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Resume 

Esta tese estuda a aplicayao do metoda eletroacustico na 

composiyao instrumental pelo uso do Atelier. Este processo e 

demonstrado na obra Encadeamento para 05 contrabaixos acusticos 

amplificados. 0 Atelier enseja uma intera9ao entre o compositor e os 

interpretes, resultando numa nova gestualiza9ao sonora. 

Palavras chaves: 

Encadeamento, ComposiQiio, Atelier, Gesto, Musica 

Instrumental e Musica Eletroacustica 
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Abstract 

The electroacoustic technique applied to instrumental composition 

through the use of Atelier is studied in this work. Encadeamento, a 

piece for 05 amplified double basses, is used to demonstrate the 

process. The Atelier fosters a strong interaction between composer 

and players resulting in new sound gestures. 

KeyWords: 

Encadeamento, Composition, Atelier, Gesture, Instrumental 

and Electroacoustic Music 
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Acostumado a conviver desde sempre com esse mundo fantastico do 

sonora e tendo optado por fazer da musica uma das mais fortes raz6es de 

meu viver, quero comentar os passos da cria<;ao de Encadeamento, esse 

evento com carater de inicia<;ao, onde fica evidente o tra<;o forte de minha 

personalidade e o resultado de minha concep<;ao artfstica. Verdadeira 

combina<;ao sonora caleidosc6pica, essa sucessao efemera e cambiante de 

sensa<;6es e impress6es mostra, sem reservas, a minha maneira de ser e agir 

musicalmente, manifestada numa constante inquieta<;ao e numa busca 

incessante de minha verdade Intima. E como se essa obra, que engendra sua 

propria forma, falasse pelos meus atos. Nela, dado o seu processo de cria<;ao, 

tanto o som tern a primazia do gesto como o gesto tern a primazia do som. 

0 que se segue e urn microcosmo da tese e sera dividida em duas 

grandes se<;6es: pr61ogo e descri9iio dos capftulos. Esta mesma estrutura sera 

aplicada posteriormente, ou seja, urn pr6/ogo antes do corpo principal de cada 

capitulo e da discussao. 

PROLOGO 

Segundo os antigos, Deus era urn som (Sassi, 1978:22). 

Quando em 1976 iniciei meu estagio de dais anos junto ao Groupe 

de Recherches Musicales (GRM) de Paris, sob a competente dire<;ao de Guy 

Reibel e Pierre Schaeffer, passei a ter urn cantata diuturno e proffcuo com o 

som, essa entidade quase magica, esse ser vivo inconfundfvel, predestinado a 

seduzir todos os seres. Na elabora<;ao da musica eletroacustica o compositor 

convive com ele diretamente, sejam quais forem suas diferentes fontes de 

produ<;ao. 

As experiencias realizadas e os conhecimentos adquiridos foram 
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extremamente uteis e importantes para minha forma<;:ao de compositor. Tive o 

privilegio de ser orientado por esses insignes mestres no domfnio da tecnica 

da musica eletroacustica e com esses novos recursos vi ampliadas as 

possibilidades de cria<;:ao de uma obra musical, totalmente diferente na 

concep<;:ao, elabora<;:ao e no resultado final. 

Vivemos projetados para urn novo estilo, para possibilidades ineditas: 

a aventura esta a nosso alcance e com ela os mil riscos que a fazem digna de 

ser empreendida (PAZ, 1955:12). 

Esta cita<;:ao instigadora do grande musico argentino Juan Carlos 

Paz, provocou em mim urn forte desejo de ousar numa cria<;:ao artfstica 

arrojada e original. Assim nasceu Encadeamento: palavra que virou musica, 

onde cada gesto foi transformado em som. 0 nome ja sugere sua estrutura e, 

mesmo nao se conhecendo a obra, del a ja se tern a intui<;:ao. 

Aqui vale o registro de uma cita<;:ao de Cratyle: A propriedade do 

nome consiste em representar a coisa tal qual ela e (BARTHES, 1972:128). 0 

nome escolhido norteou todo o meu trabalho criativo e o resultado sonora

visual confirmou o acerto desse meu metodo. A percep<;:ao tanto visual, que 

ja se disse inteligente quanto a auditiva, que sabemos sensfvel, aqui se 

interpenetram e se complementam, dando ao ouvinte a no<;:ao exata de que 

esta obra modular e interativa e urn encadear de gestos sonoros para serem 

vistos e ouvidos do come<;:o ao tim. 

Em 1979, de volta a Unicamp, vi-me impedido de realizar meu trabalho 

composicional nessa area ainda incipiente no Brasil, por absoluta falta de 

equipamentos eletronicos. Decidido, porem, a fazer uso de minhas novas 

conquistas tecnicas, optei por criar uma obra original, com instrumentos 

tradicionais baseada nos processes de cria<;:ao da musica eletroacustica. Dar 

o meu mergulho no amplo universe sonoro do Contrabaixo Acustico, onde 

uma experiencia possfvel se transformou numa experiencia real. 

Essa ideia inusitada, a princfpio, encontrou apoio do colega e exfmio 
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contrabaixista Paulo Pugliesi e demais membros do Grupo de Contrabaixos 

de Campinas, parceiros ideais para levar adiante tal iniciativa, verdadeiro 

desafio para todos. Nao havfamos trabalhado juntos, mas conhecfamos nosso 

potencial como musicos. lnicialmente foi preciso estar de acordo com o 

projeto, no seu todo e daf em diante, vieram as discuss6es sobre os sons, 

suas imagens e sentidos e os problemas tecnicos vencidos e a veneer. 

Posteriormente, foi adotada uma conduta unica de garimpagem 

sonora na selec;:ao do material que atendesse as necessidades da obra. A 

familiaridade do musico com seu instrumento facilitou todo esse trabalho 

arduo e meticuloso. A chance de cada um revelar suas descobertas e coloca

las a servic;:o do grupo, aumentou o repert6rio de efeitos sonoros e, ao mesmo 

tempo, fortaleceu o trabalho em equipe. Trac;:ado um cuidadoso e detalhado 

plano de ac;:ao, pudemos constatar o acerto dos procedimentos e o exito que 

legitimou essa tarefa desde o infcio. 

Todos os recursos tecnicos empregados na obra confirmaram as 

palavras de Schonberg de que o desenvolvimento da musica depende, mais 

que nas outras artes, do desenvolvimento da tecnica (PAZ, 1955:22). 

Ap6s estas breves considerac;:6es ja posso dizer que Encadeamento e 

um projeto ambicioso que se tornou realidade. 

Esse meu desejo de criar algo novo e ate inusitado pela forma e 

realizac;:ao, tambem foi apoiado pelo mestre e amigo lulo Brandao. Seus 

Seminarios Sabre Cria9ao Contemporanea, realizados na Unicamp em 1975, 

alem do enriquecimento artfstico e cultural, serviram de estfmulo para este 

meu trabalho composicional. 

Uma citac;:ao que Brandao faz de Ferrucio Buzoni em seu livro Quase 

Ensaios merece ser lembrada pela sua pertinencia e atualidade: eu anseio 

por uma sonoridade abstrata, por uma tecnica desimpedida, por um universo 

sonora ilimitado. Todos os esfor9os devem convergir para este ponto: suscitar 

um novo renascimento. Quem nasceu para criar, devera primeiro propor-se a 
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tarefa, saneadora sem duvida, mas grave quanta as suas ressom3ncias, de 

desgarrar-se de tudo quanta herdou do mundo musical inautentico 

(BRANDAO, 1974:33). Em seguida comenta: Haque se notar aqui o afii com 

que Busoni pretende libertar-se das limita96es tradicionais para gozar de um 

universo ilimitado, onde a necessidade niio tolha o livre voo (BRANDAO, 1974: 

pp.33/34). 

Encadeamento, para a sua epoca, foi considerado por todos urn 

desafio, urn voo livre. Ainda e de F.Buzoni esta frase significativa: 

Gostarfamos de gritar: evitem a rotina, comecem a cada instante como se 

nunca houvessem come9ado, procurem nada saber, mas pensem e sintam 

(BRANDAO, 1974:37). E preciso juntar outras pondera<;oes sabre esse 

universo ilimitado da cria<;iio, agora citando a criatividade, segundo Fayga 

Ostrower, como mais urn meio de motivar os musicos : Nem na arte existiria 

criatividade se niio pudessemos encarar o fazer artfstico como trabalho, como 

um fazer intencional produtivo e necessaria que amplia em n6s a capacidade 

de viver (OSTROWER, 1977:31 ). 

Sabemos que na base de toda cria<;iio musical esta o processo de 

escuta interna do compositor, que assim se antecipa aos ouvintes. 

Encadeamento foi elaborado ap6s criteriosa escuta intima e silenciosa. 0 brain 

storm inicial sobre as possibilidades do instrumento e a habilidade dos 

instrumentistas revelou, para surpresa de todos, urn campo vasto a ser 

explorado, quer na maneira de tocar, quer no resultado a ser obtido. Sabre 

a<;oes muitfssimas vezes executadas para a obten<;iio de sonoridades comuns 

foi criado um banco de sons. 

Com ele foi feito urn verdadeiro trabalho artesanal visando uma outra 

expressao sonora com caracterfsticas de originalidade. A prop6sito, J.E.Muller 

afirma que o artist a ... procura menos ser compreendido que ser sincero e seu 

principal cuidado esta em se exceder sem cessar, a tim de traduzir, da 

maneira mais original o que ele tem em si de mais pessoal e de mais raro 
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(MULLER, 1963:15/16). 

Esta obra reflete o que procurei criar de mais original, tanto no 

processo como no resultado e nao deixa duvidas quanta a minha sinceridade 

de prop6sitos artfstico-musicais. Alem de sincero, procurei ser espontaneo. 

Ser espontaneo e, no sentido amplo que a palavra tem, poder ser livre 

(OSTROWER, 1977:150). Encadeamento e uma prova inconteste de minha 

total liberdade de a<;:ao no ato de criar. 

lnicialmente foram dadas a conhecer as tecnicas de realiza<;:ao da 

musica eletroacustica que na epoca (1979) orientavam nosso trabalho em 

estudio, tais como : 

• a capta<;:ao dos sons de varias fontes; 

• a montagem onde o compositor procura juntar os sons numa 

verdadeira colagem; 

• a jun<;:ao das seqilencias e a mixagem final. 

No trabalho em Atelier procurou-se criar urn engendramento sonora 

atraves do gesto com a finalidade de se obter o som desejado, como na 

primeira fase de capta9iio dos sons. A partir daf foi desenvolvido urn trabalho 

de elabora<;:ao baseado nas etapas acima citadas. 

A originalidade desta obra, esta mais afeita ao processo de cria<;:ao do 

que ao simples uso da sonoridade fornecida por urn instrumento acustico. A 

criatividade e intimamente vincu/ada ao trabalho humano, ou seja, os 

processos criativos surgem dentro dos processos de trabalho, nesse fazer 

intencional do homem que e sempre um fazer significativo (OSTROWER, 

1977:142). 

Encadeamento exigiu uma participa<;:ao efetiva de todos no trabalho 

diuturno de modelar o gesto em fun<;:ao do som de acordo com as inten<;:6es 

do autor - uma invent;ao gestual sabre suporte sonora. 

Fayga escreve ainda sabre aquila que consideramos fundamental em 

nossa obra, ou seja, o processo de elabora<;:ao. Todo processo de elaborayao 
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e desenvolvimento abrange urn processo dinamico de transformaqao, em que 

a materia, que orienta a aqao criativa, e transformada pela mesma aqao 

(OSTROWER, 1977:51). Aqui se trata do som, esse ser vivo que precisa ser 

criado e manipulado convenientemente, de acordo com as necessidades da 

obra. Transformando-se, a materia nao e destitufda de seu carater. Pelo 

contrario, ela e mais diferenciada e, ao mesmo tempo, e definida como urn 

modo de ser. Transformando-se e adquirindo forma nova, a materia adquire 

unicidade e e reafirmada em sua essencia (OSTROWER, 1977:51). 

Esta valiosa experiencia de intera9ao com a materia sonora, levou a 
simbiose entre autor e interpretes atraves da gestualizayao sonora. Nao houve 

necessidade de urn milagre; bastou apenas o trabalho artfstico para me 

revelar que o som e a criatura que se confunde com o Criador. 

DESCRICAO DOS CAPITULOS 

Esta tese trata do processo de composiyao ilustrado por 

Encadeamento. Apresentando o caniter multifacetado da obra, o leitor, 

especialista ou nao, encontrara uma serie de considera96es sobre o papel do 

compositor, a fun9ao dos interpretes, o contrabaixo como personagem da 

a9ao sonoro-musical, o envolvimento do publico pelo som dos alto-falantes e a 

performance valorizada por efeitos cenograficos. 

Encadeamento e o resultado de experiencias sonoras vivenciadas ou 

vivencias sonoras experienciadas em Atelier, onde a importancia da tecnica 

instrumental de cada urn e de todos os musicos foi colocada a servi9o da 

inventiva que essa obra exigiu. Para esse trabalho diferente, envolvendo 

musicos e seus instrumentos acusticos propus trabalharmos em Atelier e que 

a referida obra seria artesanalmente construfda, passo a passo, como no 

solitario estudio de cria9ao eletroacustica. 

Tao importante como tecer considera96es sobre a estruturas 

modulares, e seus respectivos componentes, e fazer investiga9ao sobre os 
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procedimentos tecnicos utilizados na obra. 

De maneira geral, Encadeamento, obra para cinco contrabaixos, e 

objeto de discussao sob os mais variados aspectos, especialmente no que 

lange ao seu processo de elaboragao. Apresentada como uma nova 

gestua/iza9iio sonora, enseja uma oportunidade unica para que se possa 

enfocar, examinar, analisar e constatar criticamente a importancia do Atelier 

como fator de interagao entre o compositor e os musicos, enquanto 

interpretes. 

Esta dissertagao e dividida em quatro (04) capftulos: 

Capitulo 1 - Da Criapiio 
... e o gesto se fez som 

Este capitulo estabelece o referendal te6rico da dissertagao atraves 

do estudo de diversos autores. Busca-se fundamentar o desenvolvimento 

gesto-sonoro da obra e a pratica de composigao vinculada ao Atelier de 

criagao. Discute-se a proposta de Encadeamento que e criar uma nova 

gestua/iza9iio sonora. Apresentam-se os metodos e tecnicas usados no 

processo criativo, avalia-se a contribuigao individual e coletiva feita em Atelier 

e discute-se a necessidade de uma perfeita interagao autor-interprete. 

Capitulo 2 - Da Obra 
0 engendramento sonora pe/o gesto 

lnicia-se o processo de analise da estrutura da obra atraves da 

apresentagao de seus m6dulos sonoros. Discute-se a seriagao de eventos 

musicais de carater original e mostra-se que os mesmos foram construfdos 

atraves de uma unificada gama de gestos, onde se fez apelo a tecnica 

instrumental virtuosfstica. 

Capitulo 3 - Do Material 
0 gesto prenhe de som e silencio 
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Sao abordados os aspectos da materia-prima usada em Encadeamento e a 

sua representa<;ao: o bin6mio som/rufdo inserido nas diversas etapas da 

formula<;ao estrutural da obra e os procedimentos utilizados. Finalmente, 

propoe-se a representa<;ao deste material atraves de urn c6digo original 

especialmente criado para uma partitura gratico-gestual. No final apresenta-se 

uma analise grafico espectral de alguns trechos de Encadeamento. 

Capitulo 4 - Da Reallzat;iio 
Gestos pr6prios de urn cerimonial 

Analisam-se as estrategias de performance: o Contrabaixo e 

qualificado como personagem na composi<;ao e o interprete como urn 

arqueiro-musico numa atmosfera sonora como que ritualfstica. Sao 

apresentados os aspectos essenciais da localiza<;ao espacial dos 

instrumentos no palco, o numero variavel de instrumentistas, sua 

amplifica<;ao, a ilumina<;ao projetada sobre cada musico-instrumento e os 

efeitos cenograficos valorizando a trama sonora. Busca-se ressaltar que os 

elementos usados se basearam em estruturas dinamicas e o processo 

composicional vinculado a tecnica de estudio da musica eletroacustica. 

DISCUSSAO 

Para fundamentar a discussao de Encadeamento, em seus diversos 

aspectos, buscou-se a cita<;ao de textos ou expressoes a serem interpretadas 

ou em apoio a nossa interpreta<;ao. Foram inseridas frases que contemplam 

as diversas maneiras de p6r em relevo o gesto sonora e musical. Por menores 

que fossem, estavam plenas de significa<;ao. Autores como: Chion & Reibel, 

Pierre Schaeffer, Desmond Morris, lvanka Stoi'anova, Eugen Herrige/, /ulo 

Brandiio, Fayga Ostrower e outros, forneceram subsfdios para urn comentario 

crftico da obra, em fun<;ao do ineditismo do processo utilizado. 

Chamo a aten<;ao para as analogias e compara<;6es feitas e, 
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especialmente, para o paralelismo tragado entre a literatura que trata da Arte 

Cavalheiresca do Arqueiro Zen, da tecnica de estudio da MtJsica 

EletroactJstica e da Chave dos Gestos com o que denominei de nova 

gestualizagao sonora de Encadeamento, objeto principal desta tese. 

Como Schaeffer afirmou em seu livro Traite des Objets Musicaux, ... a 

revolu9ao e para ser feita nas ideias musicais (SCHAEFFER, 1966:26) ou 

como Schonberg que ao descrever uma obra de Webern a compara com um 

romance expresso num s6 gesto. 
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Capitulo 1 

da Cria~ao 
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PROLOGO 

Desde o princfpio orientei minha cria9ao na pesquisa sonora do 

Contrabaixo, devido as suas inumeras possibilidades expressivas. Em 1979, 

quando da elabora9ao de Encadeamento, nao restavam duvidas com rela9ao 

aos aspectos mais novos da cria9ao. Estavamos vivendo uma epoca invulgar 

de profusao de novas ideias e estilos musicais. 

No domfnio da pesquisa sonora, urn vasto campo de experiencias e 

tentativas estava pronto para ser convenientemente explorado. A eletroacustica 

se impunha como nova linguagem e os instrumentos tradicionais passaram a 

ser manipulados com a inten9ao de ultrapassar os seus limites habituais. lsso 

favoreceu, sobremaneira, a revitaliza9ao da cria9ao contemporanea da epoca. 

Todos sabemos que a musica eletroacustica, feita em estudio e 

difundida atraves de alto-falantes, foge completamente as normas da musica 

tradicional; esta, a medida em que vai sendo elaborada, tern seu registro 

garantido atraves da utiliza9ao de urn c6digo ja consagrado pelo uso. A 

eletroacustica, ao contrario, faz o compositor mergulhar no interior dos sons 

que vai utilizar para depois de senti-los no seu amago, poder emprega-los 

numa nova arquitetura sonora. Criou-se uma outra categoria do fenomeno 

sonoro e com ela urn novo universe composicional. 

INTRODUCAO 

0 Atelier e o Iugar adequado para os mais variados e inusitados 

experimentos, tanto no que se refere a manipula9ao do instrumento acustico, 

como no aproveitamento de novas componentes sonoros. Estes elementos 

desenvolvidos irao se refletir diretamente na estrutura da obra. 0 Atelier passa 

a ser uma verdadeira fabrica de ideias, oficina de montagem e sa/a de 

trabalho. 0 musico-instrumento se lorna uma entidade sonora e o compositor, o 

core6grafo da a9ao criadora. 
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Este capitulo apresenta o metodo composicional adotado pelo autor, nao 

somente em Encadeamento, mas em outras obras como: A Serie de 10 Estrias, 

Contrastes, lmagens e Vitrais. Ap6s cuidadoso plano de agao, os objetivos 

plenamente alcangados em Atelier vem legitimar esse processo de criagao 

musical. Nestas obras modulares e interativas, a inventiva do interprets e 

canalizada para uma agao direta sobre a vida que ele da aos sons. Sua 

atividade co-criadora nao e cerceada, apesar da partitura pre-estabelecida. 

0 processo possibilita liberdade na busca e na obtengao do resultado sonoro 

esperado pelo compositor e demais membros do grupo. 

Podemos definir o Atelier como sendo o Iugar para artesaos trabalharem 

juntos a mesma obra e, por extensao, o espago onde um conjunto de artistas 

trabalha a mesma obra sob a diregao de um deles. No sentido especffico usado 

nesta pesquisa, e um ambiente privilegiado para troca de ideias e experiencias 

na consecugao de objetivos comuns aos artistas envolvidos no projeto. 

Alem de discutir em detalhes todas as propostas sonoras e o processo 

criativo desenvolvidos em Atelier, as pr6ximas segoes apresentam, de forma 

sucinta outras composigoes do autor que usaram o mesmo processo, antes e 

depois desta obra. 0 capitulo termina com uma discussao sobre a 

imprescindivel sintonia que deve existir entre todos os envolvidos, fazendo-os 

interatuar de maneira eficaz na busca de resultado artistico de alto significado. 

1.1 0 trabalho em Atelier 

Pode-se mesmo conceber a transformagao do pensamento sonoro e 

musical a partir de novos metodos e tecnicas colocados a disposigao de todos. 

Maurice Bejart, se expressando sobre Pierre Boulez, diz que ele fa/a como 

compoe e s6 confia em resultados cuidadosamente verificados de antemao 

(BEJART, 1981 :163). 

A vontade do compositor e manifestada de maneira clara no trabalho de 

Atelier e, portanto, a obra esta sujeita somente as indicagoes e praticas de 
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execUI;:ao. lsso nao s6 fara com que haja fidelidade a verdadeira concepgao no 

momento unico da criagao, mas ensejara uma execugao musicalmente viva. E 

mister enfatizar que o experimental no uso do Atelier nao e a musica em si, 

mas o processo de agao exercida mutuamente entre os musicos. 

1.1.1 Processo e Produ~ao 

Nesta segao sao apresentados comentarios breves sobre urn conjunto 

de obras nas quais se utilizou este procedimento composicional. Gada uma 

delas ilustra o uso do Atelier como processo e os seus resultados. As obras 

serao apresentadas, em ordem cronol6gica, atraves de tabelas com as 

seguintes colunas: 

• descri~ao da obra: urn breve comentario das ideias musicais 

envolvidas; 

• processo: a maneira como o Atelier favoreceu a criagao; 

• resultados obtidos: a maneira como o metodo confirmou as 

expectativas. 

1.1.2 A Serie de 10 Estrias: A descoberta do metodo 

Escolhido o nome Estrias, este serviu para nortear uma agao 

explorat6ria na diregao de uma linha de efeitos para instrumentos solistas, 

apelando para a criatividade e virtuosismo dos interpretes (vamos comentar 

abaixo somente Estrias f): 
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ESTRIAS I 
1976 

DESCRICAO PROCESSO RESULTADOS 
Para viola solo, foi 0 primeiro passo foi 0 resultado foi tao 
composta a partir de testar minha proposta expressive que me 
urn trabalho conjunto de a9ao sonora, ouvir propus a compor uma 
realizado com o violista sugestoes do serie dedicada a 
Gualberto Estades, na interprets- solistas de outros 
Unicamp. instrumentista e, instrumentos: saxofone, 

somente ap6s essa clarineta, violao, 
partilha, elaborar em violoncelo, flauta, 
definitive a produ9ao fagote, oboe, cravo, 
artfstica. contrabaixo e 

I percussao. 
'" .. 

Tabela 1.1 - !lustra as 1de1as composlclonals de Estnas I 

1.1.3 Encadeamento: 0 Atelier a servigo de uma agao conjunta 

Como ja foi mencionado, esta pe9a tern caracterfsticas de originalidade 

por ter adotado, em sua feitura, urn metoda similar ao da musica 

eletroacustica da epoca (decada de 70) aplicada a uma obra instrumental. As 

varias etapas de realiza9ao desta ultima, feitas em estudio, serviram de modele 

para que o compositor e os interpretes elaborassem, passe a passo, cada urn 

dos 39 m6dulos da obra. 

ENCADEAMENTO 
1979 

DESCRICAO PROCESSO RESULTADOS 

Esta obra e uma Utilizou-se, Houve total intera9ao 
seria9ao de eventos diretamente com os entre compositor e 
musicais de carater musicos, a mesma interpretes e a obra 
original onde uma tecnica da musica confirmou a verdadeira 
unificada gama de eletroacustica da garimpagem na tomada 

gestos faz apelo a epoca. de sam e o excelente 
tecnica instrumental resultado 
virtuosfstica sonoro/musical obtido 

artesanalmente, passo 
a passe. 

