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APRESENTAÇÃO

A trajetória da educação musical no Ocidente é marcada por diferentes visões e 
compreensões díspares. Os valores filosóficos tiveram seu foco redirecionado, os 
objetivos da educação musical foram modificados por tantas vezes quanto os 
paradigmas pedagógicos e sociais foram sugeridos, consolidados, questionados e 
reconstruídos.Em uma recapitulação do valor da música ao longo da história, notamos 
que a música esteve desvinculada da educação durante o período medieval. A infância 
receberia aceitação social e orientação escolar específica a partir da Renascença e 
seria objeto de estudos durante o século XVIII, propiciando o surgimento dos métodos 
ativos em educação musical de Rousseau, Pestalozzi, Herbart e Froebel (Fonterrada, 
2005, p.38-40; 48-53). A educação musical do século XIX foi marcada pela publicação 
de tratados de teoria que ‘treinavam’ o domínio técnico, já que o Romantismo 
caracterizava-se pela figura do virtuose. Os conservatórios particulares, por sua vez, 
eram os centros onde o ensino orientado para o virtuosismo era fortemente estimulado. 
No século XX, os modelos filosóficos surgiam na mesma velocidade em que eram 
substituídos por outros modelos. O desenvolvimento tecnológico e as efêmeras 
mudanças de pensamento social e político criaram um ambiente para o aparecimento 
de métodos pedagógico-musicais que buscavam a sensibilização integral da criança 
quanto ao fazer e ouvir musicais. Jacques Dalcroze e a educação do corpo na vivência 
musical; Zoltan Kodaly e a educação musical autóctone; Edgar Willems e a educação 
auditiva quanto à sensorialidade, afetividade e inteligência; Shinichi Suzuki e a 
educação para o talento. Da segunda geração de pedagogos musicais (a partir dos 
anos 1960), Murray Schafer, Keith Swanwick e John Paynter também contribuíram 
com novas estratégias em relação ao desenvolvimento cognitivo-musical da criança, à 
educação sonora e aos aspectos psicológicos observados nas diversas fases da 
infância e da adolescência. Neste ponto podemos perguntar: se há tantos métodos e 
sistemas de pedagogia musical que valorizam o aluno e orientam o professor, qual a 
necessidade de uma filosofia para a educação musical? A resposta pode começar com 
a noção de que uma filosofia da música sempre permeou a educação musical em seus 
diferentes períodos na história, e com a concordância de que um posicionamento 
filosófico que incida diretamente sobre a prática da educação musical contribui para a 
reflexão na ação pedagógica. Esta reflexão pode determinar a natureza e o valor da 
educação musical, e é desse tema que tratamos mais especificadamente a seguir. 
Nas linhas abaixo, propomos o diálogo e evidenciamos o confronto entre os estudos 
de Bennett Reimer (1970) e David Elliott (1995) a fim de esboçar suportes filosóficos 
que orientem o trabalho do educador musical em sala de aula.Os  autores assinalam 
que a educação musical deve ter entendimento da natureza e do valor estéticos da 
música, a fim de realmente tornar-se educação musical. Porém, como veremos a 
seguir, essa opção por uma educação estética encontra oposição e contra-
argumentação nos estudos de outros pesquisadores da educação musical. No artigo  



A ÉTICA GREGA E SEU PRINCIPAL PENSAMENTO EM SÓCRATES, os autores 
João Leandro Neto, Tayronne de Almeida Rodrigues, Murilo Evangelista Barbosa 
visam fomentar alguns pensadores sofistas e trazer enfoque à Ética socrática grega. 
Através de estudos e pesquisas busca-se aprimorar e aferir percepções e valores 
atribuídos às opiniões e ao relativismo apontado pelos sofistas que moldavam a ética 
de acordo com seus valores, sendo necessário seguir os valores que cada um julgasse 
mais correto de viver. No artigo A IMPORTÂNCIA DO AUTOCONHECIMENTO DA 
RESPIRAÇÃO APLICADO À PRÁTICA INSTRUMENTAL DO VIOLINO E DA VIOLA, 
o autor Oswaldo Eduardo da Costa Velasco discute e aponta reflexões sobre como 
desenvolver a conscientização e o interesse na observação da respiração. A pesquisa 
está direcionada para o estudo e a prática instrumental do violino e da viola. No artigo 
A INFLUÊNCIA DA CULTURA MIDIÁTICA NO GOSTO MUSICAL DOS ESTUDANTES 
DE UMA ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA, o autor  Frank 
de Lima Sagica  buscam compreender a influência da mídia na formação do gosto 
musical desses estudantes. A metodologia utilizada se deu por uma pesquisa em 
campo, com aplicação de questionário aos alunos.  Os resultados deste trabalho 
devem contribuir para a área da educação musical, no âmbito da linha de pesquisa 
Abordagens Socioculturais da Educação Musical. No artigo A MÚSICA E O 
DESENVOLVIMENTO GLOBAL DA CRIANÇA NA PRIMEIRA INFÂNCIA, a autora 
Jéssica Melina Behne Vettorelo  buscam compreender os efeitos do contato com os 
sons e a música no seu desenvolvimento global, desde o período intra-uterino até os 
cinco primeiros anos de vida, tratado aqui como primeira infância. No artigo A 
PERFORMANCE DO COCO SEBASTIANA: UM RITO DE PASSAGEM NA 
TRAJETÓRIA ARTÍSTICA DE JACKSON DO PANDEIRO o autor Claudio Henrique 
Altieri de Campos objetivo é buscar como um momento paradigmático na trajetória do 
artista. Para tanto, dialoga com o pensamento de Turner, sobre liminaridade, e Foucault, 
sobre a noção de discurso. No artigo A PRÁTICA PEDAGÓGICA DOS PROFESSORES 
DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE PALMAS-TO: DESVELANDO 
CONCEPÇÕES DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM EM TURMAS DE PRÉ-
ESCOLA, a autora, Priscila de Freitas Machad buscou investigar que concepções de 
avaliação do processo de aprendizagem infantil que estão presentes nas práticas 
docentes. No artigo A RELAÇÃO ENTRE O FAZER MUSICAL E O ESPAÇO 
ESCOLAR: UM DEBATE COM PROFESSORES DE MÚSICA, Monalisa Carolina 
Bezerra da Silveira, busca investigar possibilidades e dificuldades que professores de 
Educação Musical, em atividade, no Ensino Básico da Rede Pública Federal e Municipal 
do Rio de Janeiro encontraram para que o fazer musical estivesse presente durante 
suas aulas de música. Os dados foram obtidos através de entrevistas semiestruturadas 
junto a quatro docentes previamente selecionados. No artigo A UTOPIA DO 
ISOMORFISMO INTERSEMIÓTICO COMO MOTOR DA CRIAÇÃO: BREVE ANÁLISE 
DO MOTET EM RÉ MENOR DE GILBERTO MENDES, o autor Victor Martins Pinto de 
Queiroz visou  explicitar a relação entre os procedimentos usados por ele em sua 



