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Toda composicao musical pode ser considerada como sistema, 

pois e consti tuida por urn con junto ordenado de partes 

interrelacionadas que se associam para formar o todo. Cada uma 

das partes e formada por urn conjunto de estruturas temporalmente 

articuladas em funcao de seus componentes, que se organizam em 

planos sonoros ( textura) e em diferentes niveis atraves de 

ordens ritmicas, mel6dicas, harmonicas, e timbristicas. Cada uma 

das partes pode ser considerada urn sub-sistema, uma vez que 

tambem se organizam por partes que preservam as caracteristicas 

de sistema. Nesta sucessao, a composicao musical pode ser 

analisada em funcao de uma ordem hierarquica pela interacao 

continua que existe entre unidades, partes, e todo. Est a 

interacao gera uma dinamica interna de correspondencia entre os 

varios niveis, mantida pela interrelacao entre os componentes. 

Qualquer modifica<;ao em algumas dessas partes provoca uma 

mudanca imediata no estado de ordem do sistema, pois, todo 

sistema e' fundamentalmente' "caracterizado pelo fa to de suas 

partes serem conectadas de modo complexo e organizado'' (Beishon, 

1970). Neste sentido, a composicii.o musical articulada por 

"estrutura de relac6es, ou formas" (Ostrower, 1977), pode ser 

chamada de sistema de compos icii.o, uma vez que, cad a urn a das 

formas musicais conserva todas as caracteristicas de sistema, 

pois, como todo sistema, essas formas resultam pela associacao 

simultanea de varias ordens. 
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Nas ul timas decadas a Analise Musical tern despertado o 

interesse de te6ricos das mais diversas areas. Como resultado de 

suas pesquisas surgiram varias teorias com a finalidade de 

compreender o fen6meno musical de uma maneira mais l6gica e 

coerente. Dentre as mais conhecidas podemos citar: o metodo de 

analise para 

Fundamental de 

musica tonal, conhecido como ''A Estrutura 

Heinrich Schencker; "0 Processo Tematico na 

Music a", de Rudolf Reti; "Fundamentos de uma Semiologia da 

Musica'', atraves dos principios de uma gramatica gerativa, de 

Jean Jacques Nattiez e Nicholas Ruwet; "A Teoria Estrutural da 

Musica" de Wallace Berry; e a "Estrutura da Musica Atonal", 

baseada na Teoria dos Conjuntos, de Milton Babbit e Allen Forte. 

Esses metodos de analise demonstram, individualmente, alguns dos 

principios fundamentais na criaQao dos sistemas de composiQao. 

Com o objetivo de aprofundar o conhecimento sobre os mecanismos 

que envolvem a organizaQao das estruturas musicais, propomos urn 

novo enfoque a analise musical, atraves da Teoria Geral dos 

Sistemas. Assim a composiQao musical passa a ser abordada como 

sistema. 

No dominic da Filosofia de Sistemas, a arte musical e 

considerada uma classe pertencente aos sistemas conceituais, que 

se manifesta atraves dos sistemas simb6licos, juntamente com a 

matematica, a l6gica, a linguagem, 

outras artes (Bertalanffy, 1968; 

as ciencias, a moral 

p.XXI). Part indo 

e as 

de sse 

principia a composiQao musical tera urn enfoque analitico, cuja 

base te6rica estara relacionada com a Teoria Geral de Sistemas 

(TGS} . A natureza interdisciplinar desta investigaQao requer que 

os conceitos encontrem uma fundamentaQao l6gica-epistemol6gica 
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uma vez que, pela '1'eoria de Sistemas, o fenomeno musical, em seu 

aspecto cognitive, encontra novos niveis de resolucao, e assim 

o seu conjunto pode ser considerado como uma organizacao multi

estrutural. A busca de urn a significacao sera fei ta com o 

redimensionamento da analise musical, tendo como principal 

objetivo compreender a composicao musical como sistema. 

Neste sentido, os procedimentos analiticos tern por objetivo 

identificar: as propriedades estruturais (ordem das partes), as 

propriedades funcionais (ordem dos processes) (Bertalanffy, 

1968; p.27); a interrelacao entre as partes e o todo, em seus 

multiples niveis, de acordo com uma hierarquia; o processo que 

envolve a formacao das estruturas e seus possiveis 

desdobramentos; e ainda classificar a composicao musical segundo 

os conceitos de todo, ordem, centralizacao, diferenciacao, 

individualizacao, e competicao. A investigacao do fenomeno 

musical como processo (i.e., uma serie de eventos que mudam no 

tempo), mostra que a composicao musical e articulada por 

mudancas sucessivas das estruturas, que se interligam de modo 

continuo, e formam urn processo de carater temporal (movimento)' 

cujas caracteristicas fundamentais, inerentes a musica, 

pertencem tambem a Teoria de Sistemas. A ideia de processo pode 

ser estendida a outros niveis da musica; o das relac6es que 

operam e definem cada urn dos sistemas. A selecao de determinados 

sons conduz a formacao de determinadas relac6es que passam a 

constituir os sistemas de composicao, e tambem os sistemas 

musicais (i.e., sistema modal, tonal, atonal serial e outros). 

Dentro desta perspectiva, os sistemas musicais sao projetados em 

multiples planes, e, se constituidos pelos agrupamentos de 

varios sistemas, podem vir a formar uma hierarquia. Esta 

similaridade estrutural' ou isornorfismo, presente em varies 
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niveis, constitui urn dos conceitos fundamentais da teoria dos 

sistemas. 

As estruturas analog as ou isomorfas (Bertalanffy, 1968; 

p. 33) constituem 0 constructe conceitual que permite 

interrelacionar a Teoria Geral dos Sistemas a outros sistemas. 

As leis isom6rficas (propriedades comuns a todos os sistemas) 

revelam uniformidades estruturais onde diferentes sistemas sao 

regidos por estados de ordem cujos principios sao caracterizados 

por uma similaridade estrutural. De acordo com esta afirma~ao, 

o isomorfismo se manifesta nos sistemas de composi~ao atraves de 

tres formas fundamentais: por repetiQao ou recorrencia, variaQao 

ou deri vaQao, e contraste. Assim, as rela~oes que ordenam a 

composi~ao musical atraves de harmonias, timbres, texturas, e 

ri tmos, tern como ponto de partida as leis isom6rficas, cujos 

principios e processes formam a base de todo fenomeno musical, 

nos planos da macro e da micro estrutura. 0 aspecto temporal de 

todo fen6meno sonoro traz uma ideia de movimento e mudanQas no 

qual os tra~os isom6rficos de ordem desdobram-se e passam por 

sucessivos estados que variam entre tensao e repouso. Esta 

capacidade de adapta~ao e auto-organiza~ao (Laszlo, 1972; 41) 

constitui uma outra propriedade fundamental da Teoria dos 

Sistemas e dos sistemas de composiQao musical. 

Os concei tos de auto-organizaQao e adaptaQao ocorrem em 

fun~ao do potencial dinamico existente no interior do proprio 

sistema, e em funQao das interaQ6es e dos processos interativos 

utilizados na forma~ao das estruturas. 0 potencial dinamico pode 

ser configurado pel as possibilidades organizativas dos 

componentes em rela~ao ao ''surgimento de estruturas, subdivisao 

de outras, reduQAo da interacAo total a somente algumas partes, 

e organizaQAo de sub-sistemas em uma sequencia hierarquica" 
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(Laszlo, 1972; 43). Podemos dizer que nos processes auto

organizativos ocorre uma modificacAo continua nas estruturas, a 

partir das quais surgem novas estruturas, levando os componentes 

do sistema a estruturar-se em funcAo de sucessivos 

desdobramentos. Pelo exposto, e possivel afirmar que existe uma 

analogia, ou isomorfismo, entre OS conceitos de auto-

organizacAo, e os processes que envolvem a criacAo dos sistemas 

musicais nos seus multiples planos estruturais (harmonia, 

motives, texturas, ritmos e melodias, etc.). Assim, o aspecto da 

continuidade, qualidade essencial do fenomeno sonoro, depende 

necessariamente do potencial dinamico que existe no interior de 

cada estrutura, e da funcAo que lhe e atribuida em relacAo ao 

plano da obra. 

A composicAo musical como urn todo e articulada em varios 

ni veis, e reg ida por varies principios que resul tam em urn 

conjunto cujas partes estabelecem-se por meio de interrelacoes. 

Estas interrelacoes permitem que a composicAo musical possa ser 

considerada como urn 

(Laszlo, 1972; 3 5) ' 

"fen6meno 

pois os 

de complexidade 

conceitos de 

organizada" 

hierarquia, 

isomorfismo, e auto-organizacAo, mostram algumas possibilidades 

em que a analise musical e os sistemas de composicAo podem ser 

abordados. E ainda, os conceitos de todo, ordem, diferenciacAo, 

centralizacAo, e competicAo, permitem que os processes de 

forma<;:Ao das estruturas musicais, e as funcoes a elas 

atribuidas, possam ser compreendidas de uma maneira mais 16gica 

e objetiva. A Teoria Geral de Sistemas oferece uma nova 

perspectiva, urn novo procedimento de analise, e percepcAo mais 

clara das dimens6es que envolvem a organizacAo das estruturas 

musicais nas suas partes e no seu todo. 



ESTRUTURA MUSICAL 

Podemos defini1· ~ e,,trutura musical como sendo constituida 

de to do components ou agrupament':> de componentes cujn 

configurac:;::ao e dot ada de uma identidade propria, e cuja funci'ic 

e estabelecer uma rede de relac6es com os demais componentes par 

sucessi vos desdobramentos, seja na forma de repeticao, 

transformac:;::ao ou contraste. Toda estrutura sonora possui un' 

estado de ordem, is to e, uma organizac:;::ao interna de carater 

temporal e espacial. Esta ordem resuJ ta pel a distribuicau 01 

arranjo dos componentes que podem estar dispostos em sucessao 

(melodia) (Exemplo la), ou si.multaneamente (harmonia) (Exemplo 

lb), com uma determinada duracao. 

t•·· e» --., ...-... ••• II •••;;•;14 ::• ;.• •• ;. • • I! 
Ky • ri· e • e · le· i·son. Uj. Chri • ste e le· i· son. 11/. 

Ky·ri-ee 

Ex.l-la. Kyrie da Missa Solenne de Pascoa sucessao melodia. 