.. 
Tabela 1.2 - 1lustra as 1de1as composlclonals de Encadeamento 
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1.1.4 lmagens: A busca de um solista 

Dedicada ao percussionista Andre Juarez, para vibrafone solo. Este 

interprete contribuiu, sobremaneira, com sua habilidade de solista para testar, a 

priori, todos os procedimentos julgados validos e utilizados nesta obra. 

IMAGENS 
1990 

DESCRiCAO PROCESSO RESULTADOS 
Constitui-se de 7 Explora<;:ao consciente Esta obra oferece ao 
m6dulos distintos onde da sonoridade do solista uma 6tima 
a inventiva e a tecnica instrumento atraves do oportunidade de veneer 
do instrumentista sao potencial musical do os desafios tecnicos e 
colocadas a prova. instrumentista. exibir toda sua 

virtuosidade 
instrumental. 

Tabela 1.3 - ilustra as ideias composicionais de lmagens 

1.1.5 Contrastes: Tecendo o material sonoro 

Dedicada a Odette Ernst Dias, para flauta(s) (amplificadas ou nao). Os 

seis m6dulos sao seqilenciados de maneira a deixar clara suas diferen<;:as de 

carater e tecnica. Quando executado por mais de um solista, estes tocam 

todos os M6dulos. Com varios solistas ganha colorido e amplitude sonora sem 

que o conteudo perca sua essemcia. 
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CONTRASTES 
1991 

DESCRICAO PROCESSO RESULTADOS 
Pec;:a modular que Os m6dulos, com Mesmo aparentando ser 
propoe uma sucessao defasagem aleat6ria um simples improvise, 
variada de m6dulos nas varias entradas, esta obra oferece a 
sonoros como seu fazem com que a obra chance de se criar uma 
princfpio gerador. se revista de rica polifonia. Atraves 
Ac;:oes marcadas pela caracterfsticas de cuidada trama, 
diversidade de carater diferentes. A somat6ria supera as possfveis 
e/ou de tecnica das linhas que se limitac;:oes timbrfsticas 
valorizam seu contrapontam altera o de instrumentos da 
conteudo expressive, a resultado final da mesma especie. 
servic;:o da mesma cor mesma. 
instrumental. 

" .. 
Tabela 1.4 - 1lustra as JdeJas composJcJonaJs de Contrastes 

1.1.6 Vitrais: Modularizando a perfomance 

Para flauta, oboe ou clarineta e violao. A partitura que, a princfpio, 

contempla os tres instrumentos, e seguida por cada musico tendo em vista a 

liberdade da performance de cada um em relac;:ao aos demais. lsso exige o 

maximo de controle e disciplina, visando ao resultado final do conjunto. Esta 

pec;:a pode ser apresentada em varias versoes: um trio, tres duos ou tres solos. 

VITRAIS 
1993-94 

DESCRICAO PROCESSO RESULTADOS 

Obra modular e 0 Atelier facilitou a Obra multifacetada, 
interativa centrada no utilizac;:ao dos tanto nas combinac;:oes 
contraste entre seus instrumentos como dos instrumentos como 
m6dulos. Suas diversas solistas ou como nas diversas versoes 

formac;:oes integrantes das varias possfveis que a 

instrumentais ensejam combinac;:oes caracterizam. 
um resultado sonora possfveis. 
sempre renovado. 

" .. 
Tabela 1.5 - 1lustra as 1de1as composJCJonaJs de V1tra1s 
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1.2 0 gesto sonoro 

Em Encadeamento, o trabalho solitario do compositor feito em estudio e 

registrado em suporte magnetico foi substitufdo por uma salutar e auspiciosa 

partilha de gestos sonoros com todo o grupo. Esse procedimento e comentado 

nesta se<;:ao, onde diversos aspectos da gestualiza<;:ao humana sao 

comparados a a<;:ao gestual dos musico-interprestes. 

1.2.1 0 Atelier de gestos 

lnicialmente, gostaria de chamar a aten<;:ao para a assertiva de 

(MORRIS, 1978:8) que diz: ... todos somos, num certo sentido, observadores. 

Como fiel observador dos gestos utilizados pelos interpretes na execu<;:ao de 

uma obra musical, quero abrir um espa<;:o especial para tra<;:ar um paralelo 

entre os procedimentos de Encadeamento com o que afirma o autor citado. 

Ao tomar contato com sua obra La c/e des gestes (A chave ou o 

principia dos gestos), escrita de maneira cativante, que muitos comentaristas 

qualificam de uma enciclopedia do comportamento humano, procurei 

estabelecer uma analogia entre a expressao resultante da linguagem corporal 

tratada por Morris e a dos musicos, enquanto interpretes. 

1.2.2 Morris, Gesto & Encadeamento 

Nesta seleta da linguagem corporal sao apresentadas as atitudes, os 

gestos e as mfmicas, frequentemente dissimu/adas sob a mascara das 

conven96es, e que traduzem nossos sentimentos verdadeiros (MORRIS,1978). 

Na nossa analise, tratamos de uma linguagem corporal muito especffica, 

voltada para a tecnica instrumental, onde nao pode haver disfarce de especie 

alguma e a pretexto de qualquer conven<;:ao. Atraves dela, os musicos 

procuram ser fieis as inten<;:6es do compositor na tradu<;:ao de seus reais 

sentimentos artfsticos. 

Se na convivencia diaria nao nos preocupamos com a espontaneidade 
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dos gestos que acompanham nosso comportamento, neste trabalho nosso 

enfoque sera sempre no sentido de observar e estudar os movimentos 

importantes utilizados, tecnica e esteticamente, por todos os envolvidos na 

cria9ao musical de Encadeamento. 

Ao tratar da natureza de nossos movimentos Morris mostra, de 

maneira enfatica, como as a9oes se tornam gestos e como estes gestos 

transmitem mensagens. Podemos afirmar que, na execu9ao musical de 

Encadeamento, o gesto se transformou em som e este foi portador da 

mensagem artistica. Para tanto coube aos interpretes o emprego de 

movimentos tecnicos, com caracteristicas pr6prias, cuidadosamente estudados 

por especialistas. (MORRIS, 1978:8). 

Em Encadeamento procurou-se criar cada gesto com a finalidade 

precipua de se obter um som desejado e com ele, como numa etapa de 

composiyao em estUdio de uma obra eletroacustica, construir esta obra. A 

eficacia da transmissiio de mensagem artistica desta composiQao esta mais 

afeita ao seu processo original de elaborayao do que as a9oes necessarias a 

obten9ao de sons inusitados atraves de um instrumental acustico. 

1.2.2.1 A escolha do gesto 

Na escolha do gesto valeu a observayao atenta de todos, criador e 

interpretes, analisando sua forma e razao de ser no contexte em que estava 

inserido. Nao se tratava de qualquer gesto e muito menos de um gesto 

qualquer. Oaf a importancia de experimenta-lo antes da sua definiQao. 

Estabeleceu-se uma nota9ao especial que orientou cada gesto no que 

concerne ao comportamento a9ao I rea9ao de cada interprete vis-a-vis da obra. 

Decidiu-se, tambem, que o trabalho criativo em Atelier e que 

determinaria que, mesmo os gestos mais convencionais, s6 seriam adotados 

ap6s criteriosa observayao, analise e escolha por todos, levando-se em 

considerayao o estudo e a observayao do mecanisme de suas a96es. 

Sabemos que e o estimulo consciente e planificado que o musico 
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provoca no seu instrumento que o leva a antever o resultado sonora 

esperado; por isso nao se prescindiu da contribuiyiio individual dos interpretes 

reveladas nas suas descobertas pessoais feitas na convivencia diaria com seu 

instrumento. Sao as ay6es descobertas: essas que cada urn descobre 

sozinho ... [pois], n6s herdarnos bra9os, niio gestos (MORRIS, 1978:17). 0 gesto 

preciso e a maneira de executa-lo corretamente passaram a fazer parte do 

repert6rio do grupo. 

Figura 1.1 - mostra um esboyo inicial de tres M6dulos de Encadeamento. 

1.2.2.2 Gesto modelo 

Parafraseando Morris, na analise dos gestos escolhidos e/ou definidos 

em Atelier, e mister reforyar o fato de que nao se tratava de copiar a ayao do 

colega, inconscientemente, mas de usar a facilidade que todos Iemos de imitar, 

com eficiencia, o gesto proposto como modelo. Ele se tornou caracterfstico de 

uma situayao particular e, portanto, foi de facil identificayao pelos participantes. 

Tal fato contribuiu para uma correta similaridade de procedimentos tecnicos e 

perfeita integrayao de todos. 

1.2.2.3 Gesto informa~ao 

Morris menciona ainda que: ... urn gesto e urn rnovirnento que envia urn 

sinal visual a urn observador. Para tornar-se gesto, um ato deve ser visto e 
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comunicar uma informa9ao (MORRIS, 1978:24). Em Encadeamento, o gesto 

deliberado, feito em fungao do instrumento e do companheiro, se destinou 

tambem ao espectador; este concentrou sua atengao para a gestualizagao 

sonora do interprete numa obra que apelou para ser observada por olhos que 

ouvissem e ouvidos que vissem. 

. .~........... W, ......•.... Sfi••·· 

Figura 1.2 - mostra outros esbogos de Encadeamento. Note-se, neste caso, o 

nome dos musicos indicando a participagao de cada um na performance e no 

Atelier. 

1.2.2.4 Gesto e Mfmica 

Mfmicas sao gestos pelos quais o executante tenta copiar, o mais 

precisamente possfvel, uma agao. Sua qualidade essencial e que [a mfmica] 

se esfor9a para representar a coisa que tenta descrever (MORRIS, 1987:29). 

Como atores, os musicos imitavam o gesto do colega. Houve o cuidado com a 

mfmica das maos livres ou com arco, baquetas e palhetas no desenvolvimento 

da agao criadora. Esse gesto confirmou ao proprio musico e ao espectador 

atento o som que era esperado e estava sendo ouvido. Daf a escolha criteriosa 

dos gestos esquematicos chaves para comporem os movimentos desejados. 

Assim, o som que era esperado e/ou ouvido se assemelhava ao gesto feito 
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e/ou a fazer 

1.2.2.5 Gestos tecnicos 

Para usa de pequenos grupos com atividade especffica as gestos 

tecnicos foram inventados par uma minoria de especialistas para um usa 

estritamente limitado a sua atividade particular (MORRIS, 1978:33). A prop6sito 

desta citac;:ao, cumpre salientar que nossa atividade musical e restrita a uma 

minoria de especialistas. 

Desde seu infcio, ela e tratada como sendo especial, com c6digo 

diferenciado para utilizar toda uma gama de instrumentos que exigem gestos 

tecnicos especfficos. Paulatinamente, os musicos adquirem destreza no 

manejo do seu instrumento, superam as dificuldades tecnico/te6ricas e se 

aprimoram na diffcil tarefa de interpretar suas pr6prias criac;:6es ou as de 

outrem - e toda uma vida dedicada ao aperfeic;:oamento tecnico a servic;:o da 

sua arte. 

1.2.2.6 C6digos gestuais 

Morris tambem aborda aspectos variados da linguagem par sinais 

fundada sabre um sistema dado (MORRIS, 1978:34-35). Existem varios 

c6digos que sao comuns entre os musicos para qualquer situac;:ao. No que 

tange a Encadeamento, toda essa linguagem de sinais foi especialmente criada 

para poder representar posteriormente, numa partitura gratico-gestual, a 

verdadeira intenc;:ao do autor. Por exemplo: o gesto escolhido para corte nos 

pizzicatos comandados, entre outros. 

A priori, nao havia urn c6digo especffico para esse sinal mas, uma vez 

escolhido, foi respeitado e mantido pelo grupo. E precise convir que o gesto 

deve ter carater especffico, evitando qualquer ambiguidade ou dubiedade. 

N6s harmonizamos nossos gestos aqueles de nossos companheiros e 

eles fazem o mesmo. Juntos, n6s sincronizamos a intensidade de nossos 

movimentos, num bela acorde como sob a diret;fio de um chefe de orquestra 
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(MORRIS, 1978:37). 

0 musico, quando em conjunto, harmoniza seus gestos com os dos 

colegas. Sincroniza nao somente a intensidade dos movimentos mas, e 

principalmente, toda uma gestualidade tecnica do grupo que esteja 

comprometida com o sonoro que advem dela. Em Encadeamento, dada a 

diversidade da obra, poderia dizer que houve harmonia de intenc;:oes e de 

gestos. 

1.2.2. 7 Gestos precisos 

Morris afirma que e necessaria que os gestos sejam c/aros, sem 

equfvoco e impossfveis de confundir, [deverao] ... se exprimir com uma fon;a, 

uma amplitude e uma velocidade iguais a cada uma de suas manifestat;oes 

(MORRIS, 1978:36). 

Na obra em discussao nesta dissertac;:ao, e facil constatar um repert6rio 

de gestos precisos para expressar fort;a, amplitude e velocidade. Foi no 

ambiente propfcio do Atelier que nos ocupamos de cada manifestat;ao do 

sonoro, privilegiando os sinais discretos ou a discric;:ao dos sinais em 

movimentos claramente diferenciados. Cada caso com seu simbolismo proprio 

apelou a inventiva dos membros do grupo quanto ao gesto, som e c6digo 

precisos. 

1.2.2.8 Alternativas gestuais 

Em uma das sec;:oes do seu livro, Morris trata de Gestos diferentes 

transmitindo o mesmo sinal. Ele cementa que assim como um s6 gesto pode ter 

varias significat;oes, gestos diferentes podem ter a mesma significat;ao 

(MORRIS, 1978:41 ). 

No Atelier foram explorados todos os aspectos referentes ao emprego 

do arco com todas as suas nuances, das maos sem o arco, das baquetas e 
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plectro. A escolha da alternativa gestual foi em func;;ao do resultado sonoro 

desejado onde gestos diferentes tiveram a mesma func;;ao sonora e, por vezes, 

urn s6 gesto foi utilizado diferentemente. 

Criou-se urn vasto repert6rio de movimentos, express6es e postura que 

facilitaram a comunicac;;ao de sentimentos e intenc;;6es por gestos sonoros. 

Como varios sinais regionais, que confinados a uma regiao geografica se 

modificam de pais para pais, de regiao para regiao (MORRIS, 1978:53), esse 

c6digo gestual, criado para urn instrumento tao conhecido como o Contrabaixo 

- utilizado quase que universalmente da mesma forma - tornou-se como que 

regionalizado a sala de trabalho on de se criou Encadeamento. 

1.2.2.9 Sinais-guias 

Uma redobrada atenc;;ao dos interpretes na execuc;;ao de Encadeamento 

foi a condic;;ao essencial para que a obra pudesse ser realizada. Tendo em vista 

que a composic;;ao, no seu processo, tornou-se Modular e, portanto, em 

constante mobilidade, houve forte apelo para uma irrepreensfvel concentrac;;ao 

de todos os envolvidos. Sinais-guias - a maneira pela qual mostramos o 

caminho (MORRIS, 1978:64) - definidos antecipadamente, serviram para que 

os musicos nao tivessem problemas nos constantes encadeamentos, 

especialmente quando da mudanc;;a de urn Modulo a outro, atraves de seus 

pontos de fusao e/ou sol dura. 

1.2.2.1 0 A mao - o gesto 

Se para o simples gesto humano as maos representam o que ha. de 

mais importante, para o musico instrumentista ela e fundamental. Se nos 

voltarmos ao mais importante dos instrumentos humanos - a mao - n6s 

encontraremos igua/mente numerosas variantes (MORRIS, 1978:65). 

Todo o trabalho de criac;;ao de uma obra musical depende desses 

nossos membros superiores. Nao importa a qual escola de formac;;ao o musico 

pertenc;;a, pois o importante e que consiga, atraves das maos, interagir com 
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seu instrumento, fazendo dele um prolongamento de si mesmo. E: s6 atraves 

de variantes no uso deste instrumento humano que o interprete da cunho 

verdadeiramente artfstico a sua interpretac;;ao. Em Encadeamento, os 

interpretes e o compositor sentiram a necessidade, ate em mementos 

especiais, de prescindir do arco, e usar somente as maos espalmadas ou em 

efeitos de pizzicato. 

1.2.2.11 Gestos em unfssono 

Morris parte do princfpio de que, quando dois amigos se encontram e 

conversam simplesmente, eles adotam, habitualmente, posturas simi/ares [e 

essa] ... precisao da postura em eco pode atingir uma qua/idade notavel. Ele 

explicita esta ideia da postura em eco [como] a maneira pela qual, 

inconscientemente, os amigos reagem em unfssono (MORRIS, 1978:83). 

Quando os musicos tocam em con junto, a meta principal a ser atingida 

por todos e a que privilegia a gestualizac;;ao sonora; daf adotarem uma postura 

similar para a consecuc;;ao de seus objetivos artfsticos. Esse gestual e que 

garante um sentido de coesao entre os interpretes e uma homogeneidade de 

intenc;;6es na realizac;;ao da obra. 

Em Encadeamento, essa inquestionavel postura em eco pede ser 

constatada entre os componentes do nosso grupo, o que facilitou a 

transmissao da mensagem sonora e garantiu o melhor nfvel de qualidade 

possfvel na performance, um unfssono gestual tao importante quanto o 

unfssono sonoro. 

1.2.2.12 Gesto em sincronia/sintonia 

Morris continua sua discussao sobre o tema: os grupos de amigos 

tentam, em gera/, se organizar para que a posi9fio de seus corpos e o ritmo de 

seus movimentos se afinem, [e) ... bem mais surpreendente ainda eo fato que 

e/es sincronizam freqilentemente seus movimentos enquanto fa/am (MORRIS, 

1978:83) .. ha mesmo um micro-sincronismo de movimentos, imperceptfveis a 
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olho nu. [Quanto mais] as pessoas estao ligadas, mais seus ritmos se 

conciliam; o eco esta mais no ritmo que na postura. [Nesse caso as pessoas] 

nao copiam necessariamente os gestos precisos um do outro, mas de 

preferencia, sua cad{mcia (MORRIS, 1978:85) 

Cada Performance de Encadeamento, nao se constituiu num encontro 

casual e fortuito entre pessoas ou mesmo numa conversa amigavel. Foi a 

execu<;:ao de uma obra que exigiu extrema concentrat;:ao e alto desempenho 

tecnico e artfstico de cada um. Para tanto, adotou-se uma postura 

absolutamente similar entre os musicos, o que garantiu o extraordinario 

desempenho do grupo. 

Houve como que uma mensagem silenciosa que foi (in)conscientemente 

transmitida e recebida voluntariamente pelos corpos, o que os fez cumplices 

ao repetir o mesmo gesto, previamente combinado, para uma determinada 

a<;:ao sonora. 

A procura de sincronizat;:ao do grupo foi conseguida atraves da perfeita 

organiza9ao dos movimentos e do rftmo dos corpos. Essa postura, 

parafraseando Morris, em eco conduziu ao gesto em unfssono e ensejou uma 

verdadeira simbiose entre eles, com predomfnio da cadencia rftmica. 

Se em alguns mementos coube a alguem a iniciativa do movimento de 

comando - o que aconteceu frequentemente nesta obra - os demais fizeram 

eco a sua at;:ao na procura da rela<;:ao perfeita entre todos, tanto no gesto como 

no resultado sonoro. 

Ap6s as cita<;:6es desta importante obra de Desmond Morris (1978), 

verdadeiro catalogo de todo o comportamento humano e a nossa pretendida 

analogia com a gestualiza<;:ao sonora de Encadeamento, resta-nos considerar 

oportuna a chance de ter comparado os segredos de nossa linguagem muda 

com os de nossa linguagem sonoro/musical. Se o objetivo de Morris foi 

compreender e decifrar os segredos dessa linguagem, o nosso foi elaborar pari 

passu o gesto sonoro do interprete contrabaixista numa obra original. 
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A seguir, reserva-se uma se9ao para tratar do trabalho individual e 

coletivo do Grupo de Contrabaixos de Campinas na cria9ao desta obra. 

Especificamente o trabalho em Atelier. 

1.3 0 individual e o coletivo 

Este segmento avalia a contribui9ao individual e coletiva do compositor e 

dos interpretes quando atuam em Atelier. 0 objetivo principal e estabelecer 

uma discussao sobre este processo criativo, que e, sem duvida, uma maneira 

nova, necessaria e indespensavel de integrar o autor com o interprete. 

1.3.1 Conhecimento mutuo 

Somente o born instrumentista conhece seu instrumento e com ele 

mantem urn vinculo fntimo de afinidade, empatia e (in)dependencia, pois urn 

necessita do outro para dar vida ao sam . 

Ninguem mais habilitado do que o musico para dar a conhecer suas 

conquistas sonoras obtidas, desde sempre, na sua atividade diuturna. A 

revela9ao de suas descobertas na obten9ao de sons por outros meios que nao 

os tradicionais, enseja sua participa9ao na cria9ao musical. 

Muito embora a composi9ao continue a ser considerada urn fen6meno 

individual, a participa9ao de outros musicos na pesquisa coletiva e sumamente 

importante, especialmente na revela9ao do material sonoro que cada urn e 

capaz de produzir instrumentalmente. Por isso, o Atelier, e uma maneira do 

compositor usar ao maximo o potencial do instrumentista na explora9ao dos 

recursos do instrumento. 

1.3.2 Musico - ouvinte 

0 Atelier estimula urn modo proprio de percep9ao para cada musico

interprete pois ele e o primeiro ouvinte de seu gesto sonoro e dos seus colegas 

instrumentistas. Assim, criam-se estruturas nas quais se mesclarn liberdade de 

conteudo com elementos de aparente rigidez, real9ando uma arquitetura s61ida, 
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consubstanciada na ac;:ao individual dos participantes. 

Nesta oficina de montagem ha uma verdadeira gestac;:ao de elementos 

comuns aos varios interpretes. Em Encadeamento vale ressaltar o processo de 

cria(:iio, pois seu percurso foi marcado pelo aproveitamento racional de todos 

os efeitos instrumentais possfveis. A finalidade precfpua foi a de produzir uma 

obra original, nao somente na forma, como na explorac;:ao do material sonoro 

usado com invulgar astucia em instrumento mais que conhecido. 

Nesta fabrica de ideias, nao se trata somente de improvisar atraves da 

expressao espontanea de cada urn ou dos seus sentimentos e vivencia, mas 

de participar da trama da linguagem musical, desenvolvida ao maximo segundo 

as propostas do grupo. Com isso, o gestual sonoro e estudado por todos e por 

cada urn dos musicos, para uma fiel interpretac;:ao da obra. 

1.3.3 Elenco de Propostas 

Esta sec;:ao apresenta as diversas experiencias sonoras criadas e 

vivenciadas no Atelier usado na composic;:ao de Encadeamento: 

1.3.3.1 Propostas 

CLUSTERS com glissandos, tremolos, trillos, notas pedal 

GLISSANDOS simples, com harmonicos, com efeitos de sons parasitas, 

com tremolos e com palhetas 

HARMONICOS naturais e artificiais 

PIZZICATOS simples e tipo Bartok 

Tabela 1.6 - apresenta as proposta sonoras pnnc1pa1s de Encadeamento. 
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Figura 1.3 - mostra urn esboc;:o das primeiras ideias e propostas senoras de 
Encadeamento. 

1.3.3.2 Dispositivos de execu~ao 

ARCO simples, collegno, punta, talfio 

PLECTRO ataque simples au duplo; efeito de tremolos 

BAQUETA com cabe9a de plastico mole , media e dura 

MAOS utilizando o area au espalmada sabre as cordas 

.. -Tabela 1.7- apresenta os d!spos1t1vos de execuc;:ao de Encadeamento. 

1.3.3.3 Efeitos obtidos 

PERCUSSAO arco no estandarte, col legno, com baquetas, tamborilando as maos 
sobre as cordas e/ou instrumento, com palhetas, fazendo ricochete 
com arco e/ou baqueta, pizzicato Bartok. 

CLUSTER alternando segundas e tergas menores e maiores; em tremolos 
estaticos ou em glissandos; tamborilando com as maos, com 
baquetas diversas; usando sfforzato; sfforzato subito pianissimo; em 
trillo. 