música e aqueles utilizados pelo poeta no poema, em busca do isomorfismo texto-
música, defendido como solução para o dilema onde se julgava estar a música, pelos 
signatários do manifesto Música Nova, entre os quais estava Gilberto. No artigo 
Anacleto de Medeiros: um olhar sobre a atuação de um mestre do choro e das bandas 
no cenário sociocultural carioca, os autores Sebastião Nolasco Junior e Magda de 
Miranda Clímaco visou as interações do compositor Anacleto de Medeiros com o 
ambiente social e musical do Rio de Janeiro do final do século XIX e princípio do 
século XX, atuando como chorão e como regente de bandas. No artigo Análise da 
Sonata para viola e piano de Radamés Gnattali: primeiro movimento, os autores Maria 
Aparecida dos Reis Valiatti Passamae e Felipe Mendes de Vasconcelos, os autores  
Analisam  o primeiro movimento da Sonata para viola e piano de Radamés Gnattali, 
um personagem merecedor de maior sistematização e divulgação de sua obra em 
estudos que associem os processos criativos com a prática musical, contribuindo para 
a escuta e a apreciação. No artigo ANÁLISE DE FUMEUX FUME PAR FUMÉE DE 
SOLAGE: UMA BREVE APROXIMAÇÃO ENTRE ARS SUBTILIOR E MADRIGAL, 
os atores  Victor Martins Pinto de Queiroz, Mauricio Funcia De Bonis Analisam a 
contrapontística da obra Fumeux fume par fumée, de Solage, buscando apontar as 
especificidades do contraponto medieval ao mesmo tempo em que esclarece as 
particularidades do período posterior à Ars Nova, a Ars Subtilior, propondo um registro 
de suas semelhanças com o madrigal renascentista na exacerbação do cromatismo. 
No artigo AS ALTERAÇÕES NA PERCEPÇÃO MUSICAL DE PESSOAS COM 
EPILEPSIA DE DIFÍCIL CONTROLE, UMA BREVE DISCUSSÃO SOBRE MODELO 
DE COGNIÇÃO, FUNÇÕES MUSICAIS E  MUSICOTERAPIA, os autores Fernanda 
Franzoni Zaguini Clara Márcia Piazzetta, busca  estabelecer uma discussão sobre o 
modelo de percepção musical e o processamento auditivo cerebral até a gestalt 
auditiva descrito por Koelsch (2005, 2011), mostrando a importância destes 
conhecimentos para o trabalho musicoterápico na reabilitação neurológica de pacientes 
com epilepsia. No artigo AS REGRAS DE EXECUÇÃO MUSICAL EM MARPURG, O 
MÚSICO CRÍTICO: RELAÇÕES ENTRE RETÓRICA E MÚSICA E A CONSTRUÇÃO 
DE UMA PRONUNTIATIO MUSICAL, o autor Stéfano Paschoal tem o intuito de 
evidenciar a forte relação entre Retórica e Música. Aspectos composicionais da 
linguagem de Theodoro Nogueira no Improviso nº 4 para violão  os autores Laís 
Domingues Fujiyama, Eduardo Meirinhos Trata-se da dissertação sobre os processos 
composicionais de Theodoro Nogueira. Através do confronto de uma análise neutra 
com a estética nacionalista/guarnieriana (a qual o compositor se vincula) e críticas de 
violonistas sobre sua obra pretendemos definir alguns aspectos de sua linguagem. No 
artigo ATUAÇÃO DO MÚSICO EM EMPRESAS: MERCADO, INDICATIVOS E 
PROCESSOS, a autora  Elen Regina Lara Rocha Farias, busca  descrever e apresenta 
questões sobre a atuação profissional do músico em empresas públicas e privadas, 
assim como o mercado em que se insere e solicita deste profissional, indicativos de 
um perfil condutor de ações exitosas, bem como processos estruturadores de planos 



de trabalho interdisciplinares que atendam e gratifiquem tanto a empresa quanto o 
artista.No artigo BLUES NO PAÍS DO SAMBA: ASPECTOS DETERMINANTES 
PARA A PRESENÇA DO BLUES COMO FAZER MUSICAL NO BRASIL, o autor 
Rafael Salib Deffaci, traz a Derivação  de sua  dissertação de mestrado em Música 
(UDESC, 2015). Nele, evidenciarei alguns aspectos - estético/musicais, culturais, 
sociais e históricos - determinantes para a presença do blues no Brasil como gênero 
musical, inicialmente estrangeiro, e seus caminhos até sua incorporação e 
ressignificação pela musicalidade brasileira na atualidade. No artigo  COMPREENDENDO 
A CONSTRUÇÃO MELÓDICA DE DANIEL: PROCESSO DE COMPOSIÇÃO 
MUSICAL, a autora Aline Lucas Guterres Morim, busca compreender o processo de 
construção melódica do sujeito Daniel. Os dados da análise são um recorte da 
dissertação “O processo de composição musical do adolescente: ações e operações 
cognitivas”, orientado por Leda Maffioletti, No artigo CONCEPÇÕES DIDÁTICAS 
SOBRE AS TÉCNICAS EXPANDIDAS E SUA APLICAÇÃO NO REPERTÓRIO DE 
TUBA, o autor Gian Marco Mayer de Aquino, busca apresentar concepções didáticas 
sobre as técnicas expandidas e sua aplicação no repertório de tuba. Este é um recorte 
de sua  pesquisa de mestrado. No artigo CONTRIBUIÇÕES DA COGNIÇÃO MUSICAL 
À CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO,  os autores Juliana Rocha de Faria Silva, Fernando 
William Cruz buscam Saber como as pessoas escutam e se elas escutam da mesma 
maneira; porque há certas músicas que são preferidas por muitos; se as pessoas 
ouvem de formas diferentes e porque há pessoas da nossa cultura que não são 
movidas pela música como outras são as perguntas feitas por estudiosos de diversos 
campos como o da Psicologia Cognitiva, da Neurociência, da Computação, da 
Musicologia e da Educação e revelam a natureza interdisciplinar da área emergente 
que inclui a percepção e cognição musicais (LEVITIN, 2006). No artigo EDUCAÇÃO 
MUSICAL DE ALUNOS DEFICIENTES VISUAIS COM AS TECNOLOGIAS DE 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC): UMA PROPOSTA DE ENSINO A PARTIR 
DO DISPOSITIVO MAKEY MAKEY, os autores Alexandre Henrique dos Santos, 
Adriana do Nascimento Araújo Mendes aborda uma experiência em educação musical 
para alunos com deficiência visual utilizando as Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TIC) e um modelo pedagógico que orienta teoricamente o ensino com 
as mesmas: o Technological Pedagogical and Content Knowledge (TPACK). No artigo 
EDUCAÇÃO MUSICAL E HABILIDADES SOCIAIS, os autores  Paula Martins Said e 
Dagma Venturini Marques Abramides, buscou investigar o efeito da educação musical 
no repertório de habilidades sociais em crianças expostas e não expostas à educação 
musical. No artigo Educação Musical, Neurociência e Cognição: 

