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Urn dos fatos que mais chama a atenclo do leitor do Catalogue des compositions,

dans tordre chronologique, du Chevalier Sigismond Neukomm' e a freqiiencia corn que
diversas obras sic) retomadas, particularmente para nova proposta de contingen-
tes instrumentais. Ve-se, ai, atitude que poderia ser tomada como barroca, na me-
dida em que solucaes sonoras náo passam de contingencias e que a milsica
maior e mais permanente que as solucEies emergenciais que o compositor escolhe
quando escreve cada peca. Em muitas °cash:its, Neukomm realizou arranjos de
obras alheias escritas para grandes conjuntos (solistas, coro e orquestra) e mesmo
para conjuntos cameristicos (quartetos e quintetos, pot exemplo), e declarando
explicitamente que o fez para colocar estas obras ao alcance de maior quantidade
de interpretes e de ouvintes, ainda que em soluciiies timbricas diferentes.2

No caso de sua prOpria obra, as solucOes encontradas pelo compositor slo as
mais variadas. Predominam, certamente, as transcriciies para piano de obras ori-
ginalmente escritas para orquestra ou banda (com ou sem coro) ou as transcri-
cOes para orquestra de obras pensadas originalmente para piano. Alguns exem-
plos podem ser dados:'

Titulo Ano Versio original Versäo transcrita

Marcha militar de Constantine 1 808 banda piano 4 rndos

A4issa pro defunct/5' 1 813 2 corns e Orgao vozes e orquestra

Marche triomphale 181 6 orquestra militar 2 pianos

Marche funebre 1817 orquestra piano

L'allegresse publique 1817 orquestra piano 4 in-dos

Preghiera 1 821 voz e piano voz e quadeto de
cordas

continua

' 0 catklogo abrange o periodo de 12 de janeiro de 1804 (a indicacki de ano esti rasgada
no documento, mas fica clara pela primeira obra descrita) a 31 de maio de 1855 (o
primeiro volume menciona 29 de maio), portanto tees anos antes do Ealecimento do
compositor. As informavies do catilogo, entretanto, chegam a marco de 1858, pouco
antes de seu falecimento.

2 Quase sempre, as obras para solistas, coro e orquestra sao transcritas para Orgao e
piano, cabendo ao primeiro tudo que foi escrito originalmente para as vozes.
0 ano indica a data da composicio original.
Dedicada aos mestres de Neukomm: os 'rink- 0s Michael eiloseph Haydn e E X. Weissauer.
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Titulo Ano Versa° original Versào transcrita

Athalie 1821 vozes e orquestra vozes e piano

Missa 0:35 feStiVidade5

das Chagas de Cristo
1823 coro e Orgão coro e orquestra

Graduale 1828 voz e Orgâo voz e orquestra

The Prophecy of Sabylone 1831 baixo e orquestra baixo e
6 instrumentos

Elegie harmonique sur
la merit de Clementi

1832 orquestra piano

Oratorio David 1833 solistas, coro
e orq.

vozes, Orgäo
e piano

A4esse de Requien a grand choeur 1843 coro e &pp coro em unissono,
sopros e baixo
instrumental

Antienne a la Vierge 1849 contralto e orq. voz e &gale

Masse de Saint-Joseph (n. 43) 1853 solistas, coro
e Orgao

acrêscimo de tptes,
tpas e timpanos

Atse ImpEriale (n. 50) 1857 solistas, coro,
&ga p e baixo
instrumental

acrêscimo de
cordas e sopros

Alem destas pecas, podem ser vistas dezenas de Lieder e de cantos religiosos
escritos para voz(es) e piano ou Orgao e transcritos para voz(es) e orquestra.

A estas interferencias que apenas aumentam ou diminuem o contingente vo-
cal/instrumental, podem ser acrescentadas as que interferem de modo mais radi-
cal na obra original, modificando tambem sua estrutura formal:

Marche chevaleresque et religieuse (para servir de
introducão a missa para o dia da Ordem de Cristo)

orquestra

Finale (ajuntado a rantaisie concettante pour orgue
expressif et piano)