GLISSANDO Netas simples, em segundas e/ou tergas maiores e menores, curtos 
e longos; lentos e rapidos isolados ou em grupos diversos; nas 
regi6es grave, media e aguda; numa s6 corda ou em varias; com 
dinamicas diversas; usando uma corda solta, enquanto outra faz 
glissando; glissando com ricochete; liso e/ou com staccato; com ou 
sem vibrato, ascendentes e descendentes rapidos ou com 
interrupg6es. 

PIZZICATO proximo ao cavalete; nos varies pontes do espelho; simples; tipo 
Bartok, a 1 ou ate 5; pontuagao de jazz; pizzicato sfforzato na corda 
solta e glissando em outra. 

-Tabela 1.8 - apresenta os efe1tos obtldos na execuc;:ao de Encadeamento. 
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1.3.3.4 Outros efeitos 

Dinamica do pianissfssimo (ppp) ao fortissfssimo (fff); assimetria rftmica; 
pulsa<;:ao controlada e pertinente a cada MODULO. Tempo livre e variado em 
alguns m6dulos, gestos curtos e longos; melodias com tremolos ou trillos; uso 
de portamento; arpejos nas quatro cordas soltas; arpejos com arco atras do 
cavalete; toques sutis com maos ou arco; gesto brusco; efeitos de rusticidade 
e/ou agressividade; movimentos cadenciados com ou sem acentos; 
combina<;:ao de dois procedimentos distintos, tais como: pizzicato seguido de 
glissando e vice-versa; sfforzato subito pianissimo e vice-versa, pizzicato e 
tremolo com arco ou palheta; ricochete crescendo e decrescendo; efeito leslie; 
cortes sutis ou bruscos; movimento isolado ou circular do grupo; ataques sem 
acento ou muito acentuados; movimentos combinadas de pizzicatos e 
ricochetes; uso de cordas simples ou duplas ; arco perto do cavalete ou 
ponticello; accelerandos e ritardandos; crescendos e diminuendos 

Tabela 1.9 - Apresenta outros efeitos obtidos em Atelier. 
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Figura 1.4 - mostra o desenvolvimento do esbo<;:o das ideias 

1.3.4 Uma sfntese do trabalho em Atelier 

Quando o Grupo de Contrabaixos se reuniu pelas primeiras vezes em 

Atelier, foi necessaria observar a tecnica a ser usada nesta obra diferenciada 

de todas as que haviam feito antes. Nao se tratava de interpretar uma nova 

musica mas de auxiliar, tecnica e artisticamente, na elabora<;:ao de uma obra 

invulgar. 
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Figura 1.5 - mostra a versao final do esbogo antes da arte-final da Partitura 
Gnifico-gestual. 

Desde o infcio, nos preocupamos com os fundamentos tecnicos basicos 

para uma boa execugao musical. Todo o elenco de possibilidades -

apresentadas acima - foram abordadas, principalmente as tecnicas individuais 

de cada interprete. Ap6s varias segoes, pudemos chegar a urn denominador 

comum quanto ao comportamento do grupo em fungao do resultado sonoro a 

ser obtido. Fez-se acurada observagao quanto a postura corporal, as varias 

maneiras de utilizar o instrumento, detalhes de afinagao, de arcada, do uso 

das maos com ou sem acess6rios, enfim, com tudo que pudesse influir no 

comprometimento de cada urn e do conjunto, no que tange as alternativas 

gestuais. 

DISCUSSAO 

0 carater informal do Atelier contribuiu para uma salutar troca de ideias 

e experiencias. Com as mesmas aspiragoes, os envolvidos neste projeto 

original obtiveram urn resultado artfstico de qualidade e altamente 

compensador. Foi uma experiencia testada e reavaliada, permanentemente, 

durante o processo de criagao da obra. 0 que pareceu ser fruto de 

improvisagao, nada mais foi que o resultado de uma efetiva organicidade. 

Todos estes t6picos consolidaram a perfeita integragao autor-interprete 
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onde, dada a relac;:ao de cumplicidade, cada urn dos envolvidos no processo 

de Atelier deu sua contribuic;:ao. 0 autor levou propostas e os musicos 

revitalizaram-nas atraves de respostas senoras. Fac;:o minhas as palavras de 

Henry Petroski, investigar o trivial pode significar descobrir o monumental. 

Encadeamento, da concepc;:ao a realizac;:ao, foi urn trabalho musical 

proffcuo de descobertas mutuas, sem pretensao de monumentalidade. Fiel e 

dependente do gesto que produz daquele que re-produz, o compositor do 

projeto se projetou no musico-instrumento. 

0 proximo capitulo trata da vinculac;:ao entre as propostas testadas e 

aprovadas em Atelier, com a construc;:ao da obra. Os resultados obtidos neste 

verdadeiro laborat6rio experimental do sonora forneceram os elementos 

essenciais para a criac;:ao dos M6dulos que serao apresentados em detalhes. 
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CAPITULO 2 

da Obra 
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PRO LOGO 

A tarefa inicial, aparentemente superflua para muitos, mas de muita 

significac;:ao para mim, e a escolha do nome da obra a ser criada, o qual 

passa a instigar minha sensibilidade e a nortear o caminho a ser seguido na 

consecuc;:ao dos meus objetivos artfsticos. Tal motivac;:ao e acerto neste 

procedimento tem sido comprovados ao Iongo de minha carreira pelos 

caminhos da criac;:ao. Em segundo Iugar, ao empreender a tarefa 

composicional, e importante para mim definir o tipo de obra e a sua 

formac;:ao instrumental. 

0 nome Encadeamento, escolhido do mesmo modo descrito acimo, 

norteou a obra como uma sucessao de eventos sonoros modulares e 

interativos. Varios blocos encadeados num fluxo sonora continuo - muito 

mais um ritual que a simples atividade ludica de um quebra-cabec;:as .. 

Escolhido o nome e resolvido que tal obra se destinava 

exclusivamente a um grupo de Contrabaixos, passei a fase de realizac;:ao. A 

abordagem que se segue trata da constituic;:ao e da seriac;:ao dos M6dulos. 

INTRODUCAO 

Este capitulo apresenta tres conceitos fundamentais: M6dulos, Obra 

modular e lnteratividade. Assim, apresento nos paragrafos abaixo, uma 

definic;:ao sucinta desta terminologia. 

Quando se busca definir a expressao Modulo, depara-se com a ideia 

de uma estrutura basica que se ajusta a outras unidades analogas, objeto 

que funciona como medida reguladora das propon;;oes na arquitetura geral 

de uma estrutura. 

Os M6dulos de Encadeamento, por sua importancia e peculiaridade, 

podem ser considerados Paim§is, 8/ocos, Grupos ou Epis6dios. Nao foram 

pensados num sentido plano, mas sim ocupando espac;:os e criando uma 

nova dimensao sonora. Ao se definir uma construc;:ao ou obra modular, a 

ideia foi de uma estrutura aut6noma constitufda de diversos eps6dios. 

Em Encadeamento, o sentido modular da composic;:ao foi o de colocar 
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os varios elementos constitutivos da trama musical, com personalidade e 

caracterfsticas proprias, circunscritos a urn certo tempo de duragao a ser 

definido durante a feitura da obra. Os inumeros tipos de agao dos 

executantes estao concentrados nesses espagos virtuais criados 

especialmente para eles. 

A obra e interativa na medida em que cria a possibilidade de uma 

agao recfproca entre os Modulos, propiciando uma fusao entre eles. A 

passagem de urn para outro esta formulada no sentido de se obter uma 

integragao entre o ocorrido e o que ira ocorrer. A finalidade de propiciar a 

ligagao dos Modulos entre si privilegia sua interagao, sem esquecer que 

todos sao estruturas dinamicas. 

Como ja foi exposto, o experimental em Encadeamento nao e a 

musica e sim o seu processo de interagao do compositor com os interpretes, 

o que possibilitou a flexibilizagao dos mesmos no controle da execugao com 

a liberdade de agao. A vivencia sonora experienciada pelo grupo teve 

reflexos positives na utilizagao da tecnica instrumental empregada por cada 

urn a servigo de todos e, especialmente, da obra 

As proximas seg6es discutem a estrutura modular da obra em seus 

varios aspectos. Apresenta-se e comenta-se individualmente cada urn dos 

seus 39 Modulos constitutivos. Finalmente, ha uma analise gratica e 

espectral dos principais eventos sonoros. 

2.1 Estrutura Modular 

Concebidos separadamente, cada Modulo tern vida, independencia e 

caracterfsticas proprias; uma elaboragao esmerada e gradual revela os 

diversos aspectos de sua individualidade e permite uma perfeita uniao 

entre todos, integrando-os, de maneira equilibrada, atraves de 

combinag6es de efeitos e multiplas atmosferas senoras. 

2.1.1 Elementos constitutivos 

A constituigao de cada Modulo, onde predominam pianos e massas 
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sonoras flutuantes com densidades e texturas diferentes, foi feita de tal 

maneira que eles se tornaram acabados em si mesmos. A coerencia que e 

possfvel constatar, tanto ao nfvel unitario como no seu conjunto, se reflete 

na estrutura da obra, devido ao equilfbrio e integragao dos seus elementos 

constitutivos; a organizagao de seu rico material sonoro renova-se a cada 

instante num desfile ininterrupto de sonoridades cambiantes. 

Com isso se garantiu urn desenrolar constante do comego ao fim da 

pega, contruibuindo para uma perfeita realizagao instrumental. Quante a 

dessemelhanga, foram caracterizados pelas varias maneiras de utilizar o 

arco, os dedos, as maos, alem de alguns acess6rios como baquetas e 

plectro, o que permitiu criar sonoridades originais com cores distintas. 

Por mais que se fagam consideragoes centradas sobre os 

acontecimentos isolados e, por vezes, singulares de cada urn, e mister 

atentar para o conteudo expressive da totalidade dos mesmos, onde 

podemos sentir ate urn lirismo subjacente que permeia o contexte geral, 

apesar do estilo claro e concise da obra. Os M6dulos, em sequencia, se 

constituem nos pequenos eventos do grande evento. Por isso, a unidade 

do seu desenho sonoro e dos procedimentos dos interpretes e 

fundamental nas relagoes estruturais e no carater do total sonoro. 

2.1.2 Perfil dos M6dulos 

0 Modulo passou a ser a seiva da obra e, a partir desse elemento 

vital, e que encontramos urn meio de ligar a tarefa artfstica do interprete 

com a vontade do autor. Cada urn deles, como uma paisagem sonora, e 

caracterizado por tipos de movimentos especfficos, texturas variadas, 

passagens estaticas ou m6veis, formas rftmicas simetrico/assimetricas, 

procedimentos quase mecanicos, agoes rapidas e virtuosfsticas, papeis 

instrumentais autonomos e ao mesmo tempo dependentes, articulagoes 

como solistas e como grupo, procedimentos inusitados e espontaneos de 

acordo com a espacializagao sonora do trecho e fidelidade na expressao do 

conteudo quase poetico das celulas musicais. 
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2.1.2.1 Pontos de Sutura 

Sensfvel as particularidades timbrfsticas do Contrabaixo, procurei 

observar com aten9ao que urn simples pizzicato ou glissando poderia servir 

de tra9o de uniao entre alguns dos M6dulos; esse ponto, que chamei de 

sutura, garantiu o desenrolar constante do come9o ao fim da obra, 

contribuindo, sobremaneira,para a sua unidade. 

2.1.2.2 Dura9ao 

No que concerne as dura96es dos M6dulos, elas sao multiplas 

conforme as particularidades inerentes a cada urn; assim, foge-se da 

conven9ao estandartizada pelo uso e da-se ao musico uma relativa 

liberdade interpretativa; isso,entretanto, nao interferiu no fluxo normal dos 

mesmos e ate contribuiu para uma constante revitaliza9ao da obra em seu 

aspecto geral. Apesar dos seus limites serem propositadamente imprecisos, 

minha preocupa9ao constante foi buscar coerencia e equilfbrio na obra 

como urn todo. 

2.1.2.3 Tempo 

Com rela9ao ao tempo, apesar de ser ora fixo, ora em constante 

muta9ao, e preciso convir que a sequencia dos M6dulos, construfdos com 

aparente autonomia e liberdade, mostra uma irrefutavel unidade no seu 

contexte musical. Para mim, Encadeamento e obra de ruptura onde se 

percebe claramente urn equilibria de assimetrias rftmicas ou assimetrias 

rftmicas equilibradas.Ha mementos de alternancia entre o tempo livre e o 

tempo comandado, por isso nao existem barras de compasso. 

Aproveito para comentar, a prop6sito, a defini9ao de ritmo que Milan 

Kundera apresenta no Glossario de seu livro A Arte do Romance(1988 ): 

Tenho horror de ouvir a batida de meu corayiio, lembrando-me sem cessar 

que o tempo de minha vida e contado. E par isso que sempre vi nas barras 

de compasso que marcam as partituras a/go de macabro. Mas os maiores 
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mestres do ritmo souberam fazer calar essa regularidade mon6tona e 

previsfvel e transformar sua musica em urn pequeno recinto de ' tempo fora 

do tempo' (KUNDERA, 1988:128). 

2.1.3 Textura da Obra 

Em Encadeamento, nao se pensou em nenhum tema ou 

desenvolvimento de elementos tematicos como na musica tradicional; ao 

contrario, criou-se uma alternancia de eventos, ora aparentemente 

estacionarios, ora em constante mobilidade.Por isso, este trabalho 

composicional para contrabaixos acusticos amplificados foge aos padr6es 

normais de escrita e aos criterios habituais de execuc;:ao. Por vezes, a 

propria utilizac;:ao dos instrumentos esta fora das regras constantes dos 

tratados e metodos tecnicos e para sua manipulac;:ao se criou urn 

vocabulario proprio na urdidura do grande tecido sonora. 

Em se tratando de urn grupo de instrumentos identicos, nao se 

poderia pretender a utilizac;:ao do processo de melodia de timbres, a maneira 

de Webern, onde cada nota e tocada por urn instrumento diferente; ao 

contrario, houve a intenc;:ao expressa de se obter uma refinada divisao da 

materia sonora em mementos onde se fazia necessaria a utilizac;:ao de 

efeitos especiais pouco usados ou a explorac;:ao diferenciada de elementos 

sonoros habituais como glissandos, pizzicatos, tremolos e outros. 

2.1.3.1 Equilfbrio 

Em Encadeamento, alem de seria preocupac;:ao com o equilfbrio dos 

Modules, praticamente acabados em si proprios, desejei que contivessem 

material sonora que apelasse, inumeras vezes, para o confronto dos 

opostos, como : FF/PP; estatico/movel; claro/escuro; denso/rarefeito e 

tantos outros. Oaf o compromisso de me abster do superfluo para me 

concentrar no que achei essencial. 

Os Modules, constitufdos em pequenos movimentos separados, sao 

variados na estrutura e no seu tempo proprio; equilibram-se pela escrita, 

forma e modo de execuc;:ao. 
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2.1.3.2 Jeu Musical 

A escolha de cada tipo de jeu musical foi mais que criteriosa pais, 

envolvendo os varios tipos de organizac;:ao interna, corn caracterfsticas 

diferenciadas, permitiu uma investigac;:ao permanente sabre quais 

resultantes sonoras poderiam se associar, se fundir e/ou se contrastar. 

Gada gesto son oro, como ja foi dito no Capitulo 1, foi 

cuidadosamente estudado atraves de escutas sucessivas, analise de 

detalhes na sua elaborac;:ao e rigoroso criteria de selec;:ao para constituir o 

Banco de Sons. Encadeamento faz uso de material sonora sem pretensao 

de originalidade ou exotismo; porem, seu processo e que engendra uma 

obra diferente sob os mais variados aspectos. 

Gada Modulo se exp6e com toda transparemcia e naturalidade, tanto 

para o interprete como para o ouvinte; nele fica patente o sentido de 

constante renovac;:ao do fenomeno sonora, elaborado diferentemente. 

Certas ideias musicais, com papel preponderante, formam rica e, por vezes, 

instigante textura articulada em direc;:ao de figuras definidas, ou mesmo 

sem manifesta identificac;:ao. Criou-se, pais, uma forma fmpar para cada 

urn deles, verdadeiros organismos pulsantes da obra. 

A liberdade na escolha da gestualizac;:ao sonora, exaustivamente 

treinada pelos musicos, exerce sabre os mesmos uma certa 

(in)dependencia da escuta indivfduo I grupo, num grau intenso e constante. 

Urn procedimento correto de todos nessa comunicac;:ao, absolutamente 

necessaria, tornou Iucida, instintiva e instantanea a ac;:ao dos interpretes. 

2.1.3.3 Seriagao 

Os M6dulos poderiam permitir uma multipla leitura e ate uma nova 

montagem de Encadeamento. 0 autor, porem, definiu claramente a 

seriac;:ao dos seus 39 Blocos constitutivos; isso permitiu uma imbricac;:ao sui 

generis pois, sobrepondo-se parcialmente urn ao outro, como a organizaqao 

das telhas num telhado ou das escamas de peixes, nao houve nenhum 

ponto de ruptura ou estrangulamento e a obra fruiu como o desejado. 
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2.2 M6dulos 

Apresenta-se uma tabela descritiva sintetizando as ideias ja 

discutidas sabre a estrutura geral de cada urn. Com isto, faz-se uma 

sfntese dos elementos basicos que compoem a obra. 0 objetivo e elucidar 

o processo de elabora9ao de Encadeamento. Ap6s esta tabela, cada 

Modulo sera apresentado numa descri9ao individual. 
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2.2.1 Sfntese dos Elementos Composicionais 

Sequencia 
e ligacoes 
Ligagoes 

Duragao 

Material 
constitutive 

Forma 

Selecionados por suas caracterfsticas pr6pnas, os m6dulos 
seguem uma sequencia continua (total de 39). 

As liga96es sao feitas atraves de verdadeiros pontos de sutura, 
cuidadosamente elaborados para evitar possfveis hiatos de 
passagem. 
As dura96es de cada m6dulo/fragmento sao diversificadas, 
dadas as particularidades inerentes a cada urn; com isso, a 
sequencia continua da obra sofre uma renova9ao constante, 
altamente salutar no aspecto Qlobal. 
No instante mesmo da cria9ao, escolhemos o material sonora 
em fun9ao de suas multiplas possibilidades de utiliza9ao na 
obra em curso. 

Os elementos estruturais diferenciados que compoem cada 

Bloco engendram sua propria forma. 

Tabela 2.1 - uma sfntese dos elementos usados em Encadeamento. 

2.2.2 Apresentagao dos M6dulos 

Os m6dulos serao descritos na sua essencia, utilizando-se de cinco 

conceitos basicos, a saber : 

• gesto; 

• execu9ao; 
• movimento; 
• dinamica; 
• dura9ao. 

Definido o gesto, os quatro elementos restantes viabilizam o mesmo. 

0 numero de trinta e nove (39) m6dulos s6 passou a ser definitive 

(inicialmente eram quarenta e quatro (44) ) quando a experimenta9ao 

provou serem suficientes para expressar a mensagem sonora do compositor 

Os cinco musicos passam a ser designados pelos algarismos: I , II, 

Ill, IV, V e sua disposi9ao espacial em semicfrculo, da esquerda para a 

direita: IV, II , I, Ill e V. Os m6dulos contemplam as seguintes indaga96es: 
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• 0 QUE se pretendeu sonoramente; 

• ONDE foi a regiao explorada; 

• QUEM se encarregou da execugao; 

• COMO ela foi feita; 

• QUANDO cada musico interferiu; 

• QUANTO tempo durou cada Modulo. 
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MODULO 1 

Gesto sons iniciais gravissimos obtidos no estandarte 

Execu~ao a 5, simultaneamente ; arco roc;:ando com forc;:a no estandarte 
do instrumento, em varies lugares, para a obtenc;:ao de sons 
gravissimos e inusitados. 

Movimento a<;:ao variada de todos os interpretes. 

Dinamica entre o pianissimo ( pp) e o piano ( p ). 

Dura~ao 26" 

MODULO 2 

Gesto talao do arco nas cordas 

Execu~ao a 5 , simultanea e separadamente; bater o talao do arco 
invertido (collegno) na junr;:ao das cordas 

Movimento intercalar de batidas com pulsac;:oes variadas. 

Dinamica proxima do mezzo piano ( mp ) ao piano ( p ) . 

Dura~ao 1 '2JI 

MODULO 3 (3) 

Gesto Formac;:ao de cluster no grave. 

Execu~ao a 5; simultaneamente, formar um cluster no grave (Mi 1, Fa 1 e 
Sol b 1) para posterior glissando, com tremolos e tenutos no 
agudo (sol 3, Ia b 3 e Ia 3) fazendo um glissando final a nota 
mais aguda possivel. 

Movimento mantendo os mesmos intervalos a cada gesto, sincronizar a 
pulsa<;:ao, apressando sempre. 

Dinamica crescendo sempre ate o fortissimo (ff) 

Dura~ao 32" 

da Obra 2.11 



Encadeamento: Uma nova Gestualiza<;iio Sonora Raul do Vaile 

MODULO 4 (4) 

Gesto pizzicato comandado i.e. sincronismo em torno de urn pulso 
regular. 

Execuc;:ao a 5; pizzicato comandado pelo musico I , no centro do grupo, 
sobre a nota Re 2. 

Movimento do tasto ao ponticello com a pulsa9ao imprimida pelo musico I. 

Dinamica depois do corte final do MODULO 3 em fortissimo (ff), o 
MODULO 4 inicia com subito pianissimo (pp), crescendo aos 
poucos. 

Durac;:ao 20" 

MODULO 5 (5) 

Gesto transforma9ao do pizzicato comandado a 5 para somente urn 
musico. 

Execuc;:ao o musico V continua o pizzicato sozinho enquanto os demais I, 
II, Ill e IV fazem oscilacao de 14 de tom,em qualquer regiao. 

Movimento com pulsa9ao variada individualmente e nao em sincronia. 

Dinamica do pianissimo ( pp ) crescendo ate ( ff) . 0 musico V diminui a 
intensidade mas sem rallentando. 

Durac;:ao 14" 

MODULO 6 (6) 

Gesto ainda o pizzicato do MODULO 5. 

Execuc;:ao a 5; 0 pizzicato de urn s6 musico, agora e feito pelos cinco, 
sem sincronismo. 

Movimento ad libitum. 

Dinamica piano (p) ate que todos 
conforme o MODULO 4. 

voltem ao pizzicato comandado 

Durac;:ao 41" 
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pp 

[ijPJZZ 

Figura 2.1 - apresenta a partitura dos 9 primeiros m6dulos de 

Encadeamento 

MODULO 7 (7- 8) 

Gesto pizzicato e arco. 

Execugao ainda o pizzicato comandado sobre a nota Re 2, alternar os 
efeitos de arco com tremolos curtos. 

Movimento entradas sucessivas : I , II , Ill , IV e V. 

Dinamica de forte (f) ao fortissimo ( ff ). 

Duragao 14" 

MODULO 8 (9) 

Gesto os efeitos anteriores continuam, agora com pequenas melodias 
com tremolos curtos. 

Execugao a 5, partindo do grave ( IV corda ) passando pelas Ill e II 
cordas, ate ao aqudo ( I corda ). 

Movimento simultaneo na melodia com tremolos. 

Dinamica do piano ( p ) ao fortissimo ( ff ) , permanecendo assim ate a 
mudanca para subito pianississimo ( ppp). 

Duragiio 40" 
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MODULO 9 (10) 

Gesto ricochetes em notas indeterminadas. 

Execu9ao a 5 ; entradas subsequentes com a seguinte ordem : IV ; II ; I. 
' 

Ill e V. 

Movimento circular 

Dinamica variavel entre piano, forte e mezzo piano ( p/f /p ), ad libitum. 

Dura9ao 21" 

MODULO 10 (11) 

Gesto ricochetes sobre a mesma nota. 

Execucao a 5, como no Modulo anterior. 

Movimento Iento e apressando logo ap6s o inicio. 

Dinamica crescendo e diminuendo no final. 

Dura9ao 14" 

MODULO 11 (12) 

Gesto ricochetes com decrescendos e diminuendos. 

Execu9ao a 5, com ataques aleat6rios; musico I : permanece na mesma 
nota; musicos II e V fazem glissandos ascendentes; musicos Ill 
e IV fazem glissandos descendentes. 

Movimento pulsagao regular. 

Dinamica do forte (f) ao pianissimo ( pp ). 