Uma Revisão Bibliográfica Dos Anais Do SIMCAM, os autores Cassius Roberto 
Dizaró Bonfim, Anahi Ravagnani e Renata Franco Severo Fantini

Buscam  apresentar um panorama atual desta produção na tentativa futura de 
aproximar o conhecimento produzido à realidade da docência. Embora a produção de 
estudos acadêmicos sobre estes três temas esteja visivelmente em crescimento, notou-



se que o número de publicações que relacionam os três elementos simultaneamente 
ainda seja incipiente. ENSINO DE MÚSICA E NOVAS TECNOLOGIAS: INICIAÇÃO 
EM PERCUSSÃO POR MEIO DE VÍDEO GAME ARTE EM SUA RELAÇÃO COM 
A OBRA DE ESCHER No artigo ENSINO DE MÚSICA E NOVAS TECNOLOGIAS: 
INICIAÇÃO EM PERCUSSÃO POR MEIO DE VÍDEO GAME ARTE EM SUA 
RELAÇÃO COM A OBRA DE ESCHER, os autores Ronan Gil de MoraisJean Paulo 
Ramos Gomes, Lucas Davi de Araújo, Lucas Fonseca Hipolito de Andrade, buscam 
apresentar questões  pertinentes à iniciação musical voltada ao ensino de solfejo, 
percepção e principalmente de práticas instrumentais percussivas, e surgiu como 
consequência de atividades desenvolvidas em um curso de extensão para crianças 
de 08 a 14 anos.  No artigo Estudo Comparado das Flutuações de Andamento em 
Quatro Gravações de Du Schönes Bächlein para violão solo de Hans Werner Henze, 
o autor João Raone Tavares da Silva Busca estudar o comparativo das flutuações de 
andamento em quatro interpretações da peça Du Schönes Bächlein de Hans Werner 
Henze (1926-2012) feitas por diferentes violonistas. No artigo Estudo das relações 
entre Forma e Densidade na Sinfonia em Quadrinhos de Hermeto Pascoal, o autor 
Thiago Cabral, realiza uma avaliação quantitativa do parâmetro densidade em quatro 
seções da peça Sinfonia em Quadrinhos (1986) de Hermeto Pascoal (1936). No 
artigo EXPERIMENTALISMO E MÚSICA CONCRETA NO JAPÃO PÓS-GUERRA: 
RELIEF STATIQUE (1955) E VOCALISM AI (1956) DE TORU TAKEMITSU, o autor 
Luiz Fernando Valente Roveran propõem-se discussões acerca do contraste entre a 
música concreta de Pierre Schaeffer e nosso objeto de estudo.
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EDUCAÇÃO MUSICAL DE ALUNOS DEFICIENTES 
VISUAIS COM AS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO (TIC): UMA PROPOSTA DE ENSINO A 

PARTIR DO DISPOSITIVO MAKEY MAKEY

Alexandre Henrique dos Santos
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RESUMO: O crescimento exponencial das 
TIC nos últimos anos sugere que as pesquisas 
em educação considerem tal fenômeno. Além 
disso é necessário ampliar as possibilidades de 
metodologias na educação musical inclusiva. 
Este trabalho aborda uma experiência em 
educação musical para alunos com deficiência 
visual utilizando as Tecnologias de Informação 
e Comunicação (TIC) e um modelo pedagógico 
que orienta teoricamente o ensino com as 
mesmas: o Technological Pedagogical and 
Content Knowledge (TPACK). O experimento 
utilizou o hardware Makey Makey como 
ferramenta de ensino de música. As propriedades 
do dispositivo bem como sua facilidade de 
configuração possibilitaram a criação de uma 
série de atividades de percepção, criação e 
improvisação musical que contribuem para o 
aprendizado musical dos alunos envolvidos. A 
experiência foi realizada na Escola João Fischer 
de Limeira – SP, especializada no atendimento 

de alunos com deficiência visual. 
PALAVRAS-CHAVE: Educação Musical e 
Tecnologias. Educação Musical e Inclusão. 
TPACK. Tecnologias Educacionais. 

ABSTRACT: The exponential growth of ICT in 
recent years suggests that education research 
should consider such a phenomenon. In addition, 
it is necessary to expand the possibilities of 
methodologies in inclusive music education. 
This work addresses an experience in music 
education for students with visual impairment 
using Information and Communication 
Technologies (ICT) and a pedagogical model 
that theoretically guides teaching with them: 
the Technological Pedagogical and Content 
Knowledge (TPACK). The experiment used 
Makey Makey hardware as a music teaching 
tool. The properties of the device as well as 
it’s ease of configuration enabled the creation 
of a series of activities of perception, creation 
and musical improvisation that contribute to the 
musical learning of the students involved. The 
experiment was carried out at the João Fischer 
School of Limeira - SP, specialized in attending 
students with visual impairment.
KEYWORDS: Music Education and 
Technologies. Music Education and Inclusion. 
TPACK. Educational Technologies.
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1 |  INTRODUÇÃO

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) estão presentes de maneira 
expressiva na sociedade atualmente e estão influenciando importantes setores, dentre 
estes a educação. O termo TIC  será utilizado neste texto fazendo referência aos 
dispositivos e possibilidades de interações advindas da área da informática e das 
telecomunicações. Neste contexto se referem aos dispositivos eletrônicos comerciais 
como computadores, celulares inteligentes (smarthphones), internet, softwares e 
hardwares (AFONSO, 2010, p. 16). 