Drauf s.chliess ich mich io dei · ne Han . de 

I .I ' ' 1'--1 ,... ,....., t:\ 

~~~~ ·- · r ·~ r-= -r'-ff=#U ~ ...... 

~J ~ J J J ~~~ 1. ;n 
: 

I I 
(m no) 

Ex.l-lb. Bach, Aria Coral,"Drau£ schlieS ich mich in deine 

HAnd'' do Mateto Komm, Jesu komm. Sucessao,harmonia. 

A composicao musical como urn todo ~ organizada dentro de urn 

plano, pela juncao de unidades estruturais (micro-estrutura), 

que se associ am para formar estruturas maiores (macro-

estruturas). Este processo desenvolve-se, numa sequencia 

hierarquica, at~ que a organizacao de todo seja realizada. 

Componentes sao organizados em motivos, motivos sao organizados 

dentro de semi-frases, semi -frases dentro de frases, frases 

dentro de periodos, periodos dentro de sec6es, sec6es dentro de 

partes, e assim sucessivamente. 
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l l J_. 1 j n ---· . 
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II~ ' 1-
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9 

I J 4__. I. J ::a --~ :J I :c I t 

f' J J 
~· 
. • *...__#-¥ ,,-

II ~ ' ll ll O:PzJ[D )LIJ I 
51 

lu •!iii II " I I l J J v J ...... J .J I 
01 ____ ! ~t"~ f'' . • . • •J • ;I . - . 

Ex.l-2. Mozart, Sinfonia n2 40 em Gm. K550, primeiro 

movimento. 

Assim, o processo de formaQao, a disposiQao (i.e. ordem), 

e a natureza das estruturas, serao os fatores que influenciarao 

diretamente na estruturaQao da forma. 0 procedimento analitico, 

de acordo com o plano estrutural da obra, revela que a 

composiQao musical e organizada dentro de urn conceito de ordem 

mais elevado. 

Todo som e constituido de quatro componentes basicos: 

altura, duraQao, timbre e intensidade. Num iimbi to maier as 

combinaQ6es desses mesmos componentes resultam na formaQao das 

estruturas musicais. Essas estruturas se configuram a partir de 

uma coleQao de sons que sao arranjados conforme uma determinada 

ordem, e possuem funQ6es caracteristicas em relaQao a altura, 

duraQao, timbre e intensidade. E a distribuiQao dessas funQ6es 

que determina a natureza das estruturas musicais. De acordo com 

a hist6ria da musica, a evoluQao de cada urn dos sistemas se deu 

de maneira progressiva, em relaQao a expansao dos "dominies 
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sonorosll (Webern, 1984; 51) ou seja, de acordo com uma 

hierarquia. Num primeiro plano vieram os sistemas de altura e 

duracao, e num segundo os sistemas timbristicos e de dinamica. 

Toda estrutura musical possui, simultaneamente, uma configuracao 

sonora, com duracao, timbre, e intensidade. Isto significa que, 

assim como urn unico som, essas estruturas sao providas de grande 

potencial interativo. Os diferentes graus de interacao dos 

componentes resultam em uma imensa variedade de estruturas, e 

conjuntos de estruturas. 

As estruturas musicais apresentam-se sob as mais variadas 

formas. Pod em ser: ritmicas, harmonicas, timbristicas, 

mel6dicas, de altura determinada ou indeterminada, etc. Em urn 

plano superior estas mesmas estruturas podem ser projetadas numa 

sequencia linear (monofonia), ou organizar-se em urn complexo 

multi-linear (homofonia, polifonia) por sobreposicao ou 

justaposicao. Est a 

transformacao como o 

grande 

pr6prio 

variedade ou capacidade de 

nome sugere "mudanca de forma" 

(Langer, 1967; 23), resulta pelos sucessivos desdobramentos e 

rearranjos dos componentes sonoros pre-existentes. 0 que muda 

nao sao ·os sons, mas os conceitos, os padroes, a ordem e o grau 

de complexidade com que estes sao arranjados. A criacao de 

determinadas ordens resulta na formacao de determinados sistemas 

de sons, que se estruturam de acordo com relac6es que lhes sao 

pr6prias. Assim sendo, estas mul tiplas possibilidades surgem 

porque cada urn dos sistemas (modal, tonal, atonal, p6s-serial, 

etc.) opera em funcao de determinadas relac6es que se formam a 

partir de suas respectivas estruturas de referencia. 

A decodificacao de uma estrutura musical, ou "entidade 

organizada" (Schaeffer, 1988; 167), consiste inicialmente em 
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compreender como os componentes musicais sao arranjados, isto e, 

de acordo com uma determinada ordem, e tambem quais as 

caracteristicas principais que lhes sao atribuidas em rela<;:ao a 

altura, dura.;:ao, timbre e intensidade. A distribui.;:ao desses 

componentes, independentemente da sua conforma.;:ao sonora (seja 

ela, tonal, atonal, p6s-serial, espectral) , possui uma 

organiza.;:ao interna que se manifesta de acordo com leis que lhes 

sao pr6prias. Toda estrutura musical e reconhecida por possuir 

uma ordem pr6pria que se origina a partir da sele<;:ao de seus 

componentes. A sele.;:ao desses componentes ou unidades 

estruturais estabelece uma sequencia de rela.;:oes a partir do 

momenta que se combinam para formar estruturas maiores. Assim, 

esta estrutura musical, dotada de uma ordem pr6pria, passa a ter 

uma fun.;:ao. 

Tomemos como exemplo a seguinte linha mel6dica: 

@ 
5 I ; !): i 

, I 

j H:. ; I : i 4 I fd 1 ~6' 2 j I ;., i • -<'- ~-d 
9'-./ .. 4- 5 

tt -.'- ;:;:: + • T 

Ex.1-3. Bach, Tema da Oferenda Musical 

Consideremos cada nota como uma unidade estrutural. Observemos 

que cada uma possui sua pr6pria altura, dura.;:ao, timbre, 

intensidade, e que se encontram dispostas de acordo com uma 

determinada ordem. A sequencia dessas unidades estruturais ou 

micro-estruturas forma, no conjunto, uma estrutura maior: a 

melodia. No todo, "cada nota e percebida como uma unidade 

simples, como elementos constitutivos" (Schaeffer, 1988; 167), 

que articulam a pr6pria estrutura. A adi<;:ao, omissao, ou 
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modificac;ao em qualquer urn dos componentes implica em uma 

alteracao, em urn rearran]o, de toda estrutura. 

Como todo fen6meno sonoro se processa no tempo podemos, 

aqui, introduzir urn outro concei to: o de even to. Qualquer 

estrutura musical pode ser considerada urn evento. A articulac;ao 

de estruturas senoras, isoladas ou agrupadas, dentro de urn 

"segmento temporal'' (Berry, 1976; 9), com comeco , meio, e fim, 

constitui urn evento. Assim podemos afirmar que todo segmento 

temporal se manifesta atraves de eventos sonoros contiguos, 

sujei tos a algum tipo de mudanc;a, seja na forma de unidades 

ritmicas, harmonicas, mel6dicas ou de combinacao dessas (Berry, 

1976). 0 conceito de evento foi introduzido na musica a medida 

que as estruturas senoras foram adquirindo uma funcao mais 

aut6noma, em relacao aos principios estabelecidos pelo sistema 

tonal. 0 que nao significa que esse conceito deva ser excluido 

para anAlise das estruturas tonais. A noc;ao de evento 

redimensiona o conceito de estrutura, e os niveis interativos no 

qual ela se insere (partes e todo) , independentemente do sistema 

sonora utilizado. 

De acordo com sua func;ao 1 as estruturas musicais podem ser 

classificadas 

timbristicas. 

como: 

Estrutura Mel6dica 

mel6dicas, harmonicas, ritmicas e 

Uma melodia pode ser definida como uma sucessao de sons, 

num plano unidimensional, distribuidos em func;ao de uma 

determinada ordem, temporal e espacial, com comeco, meio e fim. 

Toda estrutura mel6dica e provida de uma direcao. Esta direc;ao 

ou curva mel6dica significa uma variacao no componente sonora da 
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altura, que pode assumir formas diversas (ascendentes, 

descendentes, onduladas, etc •.. ). A direcao (ordem explicita) 

e 
s I) 

J, J 

Ex.l-4. Bach, Tema da Oferenda Musical. 

resul ta geralmente em funcao do movimento, ou funcao linear 

(ordem implici tal 2, que possui cad a urn dos sons em relacao as 

suas tendencias resoluti vas e nao resoluti vas. Pelo expos to, 

podemos distribuir os componentes, de acordo com sua funcao 

estrutural, para encontrar pontos de maior ou menor atividade, 

tensao e repouso, estruturas primarias e estruturas secundarias, 

e a funcao intervalar relativa as essas estruturas. As funcoes 

estruturais revel am que, apesar da funcao linear, a melodia 

possui uma interrelacao sonora composta por diferentes planos. 

Estes planos representam os graus hierarquicos que compoem a· 

curva mel6dica. 

. "". 

Ex.l-5. Funcoes estruturais primarias e secundarias do tema 

da Oferenda Musical. 

A distribuicao temporal, ou seja a duracao de cada som, tern a 
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funyao de articular os componentes sonoros dentro da estrutura, 

de acordo com os fatores que determinam a ordem explicita e a 

ordem impl ici ta. 

r ~ F r~ f' c r I 

Ex.l-6. Distribuiyao temporal do tema da Oferenda Musical. 

Uma outra caracteristica das melodias e a ordem espacial. A 

sequencia ordenada dos componentes sonoros lhes confere uma 

configurayao unica (ordem explicita). 

Ex.l-7. Bach, Tema da Arte da Fuga. 

Contraponto 1 

Qualquer al terayao que ocorra em relayao a ordem de um dos 

componentes implica em um rearranjo de toda estrutura, em busca 

de uma nova ordem. Esta mudanya de ordem ou permutayao, nos 

permite aqui introduzir o conceito de variayao. Se tormarmos urn 

segmento des sa melodia e mudarmos a ordem dos componentes, 

atraves da inversao, retrogradayao, e retrogradayao da inversao, 

estaremos consti tuindo uma nova ordem estrutural em funyao da 
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ordem inicial (ordem implicita). 

Exl-8. Bach, Tema da Arte da Fuga invertido. 

Contraponto 3. 

Estrutura Harmonica 

A estrutura harmonica pode ser definida como uma sucessao 

de acordes 3 organizados num plano multi-dimensional, 

condicionados a uma ordem temporal e espacial interrelacionada 

pelo movimento continuo de seus componentes. A estrutura 

harmonica configura urn ni vel de complexidade maior do que a 

estrutura mel6dica. Podemos dizer que o tratamento estrutural 

torna-se ampliado em fun<;:ao das relac;oes multilineares que 

compreendem os principios organizativos dessa estrutura. A 

estrutura harmonica resulta pela combinac;ao simultanea de varias 

func;oes lineares. Isso significa que essas func;oes passam a ter 

tendencias resolutivas em direc;oes distintas. 0 grau de 

interac;ao dos componentes, se cad a urn esti ver si tuado em urn 

plano, torna-se muito mais dinamico. A tendencia de movimento ou 

repouso de cada urn dos componentes pode se dar numa mesma 

direc;ao, em direc;oes opostas, ou resul tar numa combinac;ao de 

ambas, isto e, movimento paralelo, contrario e obliquo. 
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Ex.l-9. Bach, Coral Liebster Jesu, wir sind hier4. 

A ordem espacial, isto e, a ordem dos acordes (progressoes 

harmonicas), muitas vezes aparece interligado a ordem temporal 

(dura<;:6es) . Is to significa que a ati vi dade de uma estrutura 

harmonica (ordem implicita) pode ter uma dura<;:ao diferenciada da 

ordem temporal ou ritmica (ordem explicita). Estas duas ordens 

constituem dois planos de atividades temporais distintas. 

i::' ' 
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Ex.l-10. Estruturas ritmica e ritmo harmonico do coral 

Liebster Jesu, wir sind hier. 
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os componentes das estruturas harmonicas, assim como os das 

estruturas me16dicas, organizam-se de acordo com: 1) as func6es 

primarias e secundarias (acordes estruturais e acordes 

complementares), 2) areas de atividades mais e menos intensas 

(modula.:;:6es, ritmo harmonica rapido, acordes cromaticos, 

dissonancias, consonancias, etc ... ) e 3) areas de tensao e 

repouso. A projecao dessas atividades em urn plano resultara em 

uma distribuicao dos componentes de acordo com o grau e funcao 

de importancia que lhes e atribuido, ou seja, de acordo com uma 

hierarquia. 

I I I 

T I l 

I J J ~ 
] 

'---' 

Ex.l-11. Func6es primarias e secundarias do Coral Libester 

Jesu, wir sind hier. 

"Todo som pode relacionar-se com qualquer outro som de qualquer 

sistema. Todo acorde de dois ou mais sons pode relacionar-se com 

outro acorde de dois ou mais sons de qualquer sistema" (Alois 

Haba, 1984; p.XIII). Esta afirmacao nos da uma dimensao das 

possibilidades existentes nos sistemas sonoros, relativos a 

funcao e formacao das estruturas harmonicas. Partindo do 

principia que "a escala eo fundamento de todo sistema musical", 

podemos considera-la como a estrutura de referencia do sistema. 

Qualquer transposicao de uma dada escala ou serie pode gerar 
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novas sonoridades quando combinadas com a esca1a ou serie 

originais, a interva1os de segundas, tercas, quartas, quintas ou 

combina<;:6es dessas. Essas combinac6es resu1 tam em uma enorme 

quantidade de sistemas que refletem seu grau de complexidade 

atraves das relac6es formadas pelas suas pr6prias estruturas 

harmonicas. E por is to que todos os sistemas (modal, tonaL 

atonal, trans-tonal, espectral, etc. ) produzem sonoridades 

harmonicas distintas. 

,~ 

! 

Ex.1-12a. Modal -Debussy, Tres Noturnos, Nuage 
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Ex.1-12b. Tonal- Beethoven, Quarteto de Cordas em elm, n214 

opus 131, 12 movimento 
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Ex.l-12c - Trans-tonal - Almeida Prado, Alfa e Beta do 

Indio 3Q movimento, Cartas Celestes, vol. II. 
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Ex.l-12d - Atonal Schoenberg Pierrot Lunaire, opus 21 
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Estrutura Ritmica 

A estrutura ritmica pode ser definida como uma estrutura de 

ordem temporal, que tern por func;&o organizar os sons na sua 

ordem espacial, atribuindo-lhes uma durac;ao. Esta durac;&o pode 

ser a mesrna de urn som para outro, ou pode variar. A interrelac;ao 

estrutural entre os componentes (altura e durac;&o) pode ocorrer 

em urn plano unidimensional (urn a voz) ou em urn plano multi

dimensional (varias vozes) . A estrutura ri tmica dimensiona e 

organiza a durac;&o de cada urn dos eventos musicais (entende-se 

por evento urn segmento temporal com urn inicio e fim), seja em urn 

unico plano (monodia)' ou em varios planos (homofonia, 

polifonia). A estrutura ritmica determina a passagem, o 

movimento, isto e, a durac;ao entre dais ou mais sons, sejam as 

alturas iguais ou diferentes. A durac;ao de urn evento e 

constituida por dois fatores: a durac;ao temporal (ordem 

explicita), valor atribuido ou ritmo, e a durac;ao dos sons 

(ordem irnplicita), isto e, a durac;&o de urn som ou de urn grupo de 

sons que se interligam pela harmonia, pela serie, por uma escala 

ou fragmento desses. Este conjunto, ou evento, tambem possui uma 

durac;ao. Uma composic;ao musical e constituida por uma sequencia 

desses segmentos que se agrupam em unidades maiores, que por sua 

vez se agrupam em con juntos, con juntos de con juntos e assim 

sucessivamente. o processo que envolve a formac;&o das estruturas 

e os seus agrupamentos em sucessao, forma urn grande conjunto de 

unidades constituidas. 
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E~; .1-13. Bach, Tema da Oferenda Musical. Cada segmento 

representa um evento com uma durayao especifica. 

superposiyao ou justaposiyao (texturas homofonica 

po1if6nica) de duas ou mais estruturas sonoras resulta em um 

processo onde os eventos musicais distribuidos em diferentes 

planoE: tendem a interagir e se interrelacionar. A mobilidade 

espacial desses planos e estruturas, ora como partes, ora como 

todo, revela a dimensao multi-temporal do fen6meno sonoro, que 

se estrutura em fun9ao da complementaridade interlinear de seus 

componentes. 

A organizayao dos sons em funyao de uma duraQao gera a 

noyao de movimento. 0 movimento e constituido pela mudanya de urn 

som para outro em funyao de uma altura e uma duracao, 

articulados na forma de impulso e repouso. Esta mudan9a pode ser 

consti tuida por estruturas ri tmicas regulares ou irregulares. 

Dizemos que uma estrutura ritmica e regular, figura 14a, quando 

os seus componentes sao formados em funcao de uma mesma durayao, 

e irregular, figura 14b, quando seus componentes possuem 

duray6es diferentes. Em urn ambito maior essas estruturas podem 

ser temporalmente organizadas por padr6es metricos cuja formayao 

agrupa as divis6es unitArias em grupos de dois, trfis, quatro ou 

mais tempos. Esses padr6es constituem os compassos. 0 conceito 

de estruturas ritmicas regulares e irregulares pode ser 

extendida para agrupamentos de sons maiores, de segmentos para 
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eventos, mostrando a interaQao entre unidades, partes e todo. 

Ex.1-14a. Bach, InvenQao nQ 14 em B~ a duas vozes. 

Ex .1-14b. Bartok, VariaQ6es Li vres nQ 140, Microcosmos, 

vol. IV. 

Urn outro aspecto da estrutura ritmica e que estas podem ser 

constituidas por unidades ritmicas discretas ou continuas. As 

unidades ritmicas discretas estao diretamente relacionadas aos 

sistemas de composiQao desenvolvidos pela musica que utiliza a 

notaQao tradicional. Os sons se manifestam na forma de unidades, 

identif:icaveis pel a sua altura e duraQao. Essas unidades sao 

estruturalmente sub-articulaveis, sejam as estruturas isoladas 

ou agrupadas e a textura linear ou multilinear, como demonstra 

o exemplo 1-15. 

Ex.1-15. Bartok, VariaQ6es Livres nQ 140, Microcosmos, vo1. 

VI. 
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Ja as unidades ritmicas continuas, figura 1-16, pertencem mais 

aos sistemas de composicao utilizados pe1a musica contemporanea, 

principamente depois da decada de 50 .. Estas unidades agem em 

funcao do todo. Essas estruturas podem se manifestar, por 

exemplo, na forma de um glissando ou de uma faixa sonora. A 

estrutura nao diferencia a ordem temporal ou espacial de seus 

componentes. 

: ::::::~~~:::::::::::::::;'~"·:-~~;;;;;;!2~~~;;~;; 
~ 

vl ' ,. 

Ex.1-16. Penderecki. De Natura Sonoris nQ 2 para orquestra. 

Estruturas [5-6] 

Para concluir podemos dizer que a estrutura sonora possui dois 

tipos basi cos de duracoes, que variam em funcao do tempo. A 

primeira e relati va a duracao de cada um dos componentes na 

formacao· da sua estrutura {micro-estrutural. E a segunda e 

relativa ao agrupamento dos componentes que cons tit uem a 

estrutura {macro-estrutura) . 

Ex.l-17. Bach, Tema da Arte da Fuga. Estrutura ritmica. 

Contraponto 1. 
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Esses dois aspectos temporais dimensionam a composiQao musical 

em funQao de seu todo, e organizam cada uma das partes em funQao 

das suas micro e macro estruturas. Neste contexte a composiQao 

musical estabelece uma rede de relac6es que se manifesta por 

sucessivos eventos. Esses eventos sao constituidos pel a 

organizaQao temporal das estruturas musicais. A duraQao de todo 

fenomeno sonoro e articulada por estruturas ritmicas. 

Estrutura Timbristica 

0 processo de organizacao das estruturas de timbres esta 

diretamente relacionado aos processes de formaQao das estruturas 

musicais. Os graus de ordem e complexidade de uma dada estrutura 

sempre foram organizados, primariamente, em funcao das relaQ6es 

estabelecidas pelos sistemas de alturas e durac6es. Os sistemas 

de timbres sempre foram utilizados em urn plano secundario, como 

meios tradutores dessas ordens (musica tradicional). A medida 

que os sistemas musicais desenvolveram-se (expansao e ruptura do 

sistema tonal) 

introduzidos, 

politonalidade, 

novos concei tos de sonoridades for am sendo 

(sistemas atonal, 

musica concreta, 

modal, 

etc) . A 

serial, ruidismo, 

ampliaQao desses 

conceitos aparecem em funQao das possibilidades existentes nos 

pr6prios componentes sonoros. Oeste processo surgiram varies 

sistemas, dentre eles o de timbres. Os timbres, vistos como 

sistema, passam a representar juntamente com os sistemas 

ritmicos, harmonicos e mel6dicos, uma nova dimensao do fenomeno 

sonoro. As estruturas timbristicas fundem-se as estruturas 

harmonicas e mel6dicas, e pass am a ser concebidas 

simultaneamente. Por exemplo, uma estrutura mel6dica ou 

harmonica se manifesta em funQao de urn determinado timbre, como 
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ocorre no "Prilude 6 L'Apris-midi d'un Faune'', de Debussy. 

Ex.l-18. Debussy, Prilude a ''L'AprAs-midi d'un Faune''. 

Assim surgem as ''harmonias de timbres", (Pascoal, 1990) 5 melodia 

de timbres, e ati contraponto de timbres. 

Na "harmonia de timbres" os acordes sao desprovidos de 

qualquer funcao harmonica. Esses acordes possuem uma 

configura<;:ao pr6pria, e sua sonoridade resulta basicamente em 

fun<;:ao das suas ressonancias. 

ryrl Lf, , , 

. ~ pn I' rm . 
f' 

Ex.l-19. Constela<;:ao III Eridanus, (0 Rio) 7Q movimento, 

Cartas Celestes, vol. II. 

Na melodia de timbres (Klangfarbenmelodie), os componentes 

mel6dicos podem ser criados por uma sucessao de timbres e 

alturas diferentes. A melodia e ordenada por varios segmentos, 

e estes sao estruturalmente distribuidos em fun<;:ao de diferentes 

timbres. 
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Ex.l-20. Webern, PeQas para Orquestra, opus 10: nQ 4. 

Ja o contraponto de timbres pode resultar pela justaposiQao de 

planos lineares, ou multilineares (planos mel6dicos ou 

harm6nicos). Isto e, 0 fator primario de formaQao dessas 

estruturas deve ser projetado em planos que contenham melodia de 

timbres, ou harmonia de timbres, ou algum outro tipo de 

sonoridade. 
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Ex.l-21. Penderecki, De Natura Sonoris n2 2 para Orquestra. 

Estrutura 26. 

Pelo exposto, o timbre passa a ser urn componente gerador de 

estruturas sonoras. Assim, os instrumentos musicais responsaveis 

em grande pa~te por estas mudanyas passam a ser utilizados em 

funQao da descoberta de novas sonoridades. Essas descobertas 

redimensionam por completo as teorias formuladas pelos sistemas 

da musica tradicional. o some desdobrado em varios componentes, 

e passa a ser organizado como urn complexo sonoro. 

Essas novas sonoridades tornam-se urn dos principais meios 

de organizayao dos sistemas musicais durante o seculo XX, 

principalmente os sistemas timbristicos. Estes sistemas possuem 

uma quantidade enorme de relaQ6es. Alem das melodias, harmonias 

e contraponto de timbres, essas estruturas pod em ser 

constituidas por sonoridades homogeneas e nao homogeneas, 

discretas ou continuas, e ainda possuirem altura determinada ou 
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indeterminada. Toda estrutura de timbres e considerada homogenea 

quando e formada por urn anico instrumento, ou urn anico grupo de 

instrumentos. 

,PP 

Ex.l-22. Penderecki, De Natura Sonoris n2 2 para Orquestra. 

A estrutura e considerada nAo homogenea quando e formada por 

mais de urn instrumento, ou urn grupo de diferentes instrumentos. 

Ex.l-23. Penderecki, Quarteto de Cordas n2 2. 

A estrutura de timbres e dita continua quando uma mesma 

sonoridade se prolonga, sem interrupc6es, durante urn certo 

periodo de tempo. 