Dura9ao 25" 
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MODULO 12 (13 -14) 

Gesto pizzicato e arco em duas partes : 1 o. preparac;:ao para arpejos; 
2o. arpejos propriamente ditos. 

Execu~ao na 1 a parte, o musico IV toea a nota Mi 1 com sfforzato ( 
sffz ) e o musico Ill inicia um glissando a partir dessa nota. 

Movimento expressive. 

Dinamica ataca forte ( f ) e decresce. 

Dura~ao 30" 

MODULO 13 (15) 

Gesto glissandos nipidos, ascendentes utilizando uma e duas cordas. 

Execu~ao a 5, iniciando pela nota Mi 1 da IV corda; depois, nota La 1 da 
Ill corda; ap6s, notas La 1 da Ill corda e Re 2 da II corda; 
finalmente, notas Re 2 da II corda e Sol 2 da I corda. 

Movimento cadenciado e simultaneo. 

Dinamica come sem sfforzatos ( sffz ). 

Dura~ao 14" 

(Imp 
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Figura 2.2 - apresenta a partitura dos m6dulos 10 - 19 de Encadeamento 
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MODULO 14 (16- 17) 

Gesto glissandos rapidos, ascendentes como no Modulo 13. 

Execugao a 5, procedendo como no Modulo anterior, porem somente uma 
vez. 

Movimento bern marcado nos glissandos ascendentes; apos uma curta 
respiracii.o, inicia um unico glissando descendente. 

Dinamica do fortissimo (ff) ao fortissfssimo (fff) nos glissandos 
ascendentes e com grande decrescendo no glissando 
descendente final. 

Duragao 23" 

MODULO 15 (18- A, B, C) 

Gesto ataque subito de harmonicos, em tres se96es = A , Be C. 

Execur;ao a 5 , passando, calmamente, de uma a outra se9ii.o. 

Movimento A = lentos ; B = n:ipidos e C = muito rapidos. 

Dinamica A = pianissimo ( pp ) ; B =forte ( f ) decrescendo para piano ( p 
) e C = rusticos. 

Duragao 1'26" 

MODULO 16 (19) 

Gesto pizzicato comandado e arco. 

Execugao a 5; apos um pizzicato comandado sobre a nota Re 2, usar o 
arco proximo ao cavalete. 

Movimento pizzicato expressive , depois arco. 

Dinamica pizzicato : inicia sfforzatissimo ( sfffz ); arco mezzo piano 
(mp). 

Durar;ao 8" 
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MODULO 17 (20) 

Gesto acrescentar pequenos tremolos aos pizzicatos. 

Execuc;ao a 5; pizzicatos e tremolos. 

Movimento ad libitum. 

Dinamica variada entre piano ( p ) e fortissimo ( ff ) no final. 

Dura~ao 12" 

MODULO 18 (21) 

Gesto pizzicato Bartok. 

Execu~ao a 5 ; pizzicato Bartok mais glissandos, com efeitos de vibrato 
Iento. 

Movimento largo, legato e staccato, rallentando aos ooucos. 

Dinamica fortissimo ( ff ), aqressivos mesmo. 

Dura~ao 44" 

MODULO 19 (22) 

Gesto ricochetes com baquetas e pizzicato comandado. 

Execu~ao a 5 ; os musicos I e V tocam com baquetas enquanto ll,llle 
IV executam pizzicato sobre as notas Mi b 1 e Fa 1. 

Movimento simultaneo de baquetas e pizzicatos, rallentando e morendo no 
final. 

Dinamica variada entre piano ( p) mezzo-forte ( mf ) , forte ( f ) e 
pianissimo ( pp) ; musicos I e V, com baquetas, come9am forte 
e diminuem ate pianissimo (pp); musicos II , Ill e IV, nos 
pizzicatos, iniciam forte ( f) e diminuem, juntamente com o 
musico I, ate pianissimo ( pp). 

Dura~ao 26" 
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OBSERVACAO: Entre os M6dulos 19 e 20 ha um espa9o reservado para uma 

pequena interrup9ao, que sera sempre opcional e a criteria dos interpretes. Af 

podemos dizer que, por um lapso de tempo, existe a ausencia de som, ou 

melhor, um silencio sonora. 

Figura 2.3 - mostra os m6dulos de 20 - 29 de Encadeamento. 

MODULO 20 (23) 

Gesto Se9ao com pedal de harmonicas livres. 

f!illaaulll.JK 

wrn ,./'~', 

Execuyao a 5 , com arco, procurar intera9ao entre os harmonicas 
naturais. 

Movimento circular, porem livre. 

Dinamica pianissimo (pp). 

Durayao 25" 

MODULO 21 (24) 

Gesto sec9ao de harmonicas artificiais com tremolos. 

Execuyao a5; 

Movimento circular, como no Modulo anterior. 

Dinamica piano ( p ) , crescendo ate o forte ( f } e decrescendo ate piano 
( p }. 

Durayao 17" 
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MODULO 22 (25) 

Gesto continuac;:ao dos harmonicas artificiais com tremolos. 

Execuc;ao a 5; entram, pela ordem, os musicos : I , II , Ill , IV e V. Gada 
musico ataca, com sfforzato ( sffz ) uma nota de livre escolha e 
nela permanece. 

Movimento alterando. 

Dinamica forte (f). 

Durac;ao 7" 

MODULO 23 (26) 

Gesto igual ao do Modulo precedente. 

Execuc;ao a 5 ; cada musico ataca uma nota com sfforzato ( sffz ) e parte 
para outra nota. 

Movimento ad libitum. 

Dinamica do fortissimo ( ff ) inicial, diminuendo ate o pianissimo (pp ) no 
final. 

Durac;ao 8" 

MODULO 24 (27) 

Gesto colla mana (com a mao). 

Execuc;ao a 5 ; com a mao espalmada e tamborilando sabre as cordas 
por toda a extensao do espelho, os musicos conseguem obter 
urn som caracteristico e impar de percussao. 

Movimento as maos se apressam em estabelecer uma trama sonora entre 
os cinco interpretes. 

Dinamica do pianissimo ( pp) crescendo aos poucos ate o forte (f). 

Durat;ao 25" 
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MODULO 25 (28) 

Gesto a introduc;:ao e o uso do plettro ( palheta ) . 

Execu{:ao a 5 ; cada musico faz soar, com plettro, a nota Mi 1, corda solta. 

Movimento vai e vern do plettro fazendo pressao sobre a IV corda, numa 
pulsac;:ao lenta. 

Dinamica sfforzato ( sffz). 

Dura{:ao 20" 

MODULO 26 (29) 

Gesto o mesmo do Modulo anterior. 

Execuc;:ao a 5 ; tambem similar a do Modulo antecedents. 

Movimento com pequenas interrupc;:oes. 

Dinamica para as interrupc;:oes sao utilizados os sfforzatos ( sffz ) , 
crescendo ate o fortissimo ( ff ). 

Dura{:ao 11, 

MODULO 27 (30) 

Gesto sempre se utilizando do plettro, fazer movimentos ritimados com 
cortes bruscos. 

Execu{:ao a 5 ; seqOenciar um desenho rftmico , com valores iguais, sobre 
a nota Mi 1. 

Movimento os musicos acentuam o primeiro valor de cada grupo rftmico, 
com tres interrupc;:oes comandadas pelo musico I. 

Dinamica forte (f). 

Dura9ao 14" 
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MODULO 28 (31) 

Gesto ainda com o uso do plettro, introdu<;ao de glissandos variados, 
ascendentes e descendentes. 

Execuc;ao a 5 ; todos os musicos fazem tremolo sabre as varias cordas. 

Movimento similar ao do Modulo 25, porem sabre varias cordas. 

Dinamica forte ( f ) . 

Duragao 18" 

MODULO 29 (32) 

Gesto ultima atividade utilizando 0 plellro. 

Execuc;ao a 5 ; fazendo glissandos descendentes. 

Movimento rapido vai e vern sabre as quatro cordas, com notas variadas. 

Dinamica forte ( f ) , diminuendo sempre e rallentando no final. 

Duragao 12" 

MODULO 30 (33) 

Gesto col Ia mano ( com a mao). 

Execugao a 5 ; com a mao espalmada e tamborilando sabre as cordas por 
toda a extensao do espelho, os musicos conseguem o~ter urn 
som caracterfstico e fmpar de percussao. ldentico ao MODULO 
24 (27). 

Movimento as maos se apressam em estabelecer uma trama sonora entre 
os cinco interpretes.ldentico ao Modulo 24 ( 27). 

Dinamica do forte ( f ) ao piano (p) . 

Duragao 23" 
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MODULO 31 (34) 

Gesto desenho mel6dico somente com tres notas graves pr6ximas. 

Execu~ao a 5; num cantabile, criar uma melodia - ad libitum - somente 
com as Ires notas graves Mi 1, Fa 1 e Fa sustenido 1. 

Movimento lmprovisar,;ao rftmica e mel6dica com esse escasso material 
sonora. 

Dinamica mezzo piano (mp ) - dolce. 

Dura~ao 31" 

MODULO 32 (35) 

Gesto Glissandos ascendentes, uma corda solta e outra glissando. 

Execucao a 5 ; somente fazendo glissandos descendentes. 

Movimento nipido vai-e-vem sobre as quatro cordas com notas variadas, 
rallentando no final. 

Dinamica forte (f), diminuendo sempre. 

Duragao 19" 

MODULO 33 (36) 

Gesto Glissandos descendentes 

Execugao a 5 , na seguinte ordem : IV , II , I , Ill e V. Glissandos 
ascendentes longos, seguidos de glissandos descendentes 
curios, utilizando cordas duplas lnicialmente sao feitos 
glissandos numa das cordas e ap6s , glissandos nas duas. 

Movimento circular e nas varias regioes. 

Dinamica entre mezzo piano (mp) e mezzo forte (mf). 

Duragao 12" 
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MODULO 34 (37) 

Gesto glissandos descendentes. 

Execu~ao a 5 ; na seguinte ordem de entrada : IV, II , I , Ill e V. 

Movimento tutti ad libitum 

Dinamica ap6s um crescendo continuo desde o Modulo 32 , chega-se ao 
fortissimo ( ff ). 

Duragao 12" 

MODULO 35 (38) 

Gesto glissandos rapidos 

Execugao a 5; glissandos com sfforzatos, descendentes 

Movimento de rapido para rallentando 

Dinamica do fortissimo (ff) cheQar, lentamente, ao pianissfssimo(ppp) 

Dura gao 13" 

MODULO 36 (39) 

Gesto glissandos longos com tremolos. 

Execucao a 5; as entradas obedecem a seguinte ordem: IV, II , I , Ill e V. 

Movimento circular e dinamico; em sequencia do grave ao aQudo. 

Dinamica iniciar piano (p)e crescer ate fortissimo (ff). 

Duragao 10" 

Modulo 37 (40) 

Gesto glissandos com staccatos. 

Execugao a 5; na ordem: V, Ill, I, II e I. 

Movimento executar glissandos com staccatos curtos em diversas cordas. 

Dinamica forte (f) sempre. 

Duragao 18" 

da Obra 2.23 



Encadeamento: Uma nova Gestualiza9ao Sonora Raul do Vaile 

-- ~~~-

Figura 2.4- apresenta modulos 30-39 de Encadeamento. 

Modulo 38 (41 - 42) 

Gesto pizzicatos. 

Execuyao a 5; construir frases curtas com pizzicatos na regiao grave, na 
Sa. e 6a. posiQ6es. 

Movimento continuo, a maneira de jazz; apos, todos se aproximam da nota 
Re2. 

Dinamica forte (f) com contrastes acentuados. 

Durayao 43" 

Modulo 39 (43 - 44) 

Gesto pizzicato sabre a mesma nota. 

Execuyao a 5; na ordem: IV, II, I, Ill e V; apos a chegada de todos ao 
unfssono, permanecem tocando a nota Re 2. 

Movimento a principia, aproximando o Contrabaixo do microfone, num 
vaievem continuo; em seguida, fazem o pizzicato sabre a nota 
Re 2 e giram o instrumento sabre seu proprio eixo. A cada volta 
e repetido o pizzicato, sempre com a mesma nota. Ha um 
espaQamento cada vez maior, ate o final. 

Dinamica mezzo-piano (mp), diminuendo sempre e morendo. 

Duracao 38" 

OBS: as numeragoes dos M6dulos entre parentesis se referem a primeira versao da 
obra num total de 44 M6dulos que, na definitiva, passou a ser 39 M6dulos. 
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DISCUSSAO 

0 aspecto dinamico de Encadeamento fica evidente no jogo que se 

estabelece entre os componentes do conjunto instrumental; uma equilibrada 

e natural multiplicidade de gestos cria urn entrelac;:amento entre suas linhas 

de efeitos sem que o aereo domine o plano e o dinamismo se sobreponha 

ao repouso. Como nao existe urn sentido predominante de horizontalidade 

e/ou verticalidade como se da com a harmonia e/ou contraponto, cria-se 

uma nova arquitetura com os proprios elementos de construc;:ao dessa obra 

em constante mutac;:ao. 

Distinguir as vozes individuais dos instrumentos, identificando a 

harmonia e os contornos rftmicos e proprio de urn desenvolvimento tematico 

tradicional. Aqui, ao contrario, ha alternancia de eventos acusticos que criam 

verdadeiros complexes sonoros, ora aparentemente estacionarios, ora em 

constante mobilidade. 

0 proximo capftulo exam ina a materia-prima de Encadeamento e sua 

representac;:ao e verifica que o processo original utilizado nesta obra tern 

caracterfsticas da musica eletroacustica em roupagem instrumental. Dentro 

desta perspectiva criou-se uma partitura grafico-gestual compatfvel com a 

representac;:ao do material sonoro empregado. 
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CAPITULO 3 
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PRO LOGO 

Este capitulo esta ancorado, entre outras cita96es, na obra Les 

Musiques Electroacoustiques de Michel Chion & Guy Reibel (1976). Ap6s o 

surgimento da musica chamada concreta e eletronica, a ideia dos autores foi 

realizar um estudo musicol6gico, um manual pratico e, ao mesmo tempo, um 

instrumento de reflexao e analise (CHION & REIBEL, 1976:7). Como o 

aparecimento desta importante obra, (mica no genera ate entii.o, coincidiu com 

meu estagio no GRM em 1976/78, sob a dire9ii.o de Guy Reibel e Pierre 

Sctfelffer, nada melhor que invoca-la para tra9ar urn paralelo entre a cria9ii.o da 

musica eletroacustica da epoca e a cria9ii.o de Encadeamento em 1979. 

INTRODUCAO 

A materia prima som-rufdo, fundamental numa obra musical, e aqui 

abordada, levando-se em conta aspectos diversos que norteiam a cria9ii.o 

eletroacustica e a instrumental. Ambas tern normas diferentes de procedimento: 

• na musica tradicional para instrumentos: o compositor, atraves de 

signos convencionais, registra na partitura todo o seu trabalho criativo 

e transfere aos interpretes a responsabilidade do sonoro; 

• na musica eletroacustica: o resultado do produto feito em estudio e 

levado ao ouvinte sem a participal(ii.O do trinomio signo-partitura

instrumento/interprete. 

Em Encadeamento, fiz uso de conceitos composicionais derivados da 

tecnica eletroacustica que tive oportunidade de vivenciar no estagio de dois 

anos junto ao Groupe de Recherches Musicales (GRM), em Paris. Acostumei

me, neste perfodo, a lidar diretamente com o som e o rufdo em todas as 

ocasioes em que me vi recluso num estudio. 
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As tecnicas de realizayao nao deixaram duvidas sobre a eficacia do 

sistema. Tra9ado o rumo a ser seguido para a cria9ao de uma obra 

eletroacustica, toda a aten9ao se voltava a cada etapa da composiyao. 

0 processo iniciava-se com a capta9ao de objetos sonoros que fossem 

potencialmente rices para serem aproveitados e manipulados. A garimpagem 

revelava, a cada memento, a assertiva da escolha ou a dificuldade para 

qualquer ajuste. Pierre Schaeffer, que realizava conosco urn seminario 

semanal, exigia que fossemos criativos nas tomadas de sons, rigorosos na 

sele9ao desse material e criteriosos no trabalho de montagem e confecyao de 

seqOencias para a mixagem. Esta, apelidada de orquestra9ao ao 

potenciometro, era a ultima fase importante a ser considerada no processo de 

cria9ao. 

Toda esta vivencia com o material sonoro no estudio do GRM 

enriqueceu a minha 6tica de compositor, de tal maneira que, ao conceber uma 

obra original, pude explorar todos os recursos derivados da tecnica da Musica 

Eletroacustica. 

A partir da proposta de composiyao de Encadeamento, iniciei urn 

processo como o descrito no Capitulo 1. Aqui, o enfoque sera voltado para o 

domfnio do sonoro e para a otimizayao do uso dessa materia prima. 

3.1 Do Eletroacustico ao Instrumental 

A musica eletroacustica tern normas de elaborayao completamente 

diferentes das utilizadas na musica tradicional. A musica instrumental chega 

sonoramente ao ouvinte atraves do auxflio do instrumento acustico, manipulado 

por interpretes que decodificam os signos registrados pelo compositor na 

partitura. A musica feita em estUdio, ao contrario, prescinde de qualquer 

notayao, instrumentos e executantes e chega aos nossos ouvidos atraves dos 

alto-falantes. 
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Ao abordarem esse assunto, os autores Chion & Reibel mencionam que 

a experiencia vivida pelo compositor no estudio foge a qualquer pratica anterior. 

Oaf a necessidade de abandonar . .. toda atitude 'cultural' face a mtJsica e 

renunciar aos paralelismos 'contre nature' entre a mtJsica tradicional e aquela 

que agora nos e proposta par meio dessas novas tecnicas (CHION & 

REIBEL, 1976:203). 

Deixando de lado essa atitude cultural, entendi que poderia estender 

esse conceito para as outras normas de conduta na cria9ao da obra musical. 

Encontrei uma forma de paralelismo entre o processo de elaborayao da musica 

eletroacustica e uma obra original criada por mim. Por paradoxa! que possa 

parecer, vinculei os procedimentos tecnicos utilizados nos estudios da epoca 

(1976) ao trabalho artesanal realizado em Atelier com os musicos e seus 

instrumentos. 

3.1.1 A pesquisa sonora: transmutando o procedimento do estudio 

0 compositor, que no estudio trabalha sozinho em contato direto com o 

som, sabe que sua cria9ao dependera unica e exclusivamente de seu trabalho. 

Como afirma o mestre Reibel: aqui tudo e novo ... a mtJsica, a maneira de faze

fa e escuta-la (CHION & REIBEL,1976:203). 

0 trabalho do compositor de musica eletroacustica inicia-se com o 

registro do som, elemento fundamental para qualquer tipo de obra musical, 

independents do meio de que provenha. Para ser considerado adequado, e 

precise saber ouvi-lo isoladamente e, ap6s uma criteriosa analise, encontrar a 

maneira ideal de aproveita-lo. 

Como ja ficou registrado em Atelier (CAPITULO 1 ), os interpretes de 

Encadeamento seguiram os passos do compositor de estudio em suas 

diferentes etapas de realizayao. A primeira tarefa se constituiu numa 

verdadeira pesquisa sonora para a cria9ao de um Banco de Sons do 

contrabaixo. Muito embora provenientes da mesma fonte, apresentaram 

diferen9as sobre varios aspectos, tais como: 
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• tipos de ataque, tipos de glissandos e pizzicatos, harmonicos naturais 

e artificiais, sons obtfdos com o auxflio do arco, da mao, de baquetas, 

de plectro e outros, alem de diferen9as quanto a altura e intensidade. 

Esse procedimento veio de encontro ao que afirmavam Chion & Reibel 

(1976) no que tange a escolha dos sons: e preciso descobri-/os, descreve-/os, 

conhece-/os para dirigir o seu emprego ... tudo e re-questionavel : a /uteria, os 

sons utilizados, a musica em si mesma, a maneira de concebe-la, de realiza-/a 

e de percebe-la (CHION & REIBEL, 1976:205-206). 

Na visao de Schaeffer, o criador da Musica Concreta, ha uma inversao 

neste processo: Quando em 1948 propus o termo 'musica concreta', 

tencionava, por este adjetivo, marcar uma inversiio no sentido do trabalho 

musical. Ao inves de notar as ideias musicais pe/os sfmbolos do solfejo, e de 

confiar sua rea/iza9iio concreta aos instrumentos conhecidos, tratava-se de 

recolher o concreto sonora, de onde ele vem, e de abstrair os valores musicais 

que e/e contem em potencial. Esta atitude de expectativa justificava a esco/ha 

do termo e marcava a abertura as dire96es de pensamento e de a9iio muito 

diversos (SCHAEFFER,1966:23). 

Nos anos 50 havia urn certo antagonismo entre os adeptos da 

musica concreta criada por Pierre Schaeffer em Paris, e a musica eletronica, 

procedente de Colonia, criada por Herbert Eimert e Karlheinz Stockhausen. 

Enquanto a primeira se utilizava de sons gravados chamados naturais, a de 

Colonia fazia uso dos sons provenientes de geradores eletronicos. Dada a 

diversidade de meios, o que estava em jogo nessa epoca era a maneira de 

tratar essa nova materia sonora, pois .. .produzir, manipular e reunir sons em 

esttJdio implica um certo conhecimento da materia sonora (CHION & 

REIBEL,1976:206). Na composi9ao de Encadeamento esta problematica 

tambem estava em jogo, pois o projeto composicional contemplava a mesma 

maneira direta de tratar o material sonoro. 0 som do Contrabaixo foi alvo de 
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acurada manipula<;:ao a maneira da musica concreta e eletronica. 0 Atelier, 

nosso verdadeiro estudio de produ<;:ao e realiza<;:ao, ensejou as condi<;:6es 

favoraveis para a explora<;:ao da riqueza sonora deste instrumento. 

3.1.2 A materia-prima som-rufdo 

Se fossemos estudar objetivamente todos os sons considerados 

adequados e registrados para servirem numa obra eletroacustica, valeria aqui 

a oportunidade de descreve-los, um a um, de acordo, por exemplo, com a 

concep<;:ao de Schaeffer, publicada em seu famoso Traite des objets Musicaux 

(1966). Segundo ele, deverfamos nos ocupar da tipo-morfologia dos sons, do 

fenomeno da percep<;:ao sonora e demais aspectos a serem considerados. 

Da mesma maneira de Chion & Reibel, quero apenas enumerar os 

criterios de Schaeffer para descrever os sons que usei em meus trabalhos 

eletroacusticos. Sao eles: 

• articula<;:ao quanto a emissao, apoio quanto a entona<;:ao, forma, 

massa, timbre harmonico, dinamico, perfil, allure, grao e as diversas 

varia<;:6es ( CHION & REIBEL,1976:207-209) 

Em Encadeamento, a escolha do material sonoro obtido do Contrabaixo 

e compilado no Banco de Sons (Capitulo 1 ), passou por uma criteriosa 

avalia<;:ao e pormenorizada analise. 

Estes criterios apresentados acima, que fazem parte da obra Traite des 

Objets Musicaux (1966), foram exaustivamente estudados e analisados por 

Pierre Schaeffer nas aulas praticas durante o meu estagio junto ao GRM. Por 

extensao, minha visao crftica apoiou-se nesta metodologia estrategica do 

mestre. 

Ap6s a cita<;:ao desses criterios e levando-se em conta que em 

Encadeamento s6 se utilizam sons variados do mesmo instrumento, 
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trataremos, daqui em diante, do seu 

desenvolvimento da sonoridade da obra. 

3.2 Procedimentos utilizados 

Raul do Vaile 

processo experimental de 

Enquanto na elaborac;:ao da musica eletroacustica o trabalho de estudio 

poe o musico a lutar com os materiais sonoros, que e/e devera escutar por eles 

mesmos, sem referencia a causalidade instrumental de origem ... (CHION & 

REIBEL, 1976:206), no Atelier de Encadeamento me vi em /uta com o material 

sonoro oriundo da mesma fonte, e nem por isso desprovido da melhor 

qualidade, apesar da referencia explfcita da causalidade instrumental do 

contrabaixo. 

Ao continuarem nessa abordagem, os autores insistem que e preciso 

considerar a materia sonora sob o ponto de vista musical como o fazem os 

artistas plasticos e os arquitetos dos materiais que e/es empregam para pintar, 

esculpir ou edificar: a materia e definida nela mesmo e em vista de um 

emprego, esquecendo[-se], para a concep9fio da obra, o modo tecnico de 

produc;:ao (CHION & REIBEL, 1976:207). 