Como proposto por Lobato e Nopres (2018), Oliveira (2018), Moran (2007), 
Kenski (2013) e Braga (2013), as TIC podem e devem ser inseridas no ambiente 
escolar. No que concerne à educação musical, as TIC já vêm sendo discutidas e 
sugeridas em metodologias e estratégias para sala de aula, através de, entre outros, 
os trabalhos de Gohn (2010 e 2012), Watson (2011), Freedman (2013), Bauer (2013; 
2014; 2017), Dorfman (2013) Mendes (2010) e Santos (2015). De forma geral estes 
autores apresentam em seus trabalhos que as TIC, se usadas dentro de um processo 
pedagogicamente orientado envolvendo o aprendiz e o professor e um cuidado com as 
questões metodológicas e de planejamento podem contribuir de maneira significativa 
para o aprendizado musical. 

Nas últimas décadas houve uma evolução das TIC envolvendo o desenvolvimento 
e popularização de softwares e dispositivos específicos para a área musical (hardwares) 
que conceberam aos estudantes e professores de música e músicos profissionais 
diversas possibilidades de utilização de ferramentas digitais em níveis expressivos de 
interação, tanto nos processos de estudos musicais quanto de performance. 

Os músicos e/ou estudantes que têm contato com estas tecnologias e se 
aperfeiçoam no seu manuseio adquirem a possibilidade de realizar uma série de tarefas 
de maneira mais ágil, tendo a possibilidade de acelerar seu desenvolvimento tais como: 
elaboração de partituras digitais através de softwares editores como o MuseScore 
(www.musescore.org), gravação de áudio através de softwares como Audacity (www.
Audacityteam.org), diversos tipos de aplicações para treinamento auditivo, acesso 
a acervos de partituras, letras de música, repositórios de obras musicais, serviços 
de streaming de música e vídeo (ex. Youtube e Spotify) jogos musicais interativos e 
finalmente interrelações com linguagens específicas para produção musical como o 
protocolo de comunicação Musical Instrument Digital Interface (MIDI).

Ao mesmo tempo que existe essa discussão em relação às TIC e à educação 
musical, também é relevante trazer à reflexão a questão da educação musical inclusiva. 
O trabalho aqui apresentado almeja aproximar essas duas áreas através da educação 
musical de alunos deficientes visuais (DV) e tem como objetivo explorar como os 
recursos tecnológicos advindos da área musical podem contribuir para atenuar os 
obstáculos inerentes à educação musical deste público, ou seja, como os recursos 
deste chamado universo tecnológico musical podem ser usados ou adaptados para 
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contribuir para a educação musical de alunos DV. 
Embora o corpo de pesquisas envolvendo o ensino de música e alunos com 

deficiência ainda esteja em expansão e não seja muito extenso, podemos apontar 
alguns relevantes trabalhos nesta direção na literatura, como as produções de Grifith 
e Crawford (2017), Himonides e Ockelford (2016) e Hill (2014), e. Em relação às 
pesquisas sobre ensino de música e deficiência visual, podemos citar os trabalhos de 
Tudissaki (2015), Ota (2014), Vanazzi (2014), Giesteira (2013) e  Bonilha (2010).

O presente capítulo envolve uma ação educativa realizada em uma escola de 
atendimento especializado para pessoas com deficiência visual situada na cidade de 
Limeira – SP.  Considerando a complexidade da pesquisa em questão, que tem em 
seu contexto processos pedagógicos, domínio do professor no âmbito do conteúdo 
musical e manuseio das tecnologias, entende-se necessário utilizar um embasamento 
teórico de uma metodologia específica que contemple os processos educacionais 
relacionados com as TIC. Assim, adotou-se como referencial teórico o modelo 
metodológico: Technological Pedagogical and Content Knowledge (TPACK) a ser 
abordado adiante.

O artigo irá apresentar uma experiência com o uso de uma destas tecnologias: 
o dispositivo Makey Makey (www.makeymakey.com), a ser explicado posteriormente. 
A proposta se justifica pelo fato de que, embora existam algumas tecnologias 
computacionais usadas no campo da deficiência visual, como leitores de tela, (tipo de 
software que através de um sintetizador de voz descreve as informações na tela do 
computador) teclados em Braile, lupas, scanners e o hardware Linha Braille, (hardware 
que exibe dinamicamente através de pinos suspensos em Braille a informação textual  
da tela ligado a uma porta de saída do computador) ainda é escasso o número de 
ferramentas computacionais que possibilitam o acesso do aluno de música DV ao 
computador, se comparado a um músico ou estudante de música vidente. Freedman 
(2013) afirma que, para que o ensino com tecnologias seja mais eficiente, deve-se, 
entre outras ações, propor que o aluno interaja diretamente com a tecnologia em si, ou 
seja, que ele possa assumir o controle do dispositivo. Obviamente, essa questão deve 
ser mediada por uma ação pedagógica eficiente em relação às TIC, o que envolve a 
proficiência tecnológica do educador musical (SANTOS, 2015, p. 67).

O objetivo da proposta aqui apresentada é proporcionar ao aluno de música DV 
a possibilidade de interagir com uma interface digital que permita acessar processos 
de improvisação e criação musical livre, percepção musical, reconhecimento de 
timbres e (re) conhecimento dos instrumentos.  Sendo assim, objetiva-se investigar o 
processo de educação musical para alunos DV mediados por intervenções pedagógico 
– tecnológicas observando como o aprendizado musical destes alunos pode ser 
explorado a partir destas ferramentas e como o professor pode explorar diversas 
possibilidades de ensino. 

A metodologia que foi utilizada para operacionalização dos dados foi a Análise 
de Conteúdo de Bardin (2009). Esta técnica de pesquisa oferece uma série de 
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procedimentos para exploração, categorização e unitarização do material coletado. 
Embora proveniente do campo das comunicações, esta ferramenta permite explorar o 
material e extrair dados por diferentes caminhos de organização. No caso da presente 
pesquisa, os dados emergiram das observações in loco durante o experimento 
e observação das filmagens. Assim, foram observadas questões específicas de 
musicalização dos alunos DV, eficiência da ferramenta usada e metodologia em 
tecnologias. A ação educativa foi realizada na Escola João Fischer (Núcleo Deficientes 
Visuais) em Limeira – SP durante o mês de maio de 2017. No próximo tópico será feita 
a contextualização do modelo TPACK.

