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Pode ser frequentada por todo tipo de músico.

Conteúdo

Aspectos da história do Samba e gêneros correlatos (maxixe, tango, polca,batuque, lundu). Instrumentos do

samba seus usos e funções Introdução à música africana Heranças africanas no samba Heranças europeias no

samba. Estudo de ferramentas de ensino específicas para o ensino e aprendizado da performance, composição

e arranjo do samba e gêneros correlatos

Metodologia

Aulas expositivas Audição de material gravado Revisão de bibliografia Desenvolvimento e aplicação de

atividades práticas Transcrição e análise performance instrumental com instrumentos de percussão



Observação

Pode ser frequentada por todo tipo de músico.