Orgào expressivo e piano

Graduale, Offertorium e Benerlictus
(acrescentados a Missa 5äo Filipe)

vozes e orquestra

Offertorium 1 e 2 (para a Missa Santa Elizabeth) 4 vozes e Orgdo

E ha, finalmente, obras como Fantaisie d grand orchestre (1816), composta,
segundo o prOprio Neukomm, a Sur une petite rake de SA R k Prince Royal Don
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Pedro P (par ordre), que podem ser vistas como arranjo sofisticado de tema de
outro autor ou como composicio sobre tema alheio. Uma tInica peca de Neukomm
parece dar total importincia nio 56 aos instrumentos utilizados, mas tambem aos
efeitos sonoros derivados do local previsto para a apresentacao da obra. Trata-se
do Quatuor para tres trompas e trombone (1826), composto pour e'tre execute el la
"Grohs,: tuonante" pres le Scotto di Virgilio daps le Golfe de Naples (a alta reverberacão
do local criaria efeitos harmOnicos nao diretamente escritos na partitura).

As Missas ti c' 1 e n° 4 fazem parte do conjunto de pecan reescritas pelo compo-
sitor, mas dentro de caracteristicas muito particulates. Nio se trata apenas de
alteracóes de contingence vocal/instrumental, mas de interferencia profunda na
estrutura da obra, o que justifica perfeitamente a decisio de Neukomm quanto
numeracio seqiiencial das Missas: elas terio numeracdo diferenciada no catilogo
e receberio titulos diferentes:

Data Catalogacão Titulo

12/03/1809 0050 Missa Solemnis, sub titulo Sul Florian, (nn 1)

03/04/1817 0150 Missa Solemn& pro Die Acclamationis S. M. Joannis VI (n° 4)

A citacäo da Missa n° 1 no catilogo manuscrito e um dos momentos nos quais
o compositor di indicagio precisa sobre sua formaclo musical em Salzburg e em
Viena. Ap6s seu nome, ele indica:fratrum Michaelis et Josephi Haydn discipulo (disci-
pub dos irmios Michael e Joseph Haydn). Ao final da partitura, ha importante
informacio sobre o local onde a peca teve sua cOpia concluida (Monti sbelligardi,
ladnizacio do nome da cidade francesa de "Montba !bard"), juntamente corn a in-
formacao de que esta missa foi composta pour l'Abaye de St-Florian, en Autriche. A
partitura informa tambem que a peca foi composta a 11 de marco (embora o
cathlogo indique o dia 12) e que teve instrumentis omnis mutatir (total revisdo da
instrumentacio) a 31 de dezembro do mesmo ono.'

Na partitura da Missa n° 4, faz um pequeno acrescimo ao texto indicativo que
aparece no catalogo: depois do Joannis VI, ele acrescenta: Empereur du Bresil — em
titulo que somente seria usado na decada seguinte, por Pedro I. No catilogo, por
sua vez, o compositor comete erro mais grave, quando faz uma segunda denorni-
naclo para a obra, em frances, chamando-a Messe du Couronement. Na verdade,
desde muito tempo antes, os monarcas portugueses haviam optado pela cerim6-

5 0 compositor identifica o principe com o ordinal que o caracteriza como imperador,
coisa que 56 ocorreria seis anos depois.

6o exame do catilogo de Neukomm mostra que muitas obras foram compostas a 31 de
dezembro de cada ano e muitas vezes o prOprio compositor destaca este fato, afirman-
do que a obra destina-se a marcar a efemeride e e quase urn voto, para que o ano que se
inicie trata feicidade.
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nia da Aclamario pelo povo, em vez da coroacao e sagracao, razao pela qual esta
Missa destinou-sea cerimemia que seguiu-sea Aclamacao no Largo do Passo
(atual Pray 15, ao lado do chamado Paco Imperial).

Uma descricao minimamente pormenorizada das duas Missas permite perce-
ber em que etas coincidem e onde surgem os elementos que as diferenciam essen-
cialmente:

Movimento Missas

Kyrie Larghetto, identico nas duas obras.

Gloria Sem divisao marcada de movimentos na Missa it 1 e constituido de 8
movimentos independentes na Missa n° 4.

Credo Praticamente igual nas duas Missas, corn urn novo e expressivo Crucifixus
na Missa n° 4.

Sanctus Praticamente igual na primeira pane do Sanctus, allegro do Pleni sunt
coeli sobre mesmo material, mas mais concentrado e brilhante na Missa
if 4; Benedictusdiferente nas duas obras, corn trabalho imitativo de grande
interesse na Missa it 4.

Agnus Dei Primeira parte semelhante nas duas obras ((indicado larghetto na Miss() n"
le andante maestoso na Missa it 4), coin alternbncia de solistas e coro
na primeira peca e de trio feminine e coro na segunda; movimento con-
clusivo (Dona nobis pacem) fundamentalmente igual nas duas Missas,
corn indicacao de allegro molto e allegro vivace, respectivamente.