2 |  O MODELO TPACK

O modelo TPACK tem suas raízes em outra metodologia apresentada uma 
década antes do seu surgimento: o Conhecimento Pedagógico do Conteúdo (CPC) 
pelo professor Lee S. Shulman da Stanford University’s School of Education. Shulman, 
nesta pesquisa, aborda os outros conhecimentos necessários ao professor além do 
domínio do conteúdo. Ou seja, para o autor não basta que o professor entenda o 
conteúdo a ser ensinado, mas que o mesmo consiga explorar diversas formas de 
exposição e estratégias de transmiti-lo aos alunos, sendo esta ação, portanto, a 
compreensão do professor em dois tipos de conhecimento: o conhecimento do conteúdo 
e o conhecimento pedagógico. Shulman propõe que estes dois conhecimentos 
estejam inter-relacionados formando o Conhecimento Pedagógico do Conteúdo. O 
autor afirma: “O conhecimento pedagógico do conteúdo identifica os distintos corpus 
de conhecimentos necessários para ensinar” (SHULMAN, 1987, p. 207). Segundo o 
autor o CPC “está na capacidade do professor em transformar o conhecimento de 
conteúdo que possui em formas que são pedagogicamente poderosas e, mesmo 
assim, adaptáveis às variações em habilidade e contexto histórico apresentados pelos 
alunos (SHULMAN, 1987, p. 22). O modelo TPACK basicamente é formado a partir da 
inserção do conhecimento em tecnologias na proposta de Shulman. 

Segundo Angeli et al (2016), em 2005, o TPACK foi introduzido na área acadêmica. 
Atribui-se a introdução oficial do modelo na área educacional aos professores e autores 
Dr. Punya Misha e Dr. Matthew Koehler da Universidade de Michigan (USA) a partir da 
publicação do artigo: Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework 
for Teacher Knowledge, em 2006. O objetivo dos mesmos foi pesquisar e elaborar um 
modelo teórico pedagógico para que os professores pudessem ensinar de maneira 
eficiente utilizando as TIC. 

Este modelo teórico busca - a partir dos conhecimentos de conteúdo e de 
pedagogia necessários ao professor - elaborar quais conhecimentos em tecnologias 
são necessários ao mesmo para a integração eficiente destas ferramentas no processo 
pedagógico, sem desconsiderar a natureza complexa e multifacetada deste tipo de 
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conhecimento. Os autores argumentaram neste trabalho que o uso pedagógico e 
efetivo das TIC requer o desenvolvimento de um conhecimento específi co que eles 
chamaram de Conhecimento Tecnológico, Pedagógico e de Conteúdo (Technological 
Pedagogical and  Content Knowledge) (TPACK), (MISHRA e KOEHLER, 2006, p. 
1017).  No presente trabalho a sigla adotada para a referência deste modelo será sua 
representação em inglês: TPACK . Em 2007, os autores Mishra e Koehler alteraram 
o termo TPCK para TPACK, que foi proposto como um termo que poderia ser mais 
facilmente falado e lembrado (Thompson & Mishra, 2007, apud Angeli et al 2016). 
Atualmente  a letra “A” da sigla representa a conjunção “and” no nome do modelo.

Assim, o TPACK tornou-se um modelo teórico que representa um ponto de partida 
para compreender a formação e atuação dos professores sobre as questões referentes 
ao uso das TIC na educação. Misha e Koehler (2008) conceberam o modelo a partir de 
três campos centrais de conhecimento: o conhecimento tecnológico, o conhecimento 
do conteúdo, e o conhecimento pedagógico. Segundo os autores:

Nesta abordagem, a tecnologia no ensino se caracteriza como algo muito além do 
conhecimento isolado de hardware ou software específi co. Em vez disso, é através 
da tecnologia que se introduz contextos de ensino e faz com que a representação 
de novos conceitos requeira o desenvolvimento de uma sensibilidade ao 
relacionamento dinâmico e transacional entre todos os três componentes (MISHA 
e KOEHLER, 2008, p. 3).

Segundo Angeli et al (2016) o modelo TPACK é representado através de um 
diagrama de Venn  com três círculos sobrepostos, cada um representando um tipo de 
conhecimento do professor. A fi gura abaixo ilustra esta abordagem:

Figura 1:  Figura TPACK -( Tradução do Autor)
Fonte: The image is captioned or credited as “Reproduced by permission of the publisher, © 2012 by tpack.org. 

Disponível em: http://www.tpack.org/. Acesso em: 01/03/2018.

É importante considerar que o TPACK é o resultado da intersecção entre as três 
áreas, ou seja, o fato de incorporar as tecnologias nas práticas docentes tradicionais 
não necessariamente é a proposta do TPACK (BAUER, 2013), ou então, saber sobre 
tecnologias é diferente de saber o que fazer pedagogicamente com elas (OLIVEIRA, 
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2018, p. 138). O desafio está no processo de o professor conseguir integrar estas 
áreas no processo pedagógico. A união dos conhecimentos propostos no modelo 
TPACK orienta os conhecimentos necessários ao professor para incorporar inovações 
metodológicas em suas práticas alinhando o ambiente educacional aos anseios 
necessários à educação do século XXI, também levando em consideração elementos 
do contexto sociocultural dos alunos (OLIVEIRA, 2018, p. 140). 

2.1  O TPACK E A EDUCAÇÃO MUSICAL

Algumas aproximações entre o TPACK e a educação musical podem ser visitadas 
no trabalho de Gall (2017). A autora propõe mudanças e adaptações na estrutura 
tradicional do modelo como a distinção entre o conhecimento pedagógico geral e o 
conhecimento pedagógico musical (GALL, 2017, p. 310).  A mesma argumenta que 
o ensino de música, dependendo do contexto, requer ações pedagógicas diferentes. 
Também considera o conhecimento e formação do professor em tecnologias, além do 
contexto que envolve a escola, os alunos e a relação deste grupo com as tecnologias.

Para que o TPACK possa ser operacionalizado no contexto da educação 
musical, é necessário considerar questões importantes como a formação tecnológica 
do educador musical, planejamento da aula considerando todas as questões que 
envolvem a implementação de sistemas tecnológicos, acesso, versatilidade e facilidade 
de manuseio e instalação dos dispositivos e o contexto social.

