) . O compositor, 
pesquisador e maestro Marcello Amalfi esteve como professor associado à disciplina, tendo 
traduzido especialmente para o curso a obra Composing for Films de Hans Eisler e Theodor Adorno.

https://seer.ufrgs.br/index.php/cena/article/view/60710


120Revista do Laboratório de Dramaturgia | LADI - UnB
Vol. 19, Ano 7 | Seminários: Sons em Performance

O seminário se dividiu em duas partes: na primeira, tivemos discussões sobre 
o que chamamos de “casos”, ou determinadas situações em que sons em perfor-
mance foram debatidas a partir de questões, contextos, conceitos e textos espe-
cíficos.  A segunda parte do seminário foi uma consultoria relacionado à produção 
de artigos (papers) por parte dos integrantes a partir de suas motivações. 

Os encontros foram realizados todas quartas feiras, das 14:00 às 18:00, no 
segundo semestre de 2021.

2  Programa

Eis o programa do seminário:

1) O caso Maxixe: Controle Estético-Social dos Sons em Performance
2) O Caso Damon de Atenas: Platão e a axiologia dos ritmos
3) O caso Hanslick vs Wagnerianos: o puramente musical
4) Adorno e Eisler: Por uma dramaturgia sonora 
5) Som e mediação tecnológica: Kittler and Ihde

Nesta disciplina serão discutidos casos históricos e questões conceptuais re-
lativos à compreensão de atividades criativas sonoramente orientanda. O pon-
to de partida será a polêmica em torno do maxixe e sua tumultuosa recepção 
na primeira metade do século XX. O caso Maxixe envolve um campo interartís-
tico de atividades (música, dança, performance, cinema) que projeta diversas 
respostas normativas, as quais, em certa medida, retomam conceitos e análi-
ses efetivadas no contexto da dramaturgia ateniense e da axiologia platônica 
dos ritmos, motivada pelas pesquisas do musicólogo Dámon de Atenas.

Em seguida, os temas da axiologia platônica são contrapostos com proposta 
formalista de Eduard Hanslick, que, entre outra coisas, defende, contra o movimen-
to wagneriano, uma abordagem da música a partir de seus elementos constituti-
vos, procurando limitar o alcance de abordagens que enfatizam o “extramusical”.

Para encerrar o curso, temos duas situações que dialogam entre si: o im-
pacto da mediação tecnológica na produção e recepção de sons e imagens 
acarreta diversos questionamentos, como os pioneiros de Adorno e Eisler, que, 
a partir do cinema, revisam a longa tradição de se organizar eventos multis-
sensoriais; e os de Kitter e Ihde que em pressupostos que exploram a interre-
lação entre técnicas científicas, filosofia e novos meios de expressão.

Metodologia

Para cada bloco temático do programa, teremos pelo menos um texto base 
para as discussões:
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Bloco temático Texto

1 “Machado Maxixe: O caso Pestana”, de José Miguel Wisnik
“Um Homem Célebre”, de Machado de Assis.

2 República, de Platão. Livro III. 
3 Do belo musical, de E. Hanslick
4 Composing for the Films, de Adorno e Eisler
5 {ainda a escolher}

Cada texto base será analisado e discutido durante os encontros online. A par-
tir das discussões e análises uma tradição multissecular de se pensar a pro-
dução e recepção de sons vai sendo explicitada, por meio de questões e 
procedimentos recorrentes.  Mais que explicar cada textos, temos a formação 
de um grupo de estudos em torno dessa tradição multissecular. Ainda, a partir 
do texto base outros mais vão sendo referindo, demonstrando a amplitude 
das questões e procedimentos, bem como a renovação dos estudos mesmos 
dos sons em performance.