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Ex.l-24. Penderecki, De Natura Sonoris nQ 2. 

E a estrutura torna-se discreta quando e formada de varias 

unidades, agrupadas por varios segmentos de durac6es regulares 

ou irregulares. 

Ex.l-25. Penderecki, Quarteto de Cordas nQ 2. 

As estruturas de timbres podem ainda ser constituidas por sons 

de alturas determinadas, e sons de alturas indeterminadas. A 

estrutura possui altura determinada quando o som que organiza 

essa estrutura possui uma vibracao de frequencia regular (sons 

musicais). 
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Ex.l-26. Penderecki, Quarteto de Cordas no2. 

A estrutura possui altura indeterminada quando os sons 

produzidos tern uma vibra9ao cuja frequencia e irregular. Esses 

dois aspectos dos componentes sonoros surgem principalmente em 

fun9ao dos sistemas de timbres. 

Ex.l-27. Penderecki, Quarteto de Cordas nQ 2. 

A combina9ao de varias estruturas sonoras ordenadas em fun9ao de 
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urn sistema de timbres perrnite introduzir urn outro conceito: 

Modulacao de timbres. Podernos dizer que a rnodulacao de timbres 

consiste ern urna sucessao de sonoridades que rnudam em funcao de 

sutis alterac6es seja pelo uso de diferentes registros (grave, 

medio, agudo) nos instrumentos, ou por outra alteracao seja na 

dinamica (crescendo, descrescendo, ou decaimento), ou ainda a 

formacao de passagens, organizadas por uma nova cornbinacao 

instrumental, ou por qualquer outra fonte sonora (rnusica 

concreta, e musica eletr6nica). 

,. m· 

Ex.l-28. Penderecki, De Natura Sonoris nQ 2. 
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C>RDEM: <XlNCEI'IOS DE ORDEM EM MUSICA 

Urn dos atributos essenciais dos sistemas de composiGao e a 

ordem. A ordem pode ser interpretada como urn fen6meno basico de 

qualquer estrutura musical sujeita a urn conjunto de relaGoes 

definidas em funGao da sua altura, duraGao, timbre e 

intensidade. A composiGao musical como urn todo e articulada por 

uma sequencia de estruturas, em constante desenvolvimento, cuja 

distribuiGao dos componentes gera varios niveis de ordens. Essas 

ordens podem ser classificadas como: (I) a ordem interna que 

rege a formaGao de cada uma das estruturas, (II) a ordem 

temporal com que essas estruturas sao arranjadas, isto e, a sua 

sequencia, (III) a ordem de importancia que e atribuida a cada 

estrutura de acordo com sua funGao, (IV) a ordem com que sao 

organizadas as partes e o todo, (V) a ordem que estabelece as 

relaGoes explicitas e as relaGoes implicitas de cada estrutura, 

entre unidades, partes, e todo, (VI) e finalmente os padroes que 

sao formados em funGaO do grau de recorrencia de cada estrutura. 

De acordo com essa classificaGao, a composiGao musical pode ser 

analisada como urn conjunto de estruturas que se processam em 

funGao de determinadas ordens que se desdobram gerando 

multiples niveis de ordens. 

Ordem Interna das Estruturas 

Toda estrutura musical possui uma configura9ao interna, que 

se manifesta de acordo com a ordem temporal e a ordem espacial 

dos componentes. Esta ordem constitui a natureza da estrutura. 

Esta ordem ocorre, primeiramente, em fun9ao de uma escolha, ou 

uma seleGao do material sonora a ser empregado. A ordem gerada 
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pelos componentes na estrutura, implica ern uma sequencia de 

procedimentos que serao adotados ern funcao dessa rnesma ordern. ou 

seja, a forma e a funcao das estruturas subsequentes estarao 

diretamente relacionadas corn a ordern apresentada pela estrutura 

inicial. A estrutura inicial e caracterizada ern funcao de uma 

selecao que deterrnina qual o sistema musical que sera utilizado. 

Neste prirneiro exernplo a estrutura inicial, na voz 

superior, e forrnada por uma sequencia de notas arpejadas, que 

constituem o acorde de em. Cada uma das notas do acorde esta 

distribuida em funcao de uma mesma duracao. Na voz inferior 

aparece uma outra estrutura, formada pel a rnesma sequencia de 

notas tambem arpejadas (acorde de em). Nessa sequencia as notas 

sofrem urn processo de derivacao em relacao a ordem temporal e a 

ordem espacial. A ordern temporal apresenta urn processo de 

diminuicao em relacao a estrutura da voz superior. 

Ex.2-1. Bach, Canon Perpetuo n2 2. Oferenda Musical. 

De acordo com o material selecionado (acorde de Cm), e 

armadura de clave, podernos dizer que a composicao esta baseada 

no sistema tonal, mais precisamente, na tonalidade de em. As 

estruturas encontram-se linearmente distribuidas em dois planos 

distintos. A sobreposicao desses dois planos resul ta em urn 

processo contrapontistico, onde cada uma das vozes pode se 

comportar de acordo com sua funcao linear, ou de acordo com sua 
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funcao interlinear. Isto ~. os dais planes sonoros interagem e 

apresentam-se simultaneamente. 

1 

' 

Ex.2-2. Interacao dos planos horizontal e vertical do Canon 

Perpetuo n2 2. 

Neste segundo exemplo, existem duas estruturas formadas por 

dais segmentos de tres notas. o primeiro segmento e constituido 

pelas notas 

primeiro segmento configura-se em funcao da relacao intervalar 

[11-4], e o segundo da rela<;:ao intervalar simetrica [4-11]. As 

duas estruturas apresentam uma configuracao espacial, de relacao 

simetrica, que origina a funcao da ordem intervalar. De acordo 

com o material selecionado a estrutura a [A] e formada pelo 

segmento [BLB~-D~], e a estrutura [B] e formada pelo segmento 

[Ei-G!-FI]. A partir desses dados podemos dizer que o material 

utilizado na formacao das estruturas e uma serie, e que a 

composicao musical sera desenvol vida em funcao desse sistema 

serial. 
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Ex.2-3. Webern, Concerto opus 2~ para Nove Instrumentos, 12 

movimento. 

Como no exemplo anterior as duas estruturas encontram-se 

distribuidas em dais planes lineares distintos. A sobreposicao 

dessas duas estruturas tambem result a em urn processo 

contrapontistico. A ordem temporal (estrutura ritmica), assim 

como no prime ira exemplo, ocorre tambem par urn processo de 

deri vacao. A estrutura [ B] deriva da estrutura [A] par urn 

processo de aumentacao. De acordo com a interrelacao linear 

entre OS dais planes ocorre urn contraponto ritrnico, um 

contraponto de alturas, e urn contraponto de timbres. 

Neste terceiro exernplo, a estrutura e constituida por uma 

sucessao de sons com altura indeterminada, distribuidos em dez 

pianos linearrnente distintos, e com urna ordem temporal que varia 

em funcao de cada entrada e, principalmente do timbre que 

realiza cada uma dessas entradas. Num plano geral os timbres 

estao divididos em quatro grupos: violinos, violas, violoncelos 

e contra-baixos. De acordo com o material selecionado, podernos 

dizer que a cornposicao esta primariarnente baseada num sistema 

que utiliza os timbres e sonoridades de altura indeterminada. 
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Ex.2-4. Penderecki, Tren6dia para as Vitimas de Hiroshima. 

Estrutura 1. 

Deste modo, o sistema de timbres passa a constituir a ordem 

basica de organiza9ao dessas estruturas, e as ordens temporal e 

espacial desse evento constituem ordens de carater secundario. 

A sobreposi9ao linear de cada uma dessas estruturas resul ta, 

entao, ern urn contraponto de timbres. 

Ordem Sequencial 

A composi9ao musical e ordenada por urn fluxo constante de 

eventos que se organizam em fun9ao de estruturas que produzem urn 

constante desenvolvimento. Este desenvolvimento ocorre por 

mudan9as sucessi vas geradas pelo proprio movimento de urn som 

para outro, ou de urn grupo de sons para outro, decorrentes da 

propria estrutura temporal, propriedade inerente dos fen6menos 
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sonoros. Este processo de mudancas sucessivas A caracterizado 

principalmente por urn arranjo interne dos componentes na 

organiza.;ao da estrutura. Toda estrutura A submetida a uma 

mudanca quando surge urn novo componente que articula essa 

estrutura, e passa a exigir urn novo rearranjo, uma nova ordem 

estrutural gerada em funcao desse componente. Essas mudancas 

tornam-se aparentes principalmente em funcao da textura. 

Qualquer alteracao na ordem das estruturas, seja por uma simples 

mudanca de ordem dos componentes, ou pelo surgimento de urn outro 

som que nao pertence a aquela determinada estrutura, se 

manifesta por uma mudanca imediata em relacao a textura. Assim, 

podemos dizer que toda mudanca articula e rearranja os 

componentes musicais em funcao de uma nova textura, e que toda 

mudanca de textura significa uma nova estrutura. Este processo 

continuo ordena o fluxo constante dos eventos musicais. 

Na musica tonal esta sucessao A marcada em funcao das 

progressoes harm6nicas, e das estruturas que estas configuram. 

Neste primeiro exemplo, o [c.l] A estruturado em funcao do 

acorde de em, (e-E~-G), ou t6nica {I). No [c.2], na voz inferior 

aparece o [BI], que nao pertence a estrutura de em. Esta nota, 

sendo estranha a estrutura, exige urn rearranjo dos componentes 

para que seja formada uma nova estrutura. Esta mudanca, que 

estruturalmente configura o acorde de [G-B'-Dl, ou dominante {V), 

pass a a consti tuir urn a progressao harm6nica. 0 [A~] , na voz 

superior, nao pertence a estrutura da I de em, nero a estrutura 

de V de GM. Este componente promove uma nova mudanca, urn novo 

arranjo estrutural, que inc lui a mudanca de direcao na voz 

inferior. o A~ estrutura o acorde de subdominante IV, [F-A•-e]. 

0[ sl] no [c.3] da voz superior marca uma nova mudanca, que se 

reflete inclusive na quebra de movimento por graus conjuntos na 
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voz inferior. Esta quebra, causada pelo acorde de v7 [G-B Ln-F] , 

tern a funcao de articular a estrutura. Neste exemplo, as 

mundancas formaram uma progressao harmonica baseadas nas funcoes 

[I-V-iv-V]. 

• • 

Ex.2-5. Bach, Canon Perpetuo n2 2. Oferenda Musical. 

Neste segundo exemplo, a estrutura como urn todo e 

articulada por quatro segmentos de tres notas, que constituem 

uma serie de doze sons. Estes segmentos, por sua vez, formam 

quatro estruturas que chamaremos de [A, B, c, D] 

respectivamente. As mudancas em cada uma dessas estruturas 

processarn-se em funcao da duracao (ou ordem temporal) , dos 

timbres (ou sistema de timbres), e dos sistemas de alturas, 

articula:9oes, e dinamica. Em cada urna dessas estruturas o 

sistema de altura e organizado em funcao da seguinte ordem 

intervalar: 

Ordem intervalar 

A[BLB 1-Di] B [EI-Gi_FI] 

Reducao numerica dos intervalos0 

A[ll-4] B [4-11] C [4-1] D [ 1-4] 

A ordem intervalar entre as estruturas [A e B], e [C e D] mostra 
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que estas se dividem em dois grupos, em fun~ao de uma rela~ao 

simetrica, e ainda os grupos das estruturas [C e D] formam uma 

simetria de rota~ao em rela<;:ao as estruturas [A e B] 

FltHe 

Oboe 

Klnrlnelta • 

Horn • 

Trompela • 

Poaaune 

Ex.2-6. Webern, Concerto opus 24 para Nove Instrumentos. 

Cada uma das estruturas [A, B, C, D] possui uma ordem 

propria. A ordem que configura estruturas resulta pela uniao de 

varias sub-ordens. Estas sub-ordens sao constituidas pelos 

sistemas de timbres, articula~ao, dinamica, altura e dura~6es. 

Neste exemplo as mudan~as articulam a serie de doze sons atraves 

de quatro segmentos que sao estruturados em fun<;:ao de ordens 

pre-determinadas. A organiza<;:ao de uma nova estrutura e obtida 

por urn rearranjo interno dos componentes. Na musica serial as 

mudan<;:as sao marcadas pelo esgotamento da serie, e pelos 

agrupamentos das estruturas que a configuram. As duas fun<;:6es 

mais evidentes que marcam esta sucessao, alem da propria serie, 

sao as mudan~as na te:\:tura, e nos timbres. Este procedimento 

pode ser utilizado na analise das demais estruturas. 

Neste terceiro exemplo e introduzida uma mudan<;:a a partir 

da segunda estrutura, que se processa por uma varia<;:ao no 
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sistema de altura, (oscila<;:ao de frequencia) Esta variacao 

opera em tres niveis: sons continuos ou nao articulados nas 

cordas inferiores, vibrato rapido nas violas, e vibrato len to 

nas cordas superiores. Esta mudanca tambem e marcada por uma 

variacao subita no sistema de dinamica (o ff muda para j). Os 

vibratos lentos e rapidos, 

u•------------------------------------.~.,'J~~~~~~~~~---

~~------------------------- .. ~.~~~--------~~~~~ 
~~------------------------------.- •• ~ .. 7!----~---r~--~~~ 

~~--------~~--------------~~, u:b :f 

:•--------------------------------~~------------~ ff ~~ 

ff------------------~ .. 7.~!~------------------

ff----------------------------.. .,. •. ~.f--------------------

" . . . . . . f1'- ----.. -:,-. !,...-------------------.:. 

1-- ----- _-- -_ . --ff·-__ -_----_ -__ -_-,f-... -_-_-_-_-_-_~~------~---------:..,:"":.;.•'"'::~~~~~~~~~~~~~~~~~~: 
'15" 

Ex.2-7. Penderecki, Tren6dia para as Vitimas de Hiroshima. 

Estruturas 1 e 2. 

constituem novos componentes. Estes componentes indicam que a 

estrutura necessita de urn rearranjo interno, uma nova 

organizacao. Estas articulac6es dos sons dividem cada uma das 

estruturas em tres planos distintos, e formam contraponto de 

timbres. 
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Ordem de Importfincia 

Na composi<;ao musical as estruturas podem ser classificadas 

de acordo com sua importancia e capacidade de gerar, ou 

articular, novas estruturas. Essas estruturas podem assumir 

fun<;oes primarias ou fun<;oes secundarias, dependendo do 

potencial de cada uma. As estruturas primarias organizam-se em 

fun<;ao de uma sele<;ao de componentes (timbres, alturas, ritmos), 

que irao de certo modo implicar em uma sucessao de 

desdobramentos. Esses componentes irao constituir a base ou o 

plano de referencia da obra. Em fun<;ao dessa sele<;ao as demais 

estruturas, passam a se desenvolver. Nessas condi<;oes, as 

estruturas estao sujeitas a um processo de organiza<;ao dentro de 

um plano, que ira gerar uma sequencia de ordens. Esta sequencia 

resulta pelos desdobramentos sucessivos das estruturas musicais, 

que possuem uma independencia relativa por estarem condicionadas 

as fun<;Oes primarias ou secundarias. Assim, a ordem e o grau de 

importancia atribuida a cada uma das estruturas pode ser 

revelado em fun<;ao das similaridades e diferen<;as que coordenam 

cada urn a das sequi'mcias em rela<;ao as partes e ao todo. A 

classifica<;ao das estruturas musicais em fun<;ao do seu plano de 

ordens introduz no<;6es fundamentais sobre as organiza<;6es 

hierarquicas. 

Qualquer composi<;ao musical possui uma organiza<;ao 

hierarquica. Esta hierarquia ocorre principalmente em fun<;ao do 

material selecionado e das organiza<;6es estruturais que ele 

constitui. Esta sele<;ao e feita, geralmente, em fun<;ao de um 

sistema musical e de um sistema de composi<;ao. _\s fun<;6es 

estruturais estabelecidas por um determinado sistema constituem 

a ordem primaria, e suas deriva<;6es as ordens secundarias. De 
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acordo com essa afirmacao pode ser 

classificada em funcAo dos niveis de organizacao. 

Neste exemplo esses quatro segmentos de tr&s notas formam 

uma serie de doze sons. Esses segmentos distribuem a serie a 

partir de uma ordem intervalar, ritmica, e timbristica. Os 

segmentos, assim come seu:~ componentes estao dispostos 

sucessivamente de acordo com uma ordem linear. 

Ex.2-8. Webern, Concerto opus 24 para Nove Instrumentos. 

A serie que forma esta estrutura serA transposta onze vezes; a 

ordem dessas transposic6es serA realizada em funcAo da sua ordem 

inversa. As transposic6es da serie inicial, e as transposic6es 

da ordem inversa geram uma matriz quadrada, possibilitando centc 

e quarenta e quatro vers6es diferentes dessa serie. Essas 

vers6es compreendem a ordem original (Po) a ordem retr6grada 

(Ro), a ordem inversa (Io), e a ordem retr6grada da inversa 

(Rio). 
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Ex. 2-9. serie utilizada no Concerto opus 24 de Webern e 

suas transposic6es. 

Em fun.;ao des sa organizacao, a serie original (Po) consti tue a 

ordem primaria, e as suas deri vac6es ( Io, Ro, Rio) as ordens 

secundarias. Este concerto possui tres movimentos, e todos sao 

construidos tendo esta serie como base. 

Neste outro exemplo, este tema e formado por uma sucessao 

de sons, linearmente compreendidos no campo harm6nico de Cm. 

Isto se verifica a partir da armadura de clave, da triade de Cm 

nos dois primeiros compasses, e da termina<;:ao cadencial no 

ultimo compasso. 

e ''l : I i<j j 9 j! ; <, 
I 

~e ;F • h7 <._/ Pi -+- ~" c 
' ... ';+ ... ... -

Ex.2-10. Bach, Tema da Oferenda Musical. 
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Num primeiro plano, a estrutura forma uma sequencia linear 

descendente de ordem escalar, que inclui todos os sons da 

tonalidade de [Cm] . Simul taneamente em um plano secundario, 

esses sons sao intercalados por notas de passagens cromaticas. 

Essas notas estao metricamente posicionadas nos tempos fortes. 

Isto provoca um deslocamento das func6es estruturalmente 

consonantes. Todas as notas da sequencia escalar de em, estao 

localizadas nos tempos fracos, ou nas partes fracas do tempo 

(com exce<;ao do penultimo compasso) De acordo com urn a 

classificacao hierarquica a tonalidade de Cm constitui a ordem 

primaria, e as notas de passagem cromaticas constituem a ordem 

secundaria. Este grafico esboca melhor os graus de ordens dessa 

estrutura. 

1$ 
J 

) J ~ 'I 
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Ex.2-11. Projecao hierarquica do Tema da Oferenda Musical. 

Ordem das Partes 

A composicao musical e constituida pela juncao de varias 

partes que se organizam de acordo com urn sistema de composicao. 

Este sistema (ou sistemas) faz uso de determinados processes que 

sao utilizadas na construcao e desenvolvimento de determinadas 

estruturas. Essas estruturas, em funcao do grau de similaridade, 

se agrupam para formar as partes. Essas partes sao organizadas 

de acordo com sequencias pre-estabelecidas. Estas sequencias, ou 
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ordens das partes, referem-se a configuracao da forma, ou ainda, 

a forma pode ser projetada em funcao de algum outro esquema 

organizativo. 

Cada uma das partes articula as estruturas musicais em 

funcao de uma identidade tematica, que compreende as atividades 

harmonicas, mel6dicas, ri tmicas e t imbris ticas. Cad a urn a das 

partes possui sua identidade propria (mesmo que o sistema 

utilize processes de repeticao) . Nas composic6es que sao 

estabelecidas pelos processes contrapontisticos, as partes 

correspondem a sec6es. Essas sec6es podem ser definidas pelos 

desdobramentos do tema que geralmente envol vern mudancas de 

textura. Tomemos como exemplo a primeira parte da Invencao nQ 6 

de Bach. A qui a prime ira mudanca ocorre a partir do [c. 5] 

indicando uma inversao das duas vozes (contraponto inversivel). 

Esta inversao corresponde a segunda entrada do tema. Nesta 

invencao a exposicao tematica e feita de duas entradas e e 

concluida no primeiro tempo do [c.9]. A seguir, e iniciado o 

prime ira epis6dio, que e form ado por fragmentos extraidos do 

tema. Nesta parte ocorre uma terceira mudanca no [c.18] onde se 

inicia a preparacao cadencial para concluir o epis6dio. Esta 

parte e articulada por duas mudancas que podem ser classificadas 

como: Exposicao Tematica [c.l-9], epis6dio [c.9-20]. o epis6dio 

e articulado nos tres ultimos compassos para a preparacao da 

cadencia, [c.lS-20] 
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Ex.2-12. Bach, Inven9ao nQ 6 em EM a duas vozes. 

A mudan9a de textura e urn dos fatores determinantes na 

defini9ao das partes. Toda mudan9a envolve urn rearranjo interno 

dos componentes. Este arranjo pode ocorrer em fun9ao de uma nova 

sequencia harmonica, ou pel a introdu9ao de uma nova id€!ia 

tematica, ou mesmo por urn a transforma9ao de temas 

apresentados. A ordem entre as partes e o todo depende 

fundamentalmente de tres fatores: 1) da estrutura do tema, ou da 

ideia tematica apresentada, 2) do sistema musical empregado, 3) 

e do processo utilizado para desenvolver este sistema. 

Ordem Implicita e Ordem Explicita 

Ate aqui, a ordem das estruturas musicais foi abordada em 

fun9ao do aspecto sequencial (ordem que assegura o processo de 
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continuidade). No entanto, a ordem possui outros niveis de 

manifestac:;:ao. 

inerente das 

A capacidade de transformac:;:ao, 

estruturas musicais, urn dos 

propriedade 

conceitos 

fundamentais que coloca em evid~ncia as ordens subjacentes ou 

implicitas. As estruturas musicais, geralmente, sao submetidas 

a processos de desdobramentos. Esses processos revel am 

diferentes aspectos de uma dada ordem, e constituem urn meio para 

que as estruturas passem a se organizar em outros niveis. Neste 

caso, a ordem implicita e o fator determinante na forma<;:ao do 

processo que definira novos niveis de resoluc:;:ao, seja na 

harmonia, melodia, ritmo, na forma, ou combina<;:ao dessas. Toda 

ordem implicita existe potencialmente dentro de uma ordem 

explicita, e pode ser objeto de sucessivos desdobramentos. Este 

procedimento pode ser aplicado as estruturas de uma composic:;:ao 

em particular, ou ainda a uma serie delas, se possuirem urn mesmo 

tema, uma serie, ou outras estruturas sonoras, como ocorre com 

a Arte da Fuga, a Oferenda Musical de Bach, ou as Cartas 

Celestes de Almeida Prado. Na realidade, ordens desta natureza 

estao diretamente relacionadas aos processos de variac:;:ao e 

derivac:;:ao. 

Muitas vezes as ordens implicitas desdobram simultaneamente 

com a finalidade de estruturar diferentes niveis (considerando 

que cada voz corresponda a urn determinado nivel). Neste exemplo, 

o tema da Arte da Fuga e apresentado em tr~s versoes diferentes. 

Na voz inferior (baixo) o tema e apresentado em diminui<;:ao 

ri tmica em relac:;:ao ao tema original, e com algumas not as de 

passagem complementando a estrutura harmonica de [Dm]. Na voz 

superior (soprano) o tern a aparece em diminui<;:ao ri tmica em 

rela<;:ii.o a prime ira entrada, e invertido em rela<;:ao ao tema 

original. Tambem apresenta algumas notas de passagem. Na 



46 

terceira entrada intermediaria (contralto) o tema aparece na 

posicao original, apresentando a mesma estrutura ritmica que a 

voz do soprano, e a mesma estrutura mel6dica que a voz do baixo. 

Na quarta entrada (tenor) os dois primeiros compassos possuem a 

mesma estrutura ritmica e mel6dica que a voz do soprano. Este 

exemplo ilustra a manifestacao de uma ordem implicita que ocorre 

simultaneamente atravAs de tr@s vers6es diferentes, de urn rnesrno 

terna. 

* * 
,._ - - 'c -