Outra questão que deve ser considerada neste processo é que as TIC são 
somente uma ferramenta para contribuir no aprendizado de música e este enfoque 
não deve ser perdido. Dorfman (2013) alerta que o uso excessivo das TIC na sala de 
aula de música pode fazer com que o professor de música corra o risco de se tornar 
um professor de tecnologia, perdendo o enfoque na experiência musical. Segundo o 
autor “o TPACK proporciona uma base sólida para que haja um equilíbrio e o enfoque 
da aula seja mantido na experiência musical” (DORFMAN, 2013, p. 46). Bauer (2014) 
argumenta que, se a educação musical se basear coerentemente no modelo TPACK, 
elimina-se a atenção exclusiva ao recurso tecnológico e transfere o foco para ajudar 
os alunos a alcançarem os objetivos de aprendizagem. Himonides e Ockelford (2016) 
também alertam sobre os cuidados para que a ênfase nesses processos de ensino 
de música com tecnologia não seja sobre a ferramenta ou o desenvolvimento da 
mesma. Segundo os autores é comum encontrar na academia pesquisas com os 
termos “o uso de”, “aplicações em...” “os benefícios da...” e etc., dando mais ênfase 
no desenvolvimento da ferramenta e pouca ou nenhuma atenção a uma reflexão mais 
crítica ou uma avaliação de como essas ferramentas estão realmente influenciando o 
processo de ensino e aprendizagem musical (HIMONIDES; OCKELFORD, 2016, p. 
263). Assim, é sempre importante ter em mente o equilíbrio entre os conhecimentos 
(pedagógico, do conteúdo e tecnológico) propostos no TPACK.
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No contexto da educação inclusiva e da educação musical inclusiva, sabemos 
que, embora ainda existam poucas pesquisas abordando o TPACK, o mesmo pode 
oferecer caminhos que podem ser tratados nestas áreas Alguns trabalhos já versaram 
sobre o assunto na literatura, como a proposta de Marino, Sameshima e Beecher 
(2009), que sugeriram a ampliação do modelo com a inserção das tecnologias 
assistivas no âmbito do conhecimento tecnológico e a formação de professores dentro 
das propostas teóricas abordando a estrutura teórica do TPACK para atuarem na sala 
de aula inclusiva.

A partir do que foi exposto anteriormente, entende-se que o modelo TPACK se 
mostra com uma estrutura de metodologia consistente que permite que o mesmo 
possa ser usado na educação musical, adicionando um diferencial à educação musical 
no contexto da inclusão. No próximo tópico serão expostos uma visão geral sobre o 
dispositivo Makey Makey, seguido do relato da ação educativa na Escola João Fischer 
de Limeira no estado de São Paulo. 

3 |  O DISPOSITIVO MAKEY MAKEY

O dispositivo Makey Makey foi desenvolvido em um projeto acadêmico de 
dois estudantes pesquisadores da UMass Institute of Technology: Jay Silver e Eric 
Rosenbaum. O projeto foi concluído no Media Lab’s Lifelong Kindergarten. Rosenbaum 
(2015) descreve o dispositivo como:

Makey Makey é uma pequena placa de circuito que se conecta via USB a um 
computador. Usando o Protocolo HID (Human Interface Device) ele emula um 
teclado e mouse de um computador padrão, para que ele possa controlar o 
computador enviando dados que seriam enviados através do teclado e mouse 
padrão (ROSENBAUM, 2015, p. 105).

Basicamente a interface Makey Makey substitui os periféricos teclado e mouse 
padrão, por qualquer objeto que contenha um elemento condutor, como por exemplo: 
diversos tipos de metal (alumínio, cobre, latão, aço, ferro, etc.), água, massas de 
modelar, frutas, grafite, tinta condutora, diversos tipos de comida, argila, tinta tipo 
guache e outros. Para o seu funcionamento são usados cabos com clipes conhecidos 
como “jacaré” que são conectados aos objetos. Para que o circuito seja fechado, 
um outro cabo deve ser conectado ao corpo e assim obter o aterramento. Abaixo a 
imagem do kit contendo a placa Makey Makey e os cabos de clipes tipo “jacaré”:
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Figura 2: Kit Makey Makey e os cabos com clips tipo” jacaré” e o cabo USB para conexão
Fonte: www.MakeyMakey.com

A próxima figura ilustra o funcionamento da Makey Makey: as teclas de direção 
são conectadas a uma banana e o cabo de aterramento é segurado pelo usuário, 
assim a banana assume a função de uma tecla padrão do teclado. Dessa maneira, a 
banana pode, por exemplo, ser uma nota em um software de piano ou uma função de 
um controle em um jogo, etc.

Figura 3: sistema de funcionamento da Makey Makey

 Fonte: www.MakeyMakey.com

Assim, qualquer software, jogo ou outra aplicação que normalmente é controlada 
com teclado e mouse padrão dos computadores podem ser adaptados com o uso da 
Makey Makey. O dispositivo não exige configurações adicionais, ou digitação de linhas 
de códigos de programação. É um dispositivo plug and play, ou seja, ao conectar a 
interface no computador o sistema normalmente a reconhece e torna-se pronta para 
uso.

http://www.makeymakey.com
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3.1 APLICAÇÕES EM EDUCAÇÃO MUSICAL

O dispositivo Makey Makey torna-se uma boa opção tecnológica para a 
educação musical, devido à sua facilidade de uso. Como dito anteriormente, não 
exige configurações adicionais ou digitação de linhas de código para funcionamento. 
Além do mais é multiplataformas, ou seja, funciona nos sistemas Windows, IOS e 
Linux. Muitas outras ações artísticas podem ser integradas ao processo pedagógico, 
como as pinturas feitas com tintas e grafites, esculturas feitas com massas de modelar 
e argila e a exploração do processo criativo com a criação de objetos disparadores 
usando folhas de alumínio, água, plantas e outros.

Segundo Rosenbaum (2015), a interface Makey Makey  está sendo usada em 
diversas aplicações educacionais. No próprio site do fabricante (www.MakeyMakey.
com) tem uma sessão direcionada a professores e educadores. O site dispõe de uma 
série de planos de aula usando o dispositivo e vários vídeos com demonstrações de 
atividades. Para atividades musicais o mesmo site dispõe de uma sessão com diversos 
aplicativos que emulam instrumentos como piano, percussão e sintetizadores. Vale 
ressaltar que para usar a Makey Makey com emuladores de instrumentos musicais 
não é necessário usar somente os aplicativos do site do fabricante, ou seja, qualquer 
aplicativo que interaja com teclado e mouse pode ser controlado com a interface. A 
seguir alguns exemplos de softwares que podem ser controlados com a Makey Makey:

• Piano Virtual (https://labz.MakeyMakey.com/d/): este piano pode ser toca-
do usando as teclas de direção do teclado. 

• Sintetizador MK-1: (https://labz.MakeyMakey.com/d/): este sintetizador 
vem com diversos sons configurados. Uma opção interessante é a possibili-
dade de gravar um som e incorporá-lo ao aplicativo.