Na minha 6tica, o Atelier de criac;:ao, Iugar de trabalho em comum, tomou 

o Iugar de urn estudio e se prestou, ate na aparencia, a atividade de realizac;:ao 

musical. Gada som fornecido para a elaborac;:ao da nova obra foi pensado 

separadamente e em conjunto, pois seu emprego foi definido em func;:ao de 

suas potencialidades tecnicas e artfsticas. No nosso caso especffico, ao 

contnirio de esquecer o modo de sua produ9fio, este foi sistematicamente 

aperfeic;:oado grac;:as a necessidade do momento e a gestualizac;:ao adequada 

para seu aproveitamento no trabalho artfstico. 

Pode parecer que o material sonoro fornecido pelo Contrabaixo e 

aparentemente simples, quase elementar, para urn trabalho de tamanha 

envergadura. Todavia, precisa-se admitir que e, sobretudo dentro dessa 

simplicidade, que os elementos essenciais desta obra encontraram campo 
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tertii para serem variados, transformados, aumentados e/ou multiplicados. 0 

invejavel resultado artfstico obtido comprova a assertiva desta ardua, mas 

compensadora tarefa que fez de Encadeamento a primeira obra do genera no 

Brasil (CAESAR, 1980). 

3.2.1 Uma composi~ao experimental 

0 operador, ao mesmo tempo tecnico, instrumentista, rea/izador e, 

logicamente, compositor de sua obra, opera segundo metodos radicalmente 

diferentes dos procedimentos habituais, tanto como sabre o plano da tecnica 

instrumental quanta sabre o plano da propria tecnica composicional: a musica 

nao se concebe mais e nao se realiza mais como antes (CHION & 

REIBEL, 1976:209). 

Encadeamento e uma composigao experimental, na verdadeira acepgao 

do termo. Fazendo as vezes de tecnico, instrumentista, rea/izador e compositor, 

procurei transmutar os procedimentos utilizados em estudio da musica 

eletroacustica para o Atelier, verdadeiro laborat6rio de trabalho em grupo. 

Esses procedimentos inabituais, aparentemente ins61itos, tiveram que 

ser absorvidos e assimilados por todos. Nao se tratava de inovar no metoda de 

produgao do som, tao familiar aos musicos da orquestra sinf6nica, mas de 

inserir esse mesmo som num novo contexto composicional. Era uma outra 

musica a ser concebida e realizada por meio de um outro processo criativo 

original e desconhecido ate entao entre nos. 

3.2.2 lnlcio do experimento 

0 que me levou a elaboragao de uma obra como Encadeamento, 

diferente e inusitada, sob todos os pontos de vista, foi o desafio da empreitada 

e a vontade de explorar, ao maximo, as possibilidades s6nicas do contrabaixo. 

Como mencionado por Chion & Reibel: no come9o, a ideia musical: uma 
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vontade de entregar-se ao trabalho num certo domfnio sonora ou instrumental, 

algumas vezes desconhecido em suas riquezas possfveis (CHION & 

REIBEL, 1 976:209). 

Foi gratificante intuir figuras sonoras incomuns e ate desconhecidas, 

privilegiar alguns efeitos conseguidos ap6s longa e criteriosa busca e nao levar 

em considerayao a possfvel limitar;ao material. Por ultimo, o desejo incontido 

de realizar sonoramente as minhas propostas e as do Grupo de Contrabaixos 

de Campinas. 

Mesmo em se tratando de uma obra experimental, a inspirar;ao do 

compositor de musica eletroactJstica difere daquela do compositor de mtJsica 

tradicional (CHION & REIBEL, 1 976:209). A inspirayao, de fato, nao e a 

mesma. Por isso, procurei colocar-me na posi9ao do musico eletroacustico que 

lida diretamente com o som gravado para depois trabalha-lo. lnspirei-me nos 

sons propriamente ditos e com eles construf uma obra singular no metoda e no 

resultado. 

Antes de imaginar Encadeamento por inteiro, constitui os M6dulos, 

diferentes uns dos outros. 0 desafio de conceber uma obra fmpar colocou-me 

na situayao de urn compositor vinculado aos dois sistemas de cria9ao. lsto, por 

si s6, serviu de estfmulo a minha atividade criadora. 

A partir da proposta inicial, e precise que o compositor deixe aberto, na 

organizar;ao de seu trabalho, caminho a todas as descobertas possfveis, que 

ele [podera intuir] pegara no ar e integrara em sua obra (CHION & 

REIBEL, 1976:21 0). Para deixar o caminho aberto as possibilidades de inserir 

descobertas de percurso, os M6dulos foram constitufdos urn a urn, ap6s 

testar, aprovar e definir-se todos os seus sons. Esses elementos sonoros 

considerados adequados e validos passaram a fazer parte integrante do Banco 

de Sons, como se estivessem registrados em suporte magnetico. 

3.2.3 A proposta e a descoberta 

0 musico tradicional, quando se defronta com essa atividade no 
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estudio, fica embara9ado com urn vai e vern entre a ideia e o achado (CHION 

& REIBEL, 1976:21 O). Em Encadeamento, o trabalho foi experimental no 

processo e nas normas de conduta voltadas a cria9ao. 

E preciso registrar que aqui tambem houve urn vai e vern entre o que 

se pensou compor e o que se compos. Como disse meu dileto amigo Georges 

Rousseau (1976), entre a ideia e a realizat;ao, h8 urn grande percurso a ser 

considerado. Aqui vale lembrar, tambem, o verso de Vladimir Holan : Do 

esbot;o a obra, o caminho e feito de joelhos (KUNDERA, 1986:126). Nesse 

Iongo percurso da cria9ao em Atelier, nao posso afirmar se houve grandes 

achados por causa da indispensavel troca de ideias ou se foram feitos grandes 

achados por causa da permanente troca de ideias. 

Neste processo, ao contrario dos c6digos, escritas e tecnicas 

estandardizadas, mergulhamos no desconhecido, fazendo valer nossa 

intui9ao e sensibilidade. Tivemos todos uma salutar atitude de abertura na 

observa9ao do material son oro a ser criado, visando seu adequado emprego na 

obra. Essa colabora9ao coletiva viabilizou a cria9ao artistica do compositor. 

3.2.4 0 percurso da realiza~ao 

Nesta se9ao discutimos as etapas de realiza9ao da musica 

eletroacustica, mencionadas por CHION & REIBEL (1976), frente a 
elabora9ao de Encadeamento. 

PASSO 01: 

a cad a instancia do process a .. . o musico opera em diversas etapas 

sucessivas: criat;ao dos sons utilizados na obra: ... fabricat;ao ... escolha e 

classificat;ao (CHION & REIBEL, 1976:21 0). Constituiu-se um Banco de Sons 

derivados do Contrabaixo. Utilizou-se do area para obter sons ordinaries nas 

cordas simples, duplas e triplas e sons harmonicas naturais e artificiais; 

tambem fez-se uso de glissandos ascendentes e descendentes; pizzicato, 

baqueta e plectra. 
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PASSO 02: 

ensaios de agrupamentos [montagem] e manipula96es de certos sons a tim de 

chegar exatamente ao material sonora desejado (CHION & REIBEL, 1976:21 0). 

Aqui comegou a tarefa de reunir os sons escolhidos e classificados, na fase 

anterior, para fazer as manipulag6es necessarias. Apesar de parecer 

impossfvel a analogia com o trabalho do estudio, chegou-se a criar verdadeiras 

montagens de sons, efeitos aparentando reverberagao, mistura de sons, efeitos 

dinamicos e ate processo de repetigao obstinada de uma sequencia de sons. 

A montagem permite . . . co far 'um fragmento de vida ao /ado de um outro 

fragmento de vida' sem rela9iio de um a outro na ordem normal das coisas 

(CHI ON & REIBEL, 1976:218). 

PASSO 03: 

a composi9iio propriamente dita: ... o compositor organiza seus sons e 

seqOencias por montagem numa ordem determinada... e verifica 

imediatamente a qualidade do resultado pe/a leitura sincronica das faixas que 

ele manta (CHION & REIBEL, 1976:21 0). Nesta etapa ja se engendra a forma e 

conteudo. Aqui e preciso compor - par em ordem; arranjar, arrumar, ajeitar, 

endireitar, o que permite uma visao das partes e de todo o material da obra. 

PASSO 04: 

a mistura e a mixagem finai. ... (CHION & REIBEL,1976:210). Agora os M6dulos, 

preparados e selecionados nas etapas precedentes, ja se constituem na 

materia prima essencial para o trabalho de composigao, propriamente dito. A 

sequencia dos mesmos passa a obedecer aos criterios de articulagao, 

coerencia e equilibria requeridos pela aventura da criagao. Definido, pois, o 
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material, s6 resta definir a obra. 

3.2.5 Analise Grafico Espectral 

Apresentamos, a seguir, um conjunto de graticos que mostram o 

conteudo espectral de alguns trechos da obra. A analise apresentada nesta 

se9iio foi gerada no Laborat6rio de Fonetica Forense da Universidade 

Estadual de Campinas. 

Figura 3.1 - apresenta a analise do som inicial de Encadeamento (Modulo 1), 

obtido ror;;ando-se o arco no estandarte do instrumento. Gada janela do grafico 

se aplica a um aspecto diferente: forma de onda (janela superior), 

espectrograma (maior a esquerda), distribui9iio de energia (direita acima) e 

varia9iio da amplitude (direita abaixo). Verifica-se que as componentes 
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espectrais se concentram todas na regiao grave sem nenhuma periodicidade. 

Figura 3.2 - apresenta a analise dos harmonicas criados no Modulo 15, 

obtidos atraves do uso do arco em movimento Iento e leve apoio dos dedos 

sobre as cordas. Gada janela se aplica a urn aspecto diferente: forma de onda 

Qanela superior), espectrograma (maier a esquerda), distribui<;:ao de energia 

(direita acima) e varia<;:ao da amplitude (direita abaixo). 0 espectro acima 

apresenta caracterfsticas peri6dicas onde se pode notar o aparecimento claro 

da serie harmonica. 
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Figura 3.3 - Apresenta a analise dos harmonicas criados no Modulo 15, 

obtidos atraves do uso do arco em movimento e leve apoio dos dedos sobre as 

cordas em glissando rapido. 0 grande glissando e acompanhado de pequenos 

glissando parasitas. Gada janela se aplica a urn aspecto diferente: forma de 

onda uanela superior), espectrograma (maier a esquerda), distribui<;:ao de 

energia (direita acima) e varia<;:ao de altura (direita abaixo). 0 espectro acima 

apresenta uma grande variedade de alturas geradas pelos movimentos em 

glissandos continuos dos cinco instrumentos. 
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Figura 3.4 -. Apresenta a analise dos Pizzicatos Bartok do Modulo 18, obtidos 

atraves de um acentuado pinc;amento das cordas com os dedos. Gada janela 

se aplica a um aspecto diferente: forma de onda (janela superior), 

espectrograma (maior a esquerda), distribuic;ao de energia (direita acima) e 

variac;ao da amplitude (direita abaixo). Nota-se a distribuic;ao vertical dos 

ataques que sao marcados claramente no espectro. 
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3.3 Partitura griifico-gestual 

Na musica, particularmente na contemporanea, uma tarefa das mais 

arduas e atribufda ao compositor no que concerne a notagao de sua obra. 

Todos sabemos o quanto e diffcil tentar registrar as ideias musicais por meio de 

sinais que, apesar das conveng6es, nem sempre sao claros e precisos. A 

hist6ria nos mostra que, ao Iongo do tempo, foram feitas muitas tentativas para 

que nao houvesse dubiedade entre a intengao do autor, a notagao da mesma e 

o entendimento ou decodificagao do interprete. 

No caso particular em estudo, sinais graticos foram criados para indicar 

e identificar os objetos sonoros que se estruturam na obra, o que resultou numa 

partitura original. Essa representagao grafico-gestual mostrou, de maneira 

clara, atraves de esquemas pre-estabelecidos, as operag6es tecnicas e 

interpretativas que foram empreendidas pelos musicos. 

Em nenhum memento houve surpresas e o resultado sonoro nao foi 

diferente do imaginado pelo compositor. 0 c6digo e os procedimentos 

utilizados foram escrupulosamente submetidos a consideragao de todos os 

membros envolvidos na obra. Daf o exito do processo criador empregado. 

A partitura de Encadeamento nao contem signos para serem 

interpretados simplesmente ao acaso, segundo a vontade de cada urn, mas 

contempla urn c6digo estabelecido a priori com os musicos no Atelier. Daf a 

agao coerente de todos em sintonia com a intengao do autor. Todavia, o 

caracter grafico-gestual dessa partitura da urn certo grau de autonomia aos 

interpretes no que concerne a diversos aspectos da execugao como: o uso do 

plectra, das maos, a pu/sa9ao em varios tempi, o refinamento na obten9ao dos 

harmonicas, contrastes entre gestos sutis com o area em oposi9ao a outros 

lancinantes etc. 
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Figura 3.5 - apresenta a partitura gratico-gestual para os primeiros 19 M6dulos 
de Encadeamento. 

3.3.1 Urn jogo de Domino Fantlistico 

Ao desenvolver a tematica desta sec;ao, apresento o ponto de vista do 

escritor Autran Dourado (1973) que, no Capitulo 6 de seu livro Uma Poetica 

do Romance aborda o tema Planta Baixa de um Livro. 

Nao sei ate que ponto as notas que se seguem, recolhidas dos despojos 

do material que usei na feitura de 0 Risco do Bordado, podem interessar ao 

leitor. E materia de pura carpintaria, de canteiro de obras, e mesmo a oficiais do 

mesmo offcio, que nao usam de metoda de composir;ao e trabalho semelhante 

ao meu, talvez parer;a formalismo bizantino, preciosismo e requinte estrutural 

com que o autor se delicia (DOURADO, 1973:71 ). 
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Da mesma forma, os comentarios que se seguem foram inseridos no 

sentido de aproveitar a ideia de Autran Dourado para revelar o processo 

composicional utilizado em Encadeamento e as suas implica96es na 

concep9ao e realiza9ao de uma partitura original. 

Risco do Bordado e formado de b/ocos, como pedras de um domino. 

Um domino de pedras de tamanhos diferentes (DOURADO, 1973:72). A luz 

desta cita9ao, me coloco na mesma posi9ao do escritor e apresento a Planta 

Baixa de Encadeamento. A primeira analogia que se estabelece e relacionar os 

blocos do romance com os modulos de Encadeamento e os tamanhos 

diferentes com as varias dura96es dos mesmos. 

Autran Dourado vai alem; define o processo de cria9ao como um jogo: 

um domino em que os numeros servissem nao apenas para unir uma pedra a 

outra, mas para com eles se obter um ritmo, uma composir;ao vamos dizer, a 
falta de outra expressao melhor, e contraditoriamente - sinf6nica. Para usar 

uma linguagem alqufmica, tentando transformar o espar;o em tempo 

(DOURAD0,1973:72). Neste sentido, o encadeamento dos modulos da obra 

seguiria o ritual proprio do jogo de domino. 

0 autor menciona, tambem, o mosaico e a inclusao do azar no jogo de 

domino. Um jogo a ser inventado, que tivesse ao mesmo tempo a feir;ao do 

domino e do mosaico ... 

- Mosaico nao, abso/utamente nao, disse categorico o meu mestre [voz 

do personagem imagimirio do autor e que dialoga com ele]. Porque no 

mosaico, para tamar de emprestimo uma expressao de Mallarme, esta 

abo/ido o azar. Um domino aperfeir;oado, inventemos esse jogo. Um 

domino fantastico (DOURADO, 1973:73). 

Em Encadeamento se estabelece a mesma variabilidade do domino 

fantastico, pois os m6dulos, de carater e dura96es diferentes se combinam 

atraves do jogo performatico. 0 dinamismo da obra enseja participa9ao coletiva 

e a partitura grafico-gestual viabiliza a intera9ao dos musicos num domino 

sonoro envolvente. 
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A conexao entre a partitura grafico-gestual e a participa9ao dos 

interpretes evidencia o jogo que se estabelece entre os componentes do 

conjunto instrumental: uma equilibrada e natural multiplicidade de gestos cria 

urn entrela9amento entre suas linhas de efeitos sem que o aereo domine o 

plano e o dinamismo se sobreponha ao repouso. Como nao existe urn sentido 

predominante de horizontalidade e/ou verticalidade como se da com a 

harmonia e/ou contraponto, uma nova arquitetura e criada com os pr6prios 

elementos de constru9ao dessa obra em constante muta9ao - um domino 

musical fantastico. 

,_ ..... 
Figura 3.6- exibe o segundo bloco de m6dulos da partitura-grafico gestual. 
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3.3.2 Estrutura Modular 

Encadeamento e, fundamentalmente, constitufdo de m6dulos longos ou 

breves (Capitulo 2), determinados pela relac;:ao com o material que os 

compoe. Seus elementos musicais especfficos, ap6s serem considerados 

adequados, foram manipulados convenientemente a ponto de nao deixarem 

margem, o que chamarfamos de mementos superfluos. 

A exposic;:ao dos M6dulos ficou livre das amarras do sistema tradicional, 

uma vez que o objetivo principal foi usar, de maneira coerente e equilibrada, o 

material basico disponfvel e previamente selecionado. 0 carater aparentemente 

fragmentario de cada urn nao invalida a condensac;:ao da obra numa 

construc;:ao consistente, onde a forc;:a expressiva do som e colocada em 

destaque. 

3.3.3 Partitura: esquema operat6rio 

A notac;:ao usada em Encadeamento nao deixa de ser uma escrita 

esquematica, com sinais graficos pr6prios e originais. Assim, discuto em 

paralelo algumas ideias de Abraham Moles (1969) no que concerne ao valor da 

partitura como meio de representac;:ao da mensagem sonora. 

Moles desenvolve suas ideias a partir do seguinte ponto: 0 eixo de 

nosso estudo presente e a mensagem sonora no seu conjunto, portanto, de 

preferencia, a articula9ao dos objetos temporais numa sequencia estruturada 

constituindo a composi9ao musical (MOLES,1969:174). Dentro desta visao, 

Encadeamento pode ser descrita como uma obra na qual a articulac;:ao de 

objetos sonoros e o ponto central da composic;:ao. 

A partir da ideia de que a composic;:ao articula objetos temporais, Moles 

comenta: ... Esta observa9ao levanta a questao ... do valor da partitura. Se a 

partitura e um esquema operat6rio, e destinada exclusivamente aos 

executantes, mas de maneira alguma aos ouvintes (MOLES,1969:174). Esta 
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ideia refor9a a fun9ao da partitura de Encadeamento como uma maneira de 

viabilizar o perfeito entendimento entre autor e interpretes a servi9o de um 

protocolo previamente definido em Atelier ... suas notat;oes operat6rias 

[partitura] nao sao mais que esquema da musica (MOLES, 1969:240). 

A discussao de Moles e conclufda: ... regras de estrutura podem 

constituir alguns elementos para a 'composit;ao autentica ·, praticada em musica 

experimental ou concreta, cujo problema essencial e reunir objetos sonoros em 

urn sequencia suficientemente ordenada para tornar-se inteligfvel 

(MOLES.1969:243). Grande parte do experimental em Encadeamento explora 

o jeu musical frente a nota9ao gratico-gestual que sintetiza os elementos 

concretes da obra e a ordena. 

3.3.4 Re-construir/Re-criar 

Frente a questao funcional da partitura, onde e vista como uma forma 

de viabilizar um processo pre-estabelecido, esta se9ao aborda e valoriza a 

importfmcia da representa9ao como suporte das ideias musicais do compositor. 

Daniel Charles em Musique en Jeu, ao discutir musica e sua escrita, 

afirma que o interprete da musica de tradit;ao ocidental e capaz de repetir a 

execut;ao. Ele nao improvisa: respeita a obra. Duas execut;oes nao sao 

todavia sempre identicas: etas contribuem, par seu carater de aproximat;ao 

proprio, de 'fixar' a obra. Pois, antes de ser tocada, esta permanece abstrata 

(CHARLES, 1973:3). 

Charles estende sua discussao incorporando o ponto de vista de Gisele 

Brelet: 0 dado do texto escrito e ... 'o sfmbolo de uma forma toda interior, e de 

urn ato participavel'. Em essencia, ... 'a obra e urn ideal e nao urn dado ou uma 

coisa, e o que deixa transparecer de/a mesmo, no texto escrito, nada mais e 
que o fenomeno de seu ser'. Oaf a importancia do executante de 

Encadeamento que participou de todo o processo de elaborayao da obra, pois 

segundo Charles,cabe ao executante 'pensar a musica' e .... 'pensa-/a hoje', 
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reencontrando o pensamento do criador .. . pois tocar e reconstruir, regenerar! 

(CHARLES, 1973:3). Esta ideia e reforgada por Stockhausen (1960) ao 

afirmar que ... nao ha mais ... nenhum sentido em confrontar a musica ouvida 

com a musica /ida, se os dois domfnios sao aut6nomos ... o compositor os une 

no interior de um mesmo fragmento (STO"iANOVA, 1973:110). 

lvanka Sto"ianova estende a discussao da relagao entre a escrita ou 

grafismo abordando a relagao entre musica, gratia e gesto, tao fundamentais 

na concepgao e performance de Encadeamento. Ela diz que: ... nao e preciso 

fer a gratia musical, e preciso 'pensa-/a com todo o corpo' para 'desfrutar de 

cada nova no9ao' .. Pela sua essencia, [a partitura] e um 'fato' dup/o, uma 

pesquisa artfstica a duas superficies unidas pela gestua/idade que as 

engendra, pe/a 'for9a' que as produz. Os pontos tomam-se linhas, o 

descontfnuo toma-se fluido, o digital se transforma em ana/6gico, o gesto 

grafico - em gesto sonoro na pratica da pesquisa, da experimenta9ao, do 

engendramento de uma obra 'em suspenso' entre sua presen9a visual e sua 

evidencia sonora (STO.iANOWA, 1973:111). A grafia musical desperta o 

querer-captar e produzir ao inves de querer-transmitir e reproduzir. 

Sto"ianova reforga a ideia de Stockhausen, quando afirma que o texto da 

partitura se desdobra em domfnios quase autonomos, porque exterioriza o 

movimento do pensamento em figura-gesto perceptive! ao olho. E, por fim, 

sintetiza que: Grafico e sonoro sao as 'faces alternativas', os dois princfpios 

diferentes e complementares de manifesta9ao da gestualidade (STO.iANOVA, 

1973:11 0). Oaf veio a necessidade de uma representagao grafico-gestual para 

fortalecer as ideias e indicagoes do autor desenvolvidas em Atelier com os 

interpretes. 

DISCUSSAO 

Ap6s todas as consideragoes feitas neste capitulo onde examinamos o 

material utilizado em Encadeamento, partindo da premissa do deslocamento do 
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eletroacustico ao instrumental e vice-versa, apresentamos a necessidade do 

uso de um novo c6digo ou grafismo para o registro e a operacionalidade 

gestual do material sonoro utilizado na obra. Esta representa9ao se fez atraves 

de urn c6digo criado especialmente para uma partitura absolutamente 

necessaria e imprescindfvel. 

Na musica eletroacustica, a partitura-guia e feita ap6s a conclusao da 

obra com o intuito de orientar a difusao sonora da mesma; na escrita da 

musica tradicional ela e fundamental para que OS musicos possam executa-la. 

Por ter sido necessaria fugir dos padroes tradicionais de escrita musical foram 

criados elementos novos de nota9ao cuja fun9ao e explicada atraves de uma 

bula. Cada um deles corresponde a um tipo de evento sonoro, entendendo-se 

por evento desde um mfnimo gesto ate uma serie deles. Logo, o ponte 

fundamental discutido neste capitulo foi como representar o material sonora de 

Encadeamento. 

A tftulo de conclusao, apresentamos o ponte de vista de Jean-Charles 

Franyois que, em sintonia com o projeto composicional de Encadeamento, 

afirma: ... sera considerada como musica eletr6nica toda musica cujos sons 

tenham sido sinal elt3trico num dado momenta e transformados em eventos 

auditivos por meio dos alto-fa/antes. lsto nao e somente uma forma c6moda de 

nomenclatura, mas uma tentativa de/iberada para unificar diferentes maneiras 

de pensar, diferentes escolas, diferentes musicas, sobre a base de um medium 

unico e comum a todas: todos os sons eletr6nicos tomam emprestado 

tina/mente o mesmo caminho, qualquer que seja sua origem, utilizam a mesma 

'mfdia ': AMPLIFICADOR ->ALTO- FALANTE (FRAN<;OIS, 1972:3). 