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Ex.2-13. Bach, Fuga n2 6 ern Estilo Frances. 

Muitas vezes as ordens implicitas sao geradas 

sequencialmente ern funcao de urn a transformacao da ordern 

explicita, ou ordern original, como rnostra o Canon Perpetuo da 

Oferenda Musical. Este exernplo ilustra o processo de formacao da 

ordern de ordens, ou ern outras palavras, rnostra como urn nivel 

gera o outro. Aqui a ordern implicita se rnanifesta a partir do 

[c.lO], quando a voz superior rnuda para a voz inferior, e a voz 

inferior passa para a voz superior (contraponto inversivel). 

Esta pode ser considerada a prirneira rnudanca de ordern. A segunda 

ocorre quando as vozes sao escritas na sua ordern reversa. Neste 

processo, o final das duas vozes coincide corn o corneco. Deste 

modo o Canon torna-se perpetuo. 

Obs. As duas mudancas ocorrern simultanearnente. 
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Ex.2-14. Bach, Canon Perpetuo n• 2. Oferenda Musical. 
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Estes exemplos demonstram que a partir de uma determinada ordem 

podemos obter outros niveis de ordens em uma mesma composiQao ou 

em composiQ6es 
. 1 

d1ferentes'. Este processo constitui urn dos 

principais recursos estruturais para se obter a unidade musical. 

Ordem de Recorr~ncia: Padrao 

Padrao em musica pode ser definido como uma estrutura de 

ordem regular, com uma configuraQao espacial e temporal que se 

caracteriza por urn processo de repetiQao. Os padroes constituem 

urn dos principais meios para se atingir o maximo grau de 

coerencia entre as unidades, partes e todo. Os padroes geram 

sequencias de carater temporal em funQao das estruturas sonoras 

que se repetem, ou sao submetidas a algum processo de 

transformaQao. Muitas vezes os padroes se formam para organizar 

estruturas maiores. Estas estruturas constituem a composiQao 

musical, que pode ser percebida em funQao das suas partes 
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principais, e das suas partes secundarias. Grande parte das 

estruturas secundarias, derivam-se das originais. :'Jo entanto, 

isto nao provoca nenhuma altera<;:ao no processo que utiliza a 

recorr§ncia como meio de organizar a intera<;:ao entre cada urn dos 

niveis estruturais. Ao contr<lrio, est as estruturas, na 

realidade, constituem um prolongamento das estruturas originais, 

e estes prolongamentos se extendem aos processes de repeti<;:ao na 

forma de desenvol vimento. Os limi tes ou diferen<;:as entre a 

estrutura original e suas form as derivadas tornam-se 

imperceptiveis em fun<;:ao dos componentes estruturais que definem 

cada uma das passagens, que articulam essas mudan<;:as de maneira 

mais equilibrada possivel. A recorrencia e uma forma de fixar 

temporalmente os padroes sonoros. 

Urn dos exemplos claros de recorrencia verifica-se na 

Inven<;:ao nQ 1 em C~ de Bach. A estrutura que da origem a toda 

composi<;:ao e apresentada no [c .1], na sua forma original, e e 

cons tit uida de duas partes: que chamaremos de P. e 8] A 

estrutura [2\] corresponds ao motivo, e a estrutura [8] ao 

(~on t ra -mot i vo. 

Subdi\-idiremos ainda a estrutura _\ em duas r:'artes ,1 que 

chamaremos r1e [al r;:. a2]. .:; prime ira mudan<;a ocorre no [c. 3] 

'['lando [A] /o inverticlo •? :;equenciado na \'OZ superior, e [al] e 

aumentado e tambem sequenciado na voz inferior. A partir daqui, 

o restante da composic;<'i.o 8 baseada em alguma dessas duas 

\·ers6es; [_\), na posi<;ao original, ou [_\] i.nvertido, 0 [al] 

.Jumentado. t·ma 1\lti.ma mudarH;a oco1cre quando [all, aparece pela 

primeira vez :invertido em aumenta<;Eio e sequenciado no [c.19]. 

Este PXempl~~ jlustr;i ramo quG urn padr§o, ~1ma estrutura 4a c)rdem 

regular, pode ser submetida a um processo de recorrencia, na 

formacao de unidades, se<;:6es, e de toda composi<;:ao. 
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Ex.2-15. Bach, Invencao n2 1 em CM a duas vozes. 
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RepresentaQao do plano hierarquico que constitui os 

sistemas de composiQao em funQao de sua rede de relaQ6es. 
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Hierarquia em musica pode ser considerada uma rede de 

rela96es que se projetam em diferentes planos denominados niveis 

hierarquicos. Esses niveis formam-se pela sele9ao de 

determinadas 

importancia 

estruturas, classificadas 

que se configura em 

segundo uma 

funQao dos 

ordem de 

processes 

organizativos que envolvem a formaQao dos sistemas de 

composiQao. Estes sistemas sao articulados por estruturas que 

mantem urn grau de intera9ao simultanea entre os niveis de ordem 

primaria e os niveis de ordem secundaria. Os niveis de ordem 

primaria sao constituidos pelas estruturas fundamentais, as 

quais contem informaQ6es sobre a configuraQao sonora da 

estrutura e o sistema que a organiza (tonal, trans-tonal, 

serial, timbristico, ritmico, etc.). Essas estruturas atuam como 

base do sistema, e constituem o plano de referencia da obra. Ja 

os niveis de ordem secundarios sao constituidos por estruturas 

com uma funQao de subordinaQao em relaQao as de ordem primaria. 

Essas estruturas podem ser subdivididas e denominadas de 

estruturas derivadas e estruturas complementares. As derivadas, 

como o pr6prio nome sugere, resultam por urn rearranjo interno 

dos componentes da estrutura principal, seja por inversao, 

retrogradaQao, modulaQao, sequenciaQao, transposiQao, etc. As 

complementares, tern a funQao de conectar ou preencher os espaQos 

sonoros que eventualmente existam nos niveis de ordem primaria. 

Essas estruturas possuem urn a fun9ao ornamental, e sao 

constituidas principalmente por acordes e notas de passagem, 

pequenos agrupamentos de sons, bordaduras, apojaturas e 

glissandos. Na realidade as estruturas complementares podem 

resultar por desdobramentos das estruturas derivadas ou das 

estruturas de ordem primaria. 

A ordem hierarquica abrange varias dimens6es do fen6meno 
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sonoro. Pode se manifestar atraves: 1) da sequencia que envolve 

a organizacao de unidades estruturais em motivos, semi-frases, 

frases, periodos, periodos duplos, sec6es, partes, etc., 2) da 

estrutura tematica, 3) da organizacao sequencial dos eventos, 

(sec6es, partes, movimento), 4) do sistema musical utilizado na 

articulacao e formacao dessas estruturas. Essas manifestac6es 

constituem os planos de organizacao da composicao, e demonstram 

o aspecto multi-estrutural que envolve a estruturacao dos niveis 

hierarquicos. Cada urn desses niveis pode posteriormente 

desdobrar-se em funcao do seu pr6prio plano hierarquico. 

Urn dos exemplos claros deste tipo de organizacao verifica

se na musica tradicional, mais propriamente na musica do periodo 

tonal. As composic6es desse periodo demonstram, passo a passo, 

o processo que envolve a organizacao e articulacao das 

estruturas e a ordem dos agrupamentos na formacao das partes e 

sub-partes. As unidades estruturais, ou componentes, se 

configuram e formam moti vos, moti vos se agrupam para formar 

semi-frases, semi-frases para formar frases, frases para formar 

periodos, periodos que se combinam para formar periodos duplos, 

periodos duplos para formar sec6es, sec6es para formar partes, 

e assim sucessivamente. Este processo constitui um meio pelo 

qual a ordem hierarquica pode organizar suas estruturas no 

sistema. 
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Ex.3-1. Mozart, Sinfonia n• 40 em Gm K550, 4• Movimento. 

Este tipo de procedimento pede variar considerando que existam 

outras formas de representa~ao das organiza~6es hierarquicas. Em 

outros sistemas, fora do sistema tonal, as estruturas possuem 

fun~6es mais autonomas. Isto e, os niveis hierarquicos 

organizam-se em fun~ao de uma determinada estrutura que pede ser 

um fragmento, um segmento, uma serie, um modulo, ou um outro 

evento. Embora o conteudo sonoro varie de um sistema para outro, 

o processo organizativo se desenvolve em funQao das relaQ6es que 

ordenam aquela determinada estrutura. Os niveis hierarquicos sao 

articulados em funQao de uma ordem dirigida a aquela determinada 

estrutura. 
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Ex.3-2. Almeida Prado. Grande Nuvens de Magalhaes. Cartas 

Celestes, vol. II. 12 Movimento. 

Neste exemplo a estrutura e formada de cinco segmentos, que 

serao chamados de [A, B, C, D, E] respectivamente. A estrutura 

e baseada na serie harmonica de [A] . Os segmentos em sequencia 

consti tuem uma grande ressonancia da serie harmonica de [A] . 

Simultaneamente, a ordem dos segmentos coincide com a ordem que 

origina a ressonancia da propria serie. Isto significa que esta 

sequencia constitue a propria ordem hierarquica da serie. Os 

segmentos [A, B, C, D, E], sao formados respectivamente por 

grupos de [ 4, 6, 8, 9, 9] componentes. Neste caso a ordem 

hierarquica resulta pela propria sequencia que envolve a 

organizayao dos segmentos [A, B, C, D, E]. 
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Ex.3-3. Proje9ao hierarquica da Grande Nuvem de Magalhaes. 
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Num outro plano, a ordem hierarquica se manifesta em funcao 

da estrutura tematica da obra. Esses temas constituem a base, o 

plano de referencia do sistema, o meio onde todo o fenomeno 

sonoro se realiza. Grande parte dos sistemas de composicao se 

desenvolve em funcao de uma determinada estrutura, e dos 

desdobramentos que ocorrem em funcao dela. Esta estrutura pode 

ser formada por urn motivo, ou uma frase, uma sequencia harmonica 

(tonal ou nao-tonal), ou ate mesmo uma serie. Projetada em urn 

plano hierarquico, a estrutura tematica serve para organizar 

frases, periodos, secoes, partes, ou em urn outro contexto, 

eventos ou m6dulos. Ela sera considerada uma estrutura de ordem 

primaria em funcao do seu grau de recorrencia, e em funcao da 

sua capacidade de organizar as diferentes partes, ou sec6es, na 

sua forma original, e sua forma derivada; seja por inversao, 

modulacao, sequenciacao, transposicao ou algum outro tipo de 

mudanca. Neste caso a estrutura derivada sera considerada uma 

ordem secundaria. A predominancia de uma determinada ordem, 

preferencialmente na sua forma primaria, constituira a estrutura 

tematica da obra. 

Tomemos como exemplo a Invencao n2 1 em CM de Bach. Neste 

exemplo a estrutura inicial que chamaremos de 

formada pelos componentes [C, D, E F, D, 

[a l no [c. 1] , e 

E, C, G]. Esta 

estrutura constituira a estrutura fundamental, ou o plano de 

referencia do sis tern a. Todos os eventos serao organizados a 

partir dela, e em 

ordem derivada. 

funcao dela, 

As duas 

na sua ordem original e na sua 

primeiras mudancas ocorrem 

simul taneamente no inicio do epis6dio, no [c. 3] , quando a 

estrutura [a] sofre derivacao por inversao na voz superior, e 

aumentacao da primeira parte de [a] na voz inferior. Com excecao 

de uma nova mudanca da primeira parte de [a] no [c.19] por 
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inversao, na voz inferior, o restante do sistema e organizado em 

fun<;:ao dos temas na sua ordem original e nas suas formas 

derivadas. Uma das condi<;:6es fundamentais para que a estrutura 

tematica seja classificada de acordo com urn plano hierarquico e 

que as sub-se<;:6es e se<;:6es sejam organizadas em fun<;:ao dessas 

estruturas. Este exemplo mostra a estrutura original e as suas 

deriva<;:6es. 
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Ex:3-4. Este exemplo mostra o tema na sua ordem original e 

nas suas ordens Derivadas 

A ordem hierarquica tambem se manifesta na organiza<;:ao 

sequencial dos eventos sonoros, periodos, se<;:6es, partes, e 

movimentos. Os sistemas de composi<;:ao organizam suas partes pelo 

agrupamento de varias estruturas. Estas sequencias combinam-se, 

alternam-se em fun<;:ao de suas ordens primarias e secundarias, 

que no caso sao representados pelas estruturas tematicas. como 

foi dito anteriormente a estrutura tematica e o meio onde todo 

fen6meno sonoro se realiza, e onde as principais informa<;:6es a 
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respeito do potencial dinAmico existente no interior da pr6pria 

estrutura estao contidas. Isto &, os possiveis desdobramentos e 

as redes de rela<;6es que podem ser constituidas. Cada uma das 

partes, se.:;:6es, modules, ou even to,;, organizada por mn· tema ou 

em uma outra estrutura que passa a <coordenar as atividades 

harmOnicas, mel6dicas, ritmicas 1 timbristicas e texturais. Em 

fun<;ao dis so, a organiza<;ao hierarquica das partes, is to & , a 

sequencia dos ceventos sonoros, partes, se<;6es, sub-se.:;:6es, 

define-se pela :3ele<;:ao e atua.;:ao dos componentes ritmicos, 

harm6nicos, mel6dicos, texturais, em funcao da estrutura ou tema 

que constitui cada uma das partes. Como consequencia, as partes 

menores se agregam as partes maiores, e assim sucessivamente. 

~este processo os elementos que articulam cada uma dessas partes 

sAo os principais responsaveis pelo seu inicio e seu fim. Se o 

sistema for tonal as estruturas que articulam serAo baseadas na 

tonalidade principal [I], nas modula<;:6es para areas mais 

pr6ximas [V, IV, vi] e nas cadencias. Se o sistema for nAo-

tonal, est as articula.;:6es serao em funcao de uma outra 

atividade, como as estruturas ritmicas, as timbristicas, ou 

providas de algum tipo de ordem. 

Tomemos como exemplo, novamente, a Inven.;:ao n• 1 em C~ de 

each. Esta inven<;ao em funcao da sua estrutura tonal pede ser 

dividida em tres se.:;:6es. A primeira corresponde aos (cs.l-7], a 

segunda aos [cs7-15] e a terceira aos [cs.15-22]. 

Estas sec6es serao chamadas de [A-B-A] respectivamente. Cada uma 

& constituida por uma apresenta.:;:ao do tema, e urn desenvolvimento 

desse tema :1a forma c1e epis<~dio. \'a seyao [.\] o tema que P 

apresentado nos c~0is primeiros tempos dn [c.l] I_:,. (-:onsiderado 

como a ordem primaria, pais as partes restantes da composicao 

serAo desenvolvidas em funcAo dessa estrutura. 



59 

A primeira se<;:ao, na area da tonica [I), e formada pela 

exposi.:;ao tematica e por urn epis6dio. A exposi<;:ao tematica e 

feita por quatro entradas sucessivas do tema, que tambem pode 

ser chamada de motivo. 

r----- s~c.ci"o ~1-------, r----se.~aQ 6----- r--- 5eo;,a0 ~· -------; 

~~;!~:·o J.rl Ep;J,;J,o 'ieu(J<>ii.::Oo 3~ Epl,.;JI;, 

l:----Y ___________ "% v ___ ' -----------J.,~~-~---- - IY ---- -~~----1 

Ex. 3-5. Representa<;:ao grafica da Inven<;:ao n" 1 em CM de 

Bach. 

0 motivo e constituido de duas partes que serao denominadas 

[a e b]. A parte [b) do motivo, chamada de contra-motivo, 

funciona como uma estrutura complementar de [a), que pode ser 

analisada sob dois aspectos: primeiro no sentido vertical como 

contraponto da segunda entrada de [a], na voz inferior, e 

segundo como uma extensao complementar de [a) . 0 epis6dio e 

constituido de uma estrutura derivada de [a], por inversao e 

sequencia<;:ao na voz superior, e por fragmenta<;:ao e aumenta<;:ao da 

primeira parte de [a]. A primeira se<;:ao e concluida no [c.6] com 

uma mudan<;a ritmica que tern a fun<;:ao de preparar a cadencia a 

dominante [V/V]. 

Ex.3-6. Exposi<;:ao tematica da Inven<;:ao. 
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A segunda sec:;ao, que comec:;a no [c. 7] , e denominada de 

contra-exposic:;ao. Aqui ocorrem tres mudanc:;as em relac:;ao a 

primeira sec:;ao. A primeira mudanc:;a refere-se a articulac:;ao da 

estrutura na area [V], a segunda ao contraponto inversivel entre 

a voz superior e a voz superior da exposic:;ao tematica e do 

epis6dio, e a terceira e a modula<;ao para a regiao da relativa 

menor [vi]. Assim como na sec:;ao [A], a reexposic:;ao tematica e 

realizada pelos [cs.7-8] e contem com uma pequena extensao no 

[cs.9-10], onde o motivo [a] e contra-motivo [b] aparece na sua 

forma derivada. Esta extensao pode ser considerada urn pequeno 

desenvolvirnento da primeira reexposic:;ao, e tern a func:;ao de 

conduzir ao epis6dio no [c.ll) que corresponde ao epis6dio do 

[c.3). A contra-exposic:;ao e concluida no [c.15) com uma cadencia 

na relativa menor [vi). 

Ex.3-7. Sec:;ao B - Contra exposic:;ao. 0 terna aparece na voz 

inferior e na tonalidade do GM. 

b. . ------ .· =-=-= ~- ~--" .,~-

Ex.3-8. Epis6dio da contra-exposic:;ao. As vozes tambem sao 

invertidas. Observe os [cs.ll e 3). 

A terceira sec:;ao de carater epis6dico e iniciada com urna 
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sequ@ncia do motivo na forma derivada, e posteriormente na forma 

originaJ, na regian da submediante [vi]. 0 moti\~O na sua forma 

original e na forma deri vada aparece a l ternadamen te e nes te 

processo faz retornar a tonalidade principal depois de um pedal, 

na regiao de subdominante que se inicia no [c.lB] e se pro]onga 

ate o [c.21]. 

Ex.J-9. Reexposic§o temAtica com carAter de epis6dio. 

Ap6s esta anAlise e possivel prosseguir com o ordenamento do 

sistema de acordo com ordem hierArquica que organiza a sequencia 

de cada um dos eventos. 
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Ex.3-10. ProjeQao hierarquica da InvenQao n2 1 em CM de 

duas vozes de Bach. 

B importante observar que existe uma semelhanQa em relaQao 

as texturas: no inicio da exposiQao tematica [c.l-2], no inicio 

da contra exposiQao tematica [c.7-8], e no inicio da reexposiQao 

interna da terceira seQao [c.15-16]. Cada uma dessas partes 

possui uma textura imitativa, que neste caso representa graus de 

uma mesma ordem, ou seja, em uma classificaQao hierarquica, a 

ordem primaria. Os epis6dios tambem guardam uma similaridade 

estrutural em relaQao a sua ordem e em relaQao a sua textura. 
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Esses epis6dios sao constituidos por uma alternancia de texturas 

nao imitativas [c.3-4], e texturas imitativas [c.5]. 

Este exemplo demonstra que o processo de formacao de cada 

uma das sec6es e subdivis6es dessas sec6es e subordinado a urn 

principia de ordem, que estabelece atraves de suas estruturas 

primarias e secundarias uma sequencia baseada em uma ordem 

hierarquica. 

Dentro de uma hierarquia, o nivel mais importante e aquele 

que projeta a composicao atraves de suas interrelac6es senoras. 

As estruturas que formam as composicoes musicais sao 

distribuidas em mOltiplos planos. Esses planes correspondem as 

atividades individuais das unidades, sejam elas mel6dicas, 

harmonicas, ritmicas ou timbristicas. Tracando urn percurso 

temporal, essas unidades formam uma rede de relac6es que se 

processam em funcao de dois aspectos lineares: urn vertical e urn 

horizontal. Assim, cada uma dessas atividades se projeta 

simultaneamente para constituir varios niveis deste plano 

hierarquico. Esses aspectos, na realidade, constituem 0 

prolongamento dos componentes estruturais, considerando que 

essas estruturas sofrem urn processo continuo de desdobramentos. 

Nesse processo, a projecao de determinadas func6es se da de 

maneira mais intensa do que outras. Isto significa que nesta 

estrutura, ou evento, elas predominam. Estas func6es, sejam elas 

harmonicas ou mel6dicas, consti tuem, assim como na estrutura 

tematica, a ordem primaria, e as outras que ocorrem no ambito 

desse prolongamento constituem as ordens secundarias. Na mDsica 

tonal a estrutura fundamental que constitue este prolongamento 

e a tonica [I]; ordem primaria. A ordem primaria pode ainda ser 
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desdobrada em fun<;ao das progressoes: [I-V-I] e [1-I\'-V-I] e a 

ordem secundarta em fun<;ao dessas outras progressoes: [IV, vj, 

Este exemplo demonstra como que uma estrutura pode ser 

distribuida em fun<;ao do seu nivel hierarquico. A fun<;ao 

primari a e cons ti tuida pel a tonica [I J de CM. As interrela<;oes 

que existem em fun<;ao dos componentes dos harmonicos-mel6dicos, 

torna-se aparente pel a sua distribui<;ao em planos distintos. 

Is to significa que as atividades nesses planos ocorrem 

simultanearnente, em relacao ao aspecto horizontal e ao aspecto 

vertical. A tonica [I], constitui a estrutura fundamental, o 

prolongarnento onde todas as outras estruturas sao integradas. 

,, 

4 <±; 2L . . t I ] • 

Ex.3-ll. Proje<;ao da estrutura tonal do Preludio nQ 1 em 

CM, de Bach, (CBT, vol.I). 
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As funcoes primarias sao formadas pela progressao [I-V-I]. os 

acordes de ordem secundaria [ii, vi, vii 0
], t~m a fun.;:ao de 

complementar a progressao por uma sucessao de graus conjuntos. 

Os acordes cromaticamente al terados representam fun.;:oes 

secundarias. A 

estruturas como 

sua 

e o 

finalidade e 

caso do acorde 

tonicizar determinadas 

[D-FLA-C], [c. 6] que 

representa [V/V]. Por outre lado, num ambito maier, surgem duas 

estruturas secundarias na regiao da [V]. A primeira e iniciada 

no [c.5] e e concluida no [c.11], e a segunda no final [cs.24-

31], onde ocorre um grande pedal, uma grande cad~ncia de 

dominante, para concluir a tonica [I-V-I]. Este exemplo mostra 

como os deslocamentos lineares ocorrem em fun.;:ao da estrutura 

fundamental [I], e das estruturas secundarias, isto e, a 

interrelacao estrutural entre os planos harm6nicos e mel6dicos. 

Todas as composit;:oes, independentemente do sistema sonoro 

utilizado, possuem uma ordem hierarquica. Hierarquia nao 

significa predominancia absoluta de uma ordem sobre as outras, 

mas significa que ocorre "a inclusao de uma ordem dentro de 

outra ordem" (Bohn, 1987:217). Isto significa que as estruturas 

hierarquicas ja nao sao concei tuadas em fun.;:ao de no.;:oes tao 

rigidas. A inclusao de uma ordem dentro da outra, em musica, 

significa que existe uma correspond~ncia entre os niveis sonoros 

e que esta correspond~ncia muitas vezes ocorre em mais de uma 

direcao. Na realidade, esta inclusao significa que as estruturas 

podem ser geradas em uma sequ~ncia hierarquica. Isto e, um nivel 

organiza o pr6ximo. Em funcao disto existira sempre uma ordem 

fundamental, seja ela tonal, atonal, serial, espectral ou trans

tonal, sobre a qual as estruturas irao se desenvolver. Existem 
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as estruturas que sao mais pr6ximas desta ordem, e outras que 

tambem sao pr6ximas mas atuam em urn plano secundario, na forma 

de varia9ao ou contraste desta ordem fundamental. Ordem 

hierarquica aqui nao se refere somente ao sistema tona~. mas se 

extende a outros sistemas, cada qual com sua propria funvao de 

ordem e organizavao. 

Alguns sistemas nao sao orientadas em funvao de uma unica 

ordem, mas sao constituidos pela associa9ao simultanea de varias 

ordens. Este tipo de ordem e denominado de heterarquia 

(Hofstadter, 1979:134). As ordens heterarquicas formam grande 

parte dos sistemas de composi9ao da musica contemporanea. Este 

sistema e utilizado por exemplo na musica serial, onde os 

sistemas de alturas, ritmos, timbres e dinamicas, sao totalmente 