0 preprio compositor di as pistas para as semelhancas e diferencas quando,
na indicacao do mimero 0150 do catalogo, ele informa: Le Kyne, une parse du Credo,
le Sanctus et le Dona nobis sontpris de la Messe Ss. Florian, mais aver l'orchestre entierement
change. Mils let autres morceaux sons nouveaux.

Alem do coro, presente nas duas obras, a quarta Missa substitui o quarteto
vocal solista por urn sextet() (aparecimento ocasional de segundo soprano e/ou
segundo contralto). A escolha do instrumental nao e muito diferente nas duas
Missas. Em ambas estao presentes as flautas, oboes, clarinetas, fagotes, trompetes,
trompas, timpanos, violinos, violas e baixo instrumental. Na Missa n' 1, que tern a
parte de baixo instrumental inteiramente cifrada, hi indicacao de argao (corn
tinta diferente da usada para escrever o conjunto da partitura). Na Missa nu 4 nao
ha cifragem de baixo ou indicacao de argao, e aparece acrescimo dos trombones
e escrita independente para dois violoncelos.

Mais importante que a especie dos instrumentos usados e, certamente, o tra-
tamento dado a eles. Alem da Missa n° 4 ser mais desenvolvida formalmente, nela
ocorrem muitissimos exemplos de use solistico de instrumentos diversos, inclu-
sive em importantes momentos de diilogo corn a voz solista. Destaquem-se os
seguinte momentos:
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Movimento Descricäo

Laudamus to Constante dialogo entre clarineta I e baixo solista.

Domino Deus Violino principal dialogando corn o tenor solista.

Quito//is Trompa solo e trio vocal solista, no fim do movimento, dialogando
com o coro/orquestra.

Quoniam Solo de violoncelo, preparando a entrada do soprano solista.

Et incarnatus Come inglès solista, no centro do movimento.

Exame mais detalhado dos elementos diferenciais presentes na Missa n° 4 con-
tribuith pan melhor compreensäo da tecnica composicional de Neukomm, tendo
em vista que esta recomposicio representa precisamente urn dos momentos de
culminincia criativa do m6sico, no que se refere a sofisticacao da forma e
grandiosidade do som. Pot isto, o Gloria e o trecho central do Credo da Missa it 4
merecem este destaque.

Os 108 compassos do Kyrie (larghetto no qual hi continuo diilogo entre o quar-
teto vocal solista e o npieni do coro) criam clima ao mesmo tempo de meditacio e
de siiplica insistente, de formidavel intensidade e tensdo. No piano das intensida-
des, hi tiara predominincia do pianissimo, algumas vezes cortado por brados de
maior amplitude sonora.

A alternincia quase barroca de massas sonoras pode ser observada no seguin-
te momento, quando o grupo solista e o npieni se separam pela primeira vez (com-
passos 13 a 16):

Exemplo 1

Soli

- In -	 son e -	 KY -

new NM . 1 :nn•••••••-• nn••-••-•n• n-. aa.:•.--.......-	 ...n., n........ -- .s... ...- f-ma---..- - 	.....	 ....._. s ..in"-" 	 111.1.4•11MI Wal

Sal a	 iti - son
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Ao longo do movimento, ora os solistas conduzem a linha mestra do pensa-
mento musical, pontuada pelas interferencias do coro, ora este e o condutor do
discurso, corn interferencias dos solistas, criando-se verdadeiro dialog° entre tim-
bres e massas distintas.

Para visio de conjunto, o esquema do Gloria 6 o seguinte:

Tabela 1 - Estrutura do Gloria

Andamento Tonalidade Incipit do texto Estrutura sonora

1 Allegro D Gloria Soli/Coro/Orquestra

2 Andante Bb Laudamus te Baixo/Orquestra

3 Adagio F Adoranws te I nstrumentos/Soli/Coro

4 Andante A Gratias agimus tibi Sop/Cont/Coro/Orq.

5 Andante/Allegro D Domine Deus Tenor/Viol.princ./Coro/Orq.

6 Andante Gm/Eb Qui tollis Soli/Coro/Orq.

7 Andante(?) Bb Quoniam Sop./Orq.

8 Allegro corn fuoco D Cum Sancto Sp/Mu Soli/Coro/Orq.

A entrada do Gloria faz pensar ern solucao composicional explorada em todas
as suas variantes nas missal do period° classico: urn largo crescendo que desembo-
ca no acorde de dominante e corn a participacao de todo o instrumental, corn
predominincia de movimentos escalares ascendentes que acentuam a intencao de
mudanca de clima e do antincio dos aspectos celebrativos do hino. 0 acorde de ki
(grau da dominante do tom principal), em fortissimo, finalmente da logo lugar a um
claro acorde de setima da dominante em registro agudo, pelas flautas, oboes e trom-
pas, em sUbito piano. Esta mudanca repentina valoriza ainda mais o que se segue.
Deve-se lembrar que, habitualmente, o Gloria da Missa inicia-se corn a entoacao,
pelo celebrante e em tom gregoriano, da frase inicial do hino (Gloria in excelth
Deo), texto que e logo retomado pelas vozes, no allegro inicial da obra. Neukomm
faz outra coisa, e, pela escrita da obra, fica-se sem saber se ele deseja ou nao que
haja a entoacao do celebrante, tendo em vista que, apOs a introducao de praxe, de
escreve para um soprano solista, semplice e a piacere, uma transcricio metrica da
entoacao gregoriana (compassos 17 a 22):

Exemplo 2
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Esta entoacao e seguida pot fragmento de 16 compassos, em andamento an-
dante, no qual o trio solista de dois sopranos e contralto, acompanhado de flautas,
oboes e clarinetas, responde ao texto da entoacao (et in terra pax hominibus bonae
voluntatis), guardando o mesmo clima expressivo.

E entra, finalmente, o allegro anunciado pela Introducao. Do compasso 39 ao
126, o coro e o senhor da narrativa do primeiro verso do hino, retomado corn
toda a pompa, recriando o brilho que os compositores do classicismo e do ro-
mantismo buscaram para cantar esta evocacao da frase dos anjos no momento
mesmo do nascimento de Jesus.

0 segundo movimento e uma Tonga aria para baixo, acompanhado de orques-
tra menos carregada que a do movimento precedente, e corn belas intervencäes
da clarineta solista. Como ocorre freqiientemente na mUsica deste periodo, a aria
situa-se em registro muito agudo da voz e exige mobilidade que parece destinar o
trecho dd.° a urn verdadeiro baixo, mas a urn baritono corn facilidade para coloratura.
Destaque-se que, na obra de muitos compositores, o verso Laudamus te, benedicimus
te, adoramus te, glonficamus te enseja aria ern duas partes (geralmente andante-allegro),
capaz de dizer melhor a faceta mais alegre das palavras Neukomm, entretanto,
escolhe permanecer no clima inicial do andante.

O breve terceiro movimento deste Gloria tern grande originalidade, sobretudo
porque usa apenas urn fragmento do verso do hino presente no segundo movi-
mento: Adoramus te. Depois de introducao (17 compassos) pot orquestra extre-
mamente sombria, um quarteto feminino solista dialoga corn o coro, mantendo
o mesmo clima de adoraclo contrita, nada exuberante (como nos compassos
18 a 20):

Exemplo 3

A - da -n - man

Ocorre, ern termos de texto, variacao de ordem e de valorizacao do que e dito,
tendo em vista que o verso enfatiza particularmente o sentido da adoracao.

O quarto movimento retoma o clima de major alegria, ainda que o andamento
usado permaneca sendo urn andante. 0 dialog° entre o duo de soprano e contral-
to neste Gratias agimus tibi encaminha-se, ao longo de 160 compassos, para bri-
Ihante dialog° corn o coro (ate o compasso 182), quando o compositor realiza
contencao do movimento por predominincia de figuras mais longas e reintroduz
o texto do Adoramus te, pelo coro. Logo o discurso musical e tornado pelo quarte-
to feminino solista (corn acompanhamento apenas de flautas e clarinetas), antes
que o coro, retomando o movimento anterior, atraves de desenho no qual as
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colcheias conduzem o ritmo, inicia secao de carater imitativo (compasso 217), na
qual o terra passa por codas as vozes.

Exemplo 4

A Volta do dialogo entre os solistas e o corn (compasso 279) conduz a retoma-
da do clima expressivo precedente, levando a conclusab deste movimento, que
um dos mais longos e elaborados e toda a peca (344 compassos).