Fran9ois vai alem ao afirmar: ... s6 o fato de converter a musica 

instrumental em sinal eletrico modifica completamente sua natureza, o 

resultado nao e mais uma orquestra ou mesmo um piano [ou um Contrabaixo] 

onde as cordas sao fixadas num dado espa9o, mas o resultado e uma 

[flutuayao] de voltagem complexa, que, a despeito das possibilidades da 
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estereofonia, unifica o som pelo fato de torna-lo ... urn objeto global 

(FRANQOIS, 1972:4). 

Ao abordar a questao acustico & eletroacustico este autor abre a 

perspectiva para a cria9ao de urn sistema hfbrido, capaz de contemplar uma 

obra experimental como Encadeamento. Em 1979, esta composi9ao marcou 

urn divisor de aguas, na mesma forma como Fran9ois preconizava nas 

propostas de seu artigo ... a necessidade de constantemente repensar, 

remodelar, reconstruir os sistemas (FRANQOIS, 1972:9). 

Ele conclui: ... uma nova maneira de abordar o problema sera, pais, que 

ao inves de ter urn sistema compacta e rfgido, os sistemas sejam elaborados e 

construfdos especia/mente para urn dado projeto (FRANQOIS, 1972:9) 

Encadeamento, atraves do seu processo composicional, viabilizou uma ponte 

entre dois domfnios ate entao separados, pois como comentou o compositor 

Rodolfo Caesar, esta obra desloca peculiarmente a linguagem da musica 

eletroacustica para o ambito dos instrumentos tradicionais (CAESAR, 1981 ), 

vide Anexos. 

A partir destes pontos, o proximo capftulo sera dedicado a discussao da 

veicula9ao deste material sonoro na performance, atraves de estrategias 

pr6prias que evidenciaram a natureza sonoro-gestual da obra. 
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, 

CAPITULO 4 

da Realiza~ao 
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PRO LOGO 

Em todas as performances de Encadeamento procurou-se envolver 

o ouvinte-espectador simultaneamente com o som direto dos Contrabaixos 

acusticos e os provenientes dos alto-falantes.Citarei somente duas dessas 

apresenta<;:oes: 

Em sua estreia em Campinas (11/10/79), no Centro de Convivencia 

Cultural, foi utilizada uma bateria de caixas de som, num total de dezoito, 

colocadas sobre a plateia e mais duas grandes nas laterais do palco, 

voltadas para o publico. Na Sala Cecilia Meireles, no Rio de Janeiro, por 

ocasiao da Ill Bienal de Musica Brasileira Contemporanea (16/1 0/79), duas 

grandes caixas de som foram colocadas no palco, junto as laterais e 

voltadas para o publico; nos fundos, junto ao balcao, outras duas do mesmo 

tamanho, porem voltadas para o palco. Com isso, o publico viu-se envolvido 

pelo som vindo de lugares opostos. Em ambos os cases citados, a difusao 

foi perfeita, do ponte de vista da sonoriza<;:ao de todo o ambiente. 

Aqui cabe urn comentario: na epoca (1979), a performance de musica 

eletroacustica registrada em fila magnetica era feita em varias pistas 

manipuladas ao potenci6metro no memento mesmo da difusao; a 

espacializa<;:ao sonora, conforme o registro da obra, cabia a quem 

monitorava a mesa de som, quase sempre o proprio compositor. 

Com Encadeamento houve a mesma preocupa<;:i.io no que diz 

respeito a difusao por tratar-se de uma obra cuja performance e feita ao 

vivo e o som de cada contrabaixo simplesmente amplificado. Assim, sem os 

recursos do potenci6metro/panoramico, todo o trabalho de espacializa<;:i.io 

sonora foi da responsabilidade do grupo de interpretes. Os alto-falantes 

colocados em lugares e posi<;:oes estrategicas contribufram para envolver 

os ouvintes-espectadores com o amplo material sonoro da obra. Fica 

registrada a diferen<;:a entre tres possibilidades de difusao sonora: 

• a musica gravada em disco e reproduzida pelo aparelho de som; 

• a musica eletroacustica, gravada em fita magnetica e fazendo dos 

alto-falantes verdadeiras fontes acusticas que substituem os 

instrumentos musicais; 
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• Encadeamento, onde os sons dos instrumentos ao vivo sao 

simplesmente amplificados. 

Nesta obra e fundamental que a intimidade do musico com seu 

instrumento seja sentida visfvel e auditivamente. 

A cada musico encarregado de iniciar urn novo Modulo e atribufda a 

responsabilidade de imprimir-lhe urn caniter proprio que, em seguida, e 

assumido pelos demais membros do grupo. Oaf, uma das caracterfsticas 

dessa composic;:ao, aparentemente fragmentitria, ser a maneira como se 

executa e nao o que ou quem a executa. 

A estrofe do pantefsta Omar Khayyam: Ja te desdobras nas coisas 

criadas,/E todo conhecido e teu conhecedor:/86 tua alma recebe esse 

assombro,assustada:/Es o espetaculo e o espectador 

(FIGUEIRED0,1986:10). espelha a performance de Encadeamento, onde o 

ouvinte/espectador e envolvido sonoramente pelo musico-interprete e pelo 

contrabaixo-personagem. 

INTRODU<;Ao 

Nos Capftulos precedentes, elucidou-se todo o processo que serviu 

de paradigma para chegar-se ao resultado final deste trabalho. Neste 

Capitulo, comenta-se a estrategia da Performance onde o papel do musico 

como interprete de Encadeamento projeta-se no Contrabaixo: personagem 

principal da a9ao sonora-musical. 

lnicia-se com a apresentac;:ao de alguns dados historicos do 

Contrabaixo para justificar o grupo instrumental da obra, discute-se o papel 

do microfone, comenta-se a coreografia e a cena da Performance de carater 

quase que ritualfstico. Em extensao, considera-se a localizac;:ao dos 

instrumentos no palco, a amplificac;:ao dos mesmos, a iluminac;:ao e os 

efeitos cenograficos. 
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III BIENAL DE 
MUSICA BRASILEIRA 

CONTEMPORANEA 

SALACECiLIAMEIRELES 
de 12 a 19 de outubru de 1979 

Raul do Vaile 

Figura 4.1 - mostra o programa da ""'''r"''" de Encadeamento na Ill Bienal de 

Musica Brasileira Contemporanea. 

Finalmente, apresenta-se aspectos diversos da interpretac;:ao de 

Encadeamento e, numa linguagem metaf6rica, faz-se uma analogia poetica 

entre o uso do arco pelo musico e pelo Arqueiro Zen 

4.1 Contrabaixo 

0 instrumento utilizado na obra e aqui objeto de considerac;:ao, e o 

Contrabaixo de Quatro Cordas com a afinac;:ao tradicional : Ml - LA - RE -

SOL. 

Ele foi privilegiado na cena pelo compositor e ganhou importancia igual ou, 

por vezes, superior a dos interpretes. lsto se deu em func;:ao da sua beleza 

plastica e de seus recursos tfmbricos, explorados com invulgar astucia e 

sobriedade. 

0 conjunto instrumental utilizado foi urn efetivo de cinco contrabaixos. 

A prop6sito deste registro, vale constar a estreita e salutar relac;:ao que 

existiu entre Encadeamento e o Grupo de Contrabaixos de Campinas. Esta 

obra teve o merito de consolidar a formagao desse magnifico grupo e, ao 

mesmo tempo, torna-lo responsavel por sua criagao e execugao. Como ja 
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ficou demonstrado na abordagem do Atelier (Capitulo 2), houve um 

envolvimento musical consentido do compositor com os interpretes e com 

seus notaveis instrumentos. 

4.1.1 Resumo hist6rico 

Este belfssimo instrumento contrasta com seus congeneres do 

quarteto de cordas, em tamanho, forma e afina9ao. A inven9ao do 

contrabaixo e dada como sendo do final do seculo XVI, com cinco ou seis 

cordas. A partir do seculo XIX, predominam os de tres, quatro ou cinco 

cordas. Praetorius, em 1618, menciona um modele de 2,50m e o Museu 

Victoria & Albert, de Londres possui um exemplar do seculo XVII 

(PINCHERLE, 1959:114-115). 

0 Contrabaixo utiliza um registro de duas oitavas e uma sexta, que 

os sons harmonicas permitem prolongar ate quatro oitavas. Schubert, em 

seu quinteto A Truta, da-lhe o devido destaque. Berlioz chamava os 

executantes do contrabaixo de portadores de agua potavel, porteurs d'eau 

(CASELLA & MORTARI,1950:193). 

A evoluyao da tecnica permitiu que as "qualidades cantaveis e 

expressivas" do instrumento passassem a ser exploradas. Verdi o utiliza, 

magistralmente, em sua opera Otello (CASELLA & MORTAR!, 1950:193-

194). Ele apareceu num conjunto sinfonico na Fran9a, em 1663, data em 

que se mencionou Chabanceau de La Barre como contrabaixista . Em 1706, 

no Teatro da Opera, e mencionado que Marais, em Alcyone, "tira grande 

partido de seus tremolos"na Tempestade (PINCHERLE, 1959:114-115). 0 

primeiro solista do contrabaixo e o alemao Joseph Kaempfer, que se fez 

ouvir em 1787 em Paris, no Concerto Espiritua/. Ele utilizou um enorme 

instrumento desmontavel denominado Goliath (PINCHERLE, 1959:115). Gio 

Bottesini (1821-1889) compos de maneira mais avan9ada para este 

instrumento (PINCHERLE,1959:115). Koussewitzky (1874), antes de se 

dedicar a regencia, utilizou-se de um modele menor de contrabaixo para 

com ele alcan9ar sucesso como virtuose. 
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.Figura 4.2 - lmagem do Grupe de Contrabaixos de Campinas 

Desde sua inclusao na orquestra sinfonica, o contrabaixo ocupa urn 

Iugar no palco determinado pela preferencia do regente e quase sempre 

atras dos violoncelos. No repert6rio orquestral classico-romantico, salvo 

raras excegoes, esse instrumento e geralmente utilizado pelos compositores 

para executar os sons graves atribuidos ao naipe das cordas. 

Nessa fun9ao serve, quase sempre, para dobrar os violoncelos 

soando uma oitava abaixo, o que e, ate certo ponte, considerada como 

secundaria pelos pr6prios contrabaixistas. Quase nao ganha destaque como 

instrumento solista e e tratado como incapaz de fazer frente as dificuldades 

de obras que requeiram virtuosismo. 

Porem, nesta segunda metade do seculo, este incrivel instrumento 

passa a receber maier atengao dos compositores e sua presenga marcante 

e valorizada, especialmente, em conjuntos de camera. 

4.1.2 0 grupo instrumental (5 CB) 

Reestruturada em 1975, a Orquestra Sinfonica Municipal de Campinas 

tornou-se urn organismo profissional sob a diregao do Maestro Benito 

Juarez. Paulo Pugliesi, spalla do naipe de contrabaixos e professor da 

Unicamp, organizou e dirigiu o Grupo de Contrabaixos de Campinas, com 

componentes da OSMC. Para a elaboragao de Encadeamento, foram 

escolhidos cinco elementos desse grupo: Paulo Pugliesi, Juracy Cardoso, 
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Antonio Tomazzini, Sergio Luiz Pinto e Joao Franco. 

A proposta de se criar uma obra original nos moldes da musica 

eletroacustrica, feita em estudio, foi imediatamente aceita por todos. De 

acordo com o cronograma tras:ado, foi possfvel conciliar as longas horas de 

pesquisa sonora individual ou em grupo com os ensaios diarios da OSMC. 

Esse efetivo de musicos serviu de parametro para o trabalho 

artesanal realizado desde o princfpio e que se estendeu por dois meses 

ininterruptos. Cinco interpretes foi um numero ideal para nossas pretensoes 

iniciais e esse numero influiu nas mais diversas decisoes adotadas no 

trabalho musical e cenografico. 

Todos puderam atuar como solistas ou em grupos variados, 

facilitando a exploras:ao consciente dos recursos do contrabaixo e 

ampliando as possibilidades de veneer este desafio atraves do domfnio da 

tecnica instrumental. 

Aproveitando o numero fmpar de executantes,foi distribufda uma 

tarefa especial para o musico do centro que passou a ser o guia e monitor 

do grupo. Essa funs:ao de comando foi, por vezes, delegada a outro 

membro, conforme as necessidades de cunho musical ou pratico. 

4.1.3. Das diversas formayoes 

Todas as consideras:oes feitas anteriormente sobre as 

apresentas:oes de Encadeamento contemplam um efetivo de cinco 

interpretes. Mas, com a ausencia de um membro, o Grupo de Contrabaixos 

de Campinas tocou esta obra, no Concerto Arte para a Vida na 

SBPC(1982), no Centro de Convivencia Culural de Campinas, apenas com 

quatro musicos. Ap6s a analise dessa apresentas:ao e de ensaios com outro 

efetivo que nao fosse de cinco musicos, chegou-se a seguinte conclusao: 

Encadeamento pode ser executado com o mfnimo de tres e o 

maximo de nove interpretes, procurando sempre preservar o mJmero 

fmpar de participantes. 

Com isso, a obra ganha ou nao em textura e intensidade, mas nao 

perde na sua essencia. Essas ops:oes ampliam as chances de execus:ao 
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desta pe<;a feita especialmente para urn conjunto quase invulgar: urn 

Grupo de Contrabaixos. Ao interprete de Encadeamento nao bastou 

conhecer e dominar a tecnica do Contrabaixo. Foi preciso utiliza-la 

artesanalmente a servi<;o da cria<;ao da obra. 

4.1.4 Uma cor propria 

0 som inconfundfvel do Contrabaixo tern, como diria meu mestre 

Olivier Messiaen, uma cor propria. Fazendo uso de palhetas, baquetas, 

arco no estandarte, talao e das maos espalmadas nas cordas, procurei obter 

tons complementares a essa cor principal. Esse artiffcio me parece ter 

ajudado a mascarar o som apesar de nosso olho e ouvido. 

Nao se trata de uma obra realizada em estudio e congelada em 

disquete e/ou fita magnetica; aqui os dispositivos tradicionais como partitura, 

escrita, grafismo, sfmbolos gestuais e outros sao retomados e a obra 

continua a ter vida efemera, com pequenas mudan<;as a cada cria<;ao e 

sujeita as contingencias da rela<;ao instrumento/ instrumentista. 

4.1.5 Produzir/Reproduzir 

Produzir antes de reproduzir - por ocasiao da Performance, os sons 

captados pelos microfones nao sao manipulados e/ou transformados e sim 

sujeitos a simples amplifica<;ao. Este fato sera analisado nesta se<;ao, a 

partir do ponto de vista da difusao sonora. 

Para o compositor de musica eletroacustica, a tomada de som 

experimental, onde a qua/ida de e o Iugar do microfone desempenham papel 

muito importante, tern a finalidade de criar fenomenos sonoros originais sem 

referencia com os instrumentos e os fenomenos de origem acustica; ele e o 

oposto da tomada de som habitual, ou 'canonica ·, que fotografa urn evento 

sonora para o restituir o mais fie/mente possfvel (CHION & REBEL, 

1976:212-213). 

4.1.6. Reproduzir/Produzir 

Reproduzir ao mesmo tempo que produzir- em Encadeamento, nao 
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se utiliza a tomada de som para ser manipulado em estudio, mas 

principalmente, fotografa-se o som do Contrabaixo diretamente da fonte e o 

mais fie/mente passive/ no memento exato da Performance. Neste caso, 

trata-se de reproduzir o que ja foi testado e esta sendo revelado ao ouvinte. 

Na Musica Eletroacustica, objetiva-se produzir objetos destinados a uma 

escuta acousmatique atras do alto-falante (CHION & REBEL, 1976:213). 

4.1.7 Microfone- Microscopic 

0 uso do microfone assemelha-se ao do microscopic, pois os 

micros sao gera/mente colocados muito perto dos corpos sonoros, para 

apoderarem-se, ao mesmo tempo do detalhe e das variantes do som 

emitido. 0 som e como um objeto material: vista de Ionge, a imagem e 
sempre a mesma; ela globaliza o objeto em uma forma, materia e cor. Na 

escuta normal o som e a resultante de aspectos variados que sao 

percebidos em bloco. Muito proximo do corpo sonora, o microfone toma os 

detalhes fnfimos da estrutura do som: pode-se explorar a riqueza e captar as 

ressonancias sempre muito localizadas (CHION & REIBEL, 1976:213). 

Em Encadeamento, o microfone cumpre a missao de revelar aos 

espectadores toda a riqueza sonora do contrabaixo em seus inumeros 

matizes. Ele privilegia a escuta atenta com os deta/hes fnfimos das varias 

estruturas da obra. Chega ao ponto de revelar sutilezas que antes eram 

desconhecidas ate dos pr6prios musicos, por ocasiao dos primeiros 

ateliers. Gra9as a ele, o ouvinte pode comprovar que todo gesto do musico, 

inclusive o mais sutil, esta impregnado de som. Os harmonicas, em 

especial, ganham mais vida e notoriedade. 

Dentro deste contexte, e importante notar a visao do compositor Luc 

Ferrari que afirma: ... pode-se perguntar algumas vezes se o microfone nao 

e louco pais ele narra coisas muito estranhas, imprevisfveis; e/e reco/he uma 

pa/ha no o/ho do vizinho e narra uma trava. Outra analogia digna de nota 

vern de Jacques Copeau: o microfone, como o microsc6pio e a camera, 

aumenta e reve/a, exagera tudo o que capta (CHION & REIBEL, 1976:213). 

Estas duas cita96es vern corroborar nossa afirmativa de que, em 
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Encadeamento, a fun9ao do microfone vai alem da mais otimista 

expectativa artfstica, tanto do compositor como dos interpretes e ouvintes. 

Oaf o fato de o compositor ter privilegiado nao somente o uso do microfone 

na Performance como tambem reservado essa ferramenta para uso em 

cada instrumento. Este procedimento favoreceu a capta9ao das sutilezas e 

filigranas sonoras criadas pelos interpretes. 

4.2 Efeitos coreograficos 

4.2.1 Da Coreografia 

E preciso registrar a manifesta9ao feita recentemente, de viva voz, 

pelo famoso bailarino e core6grafo frances Dominique Dupui ap6s escuta 

atenta e acurada observa9ao da obra (1995): Encadeamento nao necessita 

de bailarinos pais os personagens em cena, musicos-contrabaixos, ja 

exercem esse papel coreografico. 

Antes de comentar os aspectos coreograticos da Performance, insiro 

os comentarios de Maurice Bejart sobre impacto do musical no bailarino. Ao 

descrever a atua9ao de Suzanne Farrell: ... quando Suzanne dan9ou o 

Bolero, o bale decantou-se. Nao precisava mais de um monstro sagrado ou 

er6tico. Suzanne refrescou minha visao. Ela dan9ou como agua escorrendo 

da fonte, como regato que flui. Conseguiu unir o famoso duo abstra9fio e 

sensualidade, anjo e besta, virgem e puta. Foi precisa e musical. Com 

'musical' quero dizer que ela assimilava a musica, incorporava-se 

litera/mente a e/a. Seu corpo se tornava musica. Dizer que ele e musical e 

um dos mais belos cumprimentos que a/guem pode fazer a um bailarino. 

Jsso se da quando o bailarino engole a musica, impede que a escutemos 

com os ouvidos para faze-/a chegar ate n6s atraves de seus gestos 

alimentados de musica, gestos que desempenham para musica 0 papel do 

interprete e a tornam visfve/ e inteiramente traduzida, ou seja, 

compreensfvel. Urna alquimia, e este o termo (BEJART, 1981 :129). 

Da mesma forma, a Performance de Encadeamento exigiu uma 

integra9ao simbi6tica entre o musico e o som do Contrabaixo. Os gestos 
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performaticos usados foram no sentido de alimentar o interprete com a 

musica. Gada urn deles, ao procurar ser portador fie! das inten96es do 

compositor, impregnou-se de som para to mar possfvel a visualiza9ao sonora 

da obra. A alquimia alcan9ada por Suzanne e da mesma natureza da obtida 

na execu9ao de Encadeamento. No bale, quando o bailarino salta e como 

se o som tambem saltasse com ele. 0 bailarino impregnado de som e que 

salta. Em Encadeamento, o som e que parece saltar e o compositor 

coreografa a a9ao do musico-contrabaixo fundido na mesma entidade 

sonora. 

4.2.2. Cena e llumina9ao 

Sentida a necessidade de valorizar, nao somente as a96es dos 

interpretes, como tambem a beleza plastica dos contrabaixos, nos seus 

fabulosos dais metros de altura, decidiu-se por utilizar os recursos da luz, 

tao privilegiados nas Artes C€micas. 

• Como apresentar o grande instrumento em cena? 

• Como projetar sua beleza plastica ? 

• Como revelar ao ouvinte as sutilezas de sua sonoridade? 

Minha particular preferencia pelo timbre como a qualidade do som 

que mais me sensibiliza desde sempre, levou-me a vislumbrar no 

contrabaixo urn rico manancial sonoro cuja potencialidade poderia e deveria 

ser explorada ate as ultimas consequencias. Ap6s o estudo em atelie de 

toda a a9ao sonora-musical, na realiza9ao da performance utilizou-se 

artiffcios cenicos para projetar o instrumento e seu som caracterfstico. 

Daf a necessidade de se criar urn clima propfcio para uma quase 

encena9ao. Nesse momenta, nasceu a ideia de incorporar a luz a 

performance, que passou a ter uma caracterfstica de ritual. Discutiu-se a 

melhor adequa9ao da luz as necessidades do momenta e a sua perfeita 

intera9ao com toda a trajet6ria sonora. 0 roteiro da ilumina9ao seguiu, 

rigorosamente, as etapas previstas pelos M6dulos. 
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Todos Iemos a impressao de viver mementos magicos quando, 

antecedendo urn concerto, uma sessao de teatro, cinema ou circo, o 

ambiente fica as escuras. Esse tempo, que privilegia nossa natural 

ansiedade, tern a fun9ao de ruptura com o que estavamos pensando ou 

fazendo e nos prepara para o que sera apresentado em seguida. Ficamos, 

nesse instante de pausa e recolhimento, a merce do devir artfstico e 

nossos olhos e ouvidos desejam o novo. Sao mementos de sensibilidade ao 

mesmo tempo profunda e errante, avida de desvendar conex6es novas ... 

como disse o poeta Drummond (ANDRADE, 1952:212). 

Como nos Concertos somente a plateia permanece na penumbra, 

tomamos por emprestimo o procedimento que precede os espetaculos das 

artes irmas e resolvemos que os primeiros e ultimos M6dulos de 

Encadeamento seriam executados com o palco as escuras. 

Os cinco musicos e seus cinco instrumentos entram em cena sem 

serem vistos e se posicionam, em semicfrculo, diante dos microfones ja 

colocados no palco. Essa disposi9ao da ao interprete melhor visao individual 

e de conjunto. Para o espectador, a utiliza9ao da luz. nao somente real9a 

a presen9a imponente dos "grandes" instrumentos, como tambem revela 

que, na maior parte da performance, os musicos se auto-dirigem. Essa 

condi9ao s6 foi conseguida ap6s exaustivos estudos e ensaios que exigiram 

aten9ao e severa disciplina de cada um e de todos. 

4.2.3 Roteiro da ilumina{:ao 

Como ja afirmado anteriormente, a performance de Encadeamento 

principia com o palco totalmente as escuras. Os sons iniciais sao obtidos 

com o ro9ar do arco sobre o estandarte do instrumento e nao sobre suas 

cordas. Os interpretes em pe, se debru9am sobre seus contrabaixos e, com 

movimentos simultaneos, e ininterruptos, conseguem obter sons 

gravfssimos, como que imitando a sirene continua de urn transatlantico. 

No Modulo 2, o procedimento de obten9ao dos sons continua atfpico; 

bate-se com o talao invertido na jun9ao das cordas. Agora, urn facho de luz 
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azu/vinda dos bastidores laterais revela a silhueta dos instrumentos. 