• Chamber Music Piano (https://labz.MakeyMakey.com/d/): este aplicativo 
reproduz um vídeo com um pianista tocando e  permite que o usuário to-
que junto improvisando durante a execução. As notas geradas pela ação do 
usuário interagem como forma de improvisação com a música reproduzida 
no vídeo.

4 |  A EXPERIÊNCIA DE EDUCAÇÃO MUSICAL DOS ALUNOS DEFICIENTES 

VISUAIS COM A PLACA MAKEY MAKEY

O presente tópico descreverá as atividades desenvolvidas com três alunas DV 
da Escola João Fischer. Vale ressaltar que o pesquisador obteve autorização da 
instituição para realizar a pesquisa e a mesma passou pelo Conselho de Ética da 
Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) 
com o número CAAE: 68075317.8.0000.5404.  

https://labz.makeymakey.com/d/
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O experimento foi feito durante as aulas de artes da instituição, não interferindo 
na rotina dos alunos. O experimento foi realizado em um encontro de 90 minutos (2 
aulas de 45 minutos) no mês de maio de 2017. Para que o leitor tenha conhecimento do 
quadro clínico dos sujeitos envolvidos, segue uma pequena descrição dos respectivos 
diagnósticos.

As três crianças DV serão identificadas aqui com as iniciais de seus nomes 
fictícios, sendo elas: LN (7 anos), HB (7 anos) e MA (7 anos). Os diagnósticos das 
deficiências são as seguintes: LN possui Retinose Pigmentar. HB e MA possuem 
Amaurose Congênita de Leber. Será apresentado a seguir uma pequena descrição 
das patologias supracitadas. 

• Retinose pigmentar: grupo de doenças da retina. Degeneração gradual 
das células retinianas sensíveis à luz e perda progressiva da visão periférica 
(ou da visão noturna). Pessoas que possuem o diagnóstico desta doença, 
costumam esbarrar frequentemente em outras pessoas (ou em objetos) fora 
de seu campo visual. Além disso, podem ter dificuldades de enxergar, tanto 
em locais com pouca luminosidade, quanto com luminosidade excessiva 
(LOURO, 2012, p. 253).

• Amaurose congênita de Leber (ACL): é uma doença degenerativa here-
ditária causada por uma desordem nos cones e bastonetes da retina ocular. 
É caracterizada pela perda grave da visão desde o nascimento. O olho ain-
da apresenta outras anormalidades incluindo os movimentos involuntários 
e sensibilidade à luz. Pessoas com diagnósticos de ACL tem níveis muito 
baixos de atividades na retina  e alterações de pigmentação ocular (BAKER; 
GREEN, 2017, p. 265).

4.1 ATIVIDADE: PERCEPÇÃO, IMPROVISAÇÃO E CRIAÇÃO MUSICAL

Esta atividade foi realizada usando dois softwares: o Audacity (www.Audacity.
org) e o Soundplant (www.Soundplant.org). O Audacity é um software de licença 
livre. É um editor de áudio e gravador multipistas e o Soundplant é um programa que 
basicamente possibilita a utilização do teclado do computador como disparador de 
amostras de áudio (samples). Embora não seja totalmente gratuito, permite o uso de 
uma versão livre com algumas limitações, o que não prejudicou a proposta. A atividade 
ocorreu da seguinte maneira: foram gravados com o software Audacity sons livres 
produzidos por cada uma das alunas. Em seguida, estes sons foram carregados no 
software Soundplant mapeando essas amostras nas teclas de direção do teclado do 
notebook. Depois foram ligados à placa Makey Makey através de massas de modelar. 
A seguir, mostramos imagem do software Soundplant com destaque para as teclas 
que foram usadas para disparar os sons:
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Figura 4: Software Soundplant com as amostras de áudio.
Fonte: autor

Como dito anteriormente, as teclas no Soundplant foram acionadas pelas massas 
de modelar ligadas à Makey Makey. Os sons ouvidos pelas alunas ao tocarem nas 
massas de modelar foram aqueles que elas mesmo haviam criado e que o professor 
havia gravado através do Audacity anteriormente.

Figura 5:  alunas manuseando as massinhas conectadas à Makey Makey
Fonte: autor

4.2  ANÁLISE DA ATIVIDADE

O primeiro aspecto observado foi em relação à gravação. Cada uma das alunas 
fez um som, e, quando ouviam, pediam ao pesquisador para gravarem novamente, 
pois queriam experimentar outras maneiras de fazer sons com a boca. Cada som 
era discutido pelas alunas envolvidas com qualifi cações signifi cativas do ponto de 
vista da imaginação e das referências às propriedades do som, como podemos ver 
pelos relatos abaixo: A aluna LN comentou o som produzido pela aluna MA fazendo 
referência à propriedade da altura:

“Esse som é bem fi ninho né? É bem agudo! ”
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A aluna HB escolheu o som que ela produziu através da vibração crescente de 
língua, e ao ouvir o mesmo fez referência à parte imaginativa associando a um som 
produzido por um animal (elefante):

“Parece o som de um elefante! ”

Na segunda parte dessa atividade, foram construídas com massas de modelar 
as teclas para disparar as amostras, o que envolve coordenação motora em um nível 
bastante significativo. Para os deficientes visuais essa atividade é extremamente 
relevante, pois construir formas e conversar sobre as mesmas é importante para seu 
desenvolvimento. 

 Em seguida, usando o software Soundplant e a placa Makey Makey foi realizada 
uma atividade de percepção, que aconteceu da seguinte maneira: cada massa estava 
ligada a uma tecla disparando o som de um dos participantes, que incluía as três 
alunas, o pesquisador e a professora regente da aula de Artes. Depois das alunas 
ouvirem e localizarem cada um dos sons, o pesquisador pedia que elas tocassem 
o som de um determinado participante. Assim, elas tinham que memorizar o som 
e qual das massinhas disparava os mesmos. As alunas apresentaram um bom 
desempenho nessa atividade, tendo poucos erros para acertar os sons produzidos 
pelos participantes. Em seguida foi realizada uma improvisação livre com os sons 
gravados, onde todas as alunas tocavam as massinhas ao mesmo tempo. Este foi um 
momento de grande ludicidade. 

O momento observado com a improvisação livre foi visto positivamente pelo 
pesquisador, pois as alunas estavam bem alegres e motivadas, divertindo-se com 
os sons gerados. Uma particularidade do software Soundplant é que cada vez que 
a tecla é disparada ele cria um loop (reprodução contínua de um trecho oriundo 
de uma amostra de áudio). Assim, quando se faz vários disparos, os sons gerados 
simultaneamente criam uma sonoridade com camadas gerando um timbre complexo, 
modificado pela sobreposição de várias faixas de áudio. Ou seja, os sons inicialmente 
produzidos de maneira livre tornaram-se material para uma composição livre que os 
transformou em diversos aspectos. Nesse estágio houve conversas com as alunas em 
relação à textura dos sons gerados.