serializados. Cada urn atua em funvao do seu plano de ordem. As 

rela96es internas nestes sistemas sao complexas, considerando 

que as in tera96es ocorrem simul taneamente em fun9ao de varias 

ordens pre-determinadas. Nao existe uma ordem predominante em 

rela9ao as outras. A interrela9ao entre essas ordens ocorre de 

modo que urn componente nao pode ser isolado do outro. Cada 

altura possui simultaneamente na serie uma determinada dinamica, 

uma determinada duravao e urn determinado timbre. As ordens 

ocorrem individualmente em planos distintos por associa9ao. Nao 

existe uma ordem que seja a mais importante. Neste processo 

nenhuma das estruturas serializadas predomina em rela9ao as 

outras. Heterarquia em musica significa processo simultaneo de 

varias ordens, de varias hierarquias. 
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Isomorfismo 

0 conceito de isomorfismo pode ser utilizado em analise, 

com a finalidade de dernonstrar os graus de similaridades e 

diferenQas das estruturas musicais que constituem frases, 

periodos, partes ou mesrno todo o movimento. Isornorfisrno pode ser 

definido como urn principio de ordem estrutural que existe em 

dois objetos sonoros distintos. Duas estruturas sao consideradas 

isom6rficas quando apresentam uma similaridade estrutural. Esta 

similaridade pode ser revelada atraves de urn rnapearnento para 

demonstrar que em cada uma das partes de uma dada estrutura, 

existe uma parte correspondente na outra estrutura; isto 

significa que as partes operam de maneira similar nas suas 

respecti vas estruturas. Podemos afirmar que duas estruturas 

musicais sao isom6rficas, quando sao consti tuidas pel a rnesma 

relaQao intervalar. Este principio e extremamente utilizado nos 

processes contrapontisticos onde a organizac;ao de estruturas 

maiores (como partes ou seQOes), em diferentes niveis, se da 

atraves da recorr@ncia, seja na sua forma original ou derivada. 

Este processo tambem indica como urn nivel organiza outro. 

Qualquer processo repetitive, sequenciado, que utiliza a 

recorr@ncia como forma de construc;ao, ira apresentar em suas 

estruturas trac;os de relac;Oes isom6rficas. 0 isomorfismo 

constitui a base de urna grande parte das composic;Oes musicais. 

As composic;Oes que utilizam processes de repetic;ao, ou 

variac;ao dessa repetic;ao, preservarao em sua estrutura graus de 

similaridade. Isto influira diretamente no desenvolvirnento da 

composiQao atraves da recorr@ncia de padrOes. A repetic;ao de urna 
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estrutura a urna altura diferente pode representar uma especie de 

isomorfisrno (por exernplo, processes de modula9aol. Mesmo que a 

estrutura apresente uma nova ordem, a informa9ao continua sendo 

preservada (sua forma9a0 intrinseca nao e alterada). A rela9a0 

intervalar e mantida, mesrno que a ordern seja diferente. 

Exemplos de estruturas isomorficas podem ser encontradas 

nos acordes, e nas progressoes harmonicas que esses constituem. 

Os acordes sao classificados ern: maiores, menores, 

aumentados e diminutos. Por defini9ao urn acorde maior e formado 

por urna 3Me uma 5J, urn acorde rnenor por 3m e uma 5J, urn acorde 

aumentado por uma 3M e uma 5A, e urn acorde dirninuto por urna 3m 

e uma 5d. 

-e-

CM Cm Cd CR 

1$ 1 e b i 3 lts h e ~ ~ e " p~ ... 8 e e -<7- -e .... -e- .... -e- .... .... -e- -e- .... -& 

M 3M 5J rn 3m sJ i:l SM 5R F\ 
3M 5J" 

Ex.4-1. Estrutura dos acordes maiores, menores aurnentados 

e diminutos. 

Quaisquer que sejam os sons ernpregados em fun9ao dessa ordem 

(qualquer que seja a tonalidade), serao formados acordes maiores 

menores, aurnentados ou dirninutos. Por exemplo, podemos forrnar o 

acorde de Am [A-C-E] , e o acorde Gm[G-B1-DJ. Os dois acordes, 

rnenores, sao formados por uma ter9a rnenor e uma quinta justa. 

Ambos possuern uma sirnilaridade estrutural, uma identidade, e no 

entanto sao formados por sons diferentes, e irao constituir, 

dentro de urn plano rnaior, fun96es diferentes. 
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[3 - ~ J [ 3 - 4 J 

Ex.4-2. Acordes de Am e Gm e sua ordem intervalar. Ordem 

intervalar [3 - 4], [3 - 4] 

Urn outre exemplo pede ser demonstrado atraves de duas 

progressoes harmonicas, que utilizam a mesma sequencia de 

acordes [I-IV-V-I] em tonalidades diferentes. Os acordes possuem 

uma ordem de distribuicao (vertical) diferente em cada urn dos 

exemplos, e no entanto, isto nao constituira uma alteracao 

estrutural. Apesar da transformacao, na organizacao interna a 

informacao continua sendo preservada. 

I 
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Ex.4-3 - Progressao harmonica de CM e GM. 
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Podemos ter urn outro exemplo, onde a progressao muda mas as 

estruturas dos acordes intervalar) permanecem 

constantes, em rela~ao ao exemplo anterior. 

f., 
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Ex.4-4. Duas versoes da progressao harmonica de DM. 

Neste exemplo os acordes possuem a mesma estrutura intervalar, 

e as progressoes, embora sejam diferentes e tenham fun~oes 

diferentes, tambem sao formadas por uma sequencia de quatro 

acordes maiores. A primeira progressao em CM e formada pelos 

acordes [I-V/V-V-I], e a segunda em GM e formada pelos acordes 

[I-IV-V-I]. Este exemplo demonstra que apesar da fun~ao do 

segundo acorde na progressao de CM mudar, a similaridade 

estrutural continua sendo mantida em rela~ao a progressao de GM. 

A transforma~ao preserva a informa~ao. 

' I 

J 
c 

I 1. il .. • il 

. 

CM 1 ll': 1 I 

Ex.4-5. Progressao em CM e em GM, com uma substitui~ao da 

[IV] em c. 

Partindo desses exemplos, e possivel demonstrar como as rela~oes 
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isom6rficas constituem e organizam as estruturas musicais 

atrav~s dos sistemas sonoros e dos sistemas de composiG~G. 

~este outro exemplo ilustraremos uma estrutura isom6rfica 

que abrange a composic!o como urn todo. Neste Canon A duas vozes, 

a similaridade estrutural ocorre a partir do [c.lO], quando as 

vozes sao invertidas (contraponto inversivel), e cada uma das 

linhas me16dicas c, escri ta na sua ordem revers a~ 0 movimento 

retr6grado e o contraponto inversive} constituem uma nova ordem 

e no en tanto a rela<;ao isorn6rfica que consti tui cada uma das 

partes da estrutura ~ preservada, pais a secao ~ praticamente 

repetida na sua ordem retr6grada. 

Ex.4-6. Bach, Canon Perp~tuo n• 2. Oferenda Musical. 

sao raros os sitemas de composic!o que empregarn este processo na 

cria<;:!o de estruturas totalmente isom6rficas, isto ~. a 

estrutura e mapeada dentro dela mesrna. De urn modo geral essas 
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estruturas formam partes da composi9ao como frases, periodos, 

se9oes, ou en tao manifestam-se em diferentes partes da obra 

atraves de processos de recorrencia. 

Esta estrutura apresenta uma serie de sons percussivos. 

Esses sons sao repetidos pelos violoncelos, que estao divididos 

em quatro partes, pelo processo de imita9ao. Chamaremos cada uma 

dessas estruturas de [A, B, C, D] respectivamente. A estrutura 

[A] apresenta uma sequencia de sons em uma ordem que sera 

designada como: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. Nas entradas que se 

sucedem os componentes nao sao alterados mas suas ordens sim. A 

estrutura [B] e escrita na sua forma reversa [7, 6, 5, 4, 3, 2, 

1] , e as estruturas [C e D] apresentam ordens diferentes das 

anteriores. Estruturas C[6, 4, 2, 7, 5, 3, 1], estrutura D[2, 4, 

6, 1, 3, 5, 7]. Podemos observar que cada estrutura e formada em 

fun9ao de uma ordem pre-determinada. A escolha nao se processa 

de maneira aleat6ria. Neste caso, assim como nos anteriores, a 

informa9ao e preservada. A transforma9ao, a mudan9a de ordem dos 

componentes, nao interfere na informa9ao. 0 grau de similaridade 

existente no interior da estrutura e mantido. 
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~· 

L • 1 I II • tatall• 
1 ~·r ! 

:t\1 z. } 4 5 " > 
l.l>on. ai"Co plu 

t 
... LL t '"" 

... j """' ·-------------- • 11 I T B 
; G 5 4 3 z ' 

... ft\ • A ! ! ti'st..ut~ 

Ex. 4-7. Rela9oes isom6rficas na estrutura 5 da Tren6dia 

para as Vitimas de Hiroshima. 
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Grande parte das relaQoes existentes na formaQao das 

estruturas harm6nicas, mel6dicas ou timbristicas pode ser 

explicada atraves do isomorfismo. As estruturas isom6rficas 

constituem tambem urn dos principios fundamentais na elaboraQao 

das estruturas relativas aos sistemas atonal e serial. Urn dos 

exemplos classicos pode ser encontrado na serie do Concerto opus 

24 de Webern. A serie original [Po] e suas derivadas [Io, Ro, 

Rio] possuem a mesma organizaQao estrutural. 
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Ex.4-8. RelaQ6es isom6rficas nas serie do Concerto opus 24 

de Webern, na ordem original e nas ordens derivadas. 

A serie e distribuida em quatro segmentos de tres notas 

cada. Cada urn dos segmentos possui a mesma estrutura intervalar. 

Os dois segmentos externos [A e D) se relacionam em funQao de 

uma mesma ordem intervalar, [1-4], embora a terQa maior de [A) 

seja ascendente e a de [D) seja descendents. Os segmentos 

internes [Be C], por sua vez, tambem se relacionam em funQao de 

uma mesma ordem intervalar [4-1], embora a terQa maior de [B) 

seja ascendente, e a de [C) seja descendente. A construQao dessa 
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sArie ~ feita em funcAo do processo que utiliza o principia de 

similaridade estrutural. Esta similaridade se estende a toda 

sArie. Qualquer uma das suas vers6es apresentara este tipo de 

rela.:;:ao, mesmo que o sistema de alturas apresente mudancas. 

Neste caso a similaridade estrutural da serie demonstra a 

rela.:;:ao de simetria que ocorre na formacAo dos segmentos. A 

simetria e apenas urn aspecto do isomorfismo. 

0 conceito de isomorfismo pode ser estendido para outros 

niveis estruturais, como por exemplo os sistemas de timbres ou 

dinamica. Pode tambem constituir niveis mais elevados, como a 

organiza.:;:ao de uma forma musical, ou urn processo de modulacao, 

(como por exemplo pelo circulo das quintas), ou constituir urn 

esquema tonal em funcAo da forma (como e o caso da forma 

sonata), ou ainda organizar os processes estruturais na 

utiliza<;:Ao das tecnicas contrapontisticas. 

o conceito de isomorfismo e muito util em analise para que 

sejam compreendidos os processes de formacao das estruturas 

musicais, nos sistemas de composicAo, em relacao as suas 

similaridades e as suas diferencas. 
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PRCX::ESSO EM Mi:rSICA 

Processo em musica significa fluxo constante de padr6es 

sonoros, que projetam-se em planos distintos atravAs de Mudancas 

sucessi vas, seja na forma de repeticao, de variacao ou de 

contraste. A organizacao das estruturas musicais se da atraves 

de uma sequ§ncia temporalmente ordenada, constituida em funcao 

de urn sistema que gera relac6es, e de processos pelos quais 

serao formadas essas relac6es. A continuidade, ou o fluxo 

constante das unidades sonoras, e a condicao fundamental para 

que os processos sejam iniciados no interior das estruturas, e 

expandidos na forma de desdobramentos por repeticao, variacao e 

contraste, em funcao das relac6es pr6prias de cada sistema 

(modal, atonal, tonal, trans-tonal, etc). Esses tr§s processos 

combinadas ou separados constituem os principios organizativos 

de todos os sistemas de composicao. 

Na estruturacao da forma, isto e, "o modo como se 

configuram certas relac6es'' (Ostrower, 1977:79), estes processos 

ocorrem simultaneamente em varios niveis: 1) na Astrutura 

tematica, 2) na estrutura harmOnica (harmonia nao se restringe 

ao sistema tonal, e empregada em refer§ncia a varios sistemas), 

3) estrutura mel6dica, 4) estrutura timbristica, 5) estrutura 

ritmica, etc. Apesar das interac6es serem simultaneas, cada urn 

desses niveis, alternadamente, pode apresentar-se em destaque, 

dependendo da enfase que seja atribuida a estrutura, em funcao 

da sua classificacao hierarquica. Esta classificacao varia em 

funcao: 1) da selecao do material sonora a ser utilizado, 2) da 

forma adotada, e 3) do processo que ira estruturar esta forma. 

Isto quer dizer que urn desses sistemas, seja o harmOnica, o 

mel6dico, ou algum outro, pode apresentar um grau mais 
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diferenciado de ordem. Neste sentido, a estrutura passa a 

constituir urn ponto de referencia do sistema, e simultaneamente 

a coordenar o processo que ira desenvolve-la. Este grau de 

diferencia~ao e comum nos sistemas de composi~ao; significa que 

as mudan~as passam a operar mais em fun~ao dessa estrutura. A 

distribui~ao temporal das estruturas deve ser organizada de tal 

modo que em fun~ao deste ordenamento resulte uma rela~ao 

coerente. A "dimensao sequencia!" (Morris, 1987:306) do fen6meno 

sonoro esta intrinsicamente relacionada ao aspecto temporal das 

estruturas musicais. Esta dimensao e em essencia, a condi~ao 

basica para que os sons, dotados de uma ordem temporal, 

permane~am em constante movimento e assim desenvolvam-se como 

evento, dentro de urn segmento temporal. Este movimento iniciado 

no interior das estruturas constituira uma ordem que ira se 

formar em fun~ao de processos, temporalmente recorrentes, que 

articularao as estruturas atraves da repeti~ao, contraste, e 

varia~ao, 

tematica. 

seja na parte harmOnica, mel6dica, ritmica, ou 

Esses tres principios regem e organizam as estruturas 

sonoras nas unidades, partes, e todo, e em seus mul tiplos 

planos. Esses processes alternam-se, combinam-se, e ordenam-se 

nas mais variadas formas, estendem-se ~ todo e qualquer sistema, 

e constituem as mais diversas rela~6es. Nas composi~6es, de urn 

modo geral, o processo de repeti~ao se define em um primeiro 

plano (ordem primaria), pois e quem assegura unidade e coerencia 

a obra. Num segundo plano (ordem secundaria) aparecem as 

varia~6es e os contrastes na func~n de processos complementares. 

"Todas as formas musicais repousam sobre este principia" 

(Webern, 1960:54) A repeticao, e a varia~ao da repeti~ao, sao 

OS meios pelos quais as estruturas sao desdobradas e 
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articuladas, em vArias formas, de acordo com uma selecao 

(harmonica, mel6dica, tematica, etc.) que constitui, entre as 

suas similaridades e diferencas, a unidade da obra. Este 

processo A inerente A organizacao das estruturas musicais. E uma 

mesma ordem que se manifesta em diferentes periodos, diferentes 

estilos, e diferentes sistemas de composicao, e constitui 

unidades, frases, periodos, partes, movimentos, etc. 0 processo 

de repeticao e a manifestacao continua da estrutura, ou ideia 

temAtica, que aparece no inicio da obra, e passa a se auto

organi zar por associacoes sucessi vas, de pequenos segmentos, 

para constituir estruturas, ou agrupamentos de estruturas que 

irao neste processo originar urn prolongamento desta dada 

estrutura. Este prolongamento, na realidade, representa cada uma 

das fases do processo, e ao mesmo tempo demonstra a ordem 

estabelecida em funcao das similaridades e diferencas. A 

repeticao ou a variacao da repeticao de uma estrutura, seja ela 

continua au descontinua, constitui urn ponto de refer§ncia, urn 

meio pelo qual todas as outras estruturas sonoras sao 

organizadas. Esses processes ordenam os sistemas de composicao, 

e definem as suas relacoes em funcao dos padroes sejam eles 

harmonicas, ritmicos ou mel6dicos, que pass am a formar 

verdadeiros sistemas de refer§ncia. 

Processes de Repeticao 

Grande parte dos processos de repetici'ies sao realizados 

at raves de transposicao diferentes graus, invers6es, 

retrogradacoes, aumentacao e diminuicao das estruturas 

(Schoenberg, 1990, 37). A repeticao e exata, desde que a 
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simi.laridade estrutura} seja mantida (isomorfismo). 'luitas \·ezes 

os processos de repeticao desenvolvem-se de maneira sistemAtica, 

continua. CJ sistema e formado pela repeticao continua de uma 

(mica estrutura. Esta estrutura possui urn a determinada 

configuracao, ou formacao que e mantida. Neste processo, muitas 

vezes as mudancas ocorrem no sistema de alturas, seja em relacao 

a harmonia, melodiar s&:rie, ou ritmo~ Este processo ocorre 

frequentemente nos prelOdios, nas formas ostinatos, e na mOsica 

minimalista. Este exemplo dernonstra urn processo de repeticiic' 

continua de uma estrutura com variacao na harmonia. Esto 

estrutura forrnada no inicio da composicao constitui urn padrao, 

uma vez que serA repetida durante toda a obra. Este processo e 

interrompido nos quatro Oltimos compassos corn a finalidade de 

preparar a cad@ncia final. CJ processo de repeticao causa um 

prolong amen to da estrutura inicial, no en tanto este 

prolongarnento e submetido a mudancas sucessivas no plano 

harm6nico, onde as estruturas variam a cada cornpasso [el-I, c2-

ii, c3-V, c4-I, etc.]. 

I II y I 

E?;.5-1. Ex. Bach, PrelOdio nQ J ern CH, (C.B.T., vol. 1) 

Neste exemplo as repetic6es sao sisternAticas. A estrutura 

harmOnica permanece inalterada. As estruturas sao distribuidas 

em vArios m6dulos que podem ser repetidos vArias vezes. Cada um 
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dos m6dulos e formado por pequenoco segmentos de dais' tres ou 

quatr:_> componenteEt. Cad;;_l utn du;:; m6dulos esta sujeito a uma 

variacao estrutural interna causada pelo processo de repeticao. 

Observa-se que no m6dulo [2] o segmento [G-B~C] e repetido duas 

vezes em relacao ao m6dulo [1]. Os m6dulos serao organizados e1n 

funcao deste processo de transformac;:ao gradual na estrutura 

ritmica, ao passo que a estrutura harm6nica permanece inalterada 

causando uma estase. 

' 
ill M""1 r-'1'""'1· ' rl TT"1 ,....,...., i"T""1 
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Ex.5-2. Glass, Music in Similar Motion 

Neste outro exemplo as estruturas sao construidas no 8mbito do 

acorde de CM. Como no exemplo anterior, sao organizadas em uma 

serie de pequenos m6dulos. Cada um desses m6dulos pode ser 

repetido indefinidamente. A composicao foi escrita para urn 

conjunto instrumental. Cada membro do conjunto pode organizar a 

sua pr6pri a sequencia. 0 processo de repeticao e al terado em 

func;:ao da mudanc;:a de um m6dulo para o outro. As estruturas mudam 

gradualmente, de acordo com as escolhas individuais de cada urn. 

A expectativa e que as mudanc;:as sejam feitas de maneira 

coordenada. Como no exemplo anterior as mudancas no interior dos 

m6dulos ocorrem de maneira gradual, com adicao ou omissao de 

componentes. A harmonia permanece inalterada, e causa uma 

estase. 
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E::-;:.5-3. Riley, In C. 

Os processes de repeticao sistemAtica ocorrem tambAm nas formas 

OS tina to. 0 OS tina to e urn a f igura que se repete varias vezes. 

Pode ser f'ormada por uma progressao harmonica, urn ri tmo, um 

acorde, urna frase. Esta estrutura constitui uma base para a 

formacao e desenvolvimento de estruturas complementares . 
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Ex.5-4. Bartok, Ostinato nQ 146, Microcosmo Vol. VI 

Os processes de repeticao sao particularmente importantes 

nas cornposicoes que utilizam as tecnicas contrapontisticas. 

Esses sistemas de composicao sao organizados pela justaposicao 

das estruturas em planes distintos de modo que, quando o 

processo e iniciado, urn plano passa a ser constituido em funcao 

do outro, ou uma estrutura da origem a outra. Este processo e 

observado em toda a composicao. Neste exemplo a estrutura que 

inicia o processo (estrutura [a']) e introduzida nos dais 

primeiros tempos do [ell. Ela aparece acompanhada por umd figura 

arpejada na voz inferior. Este arpejo ja e derivado da estrutura 

inicial, e e formado pelo acorde de tonica [I], [B~-D-F], e sera 
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chamado de estrutura [b]. Dando sequ~ncia ao processo, a 

primeira transforma9ao da estrutura [a] ocorre nos dois ultimos 

tempos deste mesmo compasso, onde a estrutura [a] e invertida. 

Desta inversao surge uma deriva9ao que sera denominada de [a']. 

A estrutura original, ou ordem primaria [a), e suas duas 

deriva96es, ou ordem secundaria estruturas [a') e [b), aparecem 

sistematicamente durante toda a composi9ao com varia9oes de 

ordem nas vozes 

harmonica. 

(contraponto inversive!), e na estrutura 

'---b--~ 

Ex.5-5. Bach, Inven9ao n2 14 em B~. 

0 processo de repeti9ao e extremamente utilizado nas 

composi96es que sao baseadas na tecnica serial. A serie e 

construida, e "os doze sons sao organizados numa ordem especial 

cuja sequ@ncia estara na base de toda composi9ao. E nessa ordem 

ela deve suceder sempre! Assim, urn a sequ~ncia determinada de 

doze sons est a onipresente na obra" (Webern, 1960, 96) • Est a 

afirma9ao demonstra que a serie original [Po) e suas tr~s 

versoes [Ro, Io, Rio) constituirao rigorosamente urn processo de 

repeti9ao no interior de todo o sistema, com a finalidade de se 

obter o maximo de coer~ncia possivel. Na musica serial, os sons, 

no interior da serie, nao devem ser repetidos antes da serie ser 

concluida. A repeti9ao (com exce9ao da imediata) de urn unico som 
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podera implicar em uma segunda refer&ncia. Neste sentido, a 

repetic;ao pode ocorrer somente com a finalizar;:ao da serie. 

Tomemos como exemplo o Concerto opus 24 de Webern. 0 processo de 

repetic;ao e iniciado a partir da pr6pria serie. Ela e 

constituida por quatro segmentos de tr&s aotas cada. Estes 

segmentos, como ja foi vista, sao construidos em fun<;:ao de uma 

rela<;:ao intervalar de uma [2m] e uma [3M]. Chamemos cada urn 

desses segmen tos de [A, B, c, D] respecti vamen te. Eles sao 

sequenciados em fun<;:ao da seguinte ordem: A[BLB~-D], B[E1-G-F:], 

C [GLELFI], e D [cLcl-Al]. Qualquer uma das transformac;oes 

realizadas pelo processo de inversao [Io], retrograda<;:ao [Ro], 

e retrogradac;ao da inversao [Rio], ira manter a ordem de [2m e 

3M], isto e, a sua relac;ao isom6rfica. A serie e distribuida nos 

tr&s primeiros compasses na sua ordem original [Po]. Cada urn dos 

segmentos apresenta alem da sua ordem intervalar, uma ordem no 

sistema de alturas e uma ordem no sistema ritmico. A pr6xima 

exposir;:ao da serie ocorre no piano. Observe-se que aqui a mesma 

serie de tr&s notas e apresentada, com uma pequena variar;:ao na 

ordem. A nota central de cada urn dos segmentos e mantida fixa, 

e as notas externas sofrem uma rotac;ao de plano, de 180" cada 

uma. A serie que apresenta esta ordem e a [Rill. A serie ritmica 

tambem foi retrogradada. 
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Ex.5-6. Webern, Concerto opus 24, para Nove Instrumentos. 