No Modulo 3, quando os cinco interpretes formam urn cluster com as 

tn3s notas mais graves do contrabaixo ( mi 1, fa 1 e sol b 1 ), urn spot sabre 

cada urn dos interpretes comega a revelar, pela primeira vez, o 

instrumentista atnis do instrumento. A intensidade da luz vai aumentando a 

medida em que o bloco de sons inicia sua ascensao em diregao ao agudo. 

Aqui cabe mencionar o infcio do texto do insigne crftico musical 

Antonio Hernandez, do Jornal 0 Globo, do Rio de Janeiro, escrito em 

19/10/79 na Segao Musica/Crfticas da Bienal (3), no artigo entitulado 

"Contrabaixos de Campinas, as primeiras luzes novas" (3), comenta a 

estreia desta obra na capital carioca: 

Luzes negras, para come9ar, no campo auditivo. Os cinco areas do 

Grupo de Contrabaixos de Campinas pareciam cavar no fundo do 

mundo escuro, em que se transformou o palco da Sa/a Cecflia 

Meireles, as lamenta96es das montanhas e das entidades pre

hist6ricas soterradas ha muitos milenios. .. Era o inicio do 

"Encadeamento", de Raul do Valle, compositor paulista ... 

A partir do Modulo 4, tudo e tocado as claras, a iluminagao fica 

circunscrita a area ocupada pelos musicos e seus instrumentos. Somente 

nos tres ultimos Modulos e que se recorre aos recursos da iluminagao 

inicial. 

4.2.4 Danga ritualfstica 

No Modulo 37, apos a intervengao dos cinco interpretes ( com arco ) 

e preparada a execugao do Modulo 38, ( com pizzicato), os musicos 

afastam suas banquetas para tras e, de pe, com amplo espago ao seu 

redor, cada urn faz movimentos de vai-e-vem para frente e para tras 

defronte o microfone para obter urn efeito de modulagao em amplitude. 

E no Modulo 39 (ultimo da serie), que os musicos, depois de 

executarem a nota Re 2, em pizzicato, giram seu instrumento sabre seu 

proprio eixo simulando movimentos de danga. A cada gesto do pizzicato, 
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corresponds a pelo menos uma volta que o contrabaixo faz sobre si 

mesmo. Aqui , novamente o facho de luz de cor azul vindo dos bastidores 

laterais empresta sua colaborayao para iluminar esses personagens 

imponentes. Parece que os musicos, mantidos fora do foco luminoso, so 

estao ali para produzir o som e, paradoxalmente, nao participar da cena. 

Neste ponto da narrativa e mister lembrar minha inten9ao de 

valorizar a imagem final da obra com o intuito de marca-la, indelevelmente, 

na memoria do ouvinte e espectador. Aproveito para citar Maurice Bejart: 

lmagens. As pessoas precisam de imagens, emor;ao, /irismo. A danr;a 

permite juntar o prazer estetico dinamico ao prazer emocional. Urn mfnimo 

de explicar;oes, urn mfnimo de hist6ria, e urn maximo de sensar;i5es 

(BEJART, 1981:101). Encadeamento e a marca de meu proprio estilo de 

valorizar o gesto expressive ou a expressividade do gesto, criando imagens 

senoras. 

A imagem que chama a aten9ao nesse instants e a da dan9a quase 

rituallstica dos contrabaixos. Como bailarinos sonoros, eles participam dela 

com movimentos circulares, expressivos e marcantes, proprios para urn final 

original desta obra. A medida em que se espa9am os ataques em 

pizzicato da nota Re, feito pelos musicos dissimulados pelo escuro, esses 

rabeci5es danr;am conforme a musica. Ajudados pela a9ao da luz vinda dos 

bastidores laterais, tomam conta da cena e, a medida que a musica caminha 

para seu final, o palco vai ficando as escuras. E o processo inverse do 

comeyo. 

4.2.5 0 Contrabaixo-personagem 

Longe a ideia de tratar o contrabaixo como somente urn grande 

instrumento, pois ele nao e urn objeto rustico e exotico a ser explorado. 

Muito ao contrario, em Encadeamento, todas as a96es necessitaram de 

perfeito domfnio tecnico e extrema sensibilidade artfstica. Gada urn dos 

cinco contrabaixistas colocou-se a servi90 da interpretayao com o maior 

empenho ededica9ao profissional. 

A utilizayao de efeitos cenograficos amparados pela riqueza da 
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iluminagao criou condi<;:6es favoraveis - ate ousaria dizer magicas - para que 

reconhecessemos nos contrabaixos os corpos de dan<;:arinos gigantes 

vivendo momentos fugidios, mas de incontida beleza, nos sorti113gios do som 

e da luz. Como a figura do dan<;:arino que parece perder seu aspecto 

humane, tambem o contrabaixo adquire contornos pr6prios em sua dan<;:a 

ritual, ora no prolongamento do interprete, ora na independencia de seus 

gestos expressivos, por vezes exuberantes, e carregados de informa<;:ao 

s6nica no universo do sensfvel. 

4.2.6 Sons amplificados 

Microscopia sonora - potencializa e atomiza o som atraves da simples 

amplifica<;:ao, onde o microfone, qual urn microscopic, revela todas as 

sutilezas do som impossfveis de serem vivenciadas ao ouvido nu. 

4.3. Da interpreta<;:ao 

4.3.1. 0 arco do musico e do Arqueiro Zen 

Em A arte cavalheiresca do arqueiro Zen (HERRIGEL, 1975:7) se 

espera que a dimensao metaf6rica do livro nao passe despercebida pelo 

leitor; espero, igualmente, que a recfproca seja verdadeira, quando 

compare a fun<;:ao do executante enquanto co-criador da obra. 

Sendo o area a ferramenta que ambos utilizam em suas a96es, 

tenho a ousadia de me servir deste magnifico texto de Eugen Herrigel, para 

estabelecer uma analogia entre a capacidade de agir do arqueiro e do 

interprete de Encadeamento . 

A arte do tiro com area nao e tratada no livro como pratica esportiva 

mas como urn poder espiritual oriundo de exercfcios nos quais o espiritual 

se harmoniza com o alva". E quando o atirador aponta para si mesmo e 

talvez em si mesmo consiga acertar (HERRIGEL, 1975: 16). 

4.3.2 Da habilidade 

.. . Lembremo-nos do pintor que trabalha com tint a nanquim. Sua 
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habi/idade se reve/a no momenta em que a mao, dominadora incondicional 

da tecnica, executa e torna visfvel a ideia que naque/e exato momenta esta 

sendo criada pelo espfrito, sem que haja qualquer distancia entre a 

concepc;ao e a rea/izac;ao. A pintura se transforma numa escrita automatica 

(HERRIGEL, 1975:86). 

A aptidao do musico e fator primordial para desincumbir-se da tarefa 

de fazer o instrumento produzir o som desejado; ele concebe e realiza, 

gra;;:as ao domfnio da tecnica, a ideia sonora do compositor. 

4.3.3 Gestos iniciais e o gesto unico 

.. . os mestres se comport am como se estivessem sozinhos ... 

absorvem-se no a to de plasmar e formar, processo que, desde os primeiros 

gestos iniciais, ate que deem por acabada a obra, parece urn gesto unico, 

sem etapas, contido em si mesmo (HERRIGEL, 1975:53). 

Tambem compenetrados e absorvidos como os mestres, os 

interpretes executam operac;oes de Encadeamento e, do come;;:o ao fim, 

fazem dos gestos urn s6 gesto. Assim o processo se concretiza e a obra e 

criada. 

4.3.4 Sintonia com a criac;:ao artfstica 

.. . ele insiste em manter esse ritual tradiciona/ porque sa be que os 

preparativos tern a vit1ude de sintoniza-/o com a sua criac;ao at1fstica. A 

serena tranqOilidade com que os executa deve o relaxamento decisivo, o 

equilibria de todas as suas energias e a concentrac;ao, sem os quais 

nenhuma obra autentica e realizada (HERRIGEL, 1975:54). S6 mesmo com 

a cumplicidade de todos, conseguida a partir do trabalho em Atelier, e que 

foi possfvel a realiza;;:ao de Encadeamento como se fosse urn ritual. Os 

preparativos foram compartilhados em longos e exaustivos ensaios para, no 

final, os interpretes assumirem a obra como sendo deles. 
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4.3.5 Da cerimonia 

... trata- se de cerimonias ... o discfpulo aprende com elas que o mais 

alto estado espiritual do artista s6 e alcant;ado quando se mesclam, num 

unico continuum, os preparativos e a criat;iio, o artesanato e a arte, o 

material eo espiritual, o abstrato eo concreto (HERRIGEL, 1975:54). 

A performance e o resultado e o reflexo perfeito de toda a 

prepara<;:ao . Ela vai desde o entendimento da obra ate a sua plena 

realiza<;:ao num encadeamento continuo. 

4.3.6 Os olhos ouvem e os ouvidos veem 

Somente o espfrito deve estar presente, numa especie de vigflia que 

prescinde do eu mesmo e que pervade todos os espat;os, todas as 

profundezas, com olhos que ouvem e ouvidos que veem. (HERRIGEL, 

1975:55-56). 

Em Encadeamento, o espfrito do ouvinte e convidado a acompanhar 

o do musico numa vigilia permanente e colocado ·a prova desde o inicio da 

obra .. Precisa ver para, com a maxima aten<;:ao, ouvir melhor e, com isso, 

apreciar um mundo sonora contrastante: de um lado, sons onde 

predominam as filigranas e sutilezas cheias de emo<;:ao e que pervade todos 

os espat;os; de outro, sons lancinantes e por vezes carregados de 

agressividade, pervagando todas as profundezas. 

4.3.7 Da inspira~iio do momento 

Entiio, a cerimonia, ao inves de desenvolver-se como uma coisa 

aprendida de cor, parecera criada segundo a inspirat;iio do momenta, de tal 

maneira que dant;a e dant;arinos sejam uma unica e mesma coisa 

(HERRIGEL, 1975: 67). 

Quando da performance, os gestos estudados e sabidos criam a falsa 

ideia da inspirat;iio do momenta. Entretanto, tudo foi meticulosamente 

trabalhado pelos musicos e a obra e apresentada como estando de cor. 0 

artesao conhece desde sempre seu artesanato. Encadeamento e a dan<;:a e 
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o contrabaixo com os interpretes, o par de dan~;arinos. 

4.3.8 Do arqueiro e musico, os melhores gestos 

Nao se trata,disse ele, de uma simples exibit;:ao de destreza, mas de 

um valor mais sublime: o estado espiritual do arqueiro, que se deve 

expressar nos melhores gestos.(HERRIGEL, 1975:75). 

Performance nao e exibi9tio de destreza no sentido pejorativo que a 

expressao pode ter. Ao contrario, e por ela que, como o arqueiro, o musico 

pode se expressar com seus melhores gestos. Nessa gestualiza~;ao de 

Encadeamento se fundem o artista eo homem (HERRIGEL, 1975:56). 

4.3.9 Do artista 

Longe de querer despertar prematuramente o artista, o mestre 

considera como sua missao primordial converter o discfpulo num artesao 

que domine profundamente o offcio (HERRIGEL,1975:51). 

Encadeamento exige, dada a complexidade de seu processo de 

cria~;ao, que o musico seja verdadeiramente urn artesao, onde a tecnica 

seja colocada a servi~;o das inten~;6es do autor. 

4.3.10 Do melhor e mais resistente de seus arcos 

Em seguida, escolheu o melhor e mais resistente dos seus arcos e, 

numa atitude solene, fez a corda vibrar repetidas vezes, extraindo um som 

ao mesmo tempo grave e agudo que, depois de se escutar algumas vezes, 

jamais se esquece, tao original e irresistfvel e a maneira como ele chega ao 

cora9tio." (HERRIGEL, 1975:30). 

Com a solenidade de urn ritual, o musico-arqueiro tambem faz vibrar 

o seu melhor arco para conseguir todos os sons agudos e graves de 

Encadeamento. Ap6s inumeros testemunhos favoraveis quanta a sua 

Performance, temos a certeza de que todos os ouvintes e espectadores 

desta obra ficaram indelevelmente marcados pela sua apresenta~;ao onde, 

alem dos aspectos cenograficos, predominam a trama sonora e a 

originalidade. 
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DISCUSSAO 

Neste capftulo, o Contrabaixo foi alvo de variadas considerag6es. 

Vimos pelos dados hist6ricos que se tornou importante gragas a sua 

invulgar sonoridade como instrumento solista ou fazendo parte do conjunto 

orquestral. 

Abordou-se o papel do microfone que cada urn dos cincos 

intrerpretes uitilizou para amplificar o som de seu instrumento. Este recurso 

revelou sutilezas sonoras pouco conhecidas do ouvinte. 

A performance de Encadeamento foi criteriosamente estudada. Os 

cinco musicos em cena tiveram o cuidado de se posicionar, em semi-cfrculo, 

de acordo com a orientagao do compositor. 

Aventou-se, tambem, a possibilidade de a obra ser interpretada por 

03, 05, 07 ou 09 musicos, pois o numero fmpar de participantes favorece a 

auto-condugao, onde o musico que ocupa a posi<;:ao central do grupo 

coordena, na maior parte do tempo, a agao dos demais interpretes. Como 

nao houve nenhuma manipulagao previa em estudio, a difusao da obra se 

fez a partir da simples amplificagao do som no momenta da performance 

Em cena, os recursos da luz foram concentrados na projegao do 

grande instrumento, enriqueceram a performance, dando-lhe 

caracterfsiticas de urn ritual. 0 roteiro da ilumina<;:ao acompanhou as 

particularidades dos m6dulos, especialmente os iniciais e finais. Encerrando 

a obra, os musicos usaram urn efeito cenografico especial ao fazerem os 

Contrabaixos dangarem no palco. No que concerne a interpretagao, 

procurou-se comparar a fungao do executante com a do Arqueiro Zen. 

Enfim, este Capftulo tratou da performance de Encadeamento onde o 

musico se projetou no seu instrumento, personagem principal da 

gestualizagao sonora. 
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Encadeamento foi uma das obras mais significativas da Ill Bienal de Musica 

Brasileira Contemporanea (1979) segundo as crfticas dos compositores Gilberto 

Mendes, Ronaldo Miranda e Rodolfo Caesar e dos crfticos Antonio Hernandez, Enio 

Squeff, Jose Lufs Paes Nunes e Luiz Paulo Horta, entre outros. 

Para mim, muito mais que a busca da aventura ou do ineditismo, esta obra teve 

o merito de revelar ao grande publico e aos pr6prios contrabaixistas, alem da 

maravilhosa sonoridade do Contrabaixo, suas imensas e quase inexploradas 

possibilidades tecnicas. 

Ao comentar as crfticas feitas por ocasiao das varias performances de 

Encadeamento, podemos lembrar a expressao de Charles Baudelaire a prop6sito das 

obras de Wagner ... durante a representa<;ao, os espectadores sao mergu/hados na 

obscuridade. A ilusao e os sortilegios se desencadeiam. Daf a expressao de Antonio 

Hernandes sobre lamenta<;oes das montanhas e entidades pre-hist6ricas. 

Nas pr6ximas paginas, apresenta-se uma serie de referencias sobre 

Encadeamento e alguns recortes que demonstram a repercussao da obra dentro do 

contexto da musica contemporanea no Brasil e no exterior. 

ANTONIO HERNANDEZ 

Contrabaixos de Campinas, as primeiras luzes novas 

MUSICA I Crfticas da Bienal (3) 

0 GLOBO ,19/10/79 

Luzes negras, para come<;:ar, no campo auditivo. Os cinco arcos do Grupo de 

Contrabaixos de Campinas pareciam cavar no fundo do mundo escuro, em que se 

transformara o palco da Sala Cecilia Meireles, as lamenta<;:oes das montanhas e das 

entidades pre-hist6ricas soterradas ha muitos milenios. 

Era o infcio de "Encadeamento ". de Raul do Valle, compositor paulista que 

apareceu pela primeira vez no Rio , dez anos atras, nos Festivais de Musica da 

Guanabara, sem deixar vestfgios desse ouro e desse fogo que seu imenso talento 

come<;:ava agora a revelar ... 0 "Encadeamento"de Raul do Valle, pois, e a primeira luz 

nova desta Bienal. Visualmente, tentaram no palco efeitos poeticos de Zeffirelli, 
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iluminando primeiro o cora9ao do quinteto de contrabaixos, mas esses efeitos todos 

estavam no campo sonoro, os cinco dinossauros desenvolvendo recursos de 

virtuosidade extrema, transformando-se em violoncelos, em viol6es gigantes, em harpa 

e piano, ate em ondas martenot, quando giravam, no fim, como bailarinos. Choravam, 

os contrabaixos, como cuicas ou como geradores eletr6nicos quando submetidos ao 

tremulo. Cheia de surpresas, inteligentemente ordenadas, talvez sob a influencia das 

descobertas da musica concreta, a obra de Raul do Valle merece ressoni'mcias mais 

amplas no mundo e, certamente, fara carreira. A limita9ao vencida e mais uma 

demonstra9ao da riqueza das possibilidades expressivas da dificuldade em musica, na 

cria9ao e na interpreta9ao. 

GILBERTO MENDES 

Ill Bienal de Musica, termometro de uma situa9ao 

A TRIBUNA 04/11n9 

A Ill Bienal de Musica Brasileira Contemporanea, realizada no Rio de Janeiro 

entre 12 e 19 de outubro, na Sala Cecilia Meireles, reuniu mais uma vez compositores 

de todas as partes do Pais, ..... Naturalmente, para confirmar a regra, tivemos as 

exce96es de costume. Uma delas, autentico reussite: Encadeamento, surpreendente e 

vigorosa obra do paulista Raul do Valle, para cinco contrabaixos, segundo as palavras 

do autor, uma seria9iio de eventos musicais de carater niio narrativo, onde uma 

unificada gama de a96es e gestos faz apelo a tecnica instrumental virtuosfstica. 

Quando me lembro do despretensioso arranjo coral que o mesmo Raul do Valle 

compos anos atras, sobre a melodia De Tao Doce, A9ucarou, cantada pelo Madrigal 

Ars Viva, no tempo do Klaus, me espanto com o gigantesco passo dado por esse 

compositor modesto, serio e, acima de tudo, pudemos ver agora, consciente da 

necessidade de progredir pelo estudo. Com esse seu Encadeamento, muito bern 

tocado pelo Grupo de Contrabaixos de Campinas, Raul do Valle se colocou entre os 

melhores projetista atuais de uma linguagem musical brasileira experimental e nova, 

com base num real dominic do offcio .... da original e sempre jovem linguagem de 

Francisco Mignone. A sua maneira, ele tentou o mesmo que Raul do Valle com os 

contrabaixos. 
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Figura A.1 - mostra recortes de crfticas de jornal com destaque para a participa9ao de 

Encadeamento na Ill Bienal de Musica Brasileira Contemporanea. 

ENIO SQUEFF 

Musica, entre a amilise e a criat;:ao 

FOLHA DE SAO PAULO 18110/1979 . 

... deste quarto concerto, das 1 0 pe9as apresentadas, gostei 

impressionisticamente de duas apenas: Da Encadeamento, do sr. Raul do Valle, corn 

solista do Grupo de Contrabaixos de Campinas, ... Se tivesse que explicar por que 

apreciei a pe9a de Raul do Valle, diria, em princfpio, que gostei da reinven9ao que este 

senhor perpetrou em rela9ao aos contrabaixos. A obra, sem ser apenas uma aula 

sobre as possibilidades deste instrumento, propoe esta multiplicidade, a polaridade que 

e a marca do nosso perfodo hist6rico. Ou seja, o sr. Raul do Valle e um crftico e por 

razoes tambem profissionais (ainda que ele nao seja crftico musical) apreciei sua obra -

mas gostei mais dela ainda por saber que nasceu portanto da colabora9ao com os 

jovens que compoem o naipe de contrabaixo da Sinfonica de Carnpinas. Nao e pouco 

constatar que os compositores que tern a humildade de irem aos instrumentistas 
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podem criar boas coisas. 

LUIZ PAULO HORTA 

A PROCURA DE UM REPERTORIO CONTEMPORANEO 

JORNAL DO BRASIL 19/10/1979 

Raul do Valle 

... a pe9a de Raul do Valle- Encadeamento- constitui-se em grande sucesso 

de publico, embora seja obra caracteristicamente experimental, explorando com 

imagina9ao o material sonoro de seis contrabaixos- que forneceram urn espetaculo a 
parte , no palco da Sala Cecflia Meireles, valorizado por uma iluminayao especial; e 

cabe salientar a importancia dos recursos cenicos para a transmissao da mensagem 

contemporanea. 
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Figura A.2 - performance de Encadeamento em Radios Europeias 
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Figura A 3 - Outras apresenta96es de Encadeamento 

RONALDO MIRANDA (SETEMBRO 1984) 

Crftica de Encadeamento no Encarte do Disco 

Projeto Memoria Musical Brasileira-PRO-MEMUS do INM/FUNARTE 

RAUL DO VALLE: ENCADEAMENTO 

Trabalhando especialmente com a explorayao de novas potencialidades 

tfmbricas, Raul tambem se mostra sensfvel aos recursos cenicos e aos efeitos visuais, 

que estiveram presentes no seu fantastico Encadeamento, o maior sucesso( de publico 

e crftica) da Bienal de 1979. Em disco, porem, a pe9a perde pela ausencia de 

iluminayao e do movimento, elementos que - no caso presente - sao totalmente 

integrados ao discurso do compositor. Aliados aos recursos de amplificayao, luz e cena 

sublinharam convincentemente a excepcional performance que o Grupo de 

Contrabaixos de Campinas trouxe para o palco da Sala Cecilia Meireles, constituindo

se em pontes decisivos para o exito da obra. 
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figura A.4 - outras apresenta96es de Encadeamento na Europa. 

RODOLFO CAESAR 

Musica Contemporanea- obras concretas, eletronicas e eletroacusticas (1981) 

Notas de Programa 

A obra de Raul do Valle Encadeamento, para cinco contrabaixos ... e a 

confirma9ao total dos procedimentos eletroacusticos encarnada em roupagens 

instrumentais. Aqui reconhecemos desde as opera96es simples, como a mudan9a 

brusca de urn tipo de trama para outro, como se houvesse corte e emenda em alguma 

fita hipotetica. Ate a fusao lenta e transparente, como se a passagem de uma trama a 

outra tivesse sido realizada por manipula96es ao potenciometro. Acumula96es e 

rarefa96es, acelerandos e ralentis, tambem sao localizaveis nesta composi9ao que s6 

conseguiu ser realizada gra9as a urn entendimento ideal entre o compositor e os 

interpretes. Uma nova rela9ao que se faz necessaria para a musica contemporanea: a 

reciprocidade entre o compositor e instrumentistas baseada naquela atividade 

experimental que caracteriza o trabalho composicional em estudio eletroacustico. 
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JOSE LUIZ PAES NUNES 

Carta 

Chefe do Departamento de Musica da Unicamp (1979) 

Raul do Vaile 

A resposta da plateia de ontem, no concerto da Sinf6nica de Campinas dirigida 

pelo maestro Benito Juarez, quando da primeira audigao de sua obra 

ENCADEAMENTO,associamo-nos integralmente e pedimos seja estendida ao Centro 

de Pesquisa do Contrabaixo, tao bern orientado pelo professor Paulo Pugliesi. 

0 acontecimento foi, para n6s, de oportuna e expressiva significagao, uma vez que nao 

tern sido outro o nosso objetivo senao procurar demonstrar que se pode produzir algo 

de criativo e renovador, NO AMBITO DE NOSSOS RECURSOS E APESAR DAS 

CARENCIAS pr6prias de urn pafs em busca de sua afirmagao cultural. 

E dentro de propostas como essa que consideramos ate urn dever da 

Universidade encorajar e patrocinar intercambio com outros centres musicais ou, em 

linguagem mais clara, autorizar afastamentos para representa-la, pois e extrapolagao 

do que se pensa e se faz aqui no campus e nao repeti<;:ao de cfrculos viciosos de 

comportamento de promogao artfstica cuja rotina nao oferece qualquer alternativa de 

otimismo no contexto contemporaneo deste pafs. 