Em um segundo nível dessa atividade, o pesquisador usou um aplicativo de 
um sintetizador virtual chamado MK1 disponível no site da Makey Makey (https://
ericrosenbaum.github.io/MK-1/). O pesquisador então selecionou três notas e atribuiu 
o nome da sílaba inicial do nome de cada aluna a cada uma delas. Após trabalhar o 
reconhecimento das teclas e notas, o pesquisador fazia um ditado melódico, ditando a 
sílaba do nome e a aluna tocava a nota correspondente. A figura abaixo mostra como 
foi feito o mapeamento do teclado, bem como a sílaba correspondente a cada nota:
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Figura 6: mapeamento das teclas e sílabas no software MK-1

Fonte: autor

A primeira parte da atividade envolvia a memorização. As alunas eram instruídas 
a tocar o som correspondente de cada uma delas. O professor perguntava: “Qual é 
o som da aluna x? ”, e a aluna tinha que tocar o som correspondente. Como eram 
somente três sons, as alunas obtiveram bom desempenho nessa atividade, acertando 
todas as questões.

Na segunda parte foi feito o ditado melódico, que ocorria da seguinte maneira: o 
pesquisador ditava as sílabas com motivos musicais usando semínimas e colcheias: 

Figura 7: figuras usadas no ditado melódico

Fonte: autor

A partir deste ponto, o pesquisador ditava as sílabas formando motivos entre as 
células. Abaixo a transcrição de um ditado feito com a aluna MA:

Figura 8: ditado melódico

Fonte: autor

Fonte: autor
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Percebe-se pela atividade acima, que no primeiro ditado embora a aluna tenha 
acertado ela precisou de duas tentativas. No segundo ditado, como a mesma já tinha 
se familiarizado com o espaço, a direção das massas e com as notas, ela identifi cou 
o padrão melódico na primeira vez que respondeu. Vale lembrar que o exercício 
privilegiava a altura das notas mapeadas, então, mesmo o pesquisador ditando as 
células no ritmo, a resposta da aluna não tinha a mesma precisão em relação ao pulso 
correto do compasso, embora ela executasse as fi guras de colcheias e semínima 
corretamente, ou seja, quando era o som da semínima tocava somente uma vez e, 
quando eram as colcheias, tocava duas vezes. 

 Analisando a atividade podemos entender diversas relações e vivências 
musicais: foram explorados sons no âmbito da percussão corporal - quando as alunas 
criaram os sons para gravação na primeira atividade – e conceitos das propriedades 
do som, noção e reconhecimento de grave e agudo (alturas). 

Nas atividades com as massinhas, construindo as teclas para disparar os 
samples, foram trabalhados conceitos como coordenação motora e a discussão 
sobre as formas construídas por cada uma delas. Essa ação é importante porque 
alunos que possuem a defi ciência visual desde o nascimento precisam de estímulos 
para reconhecer o mundo ao redor, e explorar a imaginação contribui de maneira 
signifi cativa para isso. Ao modelar uma esfera, por exemplo, o pesquisador explicou às 
alunas conceitos imaginativos sobre diversas coisas que possuem forma arredondada: 
bola, pneu, brincadeira de roda, disco, CD musical, o Planeta Terra, vários objetos, etc. 
Assim o DV tem a possibilidade de construir as imagens mentais e suas relações com 
o ambiente. Isso também foi feito com a forma retangular que as alunas moldaram. 
Depois foram explorados conceitos de memorização e percepção, fi nalizando em uma 
composição livre. 

Na segunda atividade, houve uma maior aproximação com a prática musical 
tradicional, pois foram usados sons da escala temperada e o timbre similar a de um 
instrumento tradicional -  o vibrafone. Podemos visualizar o processo da atividade no 
gráfi co abaixo:

Figura 9:  processo da atividade com a Makey Makey
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5 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS

 A atividade realizada com as alunas DV com os recursos tecnológicos 
apresentados no presente capítulo mostraram-se eficientes em diversos sentidos. 
Foram trabalhados conceitos musicais complexos como composição, improvisação e 
percepção de maneira lúdica e motivadora. A interface Makey Makey é uma ferramenta 
eficiente pelo fato de poder ser utilizada sem a necessidade de configurações adicionais 
complexas. 

O TPACK se mostrou consistente nas orientações de planejamento e tomadas de 
decisão durante a aula. O plano de aula elaborado com as diretrizes do modelo teórico 
assegura situações de mudança de estratégia e soluções de problemas durante a 
execução da aula, o que em ambientes utilizando as TIC torna-se essencial devido 
ao grande número de variáveis que existem em sistemas com tecnologias causando 
diversos tipos de problemas.

Outro fator positivo é a diversidade de materiais que podem ser usados em 
conjunto com a Makey Makey. Esse fator traz uma grande quantidade de possibilidades 
criativas que podem transitar entre a música e as artes plásticas, sendo que podem 
ser construídas diversas formas de interfaces disparadoras. No experimento aqui 
apresentado, foram usadas massas de modelar, mas poderia ter sido qualquer outro 
material, como os citados anteriormente. A Makey Makey  é bem documentada, 
oferecendo suporte a dúvidas e sugestões de outros usuários. Pelo site do fabricante, 
percebe-se que há uma grande mobilização de educadores americanos para usá-la 
na sala de aula. No Brasil ainda são escassos os relatos de aplicação em sala de 
aula utilizando este dispositivo. As TIC são parte do cotidiano das pessoas atualmente 
e oferecem uma ampla gama de recursos que podem e devem ser incorporados à 
educação musical. No caso de alunos deficientes visuais, a acessibilidade tecnológica 
pode ajudar a aprender e compreender elementos musicais que são de difícil acesso 
para as pessoas que possuem tal limitação. 

Outra importante questão está relacionada à questão da inclusão na educação 
musical. As TIC, o modelo TPACK, bem como os softwares e hardware apresentados 
neste artigo podem ajudar o educador musical a construir metodologias que minimizam 
as dificuldades de acesso a materiais tradicionais por alunos DV. Espera-se que o 
presente trabalho ajude a disseminar as possibilidades tecnológicas para o ensino de 
música tanto para alunos DV, como para alunos videntes. 
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