Neste" outro exemplo, no [c.63] e utilizado o mesmo processo. 

Nesta estrutura a serie e novamente rU stribuida em quatr·-, 

segmentos de tres notas cada, e, e apresentada por [Rll]. Os 

quatro segmentos apresentam a mesma serie ritmica do inicio 

[c.l-c.3], mas em ordem retr6gada. A proxima estrutura [To] 

contem as mesmas notas que a serie anterior [Rll]. Assim como no 

exemplo anterior, a nota central ~ mantida fixa e as P~ternas 

sofrem LH11d r··;tayao de 180" cada. A serie ritmicaf em relac;3t) o 

sua ordem inicial, aparece na sua ordem in•,rersa, por estar 

associada a um timbre. 
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Ex.5-7. Webern, Concerto para Nove Instrumentos opus 2~. 
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Esses PXemplos demonstram como os pro<:essos de repetic§o podem 

:?er utilizados nesse sistema. As ordens tornam-se muito mais 

complexas, pais 0 processo de repeticao estendido e 

interrelacionado aos sistemas de ritmos, de altura, diriiimica e 

timbre. ,\s series sao sistematicamente repetidas em alguma de 

suas quarenta e oito vers6es. Nestes exemplos os quatro 

segmentos sao agrupados e configuram a serie dentro de uma 

estrutura maier. Num plano superior, esses segmentos da serie 

passam a constituir uma outra ordem, urn outre processo de 

repeticao. 

Este outro exemplo, extraido c1a Sinfonia em Gm, nQ -10 de 

Mozart, ilustra como uma unica estrutura pede prolongar-se, e, 

por meio da repeticao organizar todo o Minueto. A estrutura e 

organizada par uma melodia acompanhada. A estrutura que origina 

todo o movimento serA subdividida em duas partes denominadas [a 

e b] respectivamente. ,\ primeira parte da estrutura [a] e 

formada pelos componentes [D-G-B] e a :~egunda [ b] pelos 

:'omponentes [A-G-F!-A-G]. A primeira parte do Minueto e formada 

de quat ro frases ( periodo duplo) e todas nao organizadas em 

ft1ncao da estrutura -- b] 1 ~om excec~o ja Gltirna, que ~ uma 

'iariante. \ segunda parte do ~linueto tambem e organizada em 

func§o da mesn1a estrl_ttura, ~~xcet'J a partir dos [cs.25-36], onde 

as estruturas [a-b] s§o desenvolvidas e aparecem suas formas 

variantes. Neste exemplo vArias das estruturas sao organizadas 

~m sequ§nc·ia. 
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Ex.5-8. Mozart, Sinfonia no 40 ern Grn, terceiro rnovirnento. 

Processo de VariaQao 

Os processes de repetiQao sao ern grande parte constituidos 

por padroes que gerarn urna sequencia ternporalrnente ordenada de 

estruturas, que rnuitas vezes se trans formam e configurarn seus 

cornponentes dentro de urna outra ordern. Esta ordern gera urna nova 

estrutura que passa a articular-se por rneio de novas relaQ6es. 

0 processo de repetiQao e constituido por urn rnesrno principia que 

pode operar sirnul tanearnente em diferentes planos. A ordem da 

estrutura, ou configuraQao, permanece constante enquanto que seu 

desenvolvimento, suas rnudan9as, ocorre no Smbito do sistema de 

alturas, e das interrelaQ6es que resultarn em funQao do sistema 

utilizado, seja este tonal, modal, trans-tonal, serial, etc. No 

entanto, nesses rnesrnos processes, as estruturas podern ser 
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submetidas a processes de variac;ao. As estruturas 

desdobradas s passan1 a constituir uma no\·a ordem: a de 

estruturas variantes. Essas estruturas produzem um novo 

material, pais nesse processo parte dos componentes s&o mudados 

e parte preservada (Schoenberg, 1990; 37) Todos OS 

componentes de uma dada estrutura estao sujeitos a este tipo de 

al terac;ao; seja em relac;ao a durac;ao, a mudanc;a de ordem das 

not as (que nan seja inversao, ou retrogradacao) adic;ao, 

omissao, ou mesmo repeti<;ao de algum dos componentes. No 

processo de variac;ao as notas de ordem primaria (not as 

estruturalmente importantes) permanecem constantes, enquanto que 

as de ordem secundaria estarao mais sujeitas a variac;ao. Neste 

primeiro exemplo, Allegro da Sinfonia na 40, em Gm, de Mozart, 

esta frase exemplo [b] & uma variante da segunda semi-frase do 

tema exemplo [a]. Comparando os dois exemplos [a] e [b], podemos 

observar que a estrutura que constitui a ordem primaria e 

baseada no acorde de V[D-FLA] do exemplo [a] e que este mesmo 

acorde ira construir o inicio da pr6xima frase no exemplo [b] . 

No entanto esta estrutura apresenta algumas variac;6es em rela<;ao 

a anterior. Ela e modificada em relac;ao ao ritmo e em relacao as 

notas que complementam o acorde de [V]. 

l D If f 

• • 

1 

Ex.5-9a. Mozart, Sinfonia nQ40 em Gm K550, primeiro 

movimento 
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E~. 5-9b. !v1ozart r Sinfonia n9 40 en: Gm K550 r primc,irn 

movimento. 

Esta outra estrutura no [c.30] da transicAo (exemplo [c]) tambAm 

A uma estrutura variante. E constituida basicamente pelo acorde 

e, e articulada por urn arpejo 

ascendente. Esta estrutura, como a do exemplo anterior, tambem 

e derivada da segunda semi-frase do tema principal ([cs.4- 5], 

exemplo [d)). Comparando as duas estruturas podemos observar que 

a estrutura do exemplo [a] est a no sentido descendents, e e 

ornamentada com notas de passagem, e a estrutura do exemplo [d] 

e baseada somente em lln! acorde arpejado. No [c. 34] surge uma 

outra estrutura variante (exemplo [e]) Ao contrario das 

anteriores, esta e totalmente articulada por notas de passagem, 

e assim como a primeira variante (exemplo [c]) possui uma 

direcAo de ordem ascendente. 

(. 30 

($kk r a I r r r g 
I 

Ex.5-10c. Mozart, Sinfonia em Gm, K550 primeiro movimento 
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Ex. 5-lOd. Mozart, Sinfonia n2 40 em Gm, K550 primeiro 

movimento. 

Ex.5-10e. Mozart, Sinfonia n2 40 em Gm, K550 primeiro 

movimento. 

Neste pr6ximo exemplo podemos observar o processo de varia9ao. 

Se compararmos o tema original, (exemplo [a]), como tema que 

realizara o canon por aumenta9ao e modo contrario (exemplo [b]) 

podemos notar que este encontra-se totalmente alterado. Sao 

acrescentadas varias notas secundarias a estrutura, como por 

exemplo, not as de passagem. Esses componentes ocasionam uma 

altera9ao ritmica e metrica da estrutura original. 

Ex.5-lla. Bach, Oferenda Musical, Tema Original 
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Ex.5-llb. Bach, Oferenda Musical, Tema Original e Canon por 

Aumenta9ao e Modo Contrario. 

Neste exemplo, consideraremos a estrutura [G'-AJ como a ordem 

primaria. 0 processo de varia9ao sera realizado em fun9ao dessa 

estrutura que e formada por uma [2m]. A composi9ao e centrada na 

nota [A] . A varia9ao resul ta pelo processo de expansao da 

estrutura [G'-AJ. Neste processo a nota [A] e mantida como pedal 

e os intervalos expandem-se de uma maneira nao linear (a 

expansao nao ocorre em uma sequ@ncia regular). Desta forma 

expansao resultam os seguintes intervalos: [2m-3m-3M-5d-5J]. o 

intervalo de [5J] a partir do [c.7] e mantido como pedal, 

enquanto que na voz superior inicia-se o mesmo processo de 

expansao (e contra9ao) do intervalo de [2m] tendo a nota [D) 

como pedal [2m-2M-3m-3M]. Simultaneamente na voz inferior o 

processo de expansao e retomado e continua ate o [c.l2], [4J-5d-

5J-6m-6M-7m-7M]. No ultimo tempo do [c.l2] o processo de 

expansao atinge o intervalo de [7M], (A-Gil. Este intervalo 

quando invertido volta a formar o intervalo de [2m], [G'-AJ, que 

e exatamente a estrutura apresentada no inicio da composi9ao. 0 

restante das varia9oes utiliza este mesmo processo de 
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Ex.5-12 Bartok, Microcosmos, Free Variations nQ 140,para 

piano, vol VI. 

Processo de Contrastes 

Geralmente o principia que orienta a forma.:;ao das 

estruturas contrastantes ocorre em fun.:;ao de uma estrutura de 

ordem primaria, que provavelmente ja iniciou o processo de 

repeti.:;ao, e ja formou determinados padr6es. Muitas vezes as 

estruturas contrastantes tern a fun.:;ao de complementar essas 

estruturas primarias, ou desdobra-as e indicar uma nova dire.:;ao, 

ou ainda interromper os processes de varia.:;ao ou repet i.:;ao. 

Grande parte dos processes de contraste sao baseados nessas 

fun.:;6es. Este ~urn exemplo tipico de uma estrutura que vern sendo 

desenvolvida e ~ interrompida por uma estrutura que 
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contrastante. Esta nova estrutura inicia entAo seu processo de 

repeticao. Este processo ~ interrornpido por uma outra estrutura 

contrastante, constituida por acordes arpejados. Esta estrutura 

~ interrompida com a volta dos acordes. 
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Ex.5-13. Stravinsky, Sagracao da Primavera 
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Neste exemplo ocorrem duas estruturas contrastantes, em 

sucessao. Essas estruturas t~m a fun9ao de interromper urn 

processo de Essas duas estruturas aparecem 

intercaladas. Vistas deste modo elas formam urn outro padrao de 

repeti9ao, is to e, repeti9ao organizada pel a fun9ao de duas 

estruturas contrastantes. 

Urn outro exemplo muito frequente de estruturas 

contrastantes ocorre em rela9ao aos temas secundarios das formas 

sonatas. 

Ex.5-14. Mozart, Sinfonia n2 40 em Gm K550,primeiro 

movimento 

Aqui o Tema 1 [T1] e organizado em pequenos segmentos, o ritmo 

e repetido, os intervalos sao mais diat6nicos, e o contorno e 

organizado na esfera da tonica. 0 tema 2 [T2], ou tema 

contrastante, e mais cromatico, e e baseado na relativa maior 

[B~]. 0 ritmo nao e repetitivo como no [Tl] e as dura96es sao 

mais flexiveis. Apesar das diferen9as eles mantem urn tra9o em 

comum. Ambos sao descendentes. 

Neste ultimo exemplo o processo de repeti9ao da estrutura 

[1] e brevemente interrompida pela estrutura [2], que e 



94 

contrastante em rela9ao a estrutura [1]. A estrutura (1] 

reaparece e e novamente interrompida pela estrutura [2]. A 

repeti9ao das duas estruturas contrastantes consideradas em urn 

plano superior, constitue urn outro processo de repeti9ao . 
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Ex. 5-15. Almeida Prado, Alfa e Beta do Indio, Cartas 

Celestes, volii. 

Estruturas Adaptaveis 

Na constante reorganiza9ao interna das estruturas musicais, 

em urn sistema de composi9ao, aparecem estruturas mais estaveis 

e outras menos estaveis. As estruturas instaveis estao mais 

sujeitas a processes de variaQao e transformaQao, do que as 

estruturas estaveis, embora is to possa ocorrer tambem com as 

mais estaveis. Toda vez que ocorre uma mudan9a, como por exemplo 

uma modulaQao, a estrutura tende a se reorganizar e se adaptar, 

em funQao desta variaQao, na busca de urn estado mais estavel. As 

estruturas musicais submetidas a este processo de mudanQas 
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continuas buscam atraves dessas mudan<;:as reestabelecer o 

equilibria em fun<;:Ao das for<;:as internas que coordenam o pr6prio 

sistema. Toda estrutura musical, seja por variaqAo, repeti<;:Ao, 

ou contraste, tende a se organizar em fun<;:Ao do seu sistema de 

referencia, seja ele tonal, modal, trans-tonal, timbristico, 

serial, etc. 

Quando em urn sistema ocorrem mudan<;:as (perturba<;:Ao, 

reorganiza<;:Ao, equilibrio), o sistema passa por uma grande 

quantidade de estados ate atingir urn estado mais estavel ou ate 

mesmo o equilibria. Esta sucessAo de estados, na realidade, 

represent a uma sele<;:Ao. Segundo Ashby, qualquer sistema que 

atinge seu estado de equilibria passa por urn processo de 

sele<;:Ao. No processo composicional do sistema tonal, as 

estruturas musicais passam por uma grande quantidade de estados, 

onde, de acordo com uma hierarquia, ocorre uma sele<;:Ao em busca 

de estados mais estaveis. Em outras palavras, este processo de 

sele<;:Ao ocorre em fun<;:Ao da tonalidade principal, t6nica [I]. 

Quase todas as composi<;:6es do periodo tonal utilizam este 

processo na organiza<;:Ao das estruturas musicais em relacAo as 

unidades, partes e todo. Tomemos como exemplo alguns trechos da 

estrutura harmonica do Prel(!dio 1 em CM de Bach. Todas as 

mudancas ocorrem como urn prolongamento da tonalidade principal, 

CM[I]. A primeira mudanca ocorre nos [cs.2-3], onde cada uma das 

not as do arpe jo no [c. 2] , na voz superior, sAo sequenciadas, a 

urn intervale de segunda. No baixo o pedal de [C] permanece, e no 

tenor a nota [E] se move em direcAo a nota [D] No [c.3] as 

notas comuns sAo mantidas, e as notas que variam, a nota [B] no 

baixo e a nota [G] no inicio do arpe jo resol vern na nota [C] ( B 

e G sao notas atrativas de C). Essas duas notas, assim como as 

notas restantes atraem para si o acorde de t6nica [I] no [c.4]. 
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Ex.5-16. Bach PrelOdio 1 em CM (C.B.T. vol I) 

Neste outro trecho [cs.10-15], aparece uma alteracao 

significativa na estrutura. A supert6nica [ii] & cromaticamente 

alterada na sua terca [F#], e passa a formar o acorde de [D-FLA

C], que passa a ser a [V7/V]. Este acorde encontra sua resolucao 

no [c.11] com acorde de dominante [V]. Conv&m observar que este 

processo de transformacao reorganiza e adapta a estrutura com o 

aparecimento imediato da [V]. Podemos afirmar que o mesmo ocorre 

em relacAo aos [cs.12-13] e [cs.14-15]. A estrutura passa por urn 

processo de selecao, que neste caso & definida pelas dominantes 

secundarias que tern por funcao enfatizar determinadas 

estruturas, como ocorre como acorde de [V]. 

'" 

J 

v ii 

Ex.5-17. 

Estas mudancas sucessivas indicam que as estruturas [vil 0 , 

vii 0 /ii, v 7 /V], func6es variantes do pr6prio sistema de [CM], 

causam uma certa instabilidade que da origem a urn processo de 
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sele<;ao, onde as dominantes secundarias podem ser classificadas 

como estruturas instaveis que buscam reestabelecer o equilibria 

do sistema atravAs das fun<;6es pertencentes a tonalidade de CM. 

Nas estruturas musicais, a inser<;ao de urn novo componente exige 

sempre urn rearranjo, uma reorganiza<;ao dos componentes em fun<;ao 

desse novo components, para que ele encontre urn estado de maior 

equilibria. 

Auto Organiza9ao nas Estruturas Musicais 

A forma<;ao das estruturas musicais ocorre pela intera<;ao 

continua dos seus componentes. Neste processo os sistemas de 

composiQao passam por uma sucessao de estados de ordem. Nesta 

sucessao, como foi di to anteriormente, ocorre uma sele<;ao de 

determinadas estruturas que tern por finalidade articular os 

componentes dentro do sistema, de modo que sejam formadas areas 

musicalmente mais estaveis e menos estaveis. Essas areas de 

atividade passam a constituir estruturas que variam entre tensao 

e repouso. 0 desenvol vi men to de tais sis tern as pode ser vis to 

como urn a sequ§ncia paralela, alternada, ou irregular de 

estabiliza<;6es sobre as quais as estruturas mais estaveis 

organizam seus componentes, e as me nos estaveis tambem 

organizam-se, mas em fun<;ao das mais restaveis (Lazslo, 1972; 

47). Essas fun 0 6es podem ocorrer no nivel harmonica, ritrnico, 

tematico, mel6dico, timbristico, ou tambem resultar como 

combinaQao dessas. Este processo gera urn a serie de 

similaridades, <cnja.s intera<;;';es resultarn na forma de padr6es. 

Esses padr6es, do ponto de vista global, passam a constituir as 

propriedades <'mergentes do sistema (Beyls, 1990; 207). Neste 
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processo surgem principios auto-organizativos. As estruturas 

organizam-se em funcAo de determinados padr6es, sejam eles prA-

determinados, ou formados ao acaso. 

Os processos auto-organizativos muitas vezes modificam as 

estruturas no interior dos sistemas e dAo origem a novas 

estruturas, com uma nova identidade. Este processo pode ser 

vis to como o surgimento de urn novo tema, ou uma nova ideia 

musical, seja ela harmonica, ritmica, ou mel6dica, que por sua 

vez podera constituir urn sub-sistema ou atA um novo sistema. Os 

process as auto-organizativos sAo inerentes aos sistemas 

harmonicas. A formacAo de determinados padr6es pode gerar uma 

sequencia de estruturas que se desdobram por urn processo de 

similaridade. Por exemplo uma determinada progressAo [I-IV-V-I] 

em [CM] pode ser transposta para uma outra altura, digamos [I-

IV-V-I] em [GM] ou [I-IV-V-I] em DM (Ex. a). Isto demonstra que 

a partir de urn determinado padrAo podemos obter outro, que se 

pode transformar em outro, e assim sucessivamente. Com isto 

iniciamos urn processo de repeticAo e variacAo. No entanto, este 

processo pode ser interrompido se em uma das sequencias for 

introduzida uma nova funcAo. Por exemplo, desdobremos a 

subdominante [IV] da progressAo de [CM], nos seguintes acordes: 

' [vi-V' /V] . Com is to obtemos uma nova sequencia, urn novo padrAo 

que se organiza em funcAo de uma estrutura pre existente. Assim, 

surge uma nova progressAo [I-vi-V'/V-V-I]; os acordes substitutos 

constituem uma variacAo da estrutura anterior. 
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Ex. 5-18a. Estruturas que se desdobram por urn processo de 

similaridade. 
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Ex.5-18b. Substituiyao da funyao de subdominante [IV]. 

Esta mesma progressao pode ser posteriormente desdobrada em uma 

' ' outra s'equencia totalmente diferente [I-IV'-iv/i-vii 0 '/i-V-I] 

como mostra o exemplo 5-19. Esta nova sequencia constitui urn 

padrao harmonicamente contrastante em relayao a sequencia 

inicial. Isto significa que se inicia urn processo onde as 

estruturas passam a se transformar a tal ponto, alargar ou 

prolongar a estrutura inicial, que assumem uma nova identidade. 

Esses exemplos demonstram como determinados padroes passam por 

urn processo de mudanyas sucessivas nas suas estruturas, de tal 

modo que no curso de suas transformayoes passem a se auto-

organizar em funyao de progressoes totalmente imprevisiveis. 

Isto constitui urn processo de desdobramentos. 
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Ex.5-19. Desdobramento da funcao de subdominante [IV]. 

Esses processes podem ocorrer em qualquer sistema de composicao, 

com a condi<;Ao de que as mudancas sejam fei tas em funcao das 

relacoes estabelecidas pelo proprio sistema. 

0 processo de auto-organizacao e extremamente comum nos 

sistemas de composi<;Ao utilizados pelos compositores da musica 

contemporlnea. Na musica contemporlnea OS processes de formacAo 

das estruturas sonoras e realizado de modo que essas tenham uma 

funcao mais auton6ma. As estruturas se auto-organizam em funcao 

de intera<;6es locais, nao se desenvolvem de acordo com uma 

sequencia temporal linear, is to e, as sequencias nao resul tam 

como desdobramento de uma unica estrutura como ocorre na musica 

tradicional, mas sao organizadas em m6dulos, na forma de eventos 

ou segmentos sonoros contiguos. Esses eventos concentram suas 

atividades em funcao das suas estruturas locais, e constituem 

relacoes de acordo com articulacoes (movimentos) internas 

geradas pelos seus pr6prios componentes. Como resul tado os 

processes de repeticao, variacao e contraste sao realizados em 

funcao da escolha das estruturas ou m6dulos, e da sequencia com 

que esses serao ordenados. 



' C.K.l 

101 

Ex.5-20. Evangelisti. Aleat6rio. Se9ao Beta [~) 

Os sistemas de composi9ao coordenam-se pela associa9ao 

simul tiinea de ordens que produzem unidade e variedade. Essas 

ordens correspondem aos tr€ls principios fundamentais de 

repeti9ao, varia9ao e contraste, inerentes a organiza9ao das 

estruturas sonoras, que configuram todas as formas musicais 

independentemente da epoca, estilo, ou sistema. A articula9ao 

desses principios, nos sistemas musicais, da origem aos 

processos que organizarao a forma9ao das estruturas sonoras, em 

seus multiplos planos, atraves das interrela9oes de seus 

componen tes. Dentre os tres, os processes de repeti9ao e de 

varia9ao da repeti9ao podem ser considerados mais importantes, 
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uma vez que, "correspondem aos conceitos fundamentais de unidade 

e variedade" (Stravinsky, 1982; 31). Os processos de contraste 

desenvol vem-se como func;:oes complementares, uma vez que sao 

articulados em func;:ao dos processos de repetic;:ao. "Contrastes 

produzem efeito imediato", enquanto que a similaridade conduz de 

modo mais lento aos processos que geram os desdobramentos das 

estruturas sonoras. "Contrastes estao em toda parte" ao passo 

que as similaridades estao ocultas, e preciso busca-las 

(Stravinsky, 1982; 32). Repetic;:ao e variac;:ao transformam 

progressivamente os sons, indicando simultaneamente as relac;:oes 

entre as ordens implicitas e ordens explicitas num processo que 

coordena o fluxo continuo dos padroes sonoros na busca pela 

unidade e variedade. 
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Como ja foi vista anteriormente, o processo que organiza as 

estruturas sonoras em seus respectivos sistemas, e baseado em 

classes de ordens como, ordem hierarquica, similaridade 

estrutural ou isomorfismo, ordem temporal na forma de repeti~ao, 

variaGao e contraste, e ordem funcional, sejam estas relativas 

a harmonia, melodia, ri tmos e timbres. "" ordem e um fenomeno 

basi co de qualquer estrutura musical, consti tue a condi~ao 

fundamental para o funcionamento de qualquer sistema de 

composiyao, pois, todo sistema e formado de varios subsistemas 

que mantem s11as fun~6es interligadas com a finalidade de ordenar 

unidades, partes e todo. A interrela~ao dessas ordens constitui 

um processo que define o fen6meno sonora na estrutura~ao de suas 

partes (subsistemas), e tambem define a organiza~ao dessas 

partes, em rela~ao a uma sequencia (linear ou nao linear) que 

projeta as estruturas na configura~ao do sistema. 

Neste sentido, e tarefa da analise interpretar o sistema em 

fun9ao de seus subsistemas, de modo que se identifique o 

processo interativo que ocorre pela associa~ao simultanea dos 

componentes sonoros na organizac;:ao de suas estruturas e na 

organizaGao de padr6es que essas estruturas resultam. 0 processo 

da analise deve corresponder ao mesmo processo que origina a 

formacao das estruturas em relacao as suas unidades e as 

sequencias dessas unidades. Desse modo, independentemente do 

sistema musical, ou do sistema de composic;ao utilizado, e 

possivel adotar determinados procedimentos que venham a 

clecodificar os principios organizativos que configuram as 

estruturas em seus respectivos sistemas, porque cada composicao 
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e unica, e consequentemente, possui sua pr6pria identidade. A 

analise musical baseada na metodologia de sistemas adotara os 

seguintes procedimentos: 

I Identificar o sistema de composicao na sua macro 

estrutura, e nas subdivis6es internas correspondentes aos 

niveis estruturais. 

II - 0 sistema sonoro/musical de referencia. 

III - Organizacao estrutural da obra. 

IV - Processo empregado para o desenvolvimento estrutural 