Avaliação

Tipo Descrição Nota
Participação nos 
eventos online

Acompanhamento ativo das discussões e 
análises 20

Projeto de texto 

A partir dos temas discutidos, apresentar 
um projeto de um texto a ser publicado 
em periódico acadêmico ou evento 
científico

30

Texto final Apresentação de texto final da disciplina 50 
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Com a plataforma ZOOM, além do contato e trocas entre pessoas de diferen-
tes lugares, houve também o registro em vídeo dos encontros. Todos os vídeos 
foram disponibilizados no blog do seminário: https://sonsperformance2021.
blogspot.com/ .  
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Link: https://youtu.be/X-tyvqjtJwQ

Data: 08/09/2021
Tema: Kittler/Wagner
Link: https://youtu.be/6vt3NDm4cjw

https://monoskop.org/Friedrich_Kittler
https://sonsperformance2021.blogspot.com/
https://sonsperformance2021.blogspot.com/
https://youtu.be/6qkCWZKZBR8
https://youtu.be/zS6icSZwcM
https://youtu.be/iiEDwWri4y4
https://youtu.be/X-tyvqjtJwQ
https://youtu.be/6vt3NDm4cjw
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Data: 01/09/2021. 
Tema: Hanslick II
Link: https://youtu.be/9M-HcsLjPa4

Data: 25/08/2021. 
Tema: Hanslick I
Link: https://youtu.be/9X88jvrjw_U 
 
Data: 18/08/ 2021 
Tema: Caso Dámon de Atenas/ A República de Platão 
Link: https://youtu.be/yV2MeqF32Ao 

Data: 11/08/2021 
Tema: Último encontro sobre o tema Maxixe. Leitura e análise de Um Homem 
Célebre, de Machado de Assis, e Machado Maxixe de José Miguel Wisnik 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=5Rdf-ipb7gA 
 
Data: 04/08/2021 .
Tema: Ampliação da discussão sobre o Maxixe
Link: https://youtu.be/caCIzP5qCAM 
  
Data: 28/07/2021
Tema: Documentos mais antigos sobre o Maxixe
Link: https://youtu.be/maIqjPGJam0 

Data: 21/07/2021  
Tema: Apresentação do curso
Link: https://youtu.be/Q8NMW2nRvoM 

Ao fim, foram apresentadas os seguintes trabalhos, a maioria deles sendo ago-
ra disponibilizada nessa seção da Revista Dramaturgias:

1)  Maicom Souza. Yemònjá: signos estéticos em processos sonoros e coreo-
gráficos na montagem em dança.

2)  Ana Oliver. A Poética Interartística de Marguerite Duras: sons e visualidades, 
propondo reflexões políticas.

3)  Caísa Tibúrcio. A voz poética do palhaço Eduardo das Neves.
4)  Mathews Vinícius: Final Fantasy VII Remake e a Paisagem Sonora do Jogo: 

Estrutura, Características e Funções.
5)  Doriedson Coutinho de Sant’Anna. A música-mídia no espetáculo teatral 

búffalo’s show.
6)  Raíssa Palma Rádio. Voz e máquina de escrever, na obra dramatúrgica de 

Jean Cocteau.

https://youtu.be/9M-HcsLjPa4
https://youtu.be/9X88jvrjw_U
https://youtu.be/yV2MeqF32Ao
https://www.youtube.com/watch?v=5Rdf-ipb7gA
https://youtu.be/caCIzP5qCAM
https://youtu.be/maIqjPGJam0
https://youtu.be/Q8NMW2nRvoM
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7)  Francisco Alexsandro da Silva. Cantigas para entoar risos ou a dramaturgia 
sonora em “Canções, Cançonetas e Caçarolas”.

8)  Gilmar Gomes. Sons em performance na Kallipolis: Conteúdo e forma da 
arte poética na República de Platão (Pl. Rep. 376d-398b)

9)  Anauene Dias Soares. Maxixe: Som em movimento de uma experiência es-
tética. Social para um patrimônio cultural imaterial do Brasil.

Conclusão

Um seminário online pode se efetivar de diversas formas. Seguindo um know-
-how já desenvolvido no LADI-UnB, optou por articular o desdobramento entre 
formação de pesquisadores e interpretação de textos densos, com suas múl-
tiplas entradas.  Um possível redimensionamento do seminário residiria em 
uma maior análise de eventos aurais. Outra, seria a correlação entre processos 
criativos e formação de pesquisadores, uma outra modalidade de seminário 
já realizada pelo LADI.

De qualquer maneira, houve a possibilidade de um seminário multidisci-
plinar seja no tema, seja em sua composição, com artistas-pesquisadores 
oriundos da música, letras, artes cênicas, dança, filosofia, entre outras tradi-
ções artísticas e noéticas.