0 Domine Deus, quinto movimento deste Gloria, tern dual panes claramente
delimitadas. Inicia-se corn urn andante escrito para tenor solista e orquestra (corn
dialogo permanente entre o cantor e o violino primipale virruosistico), corn 43 com-
passos. A esta especie de introducab, segue-se urn allegro (compassos 44 a 176) no
qual o tenor solista e o violino pnneipale, cantando terra singelo que se presta a
muitas variantes por ornamentaeao,

Exemplo 5

allegro vivace (tenor solo)

nno g no pOncipale
a

encaminham-se para a brilhante e solene entrada do cow (Rex coelestis, Deus Pater
omnipotent), ern interferencias de cunho exclamativo que respondem a voz do te-
nor solista, passando depois a incluf-la.

0 sexto movimento, Qui tollis peccata mundi, e andante que retrata diretamente
os dizeres do verso utilizado: 1765 que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nth-.
I/Os que tirais os pecados do mundo, acolhei a nossa saiplica. I/Os gue estais assentado a direita
do Pai, tende piedade de nos. Uma vez mais, encontramos trecho de carater imitativo,
no qual o terra passa sucessivamente pelas vozes do coro e da orquestra formada
por fagotes, trombones, violoncelos e contrabaixos (o que ja indica o miter
escuro da sonoridade).
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Exemplo 6

Qui	 tot - lis	 -	 • ut pee - es - u	 mm-di

A quarta retomada do tema conduz a cadencia que, repentinamente, resolve
em mi bemol Urn trio feminino solista passa a dialogar corn o coro, em trecho de
rico movimento modulatOrio. Neste clima misterioso, solistas e coro abandona-
ram os enunciados do verso, para repetir apenas seus trechos conclusivos — acolhei
a nossa prece e tende piedade de nos —, em longo trecho no qual uma trompa solista
torna-se a condutora do discurso meleidico. Este solo de trompa merece ser des-
tacado, por seu carater virtuosistico e por ser pouco habitual, na mUsica deste
tempo, exploracao tab radical das potencialidades deste intrumento.

0 setimo movimento deste Gloria (Quoniam) guarda certo paralelismo com o
segundo movimento (Laudamus te), canto por estar escrito para voz solista (aqui, o
soprano), como por usar orquestra mais reduzida. Este movimento nao traz indi-
cacao de andamento, mas o contexto poetic() e a escrita musical sugerem o use de
urn andante.

A introducao tern o violoncelo solo como elemento predominante, derivando
de sua interferencia o tema que sere explorado pela voz solista. A escrita da parte
de soprano solo traz importante tema de reflexao: a clara indicacao da voz de
soprano nao e bastante para que se deduza que tipo de voz de soprano teria sido
utilizada pelo compositor na estreia da obra, tendo em vista, sobretudo, o registro
extremamente grave aqui empregado. Praticamente toda a aria situa-se na primei-
ra oitava da voz de soprano, e mesmo a conclusao da obra (a partir do compasso
134) reafirma esta escolha de regiao.

Exemplo 7

-	 su	 it	 •	 wu	 Chns	 •	 te	 Ty	 -lus Sauk •tus	 At	 - lus

e:1 

Do• -nu.	 so- his NW	 - mus k - sn	 it	 -	 ry	 Chas -

Teria este movimento sido pensado para algum dos famosos castratique canta-
vam na Capela e no Teatro Real de Dom Joao, e que tinham extraordinario pres-
tigio no Rio de Janeiro, nas primeiras decadas do seculo XIX?
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A conclusao do Gloria traz urn Cum Sancto Spirits" que retoma, corn variante, a
formula consagrada de reprise, presence na maioria das Missas classicas e roman&
cas. Na fOrmula habitual, encontra-se urn andante-allegro, no qual o andante é reto-
mada praticamente literal do Kyrie eleison, enquanto o allegro reexpeie a entrada do
Gloria, as vezes de forma ligeiramente condensada.