da obra. 
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Analise das ComposiG6es Musicais 

1 Johann Sebastian Bach 

InvenG!o n• 1 em CM a Duas Vozes, para Piano 

2 - Anton Webern 

Concerto opus 24 para Nove Instrumentos 

3 - Krzysztof Penderecki 

Tren6dia para as Vttimas de Hiroshima, para Orquestra 

de Cordas 

4 - Almeida Prado 

Grande Nuvem <le Magalhaes, rartas Celestes, ~nl. II, 

para Piano 



INVEN<;;:AO NQ 1 EM CM A IXJAS VC>ZES 

JOHANN SEBASTIAN BACH 
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A Invenc!o n• 1 em CM A uma composic!o ti~ica que 

exemplifica o desdobramento de uma Onica estrutura pelo processo 

de repeticao e variac!o atraves de invers!o e aumentac!o de 

partes da estrutura, ou de toda estrutura (i.e parte A e B), em 

diferentes niveis sonoros. Par esse pracesso obtem-se unidade e 

variedade. De acordo com a sistema e a estrutura tematica da 

obra, podemos subdi vidi -la em tres partes. Cad a urn a dessas 

partes corresponde a uma secaa. Cada uma das secoes e formada 

par uma expasic!o tematica e urn epis6dio. 

Se9ao A - Exposic!o 

Se9ao B - Contra-Expasicao 

Se9ao A' - Reexposic!o 

[cs.1 - 7] 

[cs.7 - 15] 

[cs.15 - 22] 

Cada uma das secoes pode ser internamente subdividida em: 

Se9aa A - Exposic!o 

Exposicao tematica 

Epis6dio I 

Se9ao B - Contra-Exposic!o 

Reexposic!o interna 

Epis6dio II 

Secaa A' - Reexposicao 

Reexpasicao interna variada 

Epis6dio III 

[cs.l - 7] 

[cs.l - 2] 

[cs.3 - 7] 

[cs.7-15] 

[cs.7 - 8] 

[cs.'J - 15] 

[cs.l5 - 22] 

[cs.l5 18] 

[cs.19 - 22] 
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\ estrutura tema.tica da Invenc;:au nc J em CN e feita pela 

associa~~o de duas partes: 

Parte [a] estrutura principal, denominada motivo 

Parte [b] estrutura secundAria, denominada contrarnotivo 

" -

b 

Ex.l - Estrutura fundamental [a] e sua complementar [b]. 

Representac;:ao da Estrutura Tematica e suas Derivac;:oes. 

Ex.2 - Estrutura principal 

Ex. 3 - Inversao 

Ex.4 - Aumentac;:ao da prirneira 

parte da estrutura [a] 

Ex.5 - Aumentac;:ao da primeira 

parte da estrutura [a] invertida 
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Ex.6 - Estrutura secundaria [b] 

• -
Ex.7 - Deriva~ao da estrutura [b] 

Organiza~ao Estrutural da Inven9ao n2 1 em CM 

1 - Exposi~ao Tematica - Se9ao A 

Ordem original [cs.1 - 2] 

Ex.8 

2 - Contra Exposi~ao - contraponto inversive! - Secao B 

Ordem Original [cs.7 - 8] 

' 

Ex.9 



3 - Reexposic§o variada com car~ter de epis6dio - Sec§o A' 

Ordem original seguida da ordem inversa [cs.l5 - 18] 

Ex.10 

4- Epis6dio da exposic§o [cs.3 - 7] 

lOS 

Ordem derivada. Inversao do motive [a] (voz superior) e 

aumentacao da primeira parte de [a] (voz inferior) 

Ex.11 

5 - Epis6dio da contra-exposicao [cs.9 - 15] 

Ordem derivada Contraponto inversivel. Inversao da 

estrutura [a] seguida da derivacao da estrutura [b] 

Ex.12 
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6 - Epis6dio da reexposi9ao [cs.19 - 22] 

Ordem original e derivada. A estrutura [a] aparece na ordem 

original ( voz superior) , e inversao e aumenta9ao da 

primeira parte de [a] (voz inferior) 

Ex.l3 
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RepresentacAo Hier~rquica da Estrutura Tem~tica de InvencAo n • 

1 em C~1 

' ' 

L • 

_, -- =~·-----+--~-~ ~-:--~ 

f 
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Textura 

De urn modo geral, o que caracteriza cada uma das sec6es A 

a exposicAo tem~tica, e seu desenvolvimento imediato feito pelo 

epis6dio. Essa subdi vi sao interna A marcada pel a mudanca de 

textura. Na exposicao tematica a textura e imitativa, e no 

epis6dio ela e nao imitativa, ou seja, o motive na sua ordem 

derivada aparece em sequ§ncia. Este mesmo processo se repete nas 

secoes subsequentes. 

Exposicao 

Textura exposicao tematica e do epis6dio [1) 

Ex. 15 
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Contra Exposi~ao 

Primeira reexposi~ao interna e epis6dio [2] 

' p 

~~ I 

' 

' 

cren:. 

-

Ex.16 
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Reexpos i <;:ao 

Segunda reexposi<;:ao interna modificada e epis6dio [3] 

Ex.17 

Nesta Inven<;:ao cada uma das partes possui uma textura 

caracteristica. Essa textura e definida em fun<;:ao de urn processo 

de repeti<;:ao e varia<;:ao que reorganiza as estruturas existentes. 

Como se pode observar no exemplo anterior, a reexposi<;:ao da 

contra-exposi<;ao, assim como a reexposi<;ao da terce ira se<;ao, 

sao estruturas variantes da primeira exposi<;ao. 0 mesmo ocorre 

com os epis6dios. As mudancas de ordem neste caso demonstram 

como se estruturam os processos de repeti<;ao e varia<;ao. 
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Sistema Sonoro de Refer~ncia 

o sistema sonoro de refer~ncia e baseado na tonalidade de 

[CM]o A tonalidade de [CM] (ordem primaria) e prolongada por uma 

sucessao de mudancas e desdobramentos dessas funcoes em outros 

niveis sonoros, que articulam a estrutura em outros sistemas 

(ordem secundaria) o Assim, a Invencao n2 l e formada por uma 

tonalidade principal [CM] e de tonalidades subordinadas [GM, Dm, 

Am, FM] 0 As modulacoes efetuam-se pelo circulo das quintaso 

Representacao do Sistema Tonal da Invencao n2 1 em CM 

(¥ 
• § 
~: 

c,,_ VI 
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Representacao do Sistema Ritmico da Invencao n• 1 em CM 

c 

c 

c 

C.\5 

da.VJva Jo Je B 

I de..-1vado Je. A 
.Secunda:rw 

J 

R n J'fn Jffj 

W:JUJJ [ f f 
r 
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cx:::lNCERID OPUS 24 PARA NOVE INSTRlJMEN'TOS 

0 prirneiro rnovirnento do Concerto opus 24 de Webern e urna 

cornposiyao baseada na tecnica dos doze sons. A serie utilizada, 

nos tres rnovirnentos, e forrnada de quatro segmentos de tres 

notas. Cada urn dos segmentos e formado de urna [2m 

serie e projetada de tal modo que cada urna de suas vers6es, istu 

e, serie original [Po], sua inversao [Io], a retr6grada [Ro], e 

a retr6grada inver sa [Rio] , apresentarn sernpre a mesma. 

configuracao intervalar (relacao isorn6rfica) 

?. 

4 
b. l. 'if· q. ~. 

I #· ij I ~ . 
9 J• ~ . q• • 

:!, 

@ ~. ~ • J • !· 
I 

~· I 
I~ • I l· 

I 'I • 
) . I • 

,. 
Ro *. , t I 

; ,. ' Of !· ., § l . , ' 
1, .. M• • 

I I , 

~r. 

& + 
I 

• ~· 
q. M· q . ~ . ~. ~ . ~. 0 • 

~. 

Ex.l -Series original [Po], inversa [Io], retr6grada [Ro], 

retr6grada inversa [Rio] . 

A ser-i e original [Po] consti tui urn a ordern prirnaria, e as dernais 

[Io, Ro, Rio] urna ordern secundaria, por serern derivadas. Cada urn 

dos qua tro segrnen tos da serie sera denorninado [A, B, C, D] 

respectivamente. 
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Ex.2 - Representayao dos segmentos [A, B, C, D] 

Na serie, o segmento [C] e o retr6grado de [A], e [D] o 

retr6grado de [B] , ambos sao transpostos a urn intervalo de [4A] , 

e ainda [B] e o retr6grado inverso de [A], e [D] o retrograde 

inverso de [C] 

t} q o::l=< j :t:::: 
ll c 

i -
B 

Ex.3 Representa~ao da ordem retr6grada dos segmentos [C 

e D] em rela~ao aos segmentos [A e B]. 

A composicAo e rigorosamente organizada em funcao da serie, que 

amplia suas relac6es isom6rficas e simetricas de unidades para 

partes e todo. A formacao das estruturas se configura pel a 

distribuicAo linear da serie atraves de seus segrnentos, 

articulados ern planos sonoros distintos (timbres) por pequenos 

grupos ritmicos, por rneio de urna textura irnitativa como ilustra 

o exemplo abaixo. 
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Ex.4 - Configura~ao estrutural de uma serie. 
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Na sua macro estrutura o primeiro movimento do Concerto e 

organizado da seguinte forma: 

Introdu~ao [cs .1 - 6] 

Exposi~ao [cs. 7 - 25] 

Desenvolvimento [ cs. 26 - 44] 

Recapitula~ao [cs.45 - 62] 

Coda [ cs. 63 - 69] 

Estruturas Invariantes 

Cada uma das partes e articulada em fun~ao de estruturas 

que orga11i zan-se em fun~ao de uma das versoes da serie, e de sua 

interrelacao com series invariantes. Este processo pode ser 

verificado em cada uma das partes. Tomemos como exemplo as duas 

primeiras estruturas [cs.1-5]. A serie na sua forma original 

[Po], que configura a estrutura [1] [c.1], e distribuida em 
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quatn• segmentos U\, B, C, D] pelc• obo{, flauta, trompete c 

clarinete. A estrutura [2] [c.2] apresentada pelo pian•· 

formada de quatrc) segmentos [A I I B. f c I l D! J r semelhantes aos 

segmentos [A, B, c, D]. Por uma comparacao podemos verificar que 

os cornponentes externc1s de [A'] sofrerarn uma simetria de rotaQ§o 

de 180° cada, pois ~ uma inversao retr6grada da s~rie na ordem 

[Rill . 

,, 1 ot ~ rit. · tempo rit. · 

FHHe 

Oboe 

0 ·~ 
• fc ii 

#t' "' ~ 
'f'= p-'~ 

Klorlnette • 

Lo 
Horn • 

0 ;mm" mil DOmpf·k 
., 

Trompete * 

• IW 
Po1aune 

•• 
Oeige 

Brat.ehe 

~~ 
•' • :( p Klavier 

'--"--" 

E~.5- RIJ e invariante de Po. 

Podemos afirmar que a s~rie [Rill ~ uma invariante em relacao ~ 

[Po], pois os segmentos nao alteram a relacao de altura quando 

transpostos. A unidade e coer§ncia de cada uma das partes ocorre 

pe]o prolongamento de uma serie atrav~s de suas invariantes. 

Isto pode ser interpretado como um processo de repeticao. Nc 

primeiro movimento este procedimento ~ amplamente utilizado por 

s~ries totalmente invariantes, e s~ries parcialmente invariantes 

(nem todos os componentes sao utilizados). 



121 

Urn outre exemplo pede ser verificado na exposicao entre os 

[cs.7-8] e [cs.13-15]. A serie que organiza essas estruturas 

[cs. 7-8] e baseada na [P1] . A sua serie invariante ocorre nos 

[cs .13 - 15] e e baseada na [R7]. Como se verifica os quatro 

segmentos sao correspondentes. 

2 
tempo rit. · · - · 

. aur 
f 

Ex.6 - [R7] serie invariante de [P1]. 

Neste outre exemplo a serie [R11] [cs.63-64] tambem e invariante 

de [Io] [cs.65-67]. Como se pode observar os segmentos se 

repetem, como no exemplo 5, os componentes externos de cada um 

dos segmentos sofre uma simetria de rotacao. 
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Ex.7 - Repetic§o par s~ries invariantes. 

Sistema Ritmico 

0 sistema de duracoes, neste movimento, A baseado em 

repeti<;:oes e variacoes das quatro estruturas ritmicas 

apresentadas inicialmente no [c.l] pelos segmentos [ABC D]. A 

estrutura [A] pode ser considerada original e as estruturas [B, 

C, D],um desdobramento de [A], ou seja uma deriva.;:ao. Essas 

estruturas serao usadas constantemente em todo movimento. 

A 

B 

c 

Ex.B - Estrutura ritmica. Os grupos [AB] e [CD] guardam uma 

relacao de proporcao nas durac6es. 
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A organizacao das durac6es de cada urn dos segmentos poder§ ser 

feita isoladamente par uma das estruturas (quando urn s6 ritmo ~ 

utili zado na dis tribuicao da serie) , ou en tao resul tar como 

combinac;6es dessas. No exemp1o abaixo [cs .1-3] e [cs. 4-5] a 

estrutura ritmica e organizada de maneira serial. .'1 serie 

ritmica dos [cs.4-5] dos segmentos [.'1 B C D] esta na ordem 

retr6grada em re1acao aos segmentos [A Il C D] dos [cs .1-3]. 

Desse modo os segmentos correspondem-se com a seguinte ordem: 

A .,.. D B .. C C - B 

R c 

c 3 

Ex.9 - Correspondencia ritmica serial entre as estruturas 

[1 - 2]. 

0 mesmo processo pode ser verificado entre os [cs. 63-64] e 

[cs.65-67]. A serie ritmica utilizada nos [cs.65-67], [A, B, c, 

D], e a serie na ordem original e a usada nos cs[65-67] [D, c, 

B, A] , e a serie na ordem retr6grada. De sse modo os segmen tos 

correspondem-se na seguinte ordem: 

D -A C .. B B - C 
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B c 

Ex.IO ~ Correspond~ncia ritmica serial entre as estruturas 

[3 e 4]. 

Por outro lado, nem sempre as series apresentam os segmento[' 

ri tmicos nas sua::-·, qua trc; vers6es [ como ocorre no final da 

introduQAO [c.6], e no inicio da exposic§o [cs.7~8] com a serie 

[Pl]. A serie [Rio] e articulada somente pelo segmento [A], e 

nos dois compassos seguintes a serie [Pl] e articulada em funcAo 

das estTuturas [A, B e C]. 

R 

Ex.lJ ~ Series ritmicas organizadas porum s6 segmento ou 

incompletas. 
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No desenvolvimento surgern novas estruturas ritmicas qu!C> 

atuam principalmente nos sopros, metais e cordas. Com a redu0 Bo 

da instrumenta0ao essas estruturas criam uma nova textura. Sao 

formadas primariamente por uma longa seguida de uma curta, como 

aparece no inicio des [cs.25-26] e [cs.J0-32]. Essas estruturas 

constituem a principal forma de desenvolvimento nessa secao. 

28 

1:0. 

I z> I I I ' Kl. 

T'J>j 

~ 
,..-;"'1 1'1' ~ 

}>'=-.-

"' 

!i· 

••• 

Ex.12 - Varia0ao das estruturas ritmicas. 

Na recapi tulacao, as estruturas ritmicas introduzidas na 

exposi<;:ao retornam. Algumas se repetem e outras apresentam 

ligeiras varia06es. Essas estruturas juntamente com a serie 

constituem urn outre fator de coer§ncia e unidade. A cada um des 

quatro segmentos da serie [A, D] , corresponde uma 

estrutura ritmica tambem denominadas [A, B, C, D]. Assim como o 

sistema sonora (serie) se desenvolve, o sistema ritmico tambem 

se desenvolve. A serie ritmica com seus quatro segmentos passa 

tambem pelo processo de repeti0ao, pois sao elas isoladas ou 

combinadas que articulam as estruturas nos seus planes senores. 
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Ex.13 - Representa~ao das estruturas ritmicas do Concerto 

opus 24. 
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S~stemas de Timbres e S~stema de Alturas 

Neste Concerto o sistema de timbres encontra-se associado 

ao sistema de alturas. Uma das caracteristicas importantes A que 

as estruturas sao distribuidas em planos sonoros distintos, de 

modo que a s6rie seja articulada tambAm em func!o de urn sistema 

de timbres. Este processo t§m origem no conceito de melodia de 

timbres (Klangfarbenmelodie}, ''onde uma melodia pode ser criada 

por diferentes timbres, assim como por diferentes alturas" 

(Simms, 1986, 125) . Webern utiliza esse recurso em todo 

Concerto. Na realidade, cada um dos segmentos ritmicos-mel6dicos 

realizados em diferentes planos sonoros (isto e, timbres), 

consti tue uma forma de variac!o, e tambem urn dos aspectos 

fundamentais para a formacao da textura. 

A organizacao dos segmentos ritmicos-mel6dicos distribuidos 

em planos sonoros distintos, em uma ordem sucessiva, forma uma 

textura polif6nica imitativa. Nesse complexo as estruturas 

ocorrem em contraponto de alturas. Esse ti po de organizacao e 

estendido a todos n;7 niveis .. Tomemos como exemplo as estruturas 

[III e IV] , 

respectivamente. 

que 

Os 

configuram 

segmentos 

OS [cs.6-7] e [cs. 7-8] 

da estrutura [III] serao 

denominados [A3 B3 C3 D3] e os da estrutura [I\'] [A4 fl4 C4 D4]. 

Os segmentos da estrutura [III] possuem a mesma estrutura 

ri tmica, e encontram-se distribuidos da seguinte mane ira [l,J 

Clarine tal, [B3 \'iola], [C3 \'iolino], [D3 Oboe]. Os ,;egmentos 

[B3, C3] e [A3, DJ], estao associados em funcao de seus timbres. 

Esta associacao estende-,;e ainda ,} articulacao e cHnamica. Um 

outro fator importante e o contraponto de alturas. ~esse exemplo 

as ter<;as sao mantidas fixas, e o intervalo c1(:::; .-·;egundas (-:, 

oi tavado. Como se pode observar, cada um dos segmentos que 



128 

configuram as estruturas apresentam esse procedimento. 

Ex.14 - Representa<;:ao do sistema de alturas e sistema de 

timbres. 

JA na estrutura [IV] os segmentos sao distribuidos inicialmente 

pelo piano [A4, 84], eo restante na flauta e trompete [C4, 84]. 

Esta associat;:ao ocorre inclusive no nivel ritmico. Em relat;:ao ao 

contraponto de alturas os segmentoE; [A4, C4] agrupam-se em 

rela<;:ao aos segmentos [84, D4]. No nivel timbristico a estrutura 

[IV] complementa a estrutura [III]. Nessa sucessao podemos 

encontrar clarineta, viola, violino, oboe, piano/ flauta, 

trompete. Este procedimento e adotado no plano geral da obra. 



Ex.l5- Rep 
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resentaQao dos Sistemas de alt uras. 

129 



130 

Sistema de Articula~ao e Dinamica 

Os sistemas de articula<;ao e dinamica sao estruturados com 

os mesmos processos de ordem que os sistemas de altura, timbres, 

e ri tmos. Em rela.:;ao ao sistema de articula<;ao os segmentos 

podem apresentar-se da seguinte maneira: 

~ , 
( r I 

;; ; 
( 

' 
I 

I 
> > ., 
( r ( 

I 

os segmentos ritmicos-mel6dicos-timbristicos articulam-se em 

fun.:;ao desses tres grupos. Es te pequeno grupo, ou serie, e 

introduzido logo no inicio, na estrutura [I]. Os segmentos [A, 

C] sao associadas por sons ligados, e os segmentos [B, C] por 

sons marcatos e stacattos. 

Horn • 

Trompete• 

Poaaune 

Ex.16 - Serie de articula.:;ao utilizada no Concerto. 
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Mui ta;c vezes, nc· en tanto, as estruturas possuem uma 6nica 

articu1acao como mostra a estrutura XIV no [c.19). 

' . ~ .. Flatterzunge TE 
~ 

Fl .. R'f I ,Jf-1 i ' 'h;i ' I_ ' 
Ob 

.ir~J~ 

I • ! 

p~ 
.I~. : 
.~ 
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Ex.17- Serie utilizada numa unica articulacao. 

0 sistema de dinamica apresenta uma grande extensao no 

aspecto das intensidades. Inicia no (ff) e extende-se ate o 

[pp]. De urn modo geral cada uma das estruturas (configuracAo) 

possui urn a unica indicac;ao de dinamica, is to e, se a seri e 

inicia com uma determinada dinamica na maioria das vezes esta 

nao muda, como pode ser verificado no exemplo anterior. Os dois 

sistemas de articulac;ao e dinamica aparecem interligados e 

consti tuem juntamente com os sistemas de timbres, ri tmos, e 

alturas, a principal maneira de articular, organizar e 

distribuir cada uma das series. 

No primeiro movimento do Concerto opus 24, as estruturas 

sao organizadas por urn processo que interrelaciona varios 

sistemas. As series que configuram as estruturas ordenarn-se ern 

funcao de um complexo que compreende sistemas ritmicos, 
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timbristicos, contraponto de alturas, articulacao, e dinamica. 

Como foi visto, esta composicao pede ser subdividida em cinco 

partes. As partes tambem encontram-se interrelacionadas pelas 

series invariantes, pel a textura contrapontistica e 

principalmente pel as ati vidades ri tmicas, e contraponto de 

alturas ( tambem e uma mane ira de articulacao). A introdu.:;:ao 

[cs. 1-6] da i nicio ao processo que ira ordenar cad a uma das 

series e servira como modiHo na organizacao de todo sistema. 0 

inicio de cada uma das partes e sempre marcado por uma nova 

articulacao da serie. A maier mudan.:;:a, no entanto, surge no 

desenvolvimento [c.26]. A instrumentacao e reduzida e aparece 

uma nova figura ritmica. Essas mudancas incluem tambem o 

andamento. Essa secao contrastante logo e interrompida pela 

reexposicao. Na reexposicao as estruturas aparecem na mesma 

sequencia que na exposicao, como por exemplo a serie RI2(cs.45-

46] serie invariante de [Pl] nos [cs.7-8], ou serie [P5] [cs.47-

48] invariante de Rio] [ [cs. 6-7]. Nessa secao ou a serie 

reaparece como na exposicao ou e reescrita pela sua invariante. 
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Ex.18 -Series utilizadas na exposiyao e na reexposiyao. 

0 movimento e concluido par uma coda que e estruturada em uma 

sucessao de tres series invariantes: [c.63- Rll], [c.65-Io], e 

[c.67 - Rio]. 
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string. ~ - . -

U E.tl830. 12487 

E~.19 - Series invariantes utilizadas na coda. 

0 movimento e concluido com um acorde formado pela seriP [RI7] 

que e uma invariante de [Io], como mostra a figura E~.20. 
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Ex.20- Acorde conclusive 

Nesta composiyao, o processo de repetiyao constitui urn dos 

aspectos fundamentais para a obtenyao da ordem e coerencia. Este 

processo estende-se a praticamente todos os niveis, sejam 

ri tmicos, timbristicos, de dinamica, de articulayao, ou de 

altura. 

funcao 

Isto constitue uma ordem. As mudancas continuas em 

das sonoridades invariantes produz variedade e 

simultaneamente unidade. A coerencia ocorre em funcao dos 

processos de repeticao. Es te e o principia sistema t icamen te 

utilizado por Webern, nos tr~s movimentos desse Concerto. 
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PARA 

ORQUESTRA DE mRDAS 

KRZY:SZTOF PENDERECKI 

Tren6dia para as Vitimas de Hiroshima (1960) e uma 

composicao para 52 instrumentos de cordas, fundamentada em urn 

sistema que opera basicamente com timbres e faixas senoras, 

distribuidos em varios planos par uma textura contrapontistica. 

As faixas senoras sao formadas pela superposicao de micro 

estruturas, cujos intervalos variam entre segundas maiores e 

menores, quartos de tom, e dois ou tres quartos de tom, e sons 

de altura indeterminada. A Tren6dia resulta par urn processo de 

variacao continua da estrutura inicial. Fssa estrutura e 

submetida a transformac6es sucessivas. Essas transformac6es, na 

realidade, consti tuem urn processo de diferenciacao, onde a 

es trut ura homogenea len tam en te se trans forma, e torn a suas 

partes cliferenciadas. Este processo determina ,< forma<;ao de 

estruturas heterogeneas. _; transforma<;ao das estruturas 

homog&neas em heterogeneas constitue um dos principios de ordem 

nesse sistema, e este mesmo principia constituira urn processo de 

recorr@ncia. Isto &, cada uma das partes tera sua configuracao 

estruturada dessa forma; assim toda vez que uma estrutura 

atingir seu grau de diferenciacao o processo e interrompiclo e 

ela volta a constituir uma estrutura homogenea. 

0 que caracteriza cada uma das partes sao as modulac6es de 

timbres. Essas sao formadas por JJin complexo de registros 

\-ariados, altura, e text11ra. C1s timbres podarn ser classificados 

em agudos, medius altura ern dJC.?terminada 

indet erminada. "; text ura ern contrapon tis t ica, ou f o)rmac1a por 

faixas sonoras, podendo ainda ser (-:lassificada (~m densa nu 
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rarefeita, continua ou discreta. De acordo com essas 

caracteristicas a Tren6dia pode ser dividida em quatro partes 

principais: 

Parte 1 - Estruturas [1 a 9] 

Parte 2 - Estruturas [10 a 24] 

Parte 3 - Estruturas [25 62] 

Parte 4 - Estruturas [62 - 69] 

Cada uma dessas partes resulta pela associa9ao de varias 

estruturas que muitas vezes sao constituidas por uma atividade 

sonora (evento) com um come9o e um fim. Passemos a analise da 

Parte 1. 

A parte 1 e formada pelo agrupamento de nove estruturas, 

organizadas na regiao aguda de todos os instrumentos com uma 

textura contrapontistica. Essa parte e formada por tres 

varia96es que resul tam como desdobramento da estrutura [1]. A 

estrutura [1] inicia urn processo contrapontistico que se 

prolonga ate a estrutura [9]. Neste processo os sons sao 

apresentados atraves de entradas sucessivas, na regiao mais 