Parabens pelo seu trabalho que, a nosso ver, sugere aproximagao entre 

tendencias conflitantes e interiorizantes do homem, induzindo-nos, subjetivamente, a 

um clima de compreensao; parabens ao Centro de Pesquisas do Contrabaixo e nossa 

solidariedade quanto ao desenvolvimento de projetos dessa natureza. 
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RUBEM ALVES 

COMENTARIO SOBRE ENCADEAMENTO 

Encarte do Disco 

Gravagao Unicamp- Encadeamento 

Raul do Vaile 

Sons sao fragmentos de universos, a epiderme sonora de mundos... Das 

funduras obscuras onde jazem em sil€mcio eles afloram, defloram ouvidos e 

penetrando por seus estreitos canais, possuem o corpo. E por isto que musica nao e 

experiencia auditiva apenas, circunscrita e localizada. Ela mais se parece com aquilo 

que, no mundo da magia, leva o nome de "possessao": a carne e alquimicamente 

transformada pelo encantamento dos mundos que a tocaram atraves da erotica dos 

seus emissaries sonoros. E e assim que o corpo vai se confundindo ora com os sons 

que moram nas brumas, ou outros que nos chegam de espagos iluminados; sons de 

funduras marinhas e de espagos siderais; de universos geometricos ou de turbilh6es ... 

FreqOentemente a experiencia e tranqOila: os sons ja sao linguagem conhecida e 

decifrada, e mesmo que fossern interrompidos continuarfamos internamente o seu 

movimento, e poderfamos ate cantarolar o seu tema. Quando isto acontece tudo 

permanece igual: os sons ja sao entidades do nosso mundo. 0 que soa no espago de 

fora ja e sabido e esperado no espago de dentro. E o prazer da repetigao ... Tambem a 

repetigao e boa. Repetimos os mesmos poemas, as mesmas est6rias, o mesmo 

vinho ... Esta sensagao de gostosa familiaridade, onde nao ha tropegoes e nem tombos, 

n6s lhe damos o nome de belo : o prazer do encontro entre o desejo, presente em n6s 

como urn grande vazio, e a realizacao, os sons que, vindos de fora, satisfazem a 

nostalgia que morava dentro. Como a boca da criancinha e o seio que ela suga ... 

Por vezes, entretanto, os sons aparecem como emissaries de mundos 

desconhecidos, e nao encontram, em nossos mundos interiores, nada que se lhes 

corresponda. Eles nao vieram atendendo ao apelo do nosso desejo. Sao uma lfngua 

estranha, incompreensfvel, nao se ajustam a nenhum padrao de expectativa subjetiva. 

E se vamos lhes dar nomes esteticos, eles ja nao podem ser tirados do mundo do 

llbelo" ... 

A experiencia e de estranheza, do ins61ito, como se estivessemos visitando 

mundos nunca dantes visitados, onde tudo e diferente, e o corpo se desconhece, 
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tropega, cai. 0 clima subjetivo ja nao e mais tranqililo, porque os sons, em sua 

estranheza, exigem mudangas, provocam rupturas e estrias, e o espanto e a 

perplexidade vao se alternando com o encantamento. 

E sao justamente estes mundos que fascinam Raul do Valle : configurag6es 

sonoras que s6 aparecem depois de uma longa provocagao do instrumento - para que 

ele diga os sons que nunca disse ( muito embora estivessem sempre estado Ia, a 
espera de alguem que os ouvisse) - pesquisar o instrumento como se ele fosse um 

universe - e o resultado sao linguagens sonoras novas, diante das quais e impossfvel 

ficar o mesmo. 

Antes de mais nada e preciso entender o que Raul do Valle faz com os 

instrumentos. 0 dicionario define um instrumento como ferramenta que se usa na 

obtengao de algum efeito desejado. 0 que e verdade de facas, maquinas de escrever, 

martelos e flautas. lnstrumento nao passa de um meio para que alguem tome reais as 

ideias que estao em sua cabega. Os instrumentos musicais, assim, se prestam a contar 

os sonhos dos compositores. E nos mundos interiores que a musica e primeiro ouvida e 

o instrumento tern esta fungao subordinada : um meio para fazer ouvir do lado de fora 

aquilo que o compositor ja havia ouvido do lado de dentro. 0 que a gente ouve, atraves 

do instrumento que o interprete faz soar, e um mundo pessoal, que carrega um nome. 

Tanto que a gente diz : "isto e Bach, isto e Mozart, isto e Chopin ... " 

Claro que isto implica toda uma filosofia : sao os homens aqueles que tern o 

monop61io do sonho - e se usam instrumentos para dizer seus sonhos, sejam sons, 

tintas, pedras ou metais, eles sao im/potencias, materia prima bruta, sem que nelas 

haja universe interior algum. Em instrumentos nao moram mundos. Vazios por dentro. 

Nao sonham. Oaf a sua condi9ao de escravos : s6 dizem sonhos que nao sao seus ... 

Acontece que o Raul do Valle nao acredita nisto, e quem quer que ou9a estas 

tres obras, "Encadeamento", "Rupturas" e Estrias VIII", tera de se dar conta de que 

aqui a fungao do compositor e menos de compositor que do feiticeiro que desperta, nos 

instrumentos, as potencias onfricas ate entao neles adormecidas. E e mais que 

simb61ico que, na execu9ao ao vivo de "Encadeamento", para cinco "Contrabaixos" 

(com maiuscula), a coisa termine com os instrumentistas transformados em parceiros 

de dan9a dos gordos-leves "Contrabaixos" que flutuam pelo palco. "Contrabaixos" nao 

sao s6 instrumentos : sao entidades dotadas de outras potencias, ate entao 
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paralisadas. 

Ouvir os sonhos dos instrumentos. Dentro deles moram universes. Oaf a 

necessidade da pesquisa. Que arrogancia insuportavel a nossa, de imaginar que os 

instrumentos s6 saibam falar a nossa propria linguagem, que eles nao tenham 

linguagens de seus pr6prios mundos, que desconhecemos. Bachelard ja entrevira isto. 

E ele tala da imagina9ao da tinta, dos sonhos do ferro. Raul do Valle se debru9a sobre 

seus instrumentos para ouvir sons que moram neles: o instrumento e o compositor. E o 

compositor aquele que se oferece para permitir que estes sonhos sejam ouvidos. 

Compositor e interprete se transformam, entao, naqueles que sonham os sonhos dos 

seus instrumentos. lnstrumentos sao mundos submarines, cavernas escuras, florestas 

misteriosas: entrar no seu interior para ouvir os seus sons. Magia: dar vida aquilo que 

se pensava morto. E o instrumento fica corpo, dotado de vida e de pensamentos que 

sao seus e nao nossos, Iugar de universes que ninguem imaginou. Ele adquire 

iniciativa, e se lorna no centro de urn mundo multidimensional, apossa-se do interprete, 

invertendo tudo, e eles dan9am musicas de outros mundos. 

0 instrumento, ja velho e conhecido, transforma-se em outra coisa nunca vista, 

nunca ouvida. E contrabaixo e nao e. E cravo e nao e. E percussao e nao e. R.Otto usa 

expressoes "Mysterium tremendum" e "o totalmente outro" para descrever o sentimento 

daquele que se defronta com o Sagrado. E ao ouvir as obras do Raul do Valle foram 

elas que me vieram a mente: estamos diante de universes estranhos que nos fazem 

tropeyar e nos fascinam. 

"Encadeamento", para cinco Contrabaixos, aclamada como o maior sucesso da 

Ill Bienal de Musica Brasileira Contemporanea em 1979. "Cinco dinossauros 

desenvolvendo recursos de virtuosidade extrema, transformando-se em violoncelos, em 

violoes gigantes. em harpa e piano, ate em ondas martenot" (Antonio Hernandez, "0 

GLOBO") em meio a efeitos de luz, tudo culminando numa metafora final, interpretes e 

Contrabaixos dan9ando abra9ados. 
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PRO LOGO 

Esta disserta<;ao nasceu da vontade Intima de comunicar a descoberta, o 

processo de cria<;ao e o resultado sonora de Encadeamento. Ao iniciar minhas 

considera<;6es finais, gostaria de mencionar a expressao de Picasso que 

Schaeffer gostava de usar: Eu encontro primeiro, pesquiso depois (CHION & 

REIBEL, 1976:57). 

lnvoco, tambem, o Mestre lmaginario criado por Autran Dourado: ... nao 

podemos examinar o ponto de vista de urn artista senao dentro de seu ponto de 

vista. Oaf a loucura que e a arte ... (DOURADO, 1973:73). Fato curiosa: como 

compositores, temos o habito e/ou a necessidade de revelar aos outros o que 

se passa sonoramente dentro de cada um de n6s. Por isso se diz que a musica 

e a emogao transformada em som e comunicada aos outros. 

Discorrer sabre Encadeamento foi, sobretudo, apresentar aspectos 

caracterfsticos do meu fazer musical, dando a conhecer a riqueza do conteudo 

expressivo que irriga toda obra. Dante comenta que: Em toda ayao, a primeira 

inten9ao daque/e que age e revelar sua propria imagem (KUNDERA, 1986:27). 

Como reflexo da minha imagem artfstica, esta obra traz aspectos importantes do 

meu estilo composicional. 

Ao abordar o estilo na criagao, poucos autores tiveram a sensibilidade de 

Fayga. Ao lado de uma elabora<;ao te6rica, sua alma de artista sintetizou 

aspectos importantes da criatividade, pois .. . na obra o artist a se define 

inteiramente . . . 0 est i/o individual de uma pessoa corresponde ao seu modo de 

ser, de viver, de conviver e de produzir. 

Fayga continua: ... .Dentro de urn estilo o indivfduo desenvolve sua 

personalidade, se estrutura e estrutura sua obra. Dentro de seu estilo, pais, o 

indivfduo cria. Transformando-se quantas vezes for necessaria, podera renovar 

as formas e renovar a si proprio sem jamais se violentar (OSTROWER, 

1977:71,141 ). Reiterando, Encadeamento, obra incitadora e trabalho instigante, 

e um evento musical onde fica evidente o tra<;o de concepgao que me pertence. 

Dentro deste contexto, gostaria de mencionar meu mestre Andre 
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Boucourechliev que, a respeito do criador Beethoven, se expressa: Vida e Obra, 

obra e vida, e em cada um de n6s que se opera a fusao desta dupla presem;a 

do artista (BOUCOURECHLIEV, 1963:5). Estas palavras, que considero da mais 

alta significagao, selam os Pr61ogos desta tese, onde pude abrir diversos 

espagos para quest6es subjetivas que acompanham a minha hist6ria de vida. 

Apresento, a seguir, minhas considerag6es finais sobre referencias 

hist6ricas, metodos e tecnicas de criagao de Encadeamento, peculiaridades 

sonoras e o resultado musical obtido atraves do trabalho artesanal desenvolvido 

em Atelier. Estes comentarios serao divididos seqOencialmente, como na 

dissertagao. 

Referencias Hist6ricas 

Ao concluir minha discussao sobre o percurso, da ideia a realizagao de 

Encadeamento, empresto as palavras de Jorge Luiz Borges: Meu relata sera 

fief a rea/idade ou, em todo caso, a minha lembram;a pessoa/ da realidade, o 

que eo mesmo (BORGES, 1986: 21). 

Ah§m da motivagao criadora decidi, desde o princfpio, que seria 

fundamental em Encadeamento: economia de meios, praticidade de 

execu9ao e racionalidade de agao. Por isso, esta composigao e caracterizada 

pela riqueza do conteudo expressive e musical que irriga toda a obra. A arte 

deve corresponder a uma necessidade interior, tomando, certamente, suas 

fontes em sua epoca, mas sobretudo criando o futuro (KANDINSKY, 1969:15). 

Nesse sentido, Encadeamento projetou fuzes novas no meu caminhar artfstico. 

Encadeamento esta localizada historicamente, de forma estrategica, por 

ter sido concebida e apresentada na Ill Bienal Brasileira de Musica 

Contemporanea (1979), epoca onde havia grande efervescencia de ideias 

criativas na musica. Porem, poderia ter sido criada ha bastante tempo, uma vez 

consolidada a construgao do Contrabaixo ou quando o adestramento de seus 

interpretes tivesse atingido urn alto grau tecnico na execugao desse instrumento. 

Todavia, faltaria a abertura a exploragao sonora que foi potencializada atraves 
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do Atelier. 

Para que o compositor possa se questionar a prop6sito de suas cria96es, 

e preciso urn recuo no tempo; s6 assim tera condi96es de avaliar, em 

profundidade, o resultado de seu fazer musical. Nesse sentido, a Amilise [de 

Encadeamento] 'sempre deve refletir uma atitude crftica em rela98.o a pe9a' [e] 

... deve ser dirigida para a explicayao da obra de arte como entidade individual, 

e nao para demonstrar princfpios gerais (KERMAN, 1987:87). 

Passados dezessete anos desde sua primeira audiyao mundial com o 

Grupo de Contrabaixos de Campinas, ela se mostra uma obra atual, dada a 

pesquisa detalhada e precisa que se fez das possibilidades senoras desse 

instrumento e do aproveitamento da tecnica virtuosfstica de seus interpretes. 

Essa (in)determinayao no tempo da materia sonora de Encadeamento faz dela 

uma obra singular e intemporal. 

Com Encadeamento, o compositor conseguiu o que parecia impossfvel: 

que a realizayao estivesse a altura das ideias musicais do seu criador. Esta obra 

instrumental cujo processo de cria9ao utilizou elementos da tecnica e da 

linguagem eletroacustica apelou, desde logo, para urn novo tipo de escuta, pois, 

captados por microfones e amplificados, os eventos sonoros chegaram aos 

ouvintes atraves dos alto-falantes. Ha que se reconhecer o metoda utilizado 

na produgao dos sons e a relayao do mesmo com a experiencia do compositor; 

s6 se efetivou a comunicayao musical porque houve correspondencia entre o 

processo idealizado e a realizayao sonora propriamente dita. 

No decorrer deste texto, procurei apresentar respostas para as seguintes 

questoes: 

• Por que o contrabaixo ? 

A princfpio, o instrumento acustico escolhido poderia parecer 

insuficiente quanta a variedade de sons; porem, com o auxflio de 

recursos da eletr6nica e atraves de procedimentos composicionais 
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pr6prios, sua sonoridade ganhou outro sentido num contexte musical 

determinado. Apesar da aparente univocidade timbrfstica em 

Encadeamento, sua cor sonora, que parece monocromatica nos 

unfssonos, revelou-se incrivelmente polfcroma em varios agregados 

sonoros. 

Os Contrabaixos, como grandes personagens, tecem a grande 

trama cheia de vida e interesse onde se poderia dizer que e not6rio o 

intrincamento de intensidades, alturas, volumes e massas senoras; a 

for9a de ataques e registros se op6em a procedimentos extremamente 

refinados. A consistencia e o apuro de cada elemento da obra e que 

favorecem a comunicabilidade do tecido sonoro/musical. 

• Onde esta o grau de originalidade de Encadeamento? 

Encadeamento esta associado a ideia de gesto-aQao, tendo o 

musico como autor-ator dos mesmos. Quanto ao c6digo, foram criados 

sinais musicograficos especialmente para esta obra. Esse grafismo nao 

e uma ideia aleat6ria de sugestao sonora mas uma escrita especial e 

unica que contempla os gestos ja testados em atelier. 

• 0 gesto-ayaO do musico foi despersonalizado propositadamente 

em proveito do gesto-sonoro que adveio dele. Foi mais 

representative o resultado sonoro do que o mecanisme utilizado 

para obte-lo. 0 interprete, sujeito da a9ao sonoro-musical foi, 

por vezes, ofuscado pelo resultado de seu gesto criador. Como 

se ficasse no anonimato para que o som ganhasse evidencia . 

• no final, nao e 0 musico ' mas 0 instrumento que incorpora 0 

som, e por isso dan9a. 0 instrumento na mao do musico ficou 

livre para sua a9ao sonora. 
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• Trata-se de uma musica experimental ou foi uma experiencia 

musical com instrumentos acusticos manipulados como 

equipamentos de estudio? 

Encadeamento, fruto de uma nova e desafiante proposta artfstica, 

difere de todas as minhas experiencias anteriores, pois, dado ao 

ineditismo do processo, e a mais pura demonstragao de que obtive exito 

ao fazer do interprete o prolongamento do compositor. 

• o musico esta comprometido com a obra e, atraves da 

utilizagao de um repert6rio sonoro proprio, foi possfvel uma 

interagao do seu corpo com a articulagao do seu 

instrumento. 0 Contrabaixo, personagem principal de 

Encadeamento, ao ser explorado de maneira incomum, 

revelou uma riqueza sonora incomensuravel, e deixou de 

ser ex6tico, descomunal e ate, para muitos, fantasmag6rico. 

• Em Encadeamento, ha a presenga de elementos que 

poderfamos chamar de onomatopaicos, como o som inicial 

que lembra a sirene de navios e os glissandos parasitas 

que aparentam pios de gaivotas. lsso foi fruto da pesquisa 

que fizemos do instrumento, rompendo as barreiras dos 

sons habituais comportados, como por exemplo: arco sobre 

o estandarte, sobre as cordas entre o estandarte e o 

cavalete, percussao sobre o tampo harmonico, uso da mao 

espalmada sobre toda a extensao das cordas, os jetes, o 

arco col legno, os pizzicatos Bartok, e a utilizagao de 

baquetas e plectros. 

• Nao bastou a mera distribuigao de tarefas ou simples 

escolha de procedimentos tecnico-artfsticos; foram precisos 
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efeitos sonoros e diferentes acess6rios para que os musicos 

nao fossem apenas executores de funt;:6es, mas sim 

verdadeiros agentes da at;:ao musical. 

A seguir, uma sfntese conclusiva dos Capftulos. 

Capitulo I - DA CRIAI;AO 

Buscou-se fundamentar a originalidade do processo de elaborat;:ao de 

Encadeamento atraves do Atelier. Autor e interpretes, parceiros e/ou cumplices 

deste desafio, experenciaram uma nova gestualizayao sonora: vincularam a 

tecnica instrumental utilizada comumente na execut;:ao dos Contrabaixos 

acusticos com os procedimentos da Musica Eletroacustica realizada em estudio. 

Essa fabrica de ideias foi o espat;:o privilegiado de interat;:ao entre o 

compositor e demais musicos onde houve inestimavel colaborat;:ao individual e 

coletiva. Buscou-se ressaltar que os elementos usados se basearam em 

estruturas senoras essencialmente dinamicas. Esta obra se construiu aos 

poucos e por si mesma, encadeando estruturas que se alternaram eficaz e 

criteriosamente. Trabalhar em Atelier resultou num aprendizado inquestionavel e 

propiciou urn salto de qualidade em meu trabalho composicional onde, pela vez 

primeira, utilizei uma nova tecnica, cujo processo de elaborat;:ao surtiu efeitos 

alem da minha expectativa. 

Capitulo 2 - DA OBRA 

Abordaram-se tres conceitos basicos: M6dulos, Obra Modular e 

lnteratividade. lnicialmente, discutiu-se a constituit;:ao dos M6dulos e analisou

se, pormenorizadamente, a estrutura basica de cada urn. Em seguida, dado 

seu carater aut6nomo, tratou-se da seriat;:ao dos mesmos na construt;:ao de 

uma obra modular. A interatividade forneceu os meios necessaries para uma 

at;:ao recfproca, propiciando uma perfeita fusao entre eles. 
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E mister reconhecer que, mesmo tendo apelado para a tecnica 

instrumental virtuosfstica dos interpretes, utilizamos uma Infima parte das 

possibilidades tecnico/sonoras do Contrabaixo. No final do capitulo, foi feita uma 

Analise Grafico-espectral dos eventos sonoros mais importantes de alguns 

M6dulos, atraves de espectrogramas digitais. 

Capitulo 3- DO MATERIAL 

Cuidou-se, fundamentalmente, da materia-prima usada em 

Encadeamento, levando-se em conta aspectos diversos que norteiam a cria<;:ao 

eletroacustica e a instrumental, ambas com normas diferentes de procedimento. 

Tratou-se da formula<;:ao estrutural da obra e dos seus procedimentos, e por fim, 

da representa<;:ao desse material atraves de um c6digo original criado 

especialmente para uma partitura gratico-gestual. Mesmo tendo um c6digo de 

representa<;:ao para ser seguido, nao e possfvel negar um certo grau de 

autonomia que coube aos seus executantes. 

CAPITULO 4 - DA REALIZACAO 

A performance de Encadeamento e discutida como coroamento de toda a 

a<;:ao gestual-sonora. Neste capitulo, o Contrabaixo foi destacado como 

personagem principal da a<;:ao sonora; discutiu-se o papel fundamental do 

microfone e comentou-se o verdadeiro ritual de apresenta<;:ao de sua 

apresenta<;:ao. Fez-se uma analogia entre o uso do arco pelo musico e pelo 

Arqueiro Zen. 

EPfLOGO 

Encadeamento busca um s6 gesto dos cinco instrumentistas para 

exprimir a mesma inten<;:ao e o mesmo resultado sonoro; daf o papel 

fundamental do compositor em revolucionar as ideias musicais, pois: em arte se 

e revoluciomirio ou plagiario, segundo Cezanne (PAZ, 1955:11 ). Em 

Encadeamento, o revolucionario e o processo composicional, que s6 pode ser 

Conclusiio C.S 



Encadeamento: Uma nova Gestualiza~ao Sonora Raul do Valle 

implementado gra9as ao trabalho artesanal feito com os musicos em Atelier. 

A vivencia em Atelier vai alem, confunde-se com a propria criatividade 

humana. Como menciona Fayga: A criatividade, como a entendemos, implica 

uma fort;a crescente; ela se reabastece nos pr6prios processos atraves dos 

quais se realiza (OSTROWER, 1967:27). A participa9ao dos musicos e 

sinergetica - na arte ganhamos fon;a em vez de nos exaurir (OSTROWER, 

1967:25) - e extrapola a propria no9ao de tempo utilizado na cria9ao artfstica. 

Parafraseando Adolphe Appia que, ao se referir ao bailarino, diz: os 

desenhos e espat;os rftmicos sao destinados a criat;ao de um estilo proprio para 

a va/orizat;ao do corpo humano sob as ordens da musica, ousarfamos dizer que, 

em Encadeamento a postura e os gestos desse mesmo corpo, com estilo 

proprio, estao a servi9o da musica. Appia,escrevendo a Jacques Dalclose, 

afirma: ... queremos ver em cena nao o que sabemos que as coisas sao, mas o 

modo pela qual as sentimos. 

Na performance de Encadeamento, toda envolta em som e luz, ao 

abordar os mementos que se sucederam no escuro ou na penumbra, fa9o 

min has as palavras de Carlos Drummond de Andrade : ... vi s6 o vulto, o 

contomo geral do gesto, nao via o pormenor delicado, a sutileza das maos, dos 

dedos, mile um detalhes da mfmica (ANDRADE,1987:61). 

Na qualidade de elaborador e ouvinte, independentemente de, as vezes, 

nao poder contemplar o gesto do musico por falta de luz, nao deixei de me 

sensibilizar com a magia dos sons que permearam toda a obra e com eles, 

como o poeta, ... descobrir sem mescalina, as cores que a cor esconde; os 

timbres entrelat;ados no rufdo (ANDRADE,1987:40). 

Resta-nos um curto comentario sobre: a fort;a da palavra que permanece 

frente ao som que se esvai. A/em do passado, uma coisa ainda nos une: de ter 

experimentado intensamente o div6rcio e a a/iant;a entre 'a at;ao e a palavra', e 

de saber que s6 a at;iio e viva, mas s6 a pa/avra permanece (BARBA, 

1993:198). 

A obra termina quase como come9ou, pois o silencio que a antecedeu no 

infcio, envolto na escuridao total, reaparece. A trajetoria cenografico-sonora 
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inicial foi percorrida da escuridao para a penumbra e desta para a luz; no final, 

o caminho foi inverso. Do Atelier se fez Encadeamento - Encadeamento se fez 

em Atelier. 

Encadeamento e uma seriac;:ao de eventos musicais de cankter original 

onde uma unificada gama de gestos faz apelo a tecnica instrumental 

virtuosfsitica. Caracteriza-se pela vinculac;:ao fntima do executante com urn 

amplo material sonora - obtido atraves da explorac;:ao consciente das 

possibilidades do instrumento - e pelas transformac;:oes constantes de 

densidades, coloridos e texturas - onde ideias musicais se relacionam, se 

op6em ou se interagem - de maneira coerente e sem comprometimento da 

unidade da obra. 
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