Aqui ha variante de grande interesse. 0 movimento inicia-se por retomada
quase literal da introducao orquestral do Gloria, deixa de lado (por Obvia necessi-
dade litUrgica) a entoacão gregoriana, e vai ao trio feminino solista, que faz tran-
sicao para a entrada do coro. Mas a grande novidade e que o allegro que se segue
nao e meta retomada daquele que iniciava o hino, em recurso que, em obras
semelhantes, assegura fechamento formal de formidivel funcionalidade. Embora
o clima musical seja enormemente semelhante, aqui aparece uma fuga de rica ela-
boracao, na qual pode ser mesmo detectado urn born strata. Sua exposicáo inicia-
se corn a entrada dos baixos:

Exemplo 8

Alguns dos melhores momentos de resolucao harmOnico-polifeinica dente
movimento se clào quando, por exemplo, entradas sucessivas (como em stretto)
potencializam tenseies, como no compasso 92:

Exemplo 9

tenures
• ann-are•P'a Pa	 ,anims. asannar eanasssata miss=uremia ra wss-rsamplara aen I r. `wpi/ a - inn

errs pn •=laa Jim-das....	 as. aasa lama

Corn Sync - In	 S[N • n	 -	 Iv	 Ln	 'Jo - n - •	 Dc - 1

No compasso 110, Poo pile mosso, a firga e abandonada e, como material me1O-
dico semelhante, o compositor cria fragmento de maior brilho e riqueza, para, em
cerca de trinta compassos, dar conclusio condigna a este Gloria.

Os dois Credo sào substanciamente coincidentes, mas corn variantes que ciao
identidade prOpria a cada uma das Missas. Alem da concepcdo instrumental mui-
to mais rica e brilhante e dos cones que acentuam a expressividade (como a
eliminacäo dos oito compassos de introducao do Et resurrexit) na Missa re 4, me-
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rece particular destaque a parte central desta profissao de fe. 0 texto desta secao
diz:

Et incarnatus est de Spiritu ,Santo  ex Maria Virgin et homo factus est
Crucnixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est.
(Encarnou-se polo Espirito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem.
Foi crucificado por nor sob Pence° Pi/alas, padeceu e foi sepultado).

Na maior pane das grander Missas, este trecho do Credo e tratado corn grande
unidade, ainda que sob a forma de dois breves movimentos encadeados, lento o
primeiro e ainda mais lento o segundo (dramatico e ainda mais dramatico). Na
antiga liturgia, o celebrante e os fieis rezavam, cantavam ou ouviam o canto do
Credo em pe, ajoelhando-se no momento desta evocacao da encarnacao, paixao e
morte de Jesus.

Neukomm trabalha esta secao corn Mao de mestre. A primeira frase segue o
terra exposto na introducao orquestral (clarinetas no grave, fagotes, violoncelos e
contrabaixos, em clima extremamente sombrio), corn progressiva acumulacao de
materiais em polifonia imitativa cada vez mais densa (compassos 5 a 12).

No compasso 36, passando do compasso ternasio ao quaternirio, aparece
transicao rica, corn belo solo de clarineta (compasso 39 a 47), que conduz a se-
gunda frase do texto. Hi ai — como em virios outros momentos da Missa —
dialog° entre trio feminino solista (dois sopranos e contralto) e o coro. 0 clima
dramatico e intenso, em funcao nao apenas do jogo harmemico e do dialog° de
massas sonoras distintas, mas tambem pelos contrastes de intensidade. 0 Crucifrcus
(edam] pro nobis inicia-se em dialogo piano e dramatico, culminando, na terceira
repeticao, pot um quase grito dos solistas seguidos pelo coro, culminando de
novo no piano misterioso do comeco. A conclusao da frase —passus et sepultus est —
tern tratamento estritamente harmOnico, corn toda a orquestra evoluindo em
harpejos oitavados por largo espectro de alturas e em transicao de intensidades
que comeca no forte e termina em denso pianissimo.

Como se viu no exame destes fragmentos, a habilidade do compositor permi-
te-Ihe partir de uma obra perfeitamente realizada e corn caracteristicas estilisticas
bem definidas — particularmente no que se refere ao Glaria, composto de modo
mais "colada" ao texto, mais condensado — para produzir outra obra inteiramen-
te autOnoma e corn outra forma de abordar o mesmo texto. Como se viu, no
Gloria da Missa n° 4 o compositor adota tratamento frase a frase, buscando carac-
terizar cada uma delas pelo que Ihes e mais caracteristico e marcante, em termos
de emocao. Em funcao disto, a Missa n° 1, mais condensada e direta na transmis-
sac) do texto, e apenas ponto de partida para painel gigantesco, no qual quase cada
detalhe subentendido no texto linargico pode dar Lugar a transcricao particulariza-
da no piano mehiclico, harmOnico, timbrico ou estrutural. Por isto mesmo, esta
Missa dedicada a Aclamaccio de Dom Pilo VI pode ser vista como um dos monu-
mentos definitivos da criacao musical classica.
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