aguda possivel de cada instrumento. Este evento tern a dura9ao de 

[15"]. somente entao surge a primeira varia9ao. Os sons 

continuos come9am a se transformar por meio de vibratos lentos 

e vibratos rapidos. Esta atividade e extendida por mais quatro 

estruturas com uma dura9ao de [34"]. Este processo e 

interrompido pela terceira varia9ao que e iniciada a partir da 

estrutura [6]. Nessa varia9ao a estrutura e formada por um 

agrupamento ordenado de sete componentes com sons de altura 

indeterminada (sons percussivos), organizados em pianos sonoros 

distintos por uma textura contrapontistica. Este evento tem uma 

dura9ao de [60"], e se extende por quatro estruturas. 
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Ex. 1 Ati vidadec: sonoras desenvolvidas 

primeiras varia<;:6es. 

z4 vi n""----------------.,. 
1-6 -····-- '"' 

Varia<;:ao 1 

Estrutura 1 

'"' 

'"' 

"" 

1·12 
:"-----------------~ 

13·111 
~1'---------------~ 

ff '"' 

J:lb 

~~-----------~ '"' 

~1'-----------------------------.~". 

6·10 

fc.~ ' 

H , •. 

5-ll -

~1"-----------------------------------."~. 

""-------.. - __ .fl.._ ... b 

'15" 

Varia<;:ao 2 

Estrutura 2 

... b, 1'PP 

'4" '13' 
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Variac;:ao 3 
l.b.m. an:o p>u 

·---- -------- ---tt:::j!:::tt++::~l~t::Jr::ir··~"- ~ 
Estrutura 6 

paq. 1-b&IL •reo 

~ ~ & :A l!rfu.ul~ ---------------------:::::Jtliiit::•=.:::··:::::·::::::·±:J· 

De um modo geral as estruturas passam por um processo de 

diferenciac;:ao que e formado por sons continuos (estrutura [1]), 

oscilat6rios estruturas [2-5], e descontinuos (estruturas [6-

9]). Este processo demonstra que a estrutura homog~nea evolve 

para uma estrutura heterog~nea. 

Parte 2 - Estruturas [10 - 19] 

A parte 2 possui a mesma estrutura que a parte 1, com uma 

diferenc;:a, os sons adquirem uma textura mais densa. As faixas 

sonoras formam grandes clusters. 

A variac;:ao [4], estruturas [10-14], e feita por faixas 

sonoras em processo de expansao e contrac;:ao, atraves de uma 

textura imitativa explorando varios registros timbristicos nas 

regioes graves, medias, e agudas. Este evento t~m uma durac;:ao 

aproximada de [95"]. 
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Ex.2 - Faixas sonoras em processo de expansao e contracao 

A variacao [5], estruturas [15-17], e feita de faixas 

sonoras continuas em sobreposicao. Este processo se interrompe 

na estrutura [17] para iniciar entao uma expansao atraves de 

glissandos lentos. Est a expansao e feita em direcan dos 

registros graves e agudos, em tempos diferentes. 

Este evento t@m uma duracao de [143"]. 
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Ex.3 - Faixas senoras continuas e ern processo de expansao. 

A varia~ao [6], estrutura [18], e urna continua~ao do processo de 

expansao que foi iniciado pelas estruturas anteriores. Em cada 

urn dos grupos os sons partem de urn centro e corne~am a expandir 

articulados individualrnente em tempos nao sincronizados por 

microintervalos ascendentes e descendentes. Este rnesmo processo 

e repetido em planes sonoros distintos, criando contraponto de 

timbres. Esse processo gera estruturas heterogeneas. 



142 

Ex.4 - Estrutura em processo de expansao. 

Variacao [7], estruturas [19-24]. Essas estruturas retornam 

as faixas senoras nos contrabaixos e violoncelos. Expandem 

novamente para registros graves e agudos, e a partir da 

estrutura [20 e 21] surgem vibratos rapidos que se transformam 

em vibratos 1entos a partir da estrutura [22] , como ocorreu na 

estrutura [2]. 
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Ex.5 - Faixas sonoras e a volta dos vibratos. 

Varia.;ao [8], estruturas [20 - 24]. Voltam os vibratos da 

estrutura [2] inicialmente rapidos' tornam-se lentos a partir 

da estrutura [22] e torna-se continuos na estrutura [24] 

@ 

.'.::~~-
,p 

~10" '7" '10" 

Ex.6 -As faixas sonoras sao articuladas por vibratos. 
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A parte 3 e uma se<;ao contrastante, e urn desenvolvimento 

das se<;6es anteriores. 8 formada par tr@s grupos instrumentais 

constituidos por [4) violinos [3) violas, [3) vtoloncelos, e [2) 

contrabaixos. 0 desenvolvimento e iniciado pelo grupo [i) com a 

estrutura [26) e ne estende ate 'c'Hirqtura [37). 0 grupo [II) 

e sobreposto ao grupo [I) a partir da estrutura [38) , e o grupo 

[III) a partir da estrutura [44). Cada uma das estruturas 

desenvolve basicamente uma polifonia de micro estruturas, isto 

e cada urn dos instrumentos participa com unidades estruturais em 

tempos distintos. As estruturas sao agrupadas em seis blocos com 

dura<;ao de [15''). Cada urn desses blocos e formado pela 

associa<;ao de seis estruturas. Como nas partes anteriores, aqui 

tambern ocorre urn padrao. Este padrao, no entanto, e formado por 

urn processo inverse. As estruturas come<;am heterogeneas e sao 

intercaladas por estruturas homogeneas. Esta parte pode ser 

subdividida em funcao das mudan<;as de atividade e de texturas. 

Configura-se do seguinte modo: 

Varia<;ao 9 - Estruturas [26 - 37] 

Varia<;ao 10 - Estruturas [38 - 50] 

Variacao 11 - Estruturas [50 - 62] 

A varia<;ao [9], formada pelas estruturas [26-37], e feita 

basicamente par '"ons percussivos, de altura indeterminada, e 

acordes construidos em intervalos de segundas (clusters), 

distribuidos em diferentes planos sonoros por uma textura 

Lmitativa, '' articulados por um sistema de r1inamica. Esta 

i!U vidade e interrompida na estrutura [35] quando toda orquestra 

'3e junta para tocar nm grande cluster.~'- textura c1eisa de ser 

micropol ifonica. Este mesmo processo e repetido nas varia<;oes 

[10 '~ 11]. :\essa varia<;ao, a estrutura ,•, iniciada com varias 
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ati\·.i.dades, cad a urn a das partes diferenciada (estrutura 

heterog§nea) o processo interrompido por um grande cluster 

(estrutura homogenea) 

< 
' ' I 

' ·"' 

= 

... ~m-ill~· :~:e*~·····~&~· -~4~·~~ · 
b 

Ex.7 - Micro estruturas formando a sec§o contrastante. 
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[62-70], de carater conclusive, 

representa urn retorno da parte inicial. As estruturas retornam 

com urn a grande faixa sonora nas cord as superiores, e 

simultaneamente mantem, em processo imitative, parte das 

estruturas da se0!o contrastante. Estas estruturas passam por urn 

processo de transforma0 ao, e aos poucos todas as estruturas 

juntam-se (estrutura [65]) para formar urn grande cluster. Os 

vibratos lentos e rapidos da parte [1] retornam, a partir da 

estrutura [66], prolongam-se ate a estrutura [69], onde toda 

orquestra conclui o movimento com urn grande cluster. 



tutti 
nrchi 

24Vn 1-li~~;f.-ot • .....N~H--;;,;;.~,.jr-.~~~ 

IOVl!·IU~ 

'30" 

Ex. 8 Se~ao conclusiva. 
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Sistema Sonoro de Refer@ncia 

Cada uma das partes e determinada principalmente em funcao 

das atividades desenvolvidas pelos sistema de timbres, pelo uso 

de novas sonoridades, e pelo modo com que essas sonoridades sao 

distribuidas em diferentes planos, formando varias texturas, 

homog@neas e heterogeneas. Em funcao do seu grau de ordem e 

importancia as sonoridades podem ser classificadas em primarias 

e secundarias. 
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Ex.9 Representac§o do grau de ordem das estruturas. 
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Nesta composi<;ao os principios de repeti-:;ao e \·aria<;ao 

ocorrem em diversas partes. Esse principia reside basicamente em 

uma alternancia de estruturas sonoras continuas e descontinuas, 

homog§neas e heterog§neas. A base deste processa tanto para a2 

estruturas continuas como para as descontinuas conc;iste na 

expansAo de uma sonoridade, seja ela de altura determinada ou de 

altura indeterminada. Isto verifica-se praticamente em todos os 

niveis como ocorre nas estruturas [1-2], ou na estrutura [18]. 

•---------------------~~~--------~ ff ~~ 

~------------------------~ .. ~.~~,---------~~~~~ 

'!!)" :20" 

0 .... 
... # 

20" 

Ex.10 - Processo de expansao. 
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As estruturas senoras sao temporalmente organizadas em seus 

~lanos atraves das texturas contr2pont:isticas .. Este processo 

estende-se a praticamente todos os niveis estruturais, como par 

exemplo nas estruturas [10 12), estrutura [1) ou estrutura 

[18], formando urn contraponto de timbres. 0 processo de imita.:;ao 

em p1anos sonoros distintos i1ustra a t~cnica de prolongamento 

de uma estrutura e mostra como urn nivel gera o outro. 
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1-6 
n•--------------------------------------.-"'~f~~~~--~~~----~ 

f--------------------::.""''-;f-------~~~~~ 
7-12 

24 Violini f.~------------------------------------~.~"'~1------~--~~--"--~~ 
13-16 

19-24 
ffAl----------.~"'~.~,-------------------------

. ·------------------------------------~~------------ff tub,/ 

10 Viole !1'------------------------."~,-,~-----------------------
b-10 

-- ~~---------------------------------c,"~,-~o-------------------------

I 0 Violoncelli :_-:
0 

~- _ _ _ _ -- ~~-----."~,--!~-----------------------' 

8 Contrabbassi : : I 
J}"----------------------------------------."~,--~~-------------------------

·------------~------------~ __ _ .l:l...._ tub ,f 

'IS" 

Ex.ll Contraponto de timbres. 
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0 sistema que organiza a Tren6dia ~ baseada em urn ciclo de 

\"aria.:;:6es, que se repete nas quatro partes. Este processo 

utiliza urn sam (estrutura homogena) que se desdobra em varies 

(estrutura heterogenea) e em planos distintos. 0 retorno de cada 

uma das partes ~ feito de modo que a textura ~ sempre mais 

densa/ pois as faixas senoras apresentam-se cada vez mais 

intensas. 0 processo de varia<;ao ~ baseado em urn ciclo de 

expansao de uma sonoridade que atinge seu limite maximo com urn 

grande cluster na estrutura [70]. Este processo extende-se ao 

sistema de timbres. l\s estruturas sonoras evolvem, 1entamente, 

de sons mais agudos possiveis para o grande cluster nas regioes 

mAdias e graves dos instrumentos. 

A analise de determinados sistemas torna-se possivel 

part indo do principia que 0 processo de analise deve 

corresponder ao mesmo processo que origina a forma<;ao das 

es truturas musicais. Neste sentido, os procedimentos adotados 

para a analise de sistemas nao tonais deve fundamentar-c;e na 

organizacao de qualquer estrutura sonora: repeti<;ao, varia<;ao e 

c:ontraste, e as suas diferen<;as e similaridades em rela<;ao as 

texturas. 
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A Grande Nuvem de MagalhAes (19811, ~ o primeiro dos doze 

movimentos que comp6em o segundo volume das Cartas Celestes. e 

uma composi.;:Ao de forma ciclica, pais ~ formada por uma 

estrutura que sera denominada de Estrutura I. 

Fundamenta-se no ambito da serie harmonica de [A]. A Estrutura 

I constitue urn padrAo que ~ repetido doze vezes consecutivas, em 

diferentes niveis sonoros. Nessa sistema, o tritono [5d-4A] 

constitue uma rela.;:ao de ordem implicita que se manifesta 

praticamente em todos os niveis. Nessa sistema as rela.;:6es 

senoras baseiam-se primariamente na t~cnica das ressonancias, no 

caso na serie harmonica de [A] . A sonoridade da nota [A] e 

intensificada em funcAo do sistema que se encontra em vibracao, 

is to e, a propria s~rie harmonica, prolongada por segmentos 

sonoros contiguos, organizados hierarquicamente na mesma 

sequ§ncia produzida pela propria s~rie harmonica de [A]. Apos a 

apresentacAo da s~rie, o estrutura e desdobrada em pequenos 

segmentos, que t6m a funcAo de articular a estrutura em direcao 

a proxima s~rie de [Ell . 
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Grande Nuvem de Magalhaes - Estrutura I 
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Analise da Estrutura I 

0 sistema sonora de refer&ncia utilizado na Grande Nuvem de 

Magalh§es ~ baseado na s~rie harmOnica de [A] . Na figura abaixo 

aparece uma comparacao entre a s~rie que gera a Estrutura I e a 

s~rie harmOnica de [A] . 

Ex.l - S~rie utilizada na Grande Nuvem de Magalhaes. 

2 • 

t 

Ex.2 - S~rie harmOnica de A. 

A estrutura tematica que organiza a s~rie evolve atrav~s de suas 

parciais, associadas a pequenos grupos de notas extras, 

denominadas de ''notas invasoras" (Almeida Prado). Na realidade, 

essas notas, com excecao das notas [Fe C] estao ligadas a s~rie 

harmOnica de [E] . A s~rie utilizada na Estrutura I representa 

uma grande ressonancia da series harmOnicas de [A] e [E] . 

I I 

4~~ 
1f 

( ' 9· 
+ 

Ex.3 - S~rie utilizada na Grande Nuvem de MagalhAes 
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Ex . .:; - Serie harmonica de [A] . 

-

Ex.5 - Serje harmonica de [E]. 

A estrutura que ordena a serie e formada de cinco segmentos 

contiguos que ser!o denominados [A, B, C, D, E] respectivamente. 

Cada urn desses segmentos e formado par grupos de [4, 6, 8, 9, 9] 

componentes. Esses segmentos articulam a serie com um padrao 

intervalar, de quintas, que variam entre [5J-5d-5A]. Este padrao 

irA constituir uma ordem prim&ria. Os intervalos de quinta sao 

complement ados par intervalos de segundas [2M-2m] que 

consti tuirao uma ordem secund&ria. Este processo se extende a 

toda Estrutura I. 
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Ex. 6 Rela.;ao de Quintas [5d - 5A 

Estrutura I. 
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1J. ~-

'. d.-e. !2..-+ .. : 

5J] na serie da 

A Estrutura I e constituida de dezesseis segmentos. Esses 

segmentos podem ser agrupados e subdivididos internamente em 

grupos de [5, 3, 2, 6], de acordo com as mudan.;as que ocorrem em 

cada urn dos niveis. As estruturas que articulam os componentes 

em dire~ao a proxima serie sao formadas basicamente por acordes 

quartais como mustra o exemplo abaixo, e tambem pelo acorde de 

[AM] • 

: /. 

Ex. 7 - Acordes Quartais, e acorde de [MI] 
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Nesta sequAncia a Estrutura I tamb&m & articulada pelo tritono 

[C
0
-G] (a terca e a s&tima do acorde de A'l). Esse tritono aparec•~' 

em destaque no segundo segmento da s&rie. Essa unidade pode ser 

considerada como urn eixo central pois divide a Estrutura I na 

sua metade. 

Ex. R Iritono [C:-G], divide a Estrutura I na sua metade. 

Os ul times seis segmentos sao repetidos, prolongando a 

estrutura arpejada e simultaneamente preparando com a sequAncia 

[D, A, E, E, E] a entrada da s&rie harmOnica de [Ell. 0 exemplo 

abaixo mostra a estrutura arpejada, a a estrutura que ira 

conduzir a s&rie de [Ell . 

:~ Fh,._ 

.] 91:_ 

' 
.J~J_ ± ,,_/ '1 

- - ~ 
~ 

J 9[ 
I 

.J 

Ex.9 - Estrutura arpejada, e arpejo conclusive. 
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Ex.lO - RelaQao Estrutural das Quintas [5J - 5A - 5d]. 



0 sistema sonoro que organiza a 2strutura I, sE:rie harmOnica de 

[~\~ {ordew primitria], serii desenvoJ. \:-idn po.r urn processc_, d~, 

repetiG§o e variaQ§o em diferentes niveir· sonoros (ordem 

secund§ria). Ka sua macroestrutura, a Grande Nuvem de Magalhaes 

e formada por um ciclo de modula<;:6es da Estrutura I para a~: 

b .... 
(19 ~ •• 

~'i' 

Ex.ll - Serie de E1 

Ex.12 - Serie de B. 

( \. 

( 
• • • 

' • 

Ex.13 - Serie de F. 

• • • 
•• 

J ,. 
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Ex.l4 - Serie de D~ 

A partir da serie cle [G] somente os tres segmentos [.'\-B-C] cla 

Estrutura I serao apresentados 

C) 
I 
I 

Ex.15 - Serie de G. 

• 
• J• 

Ex.16 - Serie de E. 
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Ex.17 - Serie de s
1 

• 

Ex.18 - Serie de G
1 

2 • ~ b. 

Ex.19 - serie c. 

8 • E 

Ex.20 - Serie de AI. 
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A estrutura que conclui a Grande Nuvern de Magalhaes e baseada ern 
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uma serie de [D]. Esti1 estrutura fe uma variante das anteriore'' 

pois no lugar da serie harmOnica aparece a escala de [DM] . 86 

entAo retorna parte da Estrutura I. 

I ! 
I 

I 

I 
• #• • • . 

Escala de Dl'l. 

RelacAo intervalar gerada pela evolucAo intervalar e pela 

evolucAo de cada uma das estruturas em relacAo as suas series. 

Ex.22 - RelacAo intervalar entre as fundamentais de cada 

serie. 

Obs.: Nesta sequencia estAo presentes as doze componentes da 

escala cromatica de [A]. 

Na sua macro estrutura o sistema da Grande Nuvem de MagalhAes 

configura-sa do seguinte modo: 
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Parte A - Estrutura I em A 

E~ 

B 

Parte B - Estruturas G 

Variantes E 

B~ 

I 
G~ 

l 
c 

A~ 

Parte A' - Estrutura [ D 

Conclusiva 

A estrutura XII ou estrutura conclusiva apresenta urn grande 

pedal em [D]. E finalizada pela repeti9ao do acorde [E A C B D] 

tocado sob a escala pentatonica de of. o acorde [A C B E] e o 

mesmo que inicia a serie harmonica de [A]. 0 ultimo acorde pode 

ser interpretado como urn acorde de [Am] com notas adicionadas 

[B, D]. As ultimas unidades estruturais sao [G'-DJ o que 

significa que se a composi9ao continuasse, poderia voltar para 

a serie harmonica de [A], pois, [A] e a [V/D] e [Gt] a[vii 0 /A]. 
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Ex. 23 - Escala pentat6nica de D! e o acorde pedal comparado 

com acorde inicial da Estrutura I. 

Ex.24 Acorde que supostarnente poderia atrair a serie 

harmonica de [A] . 
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Representac;::ao do Sistema Ri tmico e do Sistema de Dinamica Ee 

.2\.rticulac;ao. 

r I / / I f? I I I I I I I / I 
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CONCLUSAO 

0 sistema que organiza a Grande Nuvem de '1agalhaes e de 

natureza ciclica. Z\ Estrutura I e submetida a urn processo de 

repeti<;:ao e varia~ao a traves de urn ciclo que se desdobra por 

intervalos de [5d e 5A) (ordem primaria) e e complementado por 

intervalos de [3~1, 3m, 61'1] (ordem secundaria). Este ciclo de 

sonoridades, na realidade, representa uma grande ressonancia da 

serie harmonica de [A) . 

Representa~ao do Sistema Sonoro. 
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CX>NCUJSAO 

A anAlise musical baseada no metodologia de sistemas 

permite compreender a composicAo como urn conjunto de estruturas 

articuladas em varios niveis, que se organizam pela associacao 

simul tanea de varias ordens. Essas ordens manifestam-se de 

maneira especifica em cada urn dos sistemas (ritmicos, sonoros, 

timbristicos), por urn processo de selecAo que se forma a partir 

dos processes de repeticAo, variacao e contraste. A composicao 

pode ser interpretada como um grande prolongamento de uma 

estrutura principal, ou estrutura geradora (tema), que se 

extende e forma uma rede de relacoes atraves das funcoes 

harmOnicas, mel6dicas, ritmicas, e timbristicas. Essas relac6es 

resultam pela associacao de vArios componentes que se organizam 

em estruturas, com uma identidade pr6pria, estruturas essas que 

permanecem funcionalmente interligadas a estrutura principal. 

Esse processo pode ser comprovado em todos os ni veis de uma 

composi;:;ao, e em um grande numero de composic6es, 

independentemente do :3istema musical ou sistema de composicao 

utilizados. Assim sendo, :J processo da anAlise deve (~orresponder 

ao mesmo processo que origina A formacao das estruturas em 

relacao as unidades e as sequencias dessas unidades, pais 

somente assim a composi9ao pode ser dimensionada em rela~ao As 

propriedades estruturais, e as propriedades funcionais, na 

formacao de unidades, partes e todo. 
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NOT AS 

1 - Fun~ao. As estruturas musicais possuem caracteristicas 

pr6prias, 

temporal 

que tornam-se 

e espacial) 

aparentes pela disposicao (ordem 

de seus componentes, e pe1a 

interrelacao que esses componentes tern entre si e com as 

demais estruturas. 

2 - ver pg. 4 5 . 

3 - Acordes. Estrutura sonora que resul ta pe1a combinacao 

simu1tanea de dois, tres ou mais sons. 

4 - N.P.A. Nota de passagem acentuada 

N.P. Nota de passagem 

SUS Suspensao. 

5 - "Harmonia de timbres". Termo utilizado por Maria Lucia 

Pascoal para explicar o sistema de estruturas harm6nicas 

criadas por Debussy em seus pre1udios para piano. 

6 - A reducao numerica interva1ar de qualquer segmento sonoro 

e fei ta pelo numero de semi tons existentes entre do is 

intervalos adjacentes. 

7 - Como por exemplo na Arte da Fuga, ou na Oferenda Musical, 

onde todas as composic6es sao organizadas em funcao de uma 

unica estrutura tematica. 

8 - possivel representacao. 
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GLOSSARIO 

Componente E todo som musical que possui altura, duracao, 

timbre, e intensidade. 

Configuracao - Urn arranjo de unidades, partes, ou todo, que 

constitui uma forma passivel de ser reconhecida. 

Continuo 

Derivar 

Toda estrutura sonora, ou evento, que tern uma 

duracao, sem sofrer interrup<;:ao. 

Quando se obtem uma estrutura [A] a partir de uma 

estrutura [B] . 

Discreta - Toda estrutura musical que nao e continua, e pode ser 

reconhecida pelas suas partes individuais. 

Estase - Estrutura sonora que se caracteriza pela ausencia de 

mudan<;:a. 

Estrutura E consti tuida pelo agrupamento ou combinacao de 

componentes em conexao. 

Estrutura complementar Toda estrutura que necessita de urn 

Even to 

complemento para constituir uma unidade. 

Articulacao de uma estrutura sonora dentro de urn 

segmento temporal, com urn inicio e urn fim. 

Isomorfismo - Similaridade estrutural. 
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Heterarquia - Associa9ao simultanea de varias ordens. Nao existe 

ordem predominance. 

Hierarquia Urn conjunto de estruturas arranjadas em ordem 

ascendente ou descendente de fun9ao. 

Justaposi9ao Quando dois ou mais planes sonoros sao 

estruturados em fases parcialmente coincidentes. 

Parciais - Sonoridades que resultam como desdobramento da nota 

fundamental na serie harmonica. 

Processo - Uma serie de eventos interligados, que passam por 

mudan9as sucessivas. 

Rede - Uma estrutura que gera urn sistema de rela96es. 

Ressonancia - Intensifica9ao de uma determinada sonoridade, que 

e provocada por urn sistema em vibra9ao quando for 

Segmento 

Sequencia 

aplicada uma sequencia igual ou quase igual a 

frequencia natural do sistema. 

Pequeno agrupamento de componentes, os quais 

constituem uma unidade ou estrutura. 

Uma estrutura ou urn agrupamento de estruturas 

ordenadas em sucessao. 

Sistema - Conjunto de partes interrelacionadas, que se associam 

para formar o todo. 

Sobreposi9ao Quando dois ou mais planes sonoros sao 

estruturados uns sobre os outros. 
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Sucessao Des creve estruturas repetidas, variadas ou 

contrastantes, seguidas umas das outras. 

Transforrnar - Mudar uma estrutura musical de uma forma em outra. 
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